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GESTÃO E INOVAÇÃO EDUCACIONAL (GIED) 

A expansão da Educação e as necessidades emergentes da prática 
acarretam mudanças na organização da gestão no Brasil. Com o objetivo de 
aumentar a eficiência e a produtividade da gestão e a adaptação ao rápido 
avanço tecnológico e globalizado do mundo, diversos modelos de gestão foram 
sendo implantados e testados. Muitos, motivados por questões políticas e 
econômicas. Diante disso, o grupo de pesquisa Gestão e Inovação Educacional 
procura desenvolver pesquisas sobre a gestão e o processo de inovação em 
todas as suas dimensões através de estudos em contextos organizacionais da 
educação, discutir políticas e estratégias de promoção da inovação e da gestão 
no espaço educacional, promover capacitação para os gestores favorecendo o 
desenvolvimento das competências necessárias para sua atuação profissional no 
contexto educacional,  aprimorar conhecimentos na área proposta para pesquisa 
e estimular a pesquisa e a investigação na universidade. Ou seja, são realizados 
estudos com iniciativas de intervenção, aplicação e inovação na formação 
e atuação do gestor e avaliação de sistemas de processos educacionais em 
diferentes níveis de ensino. 

Dentro desse segmento abordam-se os seguintes eixos: 

• Gestão e o processo de inovação em todas as suas dimensões. 

• Estudos em contextos organizacionais da educação.

• Políticas e estratégias de promoção da inovação e da gestão no es-
paço educacional.

• Formação, Atuação e Atribuições do Gestor Escolar.

• Processos de avaliação e supervisão no ambiente escolar.

• Pesquisa qualitativa na vertente educacional.

Profa Dra Luciane Hees 
Coordenadora do GIEd

Observação: O texto e as ideias expressas em cada um dos artigos são de inteira responsabilidade 
dos seus respectivos autores. Não refletindo necessariamente o posicionamento da organizadora 
ou da instituição vinculada ao grupo de pesquisa. Os conceitos produzidos e publicados referem-se 
aos estudos de cada grupo, assim como a originalidade das ideias. O grupo de pesquisa Gied e a 
organizadora da obra não se responsabiliza pela opinião dos autores aqui organizados. 



a
G

ra
d

ec
im

en
to

s
Este livro é resultado de um esforço cooperativo e interativo do Grupo 

de Pesquisa de Gestão e Inovação Educacional (GIEd), de alunos do Curso de 
Mestrado Profissional em Educação do UNASP que fizeram a disciplina Gestão 
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RESUMO: Considerando a importância de uma gestão escolar participativa para o bom 
andamento da escola e funcionamento de suas atividades escolares, este artigo objetiva, em 
linhas gerais, promover uma discussão acerca da gestão pedagógica participativa na escola 
frente aos desafios provocados pelo Coronavírus-Covid-19, na perspectiva de atender os 
discentes em modalidade remota e interligando o trabalho docente com as necessidades 
atuais. Assim, as reflexões estabelecidas sinalizam que o papel do gestor consiste em mais 
do que tomar posições de caráter administrativo e pedagógico; ele atua como uma ponte de 
diálogo entre a escola e toda comunidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestor Pedagógico; Gestão Participativa; Pandemia-Covid-19. 

INTRODUÇÃO

Os novos desafios sociais colocados pela pandemia de covid 19 impactaram 
diretamente as instituições de ensino, especialmente, no que se referem aos seus 
profissionais e estudantes que, repentinamente, se depararam com uma nova dinâmica 
de ensino e de aprendizagem. Na verdade, este enfrentamento levou à necessidade de 
revisão do planejamento educacional, os procedimentos pedagógicos e operacionais de 
forma a minimizar os impactos da COVID-19 na aprendizagem dos estudantes. Assim, todo 
o setor educacional precisou passar por ajustes frente aos diversos desafios: sanitários, 
pedagógicos, administrativos e financeiros que tiveram de se adaptar ao novo formato da 
oferta de seus serviços educacionais.

Nessa direção, muitas estratégias foram implantadas no sistema educacional 
brasileiro devido ao Covid-19 no início de 2020, levando em consideração a localidade, 
as condições políticas sociais e econômicas como medidas frente à promoção do 
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distanciamento social para a contenção e disseminação do vírus na sociedade.
Diante dessa realidade, a função da gestão pedagógica na escola, na pessoa do 

coordenador pedagógico, torna-se um pilar importante frente aos desafios provocados pela 
Covid-19 advindo do Coronavírus, na perspectiva de atender os docentes, os discentes 
em modalidade remota e a gestão da sala de aula. Nesse sentido, convém ressaltar 
que o coordenador pedagógico tem papel fundamental no suporte aos professores para 
desencadear inovações necessárias à prática dos docentes. 

Essa compreensão aponta para o fato de consideramos que a gestão pedagógica 
participativa, sobretudo no que diz respeito ao coordenador pedagógico, cria um movimento 
que permita ao professor compartilhar suas inseguranças, diminuindo as tensões e abrindo 
espaços para a busca de alternativas, capacitando-o a administrar situações conflitantes 
que sempre aparecerão em sua carreira. (FRANCO, 2008). Além disso, acrescenta a 
autora, que é “a partir delas, e para responder a suas demandas, que coordenadores e 
professores discutem, analisam e planejam.” (FRANCO, 2008, p.35). 

É neste cenário que trata este artigo, apresentando diversos encaminhamentos 
e exigências da contemporaneidade em relação à gestão pedagógica participativa, na 
pessoa do coordenador pedagógico. As discussões discorrem sobre a necessidade de 
compreendermos que o trabalho docente gerenciado à distância, exige um olhar atento 
tanto do professor como do coordenador no sentido de planejar experiências educativas, 
estabelecendo uma relação entre o que se propõe para os alunos e o que elas vivenciam 
no seu cotidiano.

GESTÃO PEDAGÓGICA: UM PILAR ESSENCIAL DA GESTÃO ESCOLAR

O processo educativo da atualidade aponta para o fato de considerar o coordenador 
pedagógico um profissional que assume o papel de sujeito intelectual e transformador, 
em um movimento de criar um clima favorável à experimentação de novas ideias e ao 
desenvolvimento profissional, ou seja, buscar novos saberes, conhecimentos, metodologias, 
estratégias e propostas formativas. Para tanto, realçamos que, a gestão pedagógica deve 
se apresentar como um momento para incentivar a postura de sujeitos críticos, reflexivos 
e transformadores para todos os indivíduos envolvidos nesse processo. (PLACCO, 2014).

Assim, como refere Domingues (2013), é preciso que o coordenador pedagógico 
se apresente como um sujeito que possibilite encontros formativos que tenha sua ênfase 
na dialética teoria e prática, para que nesse entrecruzamento ocorra à transformação da 
ação, que ilumine e direcione os professores às práticas do processo de formação social e 
intelectual. Portanto, deve tomar como ponto de partida e como ponto de chegada a prática 
social; assim, o professor passa a “compreender a realidade sobre a qual vai atuar e não 
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aplicar sobre ela uma lei ou um modelo previamente elaborado.” (VEIGA, 2010, p. 21).
Ainda é possível dizer, em consonância com Placco (2014), que o cotidiano escolar 

exige que o coordenador pedagógico se configure num indivíduo que propicia ao professor 
se tornar um sujeito prático reflexivo-crítico que constrói seu conhecimento por meio de 
uma reflexão que não se sujeita às teorias formais, mas cria uma nova realidade da sua 
prática pedagógica num movimento de entrelaçamento entre teoria e prática, confrontando 
e inventando através do diálogo que estabelece com essa realidade e valores éticos.

Desse modo, emerge o entendimento que o coordenador pedagógico deve ocupar 
o papel de sujeito que possibilite momentos iguais de comunicação entre os sujeitos, em 
um movimento de partilhar experiências, na perspectiva de construção, desconstrução e 
reconstrução em todas as dimensões de intervenção educativa. Uma proposta formativa 
que se caracterize em encontros que possibilitem uma abordagem teórico-metodológica 
que dê voz ao professor, que o perceba como um profissional que adquire e desenvolve 
conhecimentos, a partir da prática e no confronto com as condições do exercício docente.

REINVENTAR A GESTÃO ESCOLAR: A PANDEMIA ENVOLVE A ESCOLA

A pandemia da Covid-19 e o isolamento social mudaram a rotina de milhões de 
pessoas e com as escolas não foi diferente, os alunos entraram no processo de aulas 
remotas, com eles os professores e as coordenadoras, alterando assim as ações 
pertinentes à função da CP – liberar, digitalizar, postar, zipar, dar suporte, logar, liberar 
aulas, links etc.  Ações que enfatizam o fundamental papel do coordenador pedagógico 
na articulação das atividades remotas, e citamos Almeida e Placco (2011) afirmando 
que o coordenador pedagógico, antes de quaisquer outras atribuições, tem a função de 
“articulador, formador e transformador”, ou seja, é a ponte que liga todas as dimensões 
escolares.  Por esta razão, é de suma importância que o itinerário das práticas da CP se 
constitua de práticas diversificadas, para favorecer a construção de saberes e fazeres do 
trabalho docente, tornando significativas as situações da realidade do cotidiano escolar. 
(ALMEIDA; PLACCO, 2011).  

Percebe-se que com a interrupção das aulas presenciais, os coordenadores 
pedagógicos tiveram destacados a importância de seu papel como articulador importante 
no que tange o auxílio a alunos e famílias a superar os desafios que surgiram e/ou surgem 
com o ensino a distância. Nesse sentido, temos as funções de gestão de crise, resolução de 
problemas, atendimento aos profissionais e famílias, tomada de decisões e diversas outras 
atividades diárias. A propósito, com as aulas remotas, novas atividades foram atribuídas as 
coordenadoras pedagógicas como também novos meios de comunicação entre família e 
escola. Nessa direção, são utilizados instrumentos/recursos como: aplicativos de conversa, 
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redes sociais, internet, e-mails, e plataforma digital. 
Nesses termos, as estratégias propostas para a implantação do plano de 

contingenciamento para as escolas, imposta pelo CNE/MEC, na estruturação do sistema 
de ensino remoto e o regime especial de teletrabalho nas escolas foram baseadas no 
PARECER CNE/CP Nº: 5/2020, aprovado em 28/04/2020. De acordo com o parecer os 
sistemas de ensino devem assegurar aos educandos durante o período o alcance dos 
objetivos educacionais de ensino e aprendizagem, a reorganização dos calendários 
escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de 
pandemia da COVID-19. (BRASIL, 2020).

Ainda, de acordo com o parecer CNE – MEC 05/2020 a principal finalidade do 
processo educativo é o atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos 
para cada etapa educacional que estão expressos por meio das competências previstas 
na BNCC e desdobradas nos currículos e propostas pedagógicas das instituições ou redes 
de ensino de educação básica ou pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e currículos dos 
cursos das instituições de educação superior e de educação profissional e tecnológica. 
(BRASIL, 2020).

Salienta-se, ainda, que em virtude da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia da COVID-19, a Medida Provisória nº 934/2020 flexibilizou excepcionalmente 
a exigência do cumprimento do calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de 
ensino da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, 
desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, 
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. (BRASIL, 
2020).

No contexto dessas considerações, compreende-se que o desafio que ora se impõe 
aos gestores de escola, além da obtenção de melhorias nos índices educacionais da 
sua unidade escolar, passou a ser o de inovar-se para liderar com eficácia e eficiência 
esse novo contexto educacional, mantendo a credibilidade do processo de ensino e 
aprendizagem apesar das adversidades. “Outra questão desafiadora a ser repensada 
pelos gestores escolares, além do imediatismo da transposição do trabalho escolar de 
presencial para virtual sem a devida preparação, reside na convivência com a constante 
expectativa do retorno ao convívio social e pela adaptação da escola a esse novo normal 
escolar” (PERES, 2020).

REPENSANDO A GESTÃO DA SALA DE AULA

Um dos maiores desafios educacionais advindos com a pandemia têm sido o 
enfrentado pelos docentes na gestão da sala de aula, que repentinamente se transformou 
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de presencial para virtual. Diante disso, os docentes também tiveram que necessariamente 
ressignificar a própria prática, encontrando um novo sentido e, ao mesmo tempo, buscando 
novas competências para atenderem às novas demandas profissionais.

De acordo com Peres (2020), essa reinvenção da escola passa pelo questionamento 
sobre o que é essencial oferecer aos alunos, sem excessos, e o que marca a identidade 
de cada escola. Segundo Lagôas, (2020) em momentos de crise, sem dúvida alguma, os 
desafios triplicam e a necessidade de buscar equilíbrio emocional para lidar com a pressão 
e com as incertezas é cada dia maior. A diferença está em saber reagir com resiliência, com 
objetividade e com uma postura de vencedor.

Certamente, para tanto, é preciso possibilitar ao professor um movimento de 
construir e reconstruir experiências, uma oportunidade de o professor experienciar a 
reflexão crítica sobre preceitos formativos e produzir espaço para uma compreensão de 
sua prática pedagógica, no sentido de intervir na qualidade do ensino ministrado nos 
sistemas educativos, atentando, para as rupturas consistentes para as práticas e para 
transformações de suas concepções de ensino e aprendizagem (GOMES, 2009).

No entanto, dizemos, pois, que neste contexto, o gestor/coordenador pedagógico, 
além da constante preocupação com as melhorias dos índices educacionais, passou a 
preocupar-se com a transposição das aulas presenciais para aulas em ambientes virtuais, 
administrando com isso, o seu próprio despreparo, e também, o despreparo dos docentes 
para o uso de ferramentas tecnológicas para aulas virtuais, e em muitos casos, curvando-
se para a ausência de recursos tecnológicos dos alunos e de suas famílias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São vários os desafios que o coordenador pedagógico enfrenta neste período 
em que as aulas são oferecidas de forma remota ou híbrida. É muito desafiador realizar 
planejamentos a curto e médio prazo, e realizar reajustes a medida que o cenário de 
uma pandemia pode se alterar mensal ou semanalmente, e então adaptar as atividades 
previstas em calendário. Destacamos como os maiores desafios o acompanhamento do 
desempenho acadêmico dos alunos - se eles estão aprendendo de forma eficaz, mesmo 
com o ensino remoto; o atendimento e o acompanhamento das atividades dos docentes 
que estão trabalhando em teletrabalho; e assessorar os alunos e famílias que enfrentam 
dificuldades em relação as demandas pedagógicas e no acesso e utilização de ferramentas 
tecnológicas, considerando que muitos não possuem equipamentos para o acompanhamento 
das aulas. As funções do coordenador pedagógico foram ampliadas, por ser o responsável 
pelo desenvolvimento pedagógico na escola em que atua, o professional precisou aprender 
a liberar aulas e provas em plataformas online, utilizar aplicativos e redes sociais e realizar 
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programações virtuais para estreitar a comunicação escola-aluno-professor, com o intuito 
de viabilizar o processo ensino aprendizagem, mesmo que adaptado. 

O cenário apresentado revela desafios e ao mesmo tempo a necessidade de 
adaptação para uma nova rotina de trabalho. Mais do que as estratégias para diminuir os 
impactos dessa mudança brusca do ensino presencial para o remoto, o coordenador ainda 
se responsabiliza por proporcionar a formação continuada do seu grupo de professores, 
promovendo cursos e treinamentos para utilização de ferramentas tecnológicas assim 
como em inovação em metodologias de ensino para que as aulas remotas se tornem mais 
atrativas aos alunos. Todas essas mudanças e adaptações não só exigem habilidades 
técnicas, mas também um equilíbrio emocional de todos os envolvidos para enfrentar essa 
situação de distanciamento social e ensino remoto. O coordenador precisa estar atendo 
e desenvolver estratégias para acompanhar as consequências emocionais apresentados 
pelos docentes e alunos durante essa pandemia. Uma das estratégias que ele pode adotar, 
e de grande importância, é incluir nas formações continuadas ações que envolvam o 
fortalecimento do gerenciamento emocional dos docentes, alunos e famílias. 

Considerando a atual realidade, a gestão pedagógica, na pessoa do coordenador 
pedagógico, precisará inovar-se, especialmente, diante de fenômenos tão complexos e 
concretos. Nunca, em nenhum momento, em especial no Brasil, os cursos de formação 
docente, de atualização, de pós-graduação se imaginaram desenvolvendo habilidades e 
conhecimentos para a atuação profissional em época de pandemia. É preciso ampliar o 
debate desse tema afim de trocar experiências sobre o que está sendo positivo além de 
propor ações a fim de fornecer ferramentas ao coordenador pedagógico para lidar com os 
desafios atuais. 
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