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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. 
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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:  A gestão democrática ocupa um lugar de destaque nas discussões referentes 
a educação. Os princípios democráticos estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN n. 9394/96), são oriundos de uma história de lutas sociais visando 
a ampliação dos direitos, a participação, corresponsabilização e a da ideia de igualdade. 
Nesse sentido, este estudo tem por objetivo discutir o conceito de gestão democrática, 
problematizando sua relação com a qualidade de ensino. Trata-se de um estudo bibliográfico 
que tomou como corpus de análise documentos oficiais, as obras de Libâneo (2018), Paro 
(1987), entre outros. Os resultados apontam que a gestão democrática, participativa e 
inclusiva, na qual há uma corresponsabilização pelas ações e decisões da instituição, torna-
se um fator de grande relevância para a melhoria da qualidade do ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Democrática; Qualidade do Ensino; Educação Básica.

INTRODUÇÃO

A educação escolar possui a tarefa de promover nos indivíduos a apropriação dos 
saberes, procedimentos, atitudes e valores por meio da ação mediadora dos professores e 
da escola como um todo (LIBÂNEO, 2018, p. 115). De acordo com Paro (2008, p. 128): “a 
educação consiste, pois, na mediação pela qual se processa a formação integral do homem 
em sua dimensão histórica”. Sendo assim, a escola apresenta função social e pedagógica:

A principal função social e pedagógica da escola é a de assegurar o 
desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais, e morais 
pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos 
processos do pensar, na formação da cidadania participativa e na formação 
ética. (LIBÂNEO, 2018, p. 115). 

Nesse viés, para que a escola consiga realmente cumprir sua função é necessário 
que supere suas formas conservadoras de organização e gestão, esforçando-se para 
estimular a participação dentro da escola.
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A atual configuração da administração escolar se mantém presa a paradigmas, 
sendo necessário a reformulação da organização escolar, “que esteja de acordo com 
uma concepção de mundo e de educação comprometida com a democracia e a formação 
integral do ser humano-histórico”. (PARO, 2010, p. 777).  Assim, conforme Paro (2010, p. 
777) a superação da atual escola básica precisa ter como horizonte uma administração que 
contemple “sua especificidade como processo pedagógico e sua dimensão democrática 
como práxis social e política”.

Sendo assim, este estudo tem por objetivo discutir o conceito de gestão democrática 
e problematizar sua relação com a qualidade de ensino. Trata-se de um estudo bibliográfico 
que tomou como corpus de análise as obras de Libâneo (2018), Paro (1987, 2008, 2010). 

METODOLOGIA

Com o objetivo de discutir o conceito de gestão democrática e problematizar sua 
relação com a qualidade do ensino, adotou-se como delineamento metodológico a pesquisa 
bibliográfica. De acordo com Gil (1978, p. 50)aqueous pH, and intraocular tension were 
noted in 20 albino rabbits before and after administration of Vitamin C in oral dosage of 7.5 
gm/kg/day (in 4 equal divided doses for one week: “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 
a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 
Com isto pode-se obter conhecimentos a fim de se compreender melhor os conceitos 
estudados.

Fez-se um levantamento bibliográfico de documentos oficiais que tratam da gestão 
democrática e das obras de Libâneo (2018), Paro (1987, 2008, 2010), entre outros. Os dados 
foram organizados e analisados, servindo os seguintes objetivos, conforme Gil (1978): (i) 
identificar as informações e os dados constantes dos materiais; (ii) estabelecer relações 
entre essas informações e dados e o problema proposto, e; (iii) analisar a consistência das 
informações e dados apresentados pelos autores. (GIL, 1978, p. 74). Assim, o texto que 
segue foi organizado por meio do tópico “Gestão democrática e a qualidade do ensino”. 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E A QUALIDADE DO ENSINO

A educação tem sido muito criticada, pois apesar do avanço em relação a 
democratização e acesso dos sujeitos, permanece o desafio de propiciar um ensino de 
qualidade para todos. Na tentativa de mudança desse quadro, as políticas públicas se 
utilizam de diversas estratégias, dentre elas os dados de avaliações externas como IDEB 
e PISA.

No bojo de uma tendência internacional, que confere centralidade à avaliação 
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em larga escala por meio de testes padronizados, em 2007, foi criado o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), sob a justificativa de avaliar a evolução da 
qualidade da educação no Brasil. Dessa forma, o rendimento escolar dos alunos passou a 
ser avaliado por meio do desempenho discente em exames padronizados, realizados por 
estudantes do 5° e do 9° ano do ensino fundamental (Prova Brasil), e os da 3ª série do 
ensino médio (JÚNIOR e REIS, 2017, p. 447).

No entanto, esta política descaracteriza os sujeitos, sua história e não considera sua 
realidade nos processos de qualidade de aprendizagem. Esta pouca autonomia, acarreta 
um processo pouco reflexivo e participativo dos sujeitos. Com isto, a escola passa a ser 
uma instituição receptora, não produtora e transformadora de uma prática cultural.

Em oposição a este ideário de padronização de qualidade, a partir do viés externo, 
autores vêm se debruçando em analisar a escola e seus processos pedagógicos por meio 
de um olhar menos sistêmico, levando em consideração a unidade, a comunidade e a 
participação de cada membro. Com isto:

pensar a escola a partir da própria escola é recolocar seus atores em situação 
de protagonismo, assumir sua condição cidadã de posicionamento no 
processo decisório que afeta a vida da instituição, dar-lhes fala governante 
sobre seus processos e contextos. (CAMPINAS, 2009, p. 04). 

Nesse sentido, a gestão democrática tem papel relevante na construção de uma 
escola pública de qualidade. Sendo assim, Iijima, (2013) declara que para que haja 
mudanças na educação é necessário o engajamento de todos os atores envolvidos no 
processo educativo, nas políticas públicas, investimentos em infraestrutura, recursos 
humanos e na logística. A autora ainda declara que a gestão democrática tão almejada 
será praticada com maior efetividade a partir do momento em que todos os envolvidos 
tiverem clareza da necessidade de participação, reflexão, argumentação e pressão como 
fortalecimento do direito à educação de qualidade.

De acordo com Paro (1987) os sujeitos tendem a considerar utópica a proposta 
de gestão democrática da escola pública no tocante à participação dos pais, educadores, 
alunos e funcionários. Entretanto, para o autor, a utopia revela o lugar que não existe, mas 
pode vir a existir, pois se coloca como algo desejável, de valor. Ele pontua também, para 
tanto, é necessário a tomada de consciência das condições concretas que podem viabilizar 
um projeto de democratização da gestão escolar. 

Ainda, Paro (1987) declara que é preciso que o gestor escolar aprofunde suas 
reflexões de modo a permitir que se distribua a autoridade entre os vários setores da 
escola, compartilhando as responsabilidades pelo processo educativo. 

Os autores Augusta e Oliveira (2005) afirmam que a gestão escolar tem como primícia 
a participação de todos, mas tem na figura do diretor o grande articulador que envolve toda 
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a equipe visando uma melhor qualidade do ensino. Ainda, afirmam que seu papel é muito 
mais do que apenas burocrático, mas também político e pedagógico, principalmente no que 
tange à busca por uma escola mais inclusiva. É ele quem concretizará o compartilhamento 
de responsabilidades e compromissos coletivos em prol de objetivos comuns. 

Libâneo (2018) destaca a importância da participação da comunidade na escola 
possibilitando que ela conheça e avalie os serviços oferecidos, podendo intervir sobre 
sua organização. O autor afirma que as duas formas mais conhecidas de participação da 
comunidade na escola são os Conselhos de Classe e os Conselhos de Escola.

De acordo com Libâneo (2018), a participação significa que os profissionais da 
educação e a comunidade atuem na gestão da escola. Ademais, o autor afirma que há dois 
sentidos de participação articulados entre si. O primeiro é a participação como meio de 
conquista da autonomia da escola, constituindo-se como prática formativa, como elemento 
metodológico, curricular e pedagógico, bem como confere o status de comunidade 
educativa que interage com a sociedade civil. O segundo é a participação como processo 
organizacional em que os profissionais e comunidade escolar compartilham em certos 
processos tomada de decisão.

Assim, conforme declara Libâneo (2018): a escola é um local de compartilhamento 
de valores, conhecimentos, desenvolvimento de capacidades intelectuais, sociais, afetivas, 
éticas e estéticas, como também é lugar de participação na vida social, econômica e cultural. 
Vinha, Nunes e Moro (2019) corroboram com o pensamento de Libâneo ao colocarem que:  

A capacidade dialógica, a participação ativa nas escolhas e deliberações, 
considerando o outro como constituinte de si mesmo e levando em conta as 
diferentes perspectivas e pontos de vista, têm decorrências diretas na vida 
social, coletiva e são imprescindíveis para a convivência democrática no 
ambiente escolar e fora dele. É, portanto, nessa dimensão de valor, que a 
convivência democrática se constitui como o exercício e vivência dialógica na 
dinâmica cooperativa entre os sujeitos no interior da escola (VINHA, NUNES 
E MORO, 2019, p. 137).  

Libâneo (2018) propõe os seguintes princípios com base na concepção de gestão 
democrática-participativa: autonomia das escolas e da comunidade educativa; relação 
orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe escolar; envolvimento da 
comunidade no processo escolar; planejamento das tarefas; formação continuada para o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da comunidade escolar; utilização 
de informações concretas e análise de cada problema em seus múltiplos aspectos, com 
ampla democratização das informações; avaliação compartilhada; relações humanas 
produtivas e criativas assentadas na busca de objetivos comuns. 

A autonomia das escolas e da comunidade educativa significa que a escola possui 
o poder de decidir sobre seus objetivos e formas de organização, manter-se relativamente 
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independente do poder central, administrar livremente recursos financeiros, traçar seu 
próprio caminho envolvendo toda a comunidade escolar (professores, funcionários, pais 
etc.), que se tornam corresponsáveis pelo êxito da instituição.

Ainda para Libâneo (2018) essa autonomia é relativa. Isso porque, as escolas 
públicas integram um sistema escolar e dependem das políticas públicas. Assim, a escola 
deve permear essas duas vertentes, a autonomia na gestão da organização escolar 
conforme suas especificidades e se adequar às diretrizes que recebe dos níveis superiores 
do ensino.

No entanto, essa articulação nem sempre acontece de forma tranquila, pois o sistema 
pode estar mal gerido, bem como o poder público pode se atribuir a autonomia das escolas 
para se isentar de suas responsabilidades. Por outro lado, pode acontecer das escolas se 
submeterem mecanicamente às diretrizes dos órgãos superiores, desconsiderando suas 
particularidades. Considerando toda essa complexidade, afirma Libâneo:

Por isso mesmo, a autonomia precisa ser gerida, implicando uma 
corresponsabilidade consciente, partilhada, solidária, de todos os membros 
da equipe escolar, de modo a alcançar, eficazmente, os resultados de sua 
atividade - a formação cultural e científica dos alunos e o desenvolvimento das 
potencialidades cognitivas e operativas. (LIBÂNEO, 2018, p. 115).

A relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe 
escolar é o princípio que rege o exercício responsável e compartilhado da gestão e da 
responsabilidade individual e coletiva de cada membro da equipe escolar. Sob a supervisão 
e responsabilidade do diretor a equipe formula o seu Projeto Político Pedagógico, toma 
decisões a partir das discussões com a comunidade escolar, cria o plano de ação no 
qual irá trabalhar durante determinado período, para então, o gestor coordenar, mobilizar, 
motivar, liderar e delegar as atribuições específicas para seus membros.

Sendo assim, segundo Libâneo (2018), a gestão democrática não pode ficar restrita 
às formas externas de participação, como eleições, assembleias e reuniões, ela precisa 
estar a serviço dos objetivos de ensino a fim de alcançar a qualidade cognitiva dos processos 
de ensino e aprendizagem. Ainda, o autor faz uma ressalva: a prática participativa não está 
livre de sujeitar-se a manipulação e ao controle do comportamento das pessoas, pois essas 
podem estar sendo induzidas a ter a sensação de que estão participando, mas na verdade 
estão sendo manipuladas por interesses de terceiros como: grupos partidários, interesses 
pessoais etc.

Em relação ao envolvimento da comunidade no processo escolar, a escola deve 
promover vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, ou seja, com os pais, 
entidades e organizações paralelas à escola. Primordialmente, os pais e os outros 
representantes precisam participar do Conselho de Escola e da Associação de Pais e 
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Mestres para auxiliar na construção do Projeto Político Pedagógico, acompanhar e avaliar 
a qualidade dos serviços prestados.

Também, é necessário o envolvimento da comunidade em outras instâncias decisórias 
no âmbito da sociedade civil, como em organizações de bairro, movimentos sociais etc., 
para assim contribuir com a fiscalização sobre a execução da política educacional.

Segundo Augusta e Oliveira (2005), a gestão democrática participativa pode ser 
exercida de forma a incluir o entorno comunitário no qual a escola está inserida e redes de 
apoio por meio de parcerias comunitárias externas como de unidades básica de saúde e 
outros estabelecimentos. 

À luz de Augusta e Oliveira (2005) um dos instrumentos que propiciam a organicidade 
à escola é o Projeto Político Pedagógico, pois é por meio dele que as reflexões, ações e 
decisões deverão ser registradas, com a participação efetiva da comunidade escolar. É 
através desse documento que serão traçados os compromissos políticos e pedagógicos da 
comunidade escolar, derivados de uma reflexão/avaliação a partir da realidade da escola 
e de seus problemas, para que depois possa ser discutido pela comunidade e se buscar 
alternativas. 

O planejamento das tarefas é um ato necessário, pois estrutura e coordena os 
objetivos, as estratégias, as ações, as formas de controle e avaliação, bem como direciona 
os recursos disponíveis. Nesse aspecto, o plano de ação da escola é um documento 
fundamental, necessitando ser discutido e analisado por toda a equipe escolar para que se 
torne um instrumento unificador das atividades escolares.

Ademais, a escola precisa valorizar a formação continuada para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos integrantes da comunidade escolar. Isso porque “a concepção 
democrática - participativa de gestão valoriza o desenvolvimento pessoal, a qualificação 
profissional e a competência técnica” (LIBÂNEO, 2018, p. 121).  Sendo assim, a escola 
é um espaço formativo onde todos aprendem e deve ser um local para os professores 
desenvolverem sua profissionalidade. Portanto, a gestão e o trabalho escolar requerem de 
toda equipe escolar uma formação contínua.

A gestão precisa buscar informações a respeito dos problemas existentes na escola. 
Para isso, precisa coletar dados e informações reais, realizando uma análise global dos 
problemas a fim de identificar suas causas e aspectos fundamentais, ou seja, analisar os 
seus problemas em seus múltiplos aspectos. Isso implica a verificação da qualidade das 
aulas, o cumprimento do programa, os resultados do trabalho que a equipe propôs atingir, 
a adequação dos procedimentos didáticos etc.

O conjunto das ações e a organização do trabalho da escola está voltado para 
as ações pedagógico-didáticas. O controle sobre esse processo educativo implica na 
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avaliação mútua entre direção, professores e comunidade.
Libâneo (2018, p. 121) aponta a importância das relações interpessoais na qualidade 

do trabalho dos professores, a valorização da experiência individual e do clima amistoso 
de trabalho. Para o autor, a escola precisa investir na mudança das relações autoritárias 
e focar em relações baseadas na dialogicidade e no consenso, baseadas em relações de 
respeito e tato humano, privilegiando relações humanas produtivas e criativas assentadas 
na busca de objetivos comuns.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola enquanto instituição social permite vislumbrar a construção da sociedade 
almejada, neste sentido exercer práticas de gestão democrática e participativa permitem 
aos diferentes atores experienciarem vivências que colaboram para uma sociedade justa, 
equitativa e democrática.

Se faz importante destacar que ainda que haja contradições e desafios de diferentes 
naturezas para esta vivência, é preciso se pensar em um trabalho coletivo, diário que não 
tem por objetivo os resultados a curto prazo, mas sim a construção a médio prazo, do 
sentimento de pertencimento e responsabilidade para com a própria escola e seu entorno. 

Para tanto, segundo Augusta e Oliveira (2005) é fundamental reforçar a ideia da 
gestão democrática, participativa e inclusiva, que funcione de forma conjunta e coletiva. 
Dessa forma,  todo esse processo deve estar sintetizado no Projeto Político Pedagógico, 
estabelecendo as diretrizes e apontando os caminhos, onde todos são corresponsáveis 
pelas ações que objetivam a melhora da escola. Essa mudança no papel desempenhado 
pelo diretor, não o exime de ser o articulador político e pedagógico, aquele capaz de 
descentralizar o poder, engajar a equipe, sendo também a figura capaz de tomar as 
decisões necessárias quando não há a possibilidade de consultar a comunidade escolar. 
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