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RESUMO

O  objeto  desta  pesquisa  s o  os  reflexos  do  programa  de  forma o  continuada  de  gestores
escolares,  ministrado  na  modalidade  a  dist ncia,  Progest o,  em  uma  escola  estadual  do  Par -
Escola  Estadual  Caraj s.  O  objetivo  geral  analisar  em  que  medida  esse  programa  implicou
mudan as  na  concretiza o  da  democracia  na  gest o  desta  o  objetivo  geral.  A  investiga o
qualitativa,  com  an lise  documental  e  question rios  que  seguiu  um  roteiro  semiestruturado.  No
referencial  te rico  parte-se  do  pressuposto  de  que  a  gest o  democr tica  na  escola  reflete  o
processo democr tico da sociedade em que est  inserida. As categorias primordiais analisadas s o
democracia,  gest o  democr tica  e  participa o.  Estudos  acerca  das  concep es  de  gest o
democr tica  e  participa o  consistem  os  eixos  do  referencial  te rico.  O  modelo  de  gest o
revelado  pela  an lise  do  Progest o  veicula  a  concep o  de  gest o  sob  uma  perspectiva  formal,
decorrente  da  administra o  p blica  gerencial  que  adota  a es  flex veis,  participativas  e
descentralizadas  traduzidas  em  gest o  gerencial,  como  fator  de  melhoria  da  qualidade  da
educa o.  Nos  cadernos  de  estudos  do  Progest o  M dulos,  foi  poss vel  reconhecer  uma
concep o formal de democracia, servindo de sustenta o para as pr ticas de gest o convencional
que aparentemente assume o discurso democr tico, mas que n o  exercitado na escola observada

 Escola  Estadual  Caraj s.  No  plano  de  gest o  da  Escola  Estadual  Caraj s  comprovada  a
reprodu o  de  ideias  de  democracia,  gest o  democr tica,  participa o  disseminadas  pelo
Progest o. Verificou-se que a comunidade escolar percebe a democracia, a gest o democr tica e a
participa o voltados para resultados. Concluiu-se que o Progest o introduz um modelo de gest o
gerencial para a escola p blica.

Palavras-chave: democracia, gest o democr tica, Progest o, modelo gerencial.
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The  objectof  this  researchis  thecontinuing  education  programforschool  managers,  taught in  the
distance, Progest o. Analyzethe  extent  to  whichthis  programentailedchangesin  the
implementationof  democracyin  the  management  ofapublic  schoolof  Par is  the  overall  goal.
Theresearch isqualitative, with documentary analysis and questionnaires followed asemistructured
script.In  thetheoreticalpartis  theassumption  that  thedemocratic  management  of
theschoolreflectsthe  democratic  processof  societyin  which  it  operates.
Theprimarycategoriesanalyzedare  democracy, democratic  managementand  participation.Studies
onthe  concepts  ofdemocratic  managementand  participationaxesconsistof  the  theoretical. The
management  modelrevealed  byanalysis  ofProgest oconveys  theconcept  ofmanagement
fromaformal  perspective, due  topublic  managementactionsthat  adoptsflexible, participatory  and
decentralizedmanagementtranslated  intomanagementas  a  factor  inimproving  the  quality
ofeducation.Instudiesof  thebooksProgest o moduleswaspossible  to  recognizeaformal
conceptionof  democracy,  serving  as  a support  forconventionalmanagement  practicesthat
apparentlytakes  thedemocratic  discourse, but  thatis  notexercisedat  the  schoolobserved State
SchoolCaraj s. In  themanagement  planState  SchoolCaraj sisprovenreproductionof  ideasof
democracy, democratic management, participation by Progest odisseminated. It was found thatthe
school  communityperceives  thedemocracy, democratic  management, participation
andresults-oriented. It  is concludedthat  theProgest ointroducesamanagement  modelforpublic
schoolmanagement.

Keywords: democracy, democratic management, Progest o, managerial model.
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INTRODU O

Antes de o leitor conhecer esta disserta o gostar amos de contar um pouco da trajet ria

deste trabalho e as raz es que nos levaram  escolha do tema. Para isso precisamos retroceder um

pouco no tempo, voltando a 1996 quando ocup vamos a fun o de coordenadora pedag gica em

uma escola p blica paraense.  Naquele per odo,  o governo do Estado por meio da Secretaria de

Estado de Educa o/PA (Seduc) implementava a pol tica educacional, visando  descentraliza o

das a es governamentais. Entre as estrat gias adotadas destacavam-se a forma o de conselhos

escolares  e  elabora o  do  projeto  pedag gico  (PP).  Vale  destacar  que  a  Seduc  intitula  Projeto

Pedag gico  (PP),  em  vez  de  Projeto  Pol tico  Pedag gico  (PPP),  descaracterizando  o  aspecto

pol tico do documento.

 O  desafio  para  as  escolas  estaduais,  naquele  momento,  era  elaborar  o  seu  projeto

pedag gico,  que  fazia  emergir,  no  cen rio  escolar,  a  gest o  democr tica  da  escola.  Assim,

juntamente  com  um  grupo  de  professores,  l amos  textos  recentes  sobre  projeto  pol tico

pedag gico (PPP) e assim ficamos conhecendo diversos referenciais dentre os quais os que davam

nfase  dimens o pol tica, al m do disponibilizado pela Seduc.  Ainda que tenha sido incipiente,

esta primeira experi ncia democr tica na gest o da escola permitiu-nos alimentar a cren a de ser

poss vel uma pr tica democr tica nessa institui o.

Essas  experi ncias  nos  levaram  a  aprofundar  conhecimentos  te ricos  acerca  da

democracia na escola e decidimos fazer um Mestrado em uma institui o no interior de S o Paulo

que  ofertava  o  curso  na  modalidade  semi-presencial  no  per odo  de  julho  e  janeiro.  Em  nossos

estudos  escolhemos  como tema O Processo  de  implanta o  do  Projeto  Pol tico  Pedag gico  na

Escola .  Naquela poca,  concomitante  fun o  de  t cnica,  exerc amos  a  doc ncia  como

professora  da  Universidade  do  Estado  do  Par  (UEPA)  e,  dadas  as  condi es  de  trabalho,  s

pod amos realizar uma forma o nas f rias.

A  trajet ria  percorrida  desde  ent o,  seja  a  profissional,  seja  a  de  car ter

formativo,relacionava-se  aos  estudos,  conhecimentos  e  assun o  da  democracia  com nfase  na

participa o.  Neste  per odo  conhecemos  o Programa  de  Capacita o  a  Dist ncia  para  Gestores

Escolares (Progest o), quando, em 2001, o Par  fez ades o ao programa.

Essas  duas  experi ncias,  profissional  e  de  forma o  com  a  democracia  na  escola,

repercutiram profundamente em nosso referencial de mundo e consequentemente nas rela es de

trabalho, nas quest es educacionais, na fam lia e na sociedade.

Ainda  que  o  conceito  democracia  tivesse  nos  provocado  intensamente  naquela poca,

sent amos necessidade de maior aprofundamento te rico e pr tico.

Essa  motiva o  nos  levou  ao  Mestrado  da  Pontif cia  Universidade  Cat lica  de  Goi s
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(PUC-GO), pois, na realidade, est vamos interessadas em colaborar para uma efetiva democracia

na gest o da escola e n o apenas em uma democracia como cumprimento de normatiza es.

Aliado s experi ncias mencionadas, o tema deste trabalho foi se definindo e tornando-se

mais  claro  a  partir  de  aproxima es  que  se  deram  por  meio  da  disciplina  Gest o  Educacional,

especificamente as reflex es e discuss es sobre aspectos referentes  gest o democr tica, quando

come amos  a  entrar  em  contato  com  o  trabalho  dos  cr ticos  brasileiros  da  gest o  democr tica,

como  Paro  (2007,  2008),  Cabral  Neto(1999),  Oliveira(1997).  As  gradativas  aproxima es

cient ficas com o conceito de democracia ocorreram tamb m na disciplina Pol ticas Educacionais

ao tratar essas pol ticas no contexto da reestrutura o do capitalismo, j  que a pol tica de gest o

democr tica na escola colabora para legitimar o rearranjo capitalista.

Intrigava-nos a maneira mec nica e a-hist ria pela qual a democracia por meio da gest o

estava sendo apresentada  comunidade escolar. Interessava-nos n o somente as novidades que a

teoria  organizacional  trazia  para  a  institui o  educativa,  a  gest o  democr tica,  mas  tamb m  e

sobretudo, as consequ ncias deste modelo para o cotidiano das escolas p blicas.

 Not vamos que as solu es administrativas e as pol ticas educacionais, entre elas a da

gest o  democr tica,  historicamente,  enfatizavam  mais  os  aspetos  instrumentais  da  gest o,

focalizando a efici ncia dos processos gerenciais em detrimento do aspecto pol tico formativo da

cidadania. O entendimento de democracia como fun o educativa pessoal e social refor ou nosso

interesse  em  investigar  o  processo  democr tico  na  gest o  como  mediador  de  uma  condi o

necess ria a efetiva pr tica democr tica na escola como exerc cio para uma liberdade social.

Com  essa  compreens o  de  democracia,  o  que  inicialmente  era  incerteza,  foi

gradativamente  mudando  para  a  convic o  acerca  da  import ncia  de  desenvolver  pesquisa  com

sustenta o  te rica  no  conceito  de  democracia.  A  decis o  foi  refor ada  perante  a  defini o  de

gest o  democr tica  formulada  por  representantes  do  governo  e  da  sociedade  civil  durante  a

Confer ncia Nacional de Educa o (Conae), ocorrida em 2010.

A possibilidade de uma gest o democr tica na escola gerou em n s algumas inquieta es

no  sentido  de  conjeturar  sobre  poss veis  altera es  nas  formas  de  gest o  no  espa o  escolar.

Decidimos, ent o,  caminhar pela an lise do conceito democracia em uma perspectiva pol tica,  a

fim de avaliarmos a democracia na gest o da escola.

Assim  sendo,  refletir  sobre  a  pol tica  educacional,  ainda  que  represente  um  desafio

herc leo, vale a pena tentar. A busca de elementos necess rios para revelar que democracia est

contida  nas  pol ticas  educacionais  para  uma  gest o  democr tica  na  escola  o  trabalho  que  nos

propomos realizar.

Para  alcan ar  tal  intento,  inicialmente  identificamos,  entre  diferentes  tipologias  de

democracia  a  que  tomar amos  por  refer ncia  neste  trabalho.  Diante  das  diversas  acep es
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atribu das  democracia,  recorremos  tipologia  de  Bobbio  (2010),  que  toma  por  base  a

profundidade do n vel de estrutura social global em que a(s) democracia(s) por ele classificadas se

integram.  Bobbio  tipifica  a  democracia  formal,  substancial,  representativa  e  direta  com base  na

exist ncia de regras que distinguem v rias esp cies de regimes democr ticos.

Buscamos  com  a  amplia o  dos  estudos  sobre  esse  conceito,  aprofundar  a  revis o  de

literatura  em  outros  referenciais  te ricos,  que  consideram  a  democracia  na  escola  como  fun o

educativa. Isso nos levou a uma compreens o da democracia, como possibilidade real de melhoria

na gest o da escola p blica.

Para  examinarmos  a  perspectiva  de  democracia  esbo ada  no  Progest o,  abordamos  tr s

aspectos fundamentais:

o cen rio pol tico da d cada 1990, em que se inscreve o referido programa, especialmente

a reforma do Estado, adotada no Brasil pelo ent o ministro da Administra o e Reforma

do Estado (Mare), Luiz Carlos Bresser-Pereira, chamada nova administra o p blica;

as recomenda es das ag ncias internacionais, presentes no programa, de mbito mundial,

denominada Educa o para Todos (EPT), resultante da Confer ncia Mundial sobre Educa o para

Todos e o Projeto Principal para a Educa o (PPE), assim como o resultado dos trabalhos

desenvolvidos, no per odo de 1993 a 1996, pela Comiss o Internacional sobre a Educa o para o

s culo XXI, consubstanciado no Relat rio Jacques Delors ;

os condicionantes materiais, institucionais e ideol gicos do autoritarismo na pr tica escolar,  que

s o manifesta o dos determinantes estruturais mais amplos.

Os  dois  primeiros  aspectos  referem-se  ao  contexto  em  que  o  Progest o  se  originou  e  o

terceiro  aspecto  diz  respeito s  condi es  materiais  de  trabalho  onde  s o  enfrentados  os

determinantes  mais  imediatos  do  autoritarismo.  Desvelar  esses  tr s  aspectos  imprescind vel

para a consolida o de uma gest o democr tica efetiva na escola p blica.

Com  o  conhecimento  desses  componentes  conceituais  e  do  cen rio  pol tico  de  onde

procedeu  o  modelo  de  gest o  democr tica,  buscamos  os  subs dios  legais  das  pol ticas  para  a

educa o elaboradas nas d cadas de 1980 e 1990 no Brasil.

Reunidas  essas  informa es,  nossos  esfor os  direcionaram-se  para  a  compreens o  da

democracia  como  fun o  educativa  escolar  na  promo o  de  pol ticas  p blicas  e  programas

educacionais.  Entre  eles,  o  curso  de  capacita o  a  dist ncia  dirigido  a  gestores  escolares  que

atuam em institui es p blicas de ensino em todo o Pa s, o Progest o. Esse curso foi organizado

pelos  Secret rios  de  Educa o  que  estavam  frente  do  Conselho  Nacional  de  Secret rios  de

Educa o (Consed).

O  Progest o  foi  selecionado  como  objeto  de  nossos  estudos,  notadamente,  pela  sua
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abrang ncia na prepara o de gestores no Brasil, haja vista a ades o de 25 Estados da federa o,

conforme  consta  em  relat rios  do  programa,  o  que  lhe  confere  legitimidade  nacional.  O  curso

visou  tamb m  socializar  experi ncias  entre  os  gestores  escolares  de  todo  Pa s.  Foi  selecionado

tamb m por ser o curso que v m capacitando os gestores escolares no Par , espa o geogr fico de

nosso trabalho, de nossas experi ncias de vida; e, especificamente pela import ncia atribu da pelo

programa  gest o democr tica para a escola p blica.

Essas quest es levaram-nos a refletir sobre a representa o de democracia veiculada pelo

programa no Pa s h  onze anos, nomeadamente no Par , e avaliar qual  a pr tica democr tica na

gest o da escola, uma vez que o Progest o se compromete com o projeto de gest o democr tica

da escola p blica.

Para  mediar  a  gest o  democr tica  escolar,  o  Progest o  elege  o  projeto  pedag gico,

autonomia, participa o, elei o direta, papel do gestor escolar, conselho escolar, como elementos

de democratiza o. Como o Progest o, origina-se no contexto das reformas do Estado e decorre

das  recomenda es  internacionais  para  a  educa o,  buscamos  identificar  em  sua  proposta

elementos da gest o gerencial.  Destacamos,  ent o,  estes  elementos para  nossa an lise,  porque o

Progest o  os  inclui  entre  os  elementos  democratizantes  da  gest o  escolar  s o  eles:  democracia,

gest o democr tica e participa o.

A  relev ncia  dos  estudos  empreendido  por  n s  pode  ser  considerada  diante  os  aspectos

arrolados a seguir:

a democracia est  presente nas pol ticas educacionais;

a gest o democr tica torna-se uma das pol ticas educacionais mais populares em

decorr ncia das mudan as operadas no modelo de administra o das institui es p blicas,

fundadas em rela es mais horizontalizadas; 

o pressuposto de gest o defendido pelo Progest o sugere perspectivas democr ticas e

prop e a introdu o de diferentes estrat gias de a o na gest o da escola; 

a concep o de democracia e de gest o escolar democr tica que o Progest o dissemina;

o Progest o ser respons vel pela capacita o de 2.727 gestores escolares no Par  , de

2001 a 2004, em n vel de p s-gradua o lato sensu, o que lhe confere car ter cient fico;

a quase inexistente avalia o de resultados alcan ados pelo programa, que esta em sua

quarta edi o no Estado do Par .

Essas quest es conduziram ao problema de pesquisa, qual seja: identifica o do conceito

de democracia veiculado pelo Progest o e suas implica es nas pr ticas democr ticas na gest o

de uma escola p blica da rede estadual de uma cidade do Par .

 A  sele o  da  escola l cus  da  pesquisa  deu-se,  sobretudo,  pelas  seguintes  raz es:a)  a

escola  contar  com cursistas  do Progest o;  b)  sua  diretora  defender  uma  postura  democr tica  na
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gest o;  c)  possibilidade  de  acesso  documenta o;  d)  garantia  de  participa o  dos  sujeitos  da

pesquisa.

Na tentativa de compreender o problema, surgiram outras quest es: O que  democracia?

Em  que  concep o  de  democracia  se  sustenta  o  Progest o?  A  servi o  de  qual  democracia  o

programa se apresenta?  Qual a pr tica democr tica na gest o da escola depois da capacita o dos

seus gestores?

Para o desenvolvimento desta pesquisa, definimos como objetivo geral:

analisar  em  que  medida  o Progest o provocou  mudan as  na  concretiza o  da

democracia na gest o de escola p blica estadual do Par .

A fim de maior detalhamento, estabelecemos os seguintes objetivos espec ficos:

identificar concep es de democracia.

comparar as caracter sticas do modelo de gest o adotado na reforma do Estado e

nas recomenda es das ag ncias internacionais com o modelo de gest o proposto

pelo Progest o.

relacionar a ideia de democracia, gest o democr tica e de participa o difundidas

nos estudos acad micos com as do Progest o.

avaliar as implica es  da concep o de democracia veiculada no Progest o nas

pr ticas no mbito da gest o na escola objeto de pesquisa.

Interessava-nos  os  estudos  de  uma  democracia  escolar  de  fato,  que  primasse  pela  educa o

pessoal  e  social  dos  integrantes  da  comunidade,  superando  as  pr ticas  autorit rias  advindas  dos

determinantes  estruturais  mais  amplos  da  sociedade  no  espa o  escolar,  impeditivos  da

consolida o de uma gest o democr tica nesta institui o.

O contexto pol tico da implanta o da gest o democr tica na escola foi decisivo para tomarmos

como pressuposto neste trabalho que esta gest o reflete o processo pol tico da sociedade em que

est  inserida.

Adotamos  este  pressuposto  como  refer ncia  ao  focalizarmos  a  Escola  Estadual  Caraj s,

cujos  gestores  se  capacitaram  pelo  programa,  o  que  nos  permitiria  confirmar  ou  rever  nossa

hip tese.

Com  a  finalidade  de  aprofundar  conhecimentos  acerca  das  m ltiplas  caracter sticas  do

objeto  deste  estudo  o  Progest o,  programa  de  forma o  continuada  de  gestores  escolares,

ministrado  na  modalidade  a  dist ncia  realizamos  uma  pesquisa  de  car ter  qualitativo,  com

an lise documental e de question rio. O termo qualitativo [...]  utilizado por quest o de nfase e

n o de exclusividade  (ALVES, 1991, p. 54), uma vez que a inten o n o  sugerir oposi o entre
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qualitativo e quantitativo,  mas adotar  a  investiga o qualitativa pelo fato de que [...]  as  pessoas

agem  em  fun o  de  suas  cren as,  percep es,  sentimentos  e  valores  e  seu  comportamento  tem

sempre um sentido,  um significado que n o se d  a  conhecer  de modo imediato,  precisando ser

desvelado  (idem, ibidem).

Da pesquisa documental emergiram as seguintes categorias de an lise: democracia, gest o

democr tica  e  participa o.  Com  essas  categorias  foi  poss vel  apreender  a  concep o  de

democracia impl cita no Progest o.

Nossa pesquisa contemplou uma an lise dos materiais did ticos do Progest o utilizados na

forma o  dos  gestores,  denominados  M dulos.  Foi  examinado  tamb m  o Plano  de  Gest o  da

Escola Estadual Caraj s (2009/2011)  e as Orienta es Gerais para o Processo de Elei o Direta

para  Gestores  Escolares,  elaboradas  pela  Seduc  em  2009.  Segundo  Franco  (2005)  a  an lise  de

conte do propicia identificar as caracter sticas da mensagem e o contexto no qual foi produzida.

Inclu mos na amostra os gestores que atuavam em fun o administrativa e t cnica.  Uma

amostra  constitu da  de  doze  sujeitos.  O  question rio  foi  destinado  diretora,  vice-diretora,

secret ria, coordenadoras e professoras. Duas coordenadoras solicitaram o envio do question rio

para o endere o eletr nico,  justificando a import ncia  da liberdade de express o para responder

quest es  sobre a  gest o na Escola  Estadual  Caraj s  (EEC).  A secret ria  integrou o universo em

foco porque comp e a equipe gestora da ECC e  tamb m professora nesta mesma escola. Cursou

o Progest o quando era diretora de outra escola da rede.

Todas as professoras informantes atuam em sala de aula, e tr s t m dedica o exclusiva

EEC.  Cinco  professoras  informantes  lecionam  tamb m,  em  outras  escolas  estaduais,  quatro

ministram aulas tamb m em institui es municipais.

Desses  doze  profissionais,  cinco  cursaram  o  Progest o.  S o  eles:  a  vice-diretora,  uma

professora,  duas  coordenadoras  e  a  secret ria.  Os  cinco  profissionais  est o  atuando  na  escola.

Identificamos  uma  diretora  e  uma  vice-diretora  que  fizeram  o  Progest o  em  2001,  hoje  s o

aposentadas.

Na  escola  pesquisada,  o  Progest o  alcan ou  13%  dos  profissionais,  entre  gestores  e

professores, desde a primeira edi o do programa ocorrida em 2001.

Quanto  aos  procedimentos  de  coleta  de  dados  os  contatos  iniciais  com  os  sujeitos  da

investiga o foram realizados em janeiro de 2010, em visitas  Escola Estadual Caraj s. Nessas,

aproximamo-nos  da  diretora  e  da  vice-diretora,  das  coordenadoras  e  professores  para  obter

documentos referentes  gest o da escola. Os contatos diretos com os sujeitos da pesquisa foram

realizados durante os meses de julho e dezembro de 2010 e em janeiro, julho, agosto e dezembro

de 2011 quando aplicamos o question rio.

Para iniciar a coleta de dados, realizamos uma reuni o com a diretora e as vice-diretoras,
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professores  e  coordenadoras  pedag gicas.  Informamos sobre  a  finalidade da  pesquisa  e  fizemos

esclarecimentos a respeito do o termo de consentimento.

A pesquisa qualitativa foi  desenvolvida com aplica o de question rio.  Este instrumento

de  coleta  de  dados  foi  usado  por  considerarmos  a  sua  efetividade  diante  das  condi es

vivenciadas pela escola.

Durante  a  coleta  de  dados  houve  greve  dos  professores.  Dada  a  circunst ncia  pol tica

encontrada,  alguns  professores  se  mostraram reticentes  em expressar  suas  ideias,  o  que  levou

altera o de procedimentos previstos na metodologia para a coleta de dados inscritos no projeto

de  investiga o  entrevista  semiestruturada  sem  aplica o  de  question rio.  A  vari vel

interveniente encontrada,  greve de professores, requereu a mudan a para aplica o exclusiva de

question rio.

Outra  altera o  necess ria  foi  no  n mero  de  sujeitos  participantes  da  pesquisa.  Pela

amostragem,  t nhamos  tomado  por  base  a  escolha  de  professores  que  atuavam  na  escola  desde

2001 e com maior tempo de atua o na doc ncia, professores em fun o de diretor e vice-diretor,

funcion rios,  alunos,  pais  e  representantes  do  entorno  da  escola.  Repensamos  considerando  as

quest es:  a)  a  heterogeneidade  do  universo,  o  que  requereria  uma  amostra  maior  dada  as

diferen as  econ mica,  social,  cultural,  pol tica  do  universo.  Ampliada  a  amostra,  demandaria

tamb m  mais  tempo  para  a  pesquisa,  o  que  poderia  comprometer  o  tempo  destinado  para  a

conclus o do Mestrado; b) sob a orienta o de Franco (2005) optamos por [...] reduzir o pr prio

universo  (e,  portanto,  o  alcance  da  an lise)  para  garantir  maior  relev ncia,  maior  significado  e

consist ncia  daquilo  que  realmente  importante  destacar  e  aprofundar  no  estudo  em  quest o

(FRANCO, 2005, p. 50).

Embora a  coleta  de dados tenha ocorrido em uma s  escola  estadual  do Par  a  pesquisa

n o  constitui  um  estudo  de  caso.  Nosso  interesse  foi  obter  informa es  no  campo  emp rico,  a

EEC, para subsidiar reflex es e an lises de documentos e question rios com foco na democracia

no Progest o.

Procedemos  sistematiza o  dos  dados  e  an lise  das  informa es,  utilizando  como

procedimento  metodol gico  a  analise  de  conte do,  j  que  esse  recurso  favorece  a  apreens o  de

significados atribu dos por sujeitos de uma investiga o, neste caso sobre a gest o democr tica na

EEC, depois da forma o dos gestores pelo Progest o. Esse procedimento foi escolhido tamb m

para entendimento das acep es expressas nos documentos.

Nossa  convic o  inicial  era  que  a  gest o  democr tica,  na  escola,  reflete  o  processo

democr tico  da  sociedade.  Desse  modo,  o  discurso  sobre  democracia  e  gest o  democr tica  tem

sido  assumido  por  muitos,  sem  que  a  fun o  educativa  para  o  cidad o  que  aprende  se  efetive.

Assim, pudemos realizar algumas aproxima es com o que nos propusemos verificar.
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Reiteramos  que  a  categoria  primordial,  democracia,  favoreceu  o  tratamento  das

informa es  reveladas  pela  an lise  documental,  considerando  as  possibilidades  de  contribui o

para a ado o de pr ticas formais ou substanciais de democracia na escola.

A  revis o  bibliogr fica  empreendida  auxiliou  na  contextualiza o  do  problema  e  na

constru o  de  um  referencial  te rico  que  nos  permitiu  aprofundamentos  sobre  as  diferentes

acep es  de  democracia,  de  gest o  democr tica  e  de  participa o,  categorias  de  an lise.

Lembremos que da primeira derivam as demais.

Buscamos  as  contribui es  de  Paro  (2008,  2007)  e  Lima  (2003),  entre  outros,  que

defendem a  democracia  na  gest o  da  escola,  primeiramente,  na  a o,  desenvolvida  por  pessoas

democr ticas,  que  enfatizam  a  necessidade  de  viv ncia  democr tica  e  se  empenham  em

desenvolver  pr ticas  escolares  capazes  de  dar  conta  das  demandas  sociais  e  participativas,  n o

apenas assimilando o discurso do democr tico, mas  exercitando a democracia, confirmando-a na

pr tica.

Organizamos a disserta o em quatro cap tulos. Do primeiro consta um breve hist rico da

democracia.  Recorremos  aos  ensinamentos  de  Bobbio  (2000,  2000b,  2006,  2010);  Vasconcelos

(2007)  e  Pateman  (1992),  autores  que  nos  permitiram estabelecer  rela es  com os  objetivos  do

estudo.  Valendo-nos  das  considera es  feitas  por  esses  autores,  dedicamo-nos  a  identificar  o

cen rio da pol tica de gest o democr tica da educa o na l gica da reforma do Estado.

No segundo cap tulo, buscamos contextualizar a pol tica de gest o democr tica brasileira,

com  recorte  nas  d cadas  de  1980  e  1990,  com  base  nas  contribui es  de  Cabral  Neto  (1999);

Cabral Neto e Rodrigues (2007); Oliveira (1997, 2003), estudiosos que possibilitaram uma vis o

cr tica da pol tica de gest o democr tica no contexto do modelo gerencial. No que tange  gest o

democr tica escolar, apoiamo-nos  em obras de Lima (2003) e Paro (2005, 2007a, 2007b, 2008),

entre outros. Esses autores foram fundamentais para o desenvolvimento desta disserta o, por um

lado, porque tratam com mais clareza e concretude dos condicionantes imediatos do autoritarismo

na escola, empecilhos  democracia escolar e, por outro, porque suas ideias  v m  ao encontro das

nossas convic es. Al m disso, com tais aportes te ricos, foi poss vel a ampliar o di logo com as

demais refer ncias utilizadas neste nosso estudo. Os tipos de participa o descritos por Bordenave

(1994)  corroboraram  a  compreens o  de  que  as  pessoas  s o  chamadas  a  participar  quando

conveniente para o Estado e o mercado.

Para  abordar  a  educa o e  a  pol tica  de  gest o  democr tica  no Estado do Par ,  optamos

por descrev -las, sem contudo,  abandonar a reflex o  acerca dos programas de a o do governo

destinados  a  viabilizar seus projetos educacionais.

No  terceiro  cap tulo,  descrevemos  e  analisamos  o  Progest o,  recorrendo  ao  material  do

pr prio  programa  para  extrair  subs dios  necess rios  a  sua  caracteriza o  e  identifica o  de
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democracia  que  o  Programa  veicula.  Contextualizamos  a  instala o  do  Conded,  identificando  o

cen rio pol tico no qual o Progest o foi idealizado e passamos  a apresentar  caracter sticas de seu

desenvolveu  no  Estado  do  Par .  Procuramos  identificar  nos  materiais  did ticos,  m dulos

utilizados  no  Programa,  o  compromisso  com  a  democracia,  anunciado  em  seu  pressuposto  de

gest o,  recorrendo  aos  elementos  considerados  pelo  Progest o  como democratizantes  da

gest o  escolar: democracia, gest o democr tica e participa o.

No  quarto  cap tulo,  envidamos  esfor os  para  apreender  as  altera esque  o Progest o

provocou na escola da rede estadual e o sentido de democracia  vivenciado na gest o escola. Para

avaliar as poss veis altera es, buscamos a democracia, gest o democr tica e participa o, porque

foram  aspectos  privilegiados  pelo  Progest o,  que  deveriam  ser  percebidos  pela  comunidade

escolar.  Nosso prop sito foi  o de verificar  se o pressuposto de gest o democr tica subjacente ao

Programa favorece a amplia o da democratiza o na gest o da escola ou que tipo de democracia

 proposta.
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CAP TULO I - DEMOCRACIA E GEST O DEMOCRATICA DA EDUCA O

Neste cap tulo, abordamos o conceito de democracia e as origens que sustentam a gest o

democr tica na educa o.

Embora  a  perspectiva  de  an lise  adotada  siga  um  crit rio  cronol gico,  apoiamo-nos  na

premissa  de  que  o  conceito  democracia  n o  obedeceu  a  uma  linearidade,  que  possa  impedir  a

an lise das for as sociais antag nicas dividas em classes de trabalho.

Enfatizamos  a  reforma  do  Estado,  que  contribuiu  para  a  constru o  da  democracia  na

gest o p blica.

 A atual pol tica da educa o brasileira incorpora o modelo gerencialista, caracterizado por

ideias,  valores  e  pr ticas  cultivados  na  administra o  de  empresas  e  transferido  como  um

referencial para o setor p blico, inclu da a ger ncia educacional, que ficou conhecida como gest o

democr tica da educa o.

Esperamos, ao final, esclarecer, pelo menos em parte, o significado do termo democracia,

suas  implica es  e  sua  rela o  com  as  pol ticas  educacionais  relativas  gest o  democr tica

escolar, implantadas no Pa s nos ltimos anos.

1.1Breve hist rico da democracia

Com os fil sofos na Gr cia, no in cio do s culo VI a.C., de acordo com foi poss vel saber

que  a  organiza o  social  e  a  organiza o  pol tica  deveriam  ser  baseadas  nos  princ pios  da

eunomia  - boa  ordem  humana  (lei  e  legisla o) - e  isonomia - o  perfeito  equil brio  das

propriedades (leis para iguais)  (VASCONCELOS, 2007, p. 25). Esses dois princ pios deveriam

impedir que os governantes agissem por sua vontade, e,sim,  respeitando regras. Assim, os gregos

legaram-nos  tr s  requisitos  essenciais  para  sustentar  a  democracia:  participa o  no  poder,

liberdade e igualdade.
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A democracia origina-se, pois, na Gr cia, especificamente o sistema de governo popular,

que, adotado em Atenas, durou quase dois s culos. Desse sistema, provavelmente, tenha surgido o

termo demokratia  -  demos,  o  povo,  e kratos,  governar,  que  significa governo  do  povo  ,

experi ncia de tentar viver a forma mais aproximada de democracia direta.  Esta, segundo Bobbio

(2000), pode ser vista como aquela que engloba todas as formas de participa o no poder.

N o se pode dizer que a democracia ateniense tenha assegurado a participa o de todos,

de forma direta, na tomada de decis es, pois, embora em alguns momentos o povo ateniense tenha

podido  decidir  sobre  diversas  quest es,  efetivamente  n o  exercia  diretamente  o  seu  poder.  Na

democracia ateniense, o povo era representado pelos filhos de gregos nascidos na Gr cia, homens

maiores de 21 anos de idade, livres (n o podiam ser escravos ou estar em situa o de escravid o)

e seus independentes. Desse modo, uma pequena parte da popula o elegia os que exerceriam  o

poder  em  nome  do  povo  (Bobbio,  2000).  Escapavam  cidadania  as  mulheres,  os  escravos,  os

estrangeiros e as crian as.

De acordo com este autor (2010, p. 319-329), sobre a democracia, a teoria contempor nea

conflui  para  tr s  grandes  tradi es  do  pensamento  pol tico,  as  quais  comp em  o  conjunto  das

refer ncias da democracia contempor nea:

a) a  teoria  cl ssica,  conhecida  como  teoria  aristot lica,  segundo  a  qual  a  democracia

entendida  como  governo  do  povo,  de  todos  os  cidad os  que  gozavam  dos  direitos  de

cidadania.  Democracia  distingue-se  da  monarquia,  governo  de  um  s ,  e  da  aristocracia,

governo de poucos;

b) a  teoria  medieval  de  democracia,  apoiada  no  ide rio  da  soberania  popular  de  origem

romana, marcada pela contraposi o entre as ideais de que ou o poder supremo deriva do

povo  e  se  torna  representativo,  ou  deriva  do  pr ncipe  e  se  transmite  por  delega o  do

superior para o inferior;

c) a  teoria  moderna,  conhecida  como  a  teoria  de  Maquiavel  e  que  nasce  com  o  Estado

moderno. Neste legado te rico, a democracia  uma forma de Rep blica.

Historicamente, a democracia  definida sob diferentes perspectivas.  Sua import ncia, seu

significado  e  suas  caracter sticas  pol ticas,  sociais  e  ideol gicas  constituem  uma  discuss o  que

tem sido feita constantemente e reformulada nas distintas pocas da hist ria da humanidade. Esse

movimento dificulta a elabora o definitiva de um conceito.

As primeiras  medidas democr ticas  e  o sufr gio universal  foram adotados pelos Estados

Unidos  da  Am rica entre 1820  e  1830.  Na  Fran a  ocorreu  em  1848  e,  no  Brasil,  em  1891.  A

Constitui o  brasileira  deste  ano,  entretanto,  admitiu  um  sufr gio  restrito,  pois  somente  na

Constitui o Federal de 1988, o Pa s adota o sufr gio universal (VASCONCELOS, 2007).

Desse  modo,  para  discutir  democracia,  fundamental  observar  a  trajet ria  em  que  esse
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sistema vai se firmando como modelo pol tico para atender a interesses divergentes na sociedade

ocidental capitalista, divida em classes sociais antag nicas.

No panorama de constru o conceitual de democracia, alguns te ricos destacam- se pela

amplia o  do  entendimento  do  termo  o  que  apresentaremos  a  seguir,  esclarece  em  que  nos

fundamentaremos

Para  Rousseau  (apud COUTINHO,  2002),  democracia  significa  a  participa o  de  toda  a

comunidade,  direta, legitimada por lei, que aprovada em assembleia popular.

A ado o da democracia como modelo pol tico se assenta, entre outras, na influ ncia das

cr ticas  de  Rousseau  sobre  a  sociedade  do  s culo  XVIII  e  de  sua  proposta  de  sociedade

alternativa,  profundamente  democr tica,  radical  e  popular,  no  movimento  socialista  que

transforma  em  ator  pol tico  n o  s  o  povo,  mas  tamb m  a  classe  prolet ria.  Estes  movimentos

suscitaram a ascend ncia da democracia, apresentada como irrevers vel no mundo moderno [...]

esse  conjunto  de  reflex es  e  de  pr ticas  vai  al m  do  liberalismo  numa  perspectiva  claramente

democr tico-popular  (COUTINHO, 2002. p. 12).

Benjamin  Constant  (apud  COUTINHO,  2002)  combateu  o  absolutismo  na  Fran a,

defendendo  a  democracia  como  a  liberdade  da  sociedade  moderna.  A  democracia  entendida

como  a  liberdade  individual  em  rela o  ao  Estado, s  liberdades  civis  e  liberdade  pol tica,

diferentemente  da  liberdade  dos  antigos,  reconhecida  como participa o  direta  na  forma o das

leis  por  meio  do  corpo  pol tico,  com  m xima  express o  na  assembleia  dos  cidad os.  A

democracia , portanto, a liberdade de participar na forma o do governo, com a cria o de uma

esfera p blica em que todos participam.

Segundo  Tocqueville  (apud  COUTINHO,  2002),  a  igualdade  de  condi es  materiais  de

vida e a igualdade perante a lei, um des gnio divino, s o coisas que n o se podem impedir. Para

este autor franc s a democracia  irrevers vel.

 Perante esta evolu o, Coutinho julga mais adequado referir-se  democratiza o, [...] j

que  o  que  tem  valor  universal  n o  s o  as  formas  concretas  que  a  democracia  adquire  em

determinados  contextos  hist ricos  formas  essas  sempre  modific veis,  sempre  renov veis,

sempre pass veis  de aprofundamento  (COUTINHO, 2002,  p.17).  Para o autor,  o  que tem valor

universal  o processo de democratiza o, expressa em uma crescente socializa o da participa o

pol tica.

A  ideia  de  democracia  como  processo  est  presente  no  sistema  pol tico  idealizado  por

Rousseau  (1999).  O  direito  de  participa o  direta  baseia-se  no  princ pio  da  liberdade  como

prerrogativa  inalien vel  do  homem  e  exig ncia  peculiar  de  sua  pr pria  natureza  espiritual.

Entende a liberdade como direito e dever ao mesmo tempo. Defende que a liberdade pertence ao

homem,  renunciar  a  ela  renunciar  pr pria  qualidade  de  homem.  Esse  pressuposto  ocupa  a
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centralidade no pensamento de Rousseau, e a liberdade de participa o tem fun o educativa.

 esta ideia de democracia como processo que vem orientando nossos estudos e orientar

nossas  an lises  acerca  das  pr ticas  de  democracia  na  Escola  Estadual  Caraj s,  desenvolvidas

ap s a capacita o pelo Progest o.
Rousseau  distancia-se  do  individualismo  e  valoriza  a  dignidade  do  homem  em  geral.

Essa  compreens o ilumina o  valor  universal  da  personalidade humana,  e  a  consci ncia  moral
n o se traduz no sentimento particularizado do amor-pr prio, mas na universalidade do amor de
si1 .

Desse entendimento, destacamos a liberdade e o car ter processual da democracia como
movimentos de permanente amplia o da participa o pol tica dos indiv duos,  o que reafirma
nossa escolha por essa concep o de democracia.

O  pensamento  de  Rousseau  difere,  portanto,  da  perspectiva  de  Joseph  Schumpeter
(apud PATEMAN, 1992), para quem a democracia consiste em um m todo peculiar de sele o
das elites por meio de elei es peri dicas. Segundo este te rico, democracia  a teoria de meios
e fins, como um m todo pol tico, um determinado arranjo institucional, para chegar a decis es
pol ticas (legislativas e administrativas).

 Em suas duas principais cr ticas  teoria cl ssica da democracia, Schumpeter afirma ser
essa teoria irrealista e exigir do homem comum um n vel de racionalidade imposs vel. Assevera
que  s o  reais  somente  coisas  experimentadas  pelo  homem  comum  em  seu  cotidiano  e  que  a
pol tica, em geral, n o pertence a essa categoria. Assegura, tamb m, que normalmente, quando
o homem comum depara com assuntos pol ticos, perde a no o de realidade e se desloca para
um n vel mais baixo de desempenho mental, assim que ingressa no campo da pol tica.

Nesse sentido, para que o m todo pol tico cl ssico funcione, cada cidad o dever  saber
de  modo  absoluto  o  que  aquele  m todo  pol tico  quer  dizer.  O  cidad o  dever ,  ainda,  fazer
dedu es  de  acordo  com as  regras  de  infer ncia  l gica,  para  chegar  a  uma  conclus o  clara  e
imediata quanto s quest es particulares. Enfim, o cidad o exemplar teria de realizar tudo isso
por  si  pr prio,  independentemente  dos  grupos  de  press o  e  propaganda.  Notamos  que  essa
democracia  privilegio da elite, considerada a classe pensante.

As  obras  contempor neas  a  respeito  da  democracia  v m  sofrendo  intensa  influ ncia,
destas  id ias:  democracia  como  um  regime  pol tico  que  garante  a  escolha  dos  integrantes  da
elite, por meio de elei es peri dicas e como a o constante de minorias.

Dahl  (2009)  considera  que  o  significado de  democracia  esbarra  nas  diversas  maneiras
de  uso  do  termo.  Na  busca  de  um  significado  adequado,  a  tarefa  espec fica  identificar,  no
conjunto  de  regras  e  princ pios,  uma  constitui o  que  determinar  como  ser o  tomadas  as
decis es  de  uma  associa o,  de  uma  institui o.  Nestas  fundamental  atender  ao  princ pio
elementar de que todos os membros sejam tratados como se estivessem igualmente qualificados
para participar do processo de tomar decis es sobre as pol ticas a serem seguidas.

Ao reconhecer que o discurso da democracia  assumido por muitos e que seu conceito
vem sendo largamente ampliado e traduzido como universal, pretendemos estabelecer algumas
refer ncias  te ricas  para  guiarem  nossa  pesquisa  e  que  expressem  nosso  entendimento  de
democracia, que pressup e:

uma fun o educativa pelo exerc cio da participa o do indiv duo na tomada de decis es;

um processo de aprendizagem em permanente constru o;

um ordenamento pol tico participativo, que constitua um novo tipo de sociedade e n o

apenas um arranjo institucional de tomada de decis es coletivas;

1 No pensamento de Rousseau,  o  amor de si  constitui  a  interioridade por  excel ncia  e  a  for a expansiva da
alma que identifica o indiv duo com seus semelhantes.  a ponte que liga o eu individual ao eu comum, a vontade
particular  vontade  geral. Assim  que  todos  os  cidad os  poder o  chegar  a  identificar-se,  por  fim,  com  o  Todo
maior, sentir-se membros da p tria,  am -la com esse sentimento delicado que todo homem separado s  tem para si

mesmo  (ROUSSEAU,  1999,  p.  17-19).
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uma condi o que assegure a participa o de todos os cidad os na produ o, na gest o e

no usufruto dos bens naturais e culturais da sociedade de maneira equitativa;

uma inter-rela o cont nua entre o funcionamento da escola e as qualidades e atitudes

psicol gicas dos indiv duos que interagem no interior da institui o;

apropria o  do saber necess rio ao autodesenvolvimento, para o exerc cio da liberdade

individual e social.

Entre os autores revistos est  Bobbio (2010) que afirma

O nico ponto sobre o qual  uns e outros poderiam convir  que a Democracia
perfeita  que at  agora n o foi realizada em nenhuma parte do mundo, sendo
ut pica,  portanto  deveria  ser  simultaneamente  formal  e  substancial
(BOBBIO, 2010, p. 329).

Por uma democracia ut pica, entendemos tomar como ponto de partida a realidade de um

mundo conhecido e n o a hip tese de um mundo novo.  Renovamos nossa cren a, entretanto, de

que a democracia pode existir e a busca pela sua constru o colabora com a produ o de sentido

na  hist ria  da  humanidade.  Para  tal,  apoiamo-nos  em  Rousseau,  que  prop e  uma  forma  de

associa o  que  respeite  a  liberdade  do  homem,  a  fim  de  que  este  n o  seja  constantemente

amea ado por for as que podem n o s  o alienar dele mesmo como transform -lo em tirano ou

escravo. Advoga uma forma de associa o na qual cada um, unindo-se a todos, obedece, por m,

apenas a si mesmo permanece livre, como antes de estabelecer o contrato  (ROUSSEAU, 1999, p.

19).  Dessa  forma,  as  possibilidades  de  desigualdade  e  injusti a  entre  os  cidad os  s o  evitadas

mediante a aceita o da autoridade da vontade geral. Esse modo de associa o permite ao cidad o

n o  s  pertencer  a  um  corpo  moral  coletivo,  como  adquirir  liberdade  obedecendo  a  uma  lei

prescrita para ele mesmo.

 Bobbio  (2010),  ao  longo  de  todo  o  s culo  XIX,  afirma  que  a  discuss o  em  torno  da

democracia  foi  se  desenvolvendo  principalmente  atrav s  de  um  confronto  com  as  doutrinas

pol ticas dominantes no tempo, o liberalismo e o socialismo.

Nesta  considera o  de  Bobbio  (2010),  o  significado  de  democracia  se  estabelece

considerando  dois  lados,  quais  sejam:  de  um,  o  modo  como  doutrinas  liberais  e  socialistas,

portanto, opostas no que concerne aos valores fundamentais considerara a democracia compat vel

com os  pr prios  princ pios  e  at  como uma parte  integrante  do  pr prio  credo,  correto  falar  de

liberalismo democr tico e de socialismo democr tico.

Assim, [...] e  cr vel que um liberalismo sem democracia n o seria considerado hoje um

verdadeiro'  liberalismo e um socialismo sem democracia, um verdadeiro socialismo'  (BOBBIO,
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2010, p. 326).

De outro lado, a maneira como uma doutrina inicialmente hostil  democracia, por exemplo

a  teoria  das  elites,  foi  se  conciliando  com  ela,  pode  concluir-se  que  por  democracia  se  foi

entendendo um m todo ou um conjunto de regras de procedimento para a constitui o de Governo

e para a forma o das decis es pol ticas mais do que uma determinada ideologia.

O autor ainda esclarece que a democracia  compat vel, com doutrinas de diverso conte do

ideol gico e com uma teoria que em algumas das suas express es em sua motiva o inicial  teve

um  conte do  antidemocr tico,  porque  veio  sempre  assumindo  um  significado  essencialmente

comportamental  e  n o  substancial [...]  mesmo  se  a  aceita o  destas  regras  e  n o  de  outras

pressuponha  uma  orienta o  favor vel  para  certos  valores,  que  s o  normalmente  considerados

caracter sticos do ideal democr tico  (BOBBIO, 2010, p. 326).

Para  Coutinho  (2002),  a  ado o  da  democracia  pelo  liberalismo  foi  uma  resposta

obrigat ria do pensamento liberal  ascens o da democracia moderna.  O liberalismo incorporou a

democracia e passou a defend -la, mas empobreceu suas determina es, pois a concebe de modo

redutivo. Em face a isto, de termo essencialmente subversivo, a democracia passou a fazer parte

tamb m de um discurso conservador. Essa avalia o positiva da democracia pelo liberalismo foi

feita, contudo, ap s dr stico esvaziamento do conceito original.

A  partir  deste  momento  necess rio  organizar,  com  sustenta o  em  Bobbio  (2010)

algumas  tipologias  de  democracia  que  foram  reunidas  ao  longo  de  nosso  percurso,  a  fim  de

ampliar nosso entendimento das diferentes acep es de democracia.

Para  o  autor,  na  teoria  contempor nea,  as  defini es  de  democracia  apresentam  uma

tend ncia  de  resolver-se  e  esgotar-se  pela  exist ncia  de  determinadas  regras  de  jogo  que

estabelecem como se deve chegar  decis o pol tica e n o em rela o ao que decidir. Tamb m para

as regras da democracia levamos em conta a poss vel diferen a entre a enuncia o do conte do e

sua aplica o.  No tocante  decis o, o conjunto de regras do jogo  democr tico n o estabelece

regras.  Bobbio  (2010)  adverte  n o  ser  poss vel  estabelecer  quantas  regras  devem ser  observadas

para que um regime possa dizer-se democr tico. Chama aten o tamb m  para o fato de que um

regime que  n o  observa  regras  n o  democr tico [...]  pelo  menos  at  que  se  tenha  definido  o

significado comportamental de democracia  (BOBBIO, 2010, p. 327).

 Assim,  nenhum  discurso  que  venha  a  ser  utilizado  para  explicitar  o  significado  de

democracia  poder  ser  considerado  conclusivo,  se  a  percep o  de  conjunto  se  caracterizar  por

diferentes  respostas  perguntas  como:  Quem  que  governa?  Como  governa?  Para  quem

governa? Por que governa?  ( BOBBIO, 1987, p. 104).

Aqui  apresentamos  a  no o  de  democracia  como  indica  Rousseau  (1999,  p.  19),  que  a

compreende como um processo educativo proveniente da participa o individual de cada cidad o
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no processo  pol tico  de  tomada de  decis es,  que  se  torna  necess rio  para  o  estabelecimento  e  a

manuten o do Estado democr tico, da liberdade social.

A acep o de democracia formulada por Rousseau, conforme Coutinho (2002),

[...] n o se reduz a regras formais, tampouco  exclus o de sentido econ mico e
social,  significa  sim  a  igualdade  que  permite  que  o  cidad o  participe  da
constru o  de  uma  vontade  coletiva  tamb m  uma  base  material.  [...]  numa
sociedade leg tima,  ningu m pode ser  t o pobre que seja obrigado a se vender
[...]  a  democracia  pregada  por  Rousseau  era  incompat vel  com  o  principal
instituto  do  modo  de  produ o  capitalista.  Rousseau  n o  socialista,  mas
certamente est  nos indicando aqui alguma coisa de extrema atualidade: n o h
democracia efetiva onde existe desigualdade material  entre os cidad os,  e essa
desigualdade  material,  econ mica,  impede  inclusive  que  haja  uma  democracia
pol tica efetiva (COUTINHO, 2002, p.20).

Essa tem sido a ideia de democracia como processo de amplia o crescente de participa o

e  que  adotamos  como  referencial.  Acreditamos  que,  com  base  no  entendimento  do  car ter

individual,  social  e econ mico de democracia,  novas e diferentes possibilidades de amplia o da

participa o  e  da  socializa o  dos  valores  humanos  poder o  ser  sugeridas,  o  que  implica  uma

dimens o  econ mica,  uma  vez  que  n o  h  igualdade  pol tica  se  n o  h  igualdade  material

substantiva.

A tipologia proposta por Bobbio pode ser assim enunciada:

a) Democracia Formal

Caracteriza-se  como  um  regime  marcado  pelos  fins  ou  valores  para  os  quais  um

determinado  grupo  pol tico  tende  e  os  coloca  em pr tica.  Constitui  um conjunto  das  institui es

caracter sticas  deste  regime  pol tico:  elei es  livres,  voto  secreto  e  universal,  autonomia  dos

poderes de Estado (Executivo, Legislativo e Judici rio), exist ncia de mais de um partido pol tico,

liberdade  de  pensamento,  express o  e  associa o.  Refere-se,  portanto,  exist ncia  de  regras  do

jogo democr tico,  ao  estabelecimento  de  leis  e  princ pios  abstratos,  como o direito  de  ir  e  vir,  a

liberdade de express o, o direito ao voto, pelos quais a democracia  posta em pr tica.

b) Democracia Substancial

Reporta-se  a  certos  conte dos  inspirados  em  ideais  caracter sticos  da  tradi o  do

pensamento  democr tico,  com  relevo  para  o  igualitarismo.  Tem  como  objetivos  primordiais  o

processo e os fins a serem alcan ados. Seus princ pios s o: igualdade jur dica e igualdade pol tica

dos  cidad os.  Esses  princ pios  v o  al m  das  regras  do  jogo  democr tico,  visam  a  alcan ar  com

igual intensidade e qualidade os benef cios equ nimes de toda a coletividade. Pressup e, portanto,

a exist ncia de um estado de direito, ou seja, o respeito s leis. Ao mesmo tempo, leva em conta as

desigualdades econ micas.
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Bobbio  (2010)  atenta  para  a  necessidade  de  reconhecer  que,  nas  duas  express es,

democracia formal e democracia substancial, o termo democracia tem dois significados distintos.

Na primeira diz respeito a um n mero de regras de comportamento, j  a segunda que recomenda

um  conjunto  de  princ pios  e  fins,  entre  os  quais  sobressaem  a  igualdade  jur dica,  a  social  e  a

econ mica,  independentemente  dos  meios  adotados  para  alcan -los.  A  igualdade  princ pio

adotado  para  distinguir  um o  regime democr tico  de  um n o  democr tico,  n o  no  modo formal,

mas  substancial.  A  democracia  formal  compreende  uma  forma  de  governo,  ao  passo  que  a

substancial  diz  respeito ao conte do desta forma,  o que nos encaminha a concordar com Bobbio

(2010) quando diz que [...] o nico ponto ao qual uns e outros poderiam convir,  que democracia

perfeita  que at  agora n o foi realizada em nenhuma parte do mundo, sendo ut pica, portanto

deveria ser simultaneamente formal e substancial  (BOBBIO, 2010, 329).

Estes dois relevantes significados podem ser encontrados em fus o na teoria rousseauriana

de  democracia,  j  que  o  ideal  igualit rio  que  a  inspira  se  realiza  na  forma o  da  vontade  geral.

Historicamente  na  teoria  democr tica  entrecruzam-se  motivos  de  m todos  e  motivos  ideais,  os

quais na teoria de Rousseau se encontram associados.

c) Democracia Representativa

 Pode  ser  caracterizada  como  aquela  em  que  o  representante  institu do  defende  os

interesses gerais da sociedade acima de interesses particulares. Sobre a democracia representativa,

Bobbio (2010, p. 324) revela que se trata da forma democr tica em que o dever de fazer leis diz

respeito,  n o  a  todo  o  povo  reunido  em  assembleia,  mas  a  um  corpo  restrito  de  representantes

eleitos por aqueles cidad os a quem s o reconhecidos direitos pol ticos .

O  autor  salienta  que  a  grande  fragilidade  da  democracia  representativa,  se  comparada

democracia  direta,  est  na  tend ncia  forma o  de  pequenas  oligarquias,  que  s o  os  comit s

dirigentes de diferentes partidos, o que reduz a participa o.

d) Democracia Direta

De acordo com o autor de supracitado, democracia direta  a liberdade entendida como

participa o direta na forma o das leis atrav s do corpo pol tico cuja m xima express o est  na

assembleia dos cidad os  (2010, p.323).  Para existir democracia direta  preciso que o indiv duo

participe das delibera es que lhe dizem respeito.

Desta forma,  imprescind vel a tomada de consci ncia de que a participa o  o elemento

fundante da democracia direta e, de modo algum, poder  ser levada a efeito sem o envolvimento

do cidad o de per si.

Em sequ ncia, valemo-nos tamb m dos estudos de Vasconcelos (2007) e Pateman (1992)

sobre o papel da participa o na democracia representativa e na democracia direta.

Na  democracia  representativa,  a  participa o  do  poder  pol tico,  que  sempre  foi
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considerada o elemento principal do regime democr tico,  resolvida atrav s de uma das muitas

liberdades  individuais  que  o  cidad o  reivindicou  e  conquistou  contra  o  Estado  absoluto. Essa

forma de democracia se realiza com base no processo eleitoral, com o qual  concedido poder de

governo aos representantes do povo.

Nesta  acep o  de  democracia,  o  poder  p blico  concentra-se  nas  m os  de  candidatos

eleitos com investidura tempor ria e atribui es predeterminadas. Segundo Vasconcelos (2002), a

representa o pol tica em sua forma de democracia representativa alastrou-se por todos os pa ses.

Essa  tend ncia  vinha  se  delineando  desde  o  s culo  XIX,  cuja  institui o  tem  origens  nas

Revolu o  Francesa  (1789)  e  Norte-Americana  (1776).  Neste  contexto  revolucion rio,  os

princ pios  de  liberdade  e  igualdade  s o  anunciados  na  mesma  d cada  e,  por  conseguinte,

identificados,  pelos  idealistas,  como  princ pios  inerentes s  conquistas  da  democracia.  A

representa o passou a revestir-se de um conceito que a confundia com a pr pria democracia.

Para este autor a representa o pol tica imposta como sin nimo de democracia n o  um

dispositivo  intr nseco  desta,  n o  resulta  de  princ pios  nem  dedu es  filos ficas  e  cient ficas.

uma forma deturpada  do  poder,  de  origem feudal  e  desde  sua  implanta o,  na  Fran a,  teve  por

finalidade  impedir  a  democracia  popular.  Assegura,  que  o  regime  de  representa o  pol tica,

sempre  foi  a  forma de  governo  que  possibilitou  a  deten o  do  poder  por  grupos,  defensores  de

seus pr prios interesses e que se posicionam a favor do povo apenas em momentos que se fazem

mais conscientes e exigentes. O autor reitera a sua cr tica ao afirmar que a representa o pol tica,

chamada  de  democracia  representativa  n o  uma  estrutura  cient fica,  n o  correta  para  a

sociedade humana, nem nada tem a ver com a democracia  (VASCONCELOS, 2007, 86).

Com efeito, a institui o da democracia representativa tem mais de duzentos anos.  certo

que  muitas  na es  a  adotaram  em pocas  distintas,  mas  a  concep o  de  uma  estrutura  de

democracia pol tica foi hegem nica na maioria dos lugares durante esse per odo.

Vasconcelos  (2002)  explica  que  os  povos  est o  condicionados  a  acreditar  que  a

representa o pol tica  um meio incontest vel de se fazer democracia. O fato de na es como os

Estados  Unidos,  Inglaterra,  Fran a,  Alemanha,  Canad ,  Su cia  despontarem  como  principais

fontes  de  avan o  e  progresso  tecnol gico,  intelectual  e  cient fico  diante  do  seu  orgulho  na

manuten o  de  seus  sistemas  de  representa o  como  aplica o  aut ntica  da  democracia,  pelo

menos,  o que aparentemente isso nos faz entender.

Conforme  Bobbio  (2000b),  a  elei o,  desde  a  sociedade  ateniense,  estava  arruinando  o

processo  democr tico,  contribuindo  com  a  corrup o  e  demagogia.  Estas,  s o  dois  inimigos

mortais  da  institui o  democr tica,  que  t m  servido  para  engodo  dos  cidad os.  Bobbio  salienta

tamb m  que  elei o  n o  um  instrumento  somente  do  exerc cio  democr tico  na  escolha  de

pessoas  a  cargos  p blicos,  o  processo  eleitoral  o  mais  importante  mecanismo  da  Democracia
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Representativa.

Quanto  ao  voto  e  a  elei o  serem  representa es  de  um  estado  de  democracia,

Vasconcelos (2007) enuncia: a elei o n o  um princ pio de democracia; no m ximo poder  se

revestir  como um m todo auxiliar  de  um de  seus  processos  -  o  da  escolha  (VASCONCELOS,

2007, p. 70).

Neste  quadro,  a  democracia  se  reduz  apenas  a  afirma o  de  determinadas regras  do

jogo ,  que  Coutinho (2002),  destaca  como a principal  delas  a  exist ncia  de  elei es  peri dicas,

nas quais o povo escolhe entre elites, acreditando, assim, que  livre para participar.

Vasconcelos  (2007)  considera  que  a  democracia  n o  necessita  de  conceitos  complexos,

sua defini o  simples e compreens vel,  por se tratar  literalmente de uma palavra que expressa

autoridade  do  povo.  Concebe  como democracia  pura  a  Democracia  Direta,  que  consiste  em um

sistema de governo em que o povo se autogoverna, sem intermedi rios.

Sobre  a  concep o  de  democracia  o  autor  esclarece  que  deve  ser  engendrada  e

compreendida  nos  seus  fundamentos  cient ficos,  o  que  o  leva  a concordar  com o  conceito

formulado por Hermes Lima (apud VASCONCELOS, 2002, p. 36):

Democracia  mais  do  que  governo  da  maioria; ,  idealmente,  o  governo  do
povo  por  si  mesmo.  Por  isso  implica  certos  caracteres  gerais:  a  igualdade
perante a lei,  a  livre acessibilidade aos cargos p blicos de todos os cidad os e
est  no esp rito que anima um esfor o b sico, essencial  para libertar o homem

de todas as servid es, da servid o ignor ncia, como da servid o econ mica.

Este autor em seus estudos entende a rela o aumento populacional e democracia direta,

como desafio a ser elaborado, haja vista ainda carecerem de solu o mais consistente. Ele assim

se expressa:

Devemos, por m, no momento, preocupar-nos em estruturar a forma de governo
no  caminho  certo  da  Democracia  pura,  desmontando  alegorias  demag gicas  e
impedindo  a  petrifica o  de  esquemas  para  sustenta o  de  prerrogativas  a
categorias,  classes  e  grupos,  com  vistas  a  chegar  posteridade,  com  mais
rapidez,  mediante  uma  organiza o  social  plena,  em  que  despontem  ampla
justi a  s cio-econ mica-pol tica,  uma  eficaz  liberdade  e  avan o  evolutivo  [...]
entrementes as possibilidades mat rias na concretiza o dessa condi o n o t m

se mostrado aprimoradas (VASCONCELOS, 2002, p. 41-42).

A prop sito, a participa o total ou representativa do cidad o  um debate inacabado, pois

as  an lises  a  esse  respeito  no  contexto  contempor neo,  s o  complexas,  conforme  considera

Pateman (1992, p. 32-33):

Os  formuladores  da  teoria  da  democracia  contempor nea  tamb m  encaram  a
participa o exclusivamente como um dispositivo de prote o. Segundo eles, a
natureza democr tica  do  sistema  reside  em  grande  parte  na  forma  dos
arranjos  institucionais  nacionais,  especificamente  na  competi o  dos  l deres
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(representantes potenciais) pelos votos, de modo que os te ricos que sustentam
tal  vis o  do papel  da  participa o s o,  antes  e  mais  nada,  te ricos  do governo
representativo.  [...]  Contudo,  deve-se  notar  que  a  teoria  do  governo
representativo n o representa  toda a  teoria  democr tica,  como sugerem muitas
obras recentes.

Na  an lise  da  quest o,  a  autora  (1992)  considera  que  estas  teorias  d o nfase  nos
perigos  inerentes  ampla  participa o  popular  em  pol tica.  Nesse  aspecto,  revela  duas
preocupa es  principais  de  te ricos  que  escrevem  sobre  democracia,  sobretudo  os
norte-americanos.  S o  elas:  primeiro,  a  convic o  de  que  a  teoria  de  seus  predecessores,  os
chamados te ricos  cl ssicos ,  que  acalentavam  o  ideal  m ximo  de  participa o  do  povo,
precisa ser revista ou rejeitada; segundo, a aten o dirigida  estabilidade do sistema pol tico e
s condi es necess rias para assegur -lo2 . De acordo com a autora, a preocupa o origina-se

na  compara o  que  se  faz  entre  democracia  e  totalitarismo  como  as  duas nicas  alternativas
pol ticas poss veis no mundo.

Conforme Pateman (1992), te ricos pol ticos de orienta o empirista p em em d vida a
possibilidade  de  as  sociedades  industrializadas  colocarem  em  pr tica  ademocracia  do  modo
como  era  compreendida  na  teoria  cl ssica,  ou  seja,  democracia  como  governo  do  povo  por
meio do m ximo de participa o de todo o povo.

Os  argumentos  contra  a teoria  cl ssica  da  democracia ,  de  acordo  com  Pateman
(1992),  s o  respaldados  em  dados  obtidos  por  meio  de  pesquisas,  realizadas  em  pa ses
ocidentais.  Essas  pesquisas  buscaram  identificar  no  cidad o  democr tico  um  comportamento
pol tico que traduzisse atitudes de interesse e participa o em assuntos pol ticos. Os resultados
indicaram  defici ncias  na  pr tica  democr tica,  revelando  que  a  maior  parte  dos  cidad os,
sobretudo os desprivilegiados socioeconomicamente, demonstra falta de interesse generalizado
por  pol tica  e  por  atividades  pol ticas.  Desse  modo,  para  as  tais  pesquisas,  as  implica es  da
teoria  democr tica  cl ssica,  em  geral,  n o  foram  encontradas  no  comportamento  do  cidad o
m dio.

Esses  resultados  fortaleceram  o  argumento  contra  a  rejei o  das  antigas  teorias
democr ticas,  conduzindo  afirma o  de  que  eram  normativas,  valorativas,  e  se  referiam,
principalmente, s  qualidades  e  atitudes  que  supostamente  os  cidad os  precisavam  ter  como
indiv duos, cidad o isolado, ignorando o pr prio sistema pol tico e os fatos da vida pol tica.

Os  ensinamentos  de  Bordenave  (1995)  levam-nos  a  enfatizar  que  o  desenvolvimento
das atitudes e as pr ticas sociopol ticas dos indiv duos aconteceriam, por meio da participa o
no  n vel  local. ,  portanto,  nesse  n vel,  tal  como  o  cotidiano  de  ind strias,  escolas  e
comunidades,  que  o  indiv duo  aprende  a  participar,  com  vistas  a  uma  posterior
macroparticipa o democr tica, logo, uma participa o social.

Desse modo, tanto o sentimento de liberdade do indiv duo quanto sua liberdade efetiva
tendem a aumentar em decorr ncia de sua participa o na tomada de decis es.  Tal participa o
favorece um real controle sobre o curso da vida individual e sobre a estrutura do meio em que
vive.

Essa  a o  educativa  para  a  democracia  na  escola,  segundo  Davis  (apud  PATEMAN,
1992)  tem  um  prop sito  ambicioso:  a  educa o  de  todo  o  povo  at  o  ponto  em  que  suas
capacidades intelectuais, emocionais e morais tenham atingido o auge de suas potencialidades e
este povo se agrupe ativa e livremente em uma leg tima comunidade. A estrat gia para alcan ar
esse  objetivo  consiste  no  uso  da  atividade  pol tica  do  povo  e  na  regulamenta o  do  governo
com vistas  educa o p blica. Esta educa o estimularia uma democracia participativa para o



alcance da democracia pol tica, destacando a a o educativa da participa o.
 A participa o que presenciamos nas pol ticas educacionais concebidas nas d cadas de

1980 e 1990 e em desenvolvimento nesse in cio do s culo XXI, n o se afina, entretanto, com o
ideal de participa o voltado para a possibilidade de aumentar a liberdade do indiv duo e sua
inser o na estrutura do meio em que vive.

De acordo com Cabral Neto; Rodrigues (2008), a educa o e sua pol tica

devem  ser  compreendidas  no mbito  das  transforma es  econ micas,
geopol ticas  e  culturais  em  curso  no  mundo  capitalista  contempor neo.  As
reformas  educativas  implementadas  atualmente,  na  maioria  dos  pa ses  da
Am rica  Latina,  s o  decorrentes,  portanto,  do  processo  de  reestrutura o  pelo
qual passa o capitalismo mundial sob a gide dos princ pios do neoliberalismo
(CABRAL NETO; RODRIGUES, 2008, p.14).

Para os autores, a reforma na educa o visa a torn -la mais

flex vel  e  capaz  de  responder s  demandas  contextuais  para  aumentar  a
competitividade  dos  pa ses,  particularmente  aqueles  em  processo  de
desenvolvimento,  para  que  estes  possam se  integrar,  de  forma competitiva,  no
mundo globalizado (CABRAL NETO; RODRIGUES, 2008, p.14).

Assim, a descentraliza o como nova forma de gest o  uma das a es determinadas para

a  reforma da  educa o.  Os pa ses  se  v em compelidos  a  aderir,  sob o  risco de  n o ter  acesso a

financiamentos e outras adi es.

Entre  os  documentos  que  veiculam  essas  recomenda es  est  o relat rio  feito  para  a

Organiza o  das  Na es  Unidas  para  a  Educa o  (Unesco),  da  Comiss o  Internacional  sobre  a

Educa o  para  o  s culo  XXI,  conhecido  como Relat rio  Jacques  Delors. Uma  das  indica es

desse relat rio  a  participa o democr tica,  como estrat gia para uma pol tica educativa,  como

um processo permanente de enriquecimento dos conhecimentos de constru o das rela es entre

indiv duos, grupos e na es.

 Essa  a ideia de democracia como somente a presen a de regras na gest o escolar, no o

que, segundo nossa hip tese inicial,  revelada pelo Progest o, objeto desta pesquisa.

Essa  possibilidade  democr tica  n o  interessa  a  uma sociedade  que  se  empenha  por  uma

real democracia nem ajuda na consolida o de pr ticas comprometidas com a constru o de um

futuro de solidariedade e justi a, pois justifica a realidade dada.

Tal A perspectiva de democracia representativa consiste na institucionaliza o de espa os

de participa o da comunidade sem levar em conta as dificuldades para tal, ou a pr pria qualidade

da a o participativa.

Nesta  abordagem,  a  democracia  reduz-se exist ncia  de  cargos  eletivos  para  o  controle

das  decis es  pol ticas.  Esse  procedimento  tem  contribu do  para  confundir  os  indiv duos,  que

entendem a elei o e o voto como democracia, o que, entretanto,  apenas um m todo auxiliar de
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um de seus processos , uma das regras do jogo .

N o nos  contrapomos  democracia  representativa  e  democracia  direta  nem aos  te ricos

que  as  conceituam.  Em vez  disso,  buscamos  revisitar  a  dinamicidade  do  conceito  e  estar  ciente

que  n o  novo  o  fato  de  que  a  democracia  faz  parte  do  discurso  de  muitos,  ainda  que  sejam

poucos os projetos pol ticos e os atores que se contrap em abertamente a democracia formal.

A democracia ou o princ pio que a sustenta, a participa o, se fez presente como apan gio

das  dificuldades  educacionais  enfrentadas  pelo  Pa s.  Desse  modo,  vale  identificar  a  democracia

oriunda na reforma do Estado, haja vista ter influenciado a gest o educacional brasileira.

1.2 A gest o democr tica da educa o na l gica da reforma do Estado

Acontecimentos  do  s culo  XX,  entre  eles,  o  desenvolvimento  internacional  de  pol ticas

econ micas  e  sociais  polarizadas,  motivou  acirrado  confronto  entre  o  bloco  ocidental,

representado pelos Estados Unidos e, o oriental,  a Uni o Sovi tica. Uma pol tica de polariza o

ideol gica,  sobretudo  na  segunda  metade  do  s culo,  p s-  segunda  guerra  mundial  sustentou  a

chamada guerra fria entre esses dois dom nios.

No Brasil,  na  d cada de 1960,  decorrem dessa bipolariza o o Programa Alian a para  o

Progresso,  com  a  presen a  da  United  StatesAgency  for  InternationalDevelopment  (Usaid),

atuando em diversas reas, das quais a educacional era a parte mais vis vel.

De acordo com Motta (2010),  o objetivo dessa ag ncia era injetar  recursos financeiros e

t cnicos  na  Am rica  Latina,  com  a  meta  de  fomentar  a  moderniza o,  a  fim  de  neutralizar  os

efeitos da Revolu o Cubana e o perigo que ela representava de expans o do comunismo.

Na tica  das  teorias  da  moderniza o  ocidentalizadas,  a  expans o  da  ideologia  da

revolu o  comunista  consistia  em  s ria  amea a  subvers o  da  ordem  social  e  pol tica.  Essa

ideologia comunista poderia influenciar os pa ses que mantinham profunda desigualdade social e

econ mica,  instigando  a  l gica  do  desenvolvimento  econ mico,  da  melhoria  dos  indicadores

sociais  e  da estabilidade pol tica em uma sociedade em que as elites  perderiam a hegemonia de

poder e de dom nio do capital.

Esse per odo marcado por divis es em reas de influ ncia do mundo comunista e do n o

comunista foi substitu do pela multipolariza o  divis o do poder em megablocos econ micos.

Essa  mudan a  significou  altera es  na  natureza  do  poder,  que  deixou  de  enfatizar  as  quest es

pol tico-ideol gicas e militares, passando a valorizar os aspectos econ mico-tecnol gicos na nova

ordem mundial. As na es puseram-se, ent o, a estabelecer rela es regidas por novas regras de

associa o  das  grandes  pot ncias,  por  meio  da  cria o  de reas  de  influ ncia  e  de  forma o  de

blocos  econ micos. Os  mercados  mundiais  foram  integrados  em  um  cont nuo  processo  de
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globaliza o,  sob  a gide  dos  princ pios  neoliberais  e  da  ado o  do  Estado  m nimo.  A

internacionaliza o da economia e do capital levou os pa ses de um mesmo continente a buscarem

uma a o conjunta, associando-se por meio de rela es pol tico-econ micas, como, por exemplo,

a Uni o Europeia.

Segundo  Paula  (2007),  de  modo  geral,  a  nova  din mica  das  rela es  econ micas  e

financeiras internacionais redefiniram as estrat gias de desenvolvimento, impactando as pol ticas

e as prioridades desses organismos,  que passaram a estabelecer novas condi es para manter os

empr stimos e refinanciar as dividas da Am rica Latina.

Nos  relat rios  sobre  o  desenvolvimento  mundial  formulados  pelo  Banco  Internacional

para Reconstru o e Desenvolvimento (BIRD) a partir de 1989, as recomenda es para a reforma

do  Estado  seguem  a  l gica  do  mercado  e  d o nfase  ao  modelo  de  gest o  de  conota o

gerencialista.  Neste  mesmo  ano,  em  uma  reuni o  ocorrida  em  Washington,  s o  definidas  as

pol ticas e prioridades que se consolidariam durante os anos  90. Recomendadas pelo Consenso de

Washington  e  pelos  organismos  internacionais,  as  reformas  orientadas  para  o  mercado

transformaram-se  em  um  par metro para  o  projeto  de  modernidade  capitalista,  mediante  a

reconstru o e o desenvolvimento econ mico da Am rica Latina.

No  Brasil,  nos  anos  90,  quando  Fernando  Collor  de  Mello  assumiu  a  Presid ncia  da

Rep blica,  a  pretens o  da  reforma  do  Estado  j  vinha  sendo  projetada,  em  fun o  das

consequ ncias das pr ticas sociais e econ micas do regime militar e da necessidade de criar um

novo espa o produtivo para inser o do Brasil no cen rio econ mico mundial.

A reforma e  a  gest o p blica  brasileira  foram um desdobramento do ajuste  estrutural  da

economia,  que  teve  in cio  com  a  ades o  do  governo  Collor s  recomenda es  do  Consenso  de

Washington, (BIRD) e Banco Mundial (BID).
Conforme Silva (2007), para compreendermos as estrat gias do projeto neoliberal3  para

a  educa o  no  Brasil,  importante  entender  que  esse  processo  faz  parte  de  um  movimento
internacional mais amplo, como j  mencionado, de ofensiva neoliberal e precisa ser visto como
uma luta  em torno  da  distribui o  de  recursos  materiais  e  econ micos,  sobretudo,  como uma
a o para criar as pr prias categorias, no es e termos por meio dos quais se podem nomear a
sociedade e o mundo.

[...] nesta perspectiva, n o se trata apenas de denunciar as distor es e falsidades
do  pensamento  neoliberal,  tarefa  de  uma  cr tica  tradicional  da  ideologia  (ainda
v lida  e  necess ria),  mas  de  identificar  e  tornar  vis vel  o  processo  pelo  qual  o
discurso neoliberal produz e cria uma realidade' que acaba por tornar imposs vel
pensar e nominar uma outra realidade' (SILVA, 2007, p. 16).

Segundo  este  autor,  atualmente,  presenciamos  um  processo  mediante  o  qual  o  discurso

neoliberal  acaba  por  fixar  as  formas  de  pensar  sobre  a  sociedade  e  n s  pr prios  como  sujeitos

sociais. Ele ainda adverte:
3

O neoliberalismo nasceu no in cio da d cada de 1940, como arcabou o te rico e ideol gico em oposi o s
teses  keinesianas  e  ao  ide rio  de  Estado  do Bem-estar.  Sua  base  a  liberdade
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[...]  extremamente  importante  que  um  projeto  alternativo  n o  se  limite  a
discutir  o  conte do  das  propostas  neoconservadora  e  neoliberais,  mas  que  se
concentre  tamb m  nas  formas  pedag gicas  pelas  quais  esse  projeto  busca
conquistar o apoio popular (SILVA, 2007, p. 18).

Assim,  de  acordo  com  Afonso  (2001,  p.  24),  algumas  perspectivas  que  sustentam  e

aprofundam  um  debate  em  torno  de  ra zes  hist ricas  da  globaliza o  e  das  suas  dimens es

sociol gicas,  ideol gicas,  econ micas,  pol ticas  e  culturais  n o  deixam de  apresentar  um amplo

consenso.

Com  uma  intensidade  maior  ou  menor,  todos  os  pa ses  confrontam-se  hoje  com  a

emerg ncia  de  novas  organiza es  e  inst ncias  de  regula o  supranacional,  cuja  influ ncia  se

junta a outras organiza es que j  n o s o recentes, mas continuam a ser influentes, entre as quais,

as  que  ditam  os  par metros  para  a  reforma  do  Estado. [...]  N o  apenas  a  express o

Estado-regulador  que  vem  acentuar  o  fato  de  o  Estado  ter  deixado  de  ser  produtor  de  bens  e

servi os para se transformar, sobretudo em regulador do processo de mercado  (AFONSO, 2001,

p. 25).

Visando  moderniza o  da  gest o  e  o  processo  de  entrada  do  Brasil  no  mundo

globalizado, o Estado p e em pr tica um conjunto de reformas com base na nova administra o

p blica  que  se  desenvolve  na  Inglaterra,  Estados  Unidos,  Nova Zel ndia,  Austr lia  e  em outros

pa ses.

Esse  modelo  foi  trazido  para  o  Brasil  por  Bresser-Pereira,  ministro  da  Administra o

Federal  e  da  Reforma  do  Estado  Brasileiro  (Mare).  A  nova  administra o  p blica  curvou-se

tend ncia  mundial.  Para  isso,  uma  nova  forma  de  estrutura o  do  Estado  brasileiro  foi

implementada por meio das reformas administrativas guiadas por um Plano Diretor  da Reforma

do Estado, publicado em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa reforma passou a

ser  conhecida  como Desburocratiza o  do  Estado  Brasileiro  e  tinha  com  o  objetivo  de

introduzir uma administra o p blica descentralizada e flex vel. Essa administra o incorporou a

concep o  gerencialista  e  tecnocr tica  derivada  do  desdobramento  do  ajuste  estrutural  da

economia  para  fortalecer  a  competitividade.  Al m  disso,  tinha  a  finalidade  de  imprimir  maior

efici ncia nas organiza es dos pa ses divididos em classes sociais em que se conflitam o capital e

o trabalho.

Subordinando-se  aos  indicativos  de  ordem  econ mica,  o  Estado  introduz  o  modelo  de

administra o  que  tem  no  gerencialismo  uma  das  bases  de  sustenta o  da  nova  administra o

p blica,  denominado  gest o  gerencial.  Este  modelo  enfatiza  as  pr ticas  empresariais  que

enfatizam aspectos  instrumentais  da  gest o  eliminando  as  possibilidades  de  uma  gest o  p blica

democr tica.
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No  Plano  Diretor  da  Reforma  do  Estado,  encontramos  as  propostas  da  vertente

gerencialista que foram concebidas e implementadas pelo Mare, com sustenta o em pelo menos

tr s pilares centrais: a reforma fiscal, a descentraliza o e a pol tica de privatiza o do p blico.

Paula  (2007)  esclarece  que  os  objetivos  da  reforma  comandada  por  Bresser  Pereira

giravam  em  torno  de  melhorar  as  decis es  estrat gicas  do  governo  e  da  burocracia;  garantir  a

propriedade  e  o  contrato,  promovendo  um  bom  funcionamento  dos  mercados;  garantir  a

autonomia  e  capacita o  gerencial  do  administrador  p blico;  assegurar  a  democracia  atrav s  da

presta o de servi os p blicos orientados para o cidad o-cliente  e controlados pela sociedade.

Entre  os  modelos  que  ganharam  destaque  para  modernizar  o  aparelho  estatal,  o  da

administra o p blica gerencial  defendido no Mare como a grande sa da. Paula (2007) declara

que esse modelo se apresentava como o marco naquele momento de inova es e, sobretudo, como

sa da para a crise fiscal do Estado.

Os modelos de administra o caracterizados pelo Mare s o:

1 de  administra o  patrimonialista:  o  aparelho  do  Estado  funciona  como  uma

extens o  do  poder  do  soberano,  e  seus  auxiliares,  servidores,  possuem status  de

nobreza real;

2 de  administra o  burocr tica:  voltada  para  si  pr prio  e  para  o  controle  interno;

seus princ pios s o: a profissionaliza o, a ideia de carreira, a hierarquia funcional,

a impessoalidade, o formalismo e o poder racional legal;

3  De  administra o  gerencial:  flex vel  e  eficiente,  administra o  profissional,

aut noma e organizada em carreira; voltado para a descentraliza o administrativa

epara  o  atendimento  do  cidad o.  A  efici ncia  da  administra o  p blica  visa

disciplina  e  parcim nia  no  uso  dos  recursos;  transpar ncia  nos  indicadores  de

desempenho;  maior  controle  dos  resultados; nfase  nouso  de  pr ticas  de  gest o

originadas no setor privado.

Para  a  autora  citada  anteriormente,  a  reforma  gerencial  abarca  tr s  dimens es:  a

institucional,  a  cultural  e  a  gest o.  Na  dimens o  institucional,  a  reestrutura o  do  aparelho  de

Estado  volta-se  para  atividades  exclusivas  do  Estado,  como:  a  legisla o,  a  regula o,  a

fiscaliza o,  o  fomento  e  a  formula o  de  pol ticas  p blicas  inerentes  ao  dom nio  do  n cleo

estrat gico  do  Estado.  As  atividades  n o  exclusivas  do  Estado  s o  os  servi os  sociais  (sa de,

educa o, assist ncia social) e cient ficos, que poder o ser prestados tanto pela iniciativa privada

quanto  pelas  organiza es  sociais  integrantes  do  setor  p blico  n o  estatal  e  atividades  de  apoio

(limpeza,  vigil ncia,  transporte,  servi os  t cnicos,  manuten o,  entre  outras)  submetidas

licita o para ser terceirizadas.
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Al m de reorganizar o aparelho de Estado a reforma prevista no Mare deveria transformar

a cultura  burocr tica  do  Estado em cultura  gerencial .  Essas  express es  foram cunhadas  por

Bresser-Pereira, abrangendo a dimens o cultural (PAULA, 2007).

Na dimens o da gest o, os programas e projetos elaborados pelo Mare destacam a participa o e

a qualidade, na perspectiva dos mesmos princ pios dos programas de qualidade total, implantados

no  setor  empresarial.  Essa  transforma o  caberia  aos  administradores  p blicos,  que  deveriam

explorar  a  dimens o  da  gest o,  colocando  em  pr tica  as  novas  ideias  e  procedimentos  mais

recentes  advindos  do  setor  empresarial,  entre  eles,  os  programas  de  qualidade,  a  reengenharia

organizacional, a administra o participativa.

Vale lembrar as afirma es de Cabral Neto (1999) de que ao lado da a o do Estado para

articular  novas  formas  de  legitimar  a  pol tica  educacional  neoliberal,  havia  uma  demanda  do

movimento  dos  educadores  em  prol  da  democratiza o  nas  rela es  hier rquicas  de  todo  o

sistema educacional. Nesse contexto, foi inevit vel. o embate pol tico  em torno das propostas do

governo  e  das  formuladas  pelo  movimento  dos  profissionais  da  educa o,  vis es  diferentes  dos

mecanismos  de  democratiza o,  que  deveriam  ser  edificados  para  viabilizar,  na  pr tica,  uma

gest o democr tica da pol tica educacional.

Durante o per odo do regime militar (1964-1985), o tema a participa o e democratiza o

da gest o da educa o acalorou as discuss es e debates pedag gicos. O exerc cio da cidadania foi

uma tend ncia presente na d cada de 1980 e a participa o do cidad o elemento convergente das

pol ticas educacionais.

Consoante Paula (2005),
a tradi o mobilizadora no Brasil data do per odo colonial  alcan ou o seu auge
na d cada de 1960 durante  o  governo de Jo o Goulart,  quando a  sociedade se
organizou  para  as  reformas  no  pa s  e  em  seguida  foi  reprimida  pelo  golpe  de
1964.  Estas  mobiliza es  reemergiram  na  d cada  de  1970  e  refor aram  a
proposta  de  tornar  a  administra o  p blica  mais  perme vel  participa o
popular. Com essa heran a de mobiliza es sociais, nos anos de 1980 emergiu a
vertente societal de reforma e gest o do Estado ( PAULA, 2005,p.154).

A  autora  lembra  que,  na  hist ria  das  reformas  brasileiras,  as  dimens es

econ mico-financeira  e  institucional-administrativa  sobrepujaram  a  sociopol tica,  o  que

impossibilitou  conciliar  a  inclus o  socioecon mica,  que  abrange  direitos  constitucionais  como

trabalho,  educa o  e  sa de  e  a  inclus o  sociopol tica,  que  se  refere  participa o  dos  cidad os

nas decis es de natureza p blica que afetam a vida social. Paula (2007) destaca que esses s o dois

aspectos que circundam o exerc cio da cidadania.

Na d cada de 1980, a proposta de descentraliza o provocou expectativas positivas para a

supera o  de  problemas  identificados  no  Estado  e  nos  sistemas  pol ticos  nacionais.  Passou-se  a

supor que, por defini o, formas descentralizadas de presta o de servi os p blicos seriam mais
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democr ticas  e  que,  al m  disso,  a  democracia  seria  fortalecida  e  consolidada,  superando  as

pr ticas e  consequ ncias do regime militar.  Nessa realidade,  a  descentraliza o nas reformas do

Estado parece reinar em quase absoluto consenso (ARRETCHE, 1997).

Com efeito, os elementos centrais do projeto neoliberal global s o: a tentativa nacional de

conquista  hegem nica pela  manipula o do afeto,  do sentimento;  a  transforma o do espa o de

discuss o  pol tica  em  estrat gias  de  convencimento  publicit rio;  a  celebra o  da  suposta

efici ncia  e  produtividade da  iniciativa  privada em oposi o  inefici ncia  e  ao desperd cio  dos

servi os p blicos; a redefini o da cidadania pela qual o agente pol tico se transforma em agente

econ mico  e  o  cidad o  em  consumidor  (SILVA,  1997).  nesse  projeto  global  que  se  insere  a

redefini o da educa o com base no mercado.

 Desse modo, em uma sociedade hegem nica de valoriza o do capital e sob a influ ncia

da  globaliza o  neoliberal, as  iniciativas  para  a  reforma  do  Estado  objetivam  implantar  um

modelo  de  gerenciamento  pautado  na  descentraliza o,  como  fator  necess rio  ao consenso

requerido  pela moderniza o da gest o p blica.

Como  consequ ncia  do  desenvolvimento  tecnol gico  e  da  nova  ordem  globalizada,  a

educa o se destaca em torno do seu valor econ mico, conforme indica Pino:
A  educa o  passa  a  ser  central,  porque  constitutiva,  para  o  novo  modelo  de
desenvolvimento  auto-sustentado  e  para  a  posi o  dos  pa ses  no  processo  de
reinser o  e  realinhamento  no  cen rio  mundial.  Novos  requerimentos  s o
colocados  aos  sistemas  educativos  relativos  qualifica o  e  compet ncias
dispon veis  ao  mundo  do  trabalho  e  qualidade  da  educa o,  em  todos  os
n veis, particularmente na educa o b sica (PINO, 2008, p.26).

As a es  para  a  educa o  subsumidas  economia  t m lugar  privilegiado  pelo  seu  valor

econ mico  como base do novo estilo de desenvolvimento, como garantia de efetiva o de uma

pol tica macroecon mica e de desenvolvimento social coerente, suscet vel de ser reconhecida em

mbito internacional.  Por  consequ ncia,  temas relacionados  qualidade da educa o ganharam

centralidade nos debates governamentais.  O conceito de qualidade adotado tinha a conota o de

efici ncia, efic cia e efetividade, tal como os padr es de avalia o de racionalidade empresarial,

defendidos pelo modelo econ mico neoliberal.

Vale recuperar Paro (2007), ao se referir sobre a preval ncia do conceito de qualidade na

concep o tradicional e conservadora de educa o. Nestas concep es, a educa o  considerada

pass vel  de  ser  medida  pela  quantidade  de  informa es,  pelo  predom nio  de  estat sticas,  pela

aferi o dos conte dos de ensino. A qualidade da escola  associada ao atendimento das leis de

mercado.

 Com esse entendimento de qualidade, os programas e as reformas da educa o brasileira

foram implantados. No tocante  pol tica educacional, a descentraliza o  apresentada nos planos
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governamentais elaborados para a d cada de 1980.

Para  Cabral  Neto  (1999),  a  descentraliza o,  afinada  com  a  conjuntura  pol tica  do

momento, tinha como eixo a busca de novos modelos de gest o que propiciassem a participa o

dos atores sociais na concep o e execu o de tal pol tica.

Gadotti  (2002)  menciona  que,  a  partir  dos  anos  1980,  o  discurso  da  administra o  e

planejamento participativos foi adotado pelo pr prio governo.  Para superar o autoritarismo ent o

existente  na  defini o  das  pol ticas  governamentais  os  articuladores  da  Nova  Rep blica

propuseram  um  Programa  de  descentraliza o  e  participa o  dos  cidad os  na  formula o  e

implementa o das pol ticas educacionais.

 necess rio fazer um breve apanhado hist rico acerca de dados do planejamento para a

educa o  no  per odo  de  redemocratiza o  do  Estado  brasileiro,  p s  ditadura  militar.  Ele  nos

mostra como nos planos educacionais  foi adotada a ideologia dos governos estabelecidos.

Conforme Fonseca (2009), em virtude do  destaque internacional vincular educa o com a

economia  constituiu  tema  central  das  reuni es  interamericanas  de  ministros  da  educa o,

convocadas  pela  Organiza o  dos  Estados  Americanos  (OEA) no  final  da  d cada  de  1950.  Nas

d cadas  posteriores,  a  recomenda o  para  que  os  pa ses  incorporassem  a  educa o  aos  seus

planos econ micos foi mantida.

Desse  modo,  nos  anos  1970  deu-se  in cio  a  um  processo  consistente  de  planejamento

consubstanciado  nos  Planos  Nacionais  de  Desenvolvimento  (PND).  Foram  tr s  PND  ainda  no

per odo  do  regime  militar  e  um  no  governo  Jos  Sarney,  quando  foi  denominado  de  Plano

Nacional de Desenvolvimento da Nova rep blica (I PND-NR).

O I PND para o per odo de 1972 a 1974, tinha como objetivos principais: elevar o Brasil,

no espa o de uma gera o,  categoria de na o desenvolvida; duplicar, at  o final da d cada, a

renda per  capita  e  fazer  a  economia  crescer  entre  8  e  10% at  o  final  do  Plano.  Na  Educa o,

foram elaborados tr s Planos Setoriais de Educa o e Cultura (PSECs) para os mesmos per odos

dos  PND  I,  II  e  III.  O  I  PSEC  (1972-  1974),  coerente  com  o  I  PND,  subordina  a  educa o

dimens o econ mica.

 O  II  PND  (1975-1979),  elaborado  sob  o  impacto  das  crises  do  petr leo  e  monet ria

internacional,  tinha  como  objetivo  principal  o  aumento  da  m o  de  obra,  das  exporta es  e  do

mercado interno.  O II  PSEC (1975-1979) apresentava uma avalia o dos avan os conquistados,

os  objetivos  gerais  e  espec ficos  para  cada  etapa  e  n vel  de  educa o,  estrat gias  globais  e

espec ficas e uma programa o detalhada das a es estrat gicas a serem alcan adas.

O III PND (1980-1985) foi elaborado sob o impacto das diretas j , da abertura pol tica e

tinha como objetivo s ntese a constru o de uma sociedade desenvolvida em benef cio de todos os

brasileiros,  no menor prazo poss vel.  Esse objetivo seria  alcan ado pelo crescimento da renda e
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emprego,  redu o  da  pobreza  e  das  disparidades  regionais,  controle  da  infla o  e  do

endividamento  externo,  desenvolvimento  do  setor  en rgico  e  aperfei oamento  das  institui es

pol ticas.

O plano para  a  educa o  o  III  PSEC (1980-1985)  foi  elaborado ap s  a  realiza o  em

Bras lia, em julho de 1979, de um semin rio sobre pol tica e planejamento da educa o e cultura,

com a participa o dos secret rios de educa o e cultura das unidades federadas e da sociedade

civil  organizada.  A  ele  seguiram-se  os  encontros  nacionais  de  planejamento  realizados  em

Manaus, Natal, Goi nia, Vitoria e Florian polis, nos meses de agosto a setembro do ano de 1979,

quando foram identificados os desafios.

A organiza o do III PSECD, elaborado por meio de consultas regionais, ao contrario da

forma  autorit ria  que  caracterizava  o  comportamento  do  pol tico  at  ent o,  reflete  o  cen rio

pol tico do Pa s daquele momento.

Sobre o discurso acerca dessa participa o, Cabral Neto (1999) destaca que

[...] no interior do III PSECD, a participa o est  fortemente ligada  ado o da
t cnica  de  planejamento  participativo,  como  uma  sa da  para  ultrapassar  o
planejamento  tecnocr tico  centralizado,  forma  dominante  de  planejamento
adotado nos primeiros governos do regime civil-militar. No entanto, uma leitura
mais atenta indica que, naquele momento, o que estava sendo proposto era uma
alternativa tecnocr tica, com uma nova roupagem, para lidar com os problemas
educacionais.  Como  n o  havia,  ainda,  uma  organiza o  mais  consistente  da
sociedade  civil,  principalmente,  de  setores  ligados rea  educacional,  a
incorpora o do discurso da participa o  agenda do governo decorreu mais de
uma  concess o  do  Estado  do  que  de  press es  exercidas  pela  sociedade
(CABRAL NETO, 1999, p. 5).

A participa o inserida nas pol ticas educacionais ficou praticamente restrita  burocracia

dos n veis  federal,  regional  e  estadual,  medida que se iniciou uma discuss o entre  os t cnicos

dos rg os  governamentais  para  elabora o  de  planos  e  programas  da rea.  Assim,  a

descentraliza o,  que  respalda  as  reformas  empreendidas  pelo  governo  brasileiro  das  d cadas

1980-1990,  imp e-se  como  alternativa  para  viabilizar  as  a es  do  Estado  de  forma  eficiente,

eficaz e com qualidade.

No  que  se  refere  ao  diagn stico  da  situa o  educacional  do  Pa s  apresentado  no  I

PND-NR (1986-1989), os planejadores identificaram que muitos dos entraves educacionais teriam

sua  origem  na  excessiva  centraliza o  dos  recursos  p blicos,  na  rigidez  do  processo  decis rio,

bem como na aus ncia de participa o da sociedade na discuss o dos problemas educacionais.
De acordo com Silva (2007), as medidas que influenciaram as pol ticas educacionais propunham a
descentraliza o vinculada  forma o de capital humano4  para a nova economia.



Na gest o descentralizada, s o adotadas, como estrat gias da pol tica, a desconcentra o, a
delega o,  a  transfer ncia  de  atribui es  e  a  privatiza o  ou  desregula o,  que  assim  se
diferenciam:

Desconcentra o:  transfer ncia  da  responsabilidade  de  execu o  dos
servi os  para  unidades  fisicamente  descentralizadas,  no  interior  das
ag ncias  do  governo  central.  Delega o  de  poder:  transfer ncia  de
responsabilidades na gest o dos servi os para ag ncias n o vinculadas ao
governo  central  feita  mediante  o  controle  dos  recursos  pelo  governo.
Transfer ncia de atribui es: os recursos e fun es de gest o ficam sob a
responsabilidade  das  ag ncias  n o  vinculadas  ao  governo  central.
Privatiza o  ou  desregula o:  transfer ncia  da  presta o  de  servi os
sociais para organiza es privadas (ARRETCHE, 1997, p. 36).

Segundo a autora referenciada,  essas quatro estrat gias n o transferem o poder de decis o.  Este

permanece sob a centralidade do governo, o que retira das institui es a autonomia do processo

decis rio. Nessa perspectiva, a gest o descentralizada n o se torna mecanismo de distribui o de

poder nas rela es entre o Estado e a sociedade. Essas estrat gias funcionariam como regula o,

que medeiam as rela es entre Estado e sociedade.

Conforme  Cabral  Neto  (1999),  a  estrat gia  de  descentraliza o  e  de  desconcentra o

podem  funcionar  em  dupla  perspectiva:  uma,  como  um  mecanismo  de  redistribui o  de  poder

entre  o  Estado  e  a  sociedade  civil  por  meio  de  mecanismos  de  participa o  popular,  os  quais

permitem influenciar nos processos decis rios e no controle da execu o de tais decis es. Outra,

como  uma  estrat gia  de  desconcentra o  de  tarefas,  representando  uma  transfer ncia  de

responsabilidades,  chamando  a  sociedade  a  participar  da  tarefa  educacional,  sem,  contudo,

redistribuir o poder decis rio.

Com a implementa o do novo modelo  de  gest o  educacional  emergem,  de  acordo com

Cabral Neto e Rodriguez (2008), novas formas de regula o.

Vale mencionar Barroso (2005), que esclarece sobre a utiliza o do termo regula o nos

estudos  internacionais.  Em um primeiro  contexto,  o  termo aparece  principalmente  associado  ao

debate sobre a reforma da administra o do Estado na educa o e na moderniza o desta. Nesse

sentido,  a  gest o  dos  sistemas  estabelece-se  como  uma  cadeia  regulat ria,  que  ocorre  em  tr s

n veis: regula o transnacional, nacional e local.

Cabral  Neto;  Rodriguez  (2008),  com  base  em  Barroso  (2006),  explicitam  esta  cadeia

regulat ria da seguinte maneira:

[...[  a  regula o  transnacional  pode  ser  considerada  como  um  conjunto  de
normas, discursos e instrumentos que s o produzidos e circulam nos f runs de
decis o e consultas internacionais,  no dom nio da educa o e que s o tomadas
pelos  pol ticos,  funcion rios  ou  especialistas  nacionais,  como  obriga o  ou
legitima o  para  adaptarem  ou  proporem  decis es  ao  n vel  do  funcionamento
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do sistema educativo. Exercida por pa ses centrais, faz parte das rela es entre
pa ses  centrais  e  perif ricos  em  decorr ncia  dos  efeitos  do  processo  de
globaliza o.  Controlam e coordenam a execu o das pol ticas educativas por
meio das regras e dos sistemas de financiamento, dos programas de coopera o,
apoio,  diagn sticos  e  propostas  de  metodologias,  t cnicas  e  solu es  para
problemas  educacionais,  que  acabam  por  se  constituir  em  uma  esp cie  de
manual  a  ser  seguido.  [...]  A regula o  nacional  pode  ser  considerada  como o
modo  pelo  qual  o  Estado  e  sua  administra o,  exercem  a  coordena o,  o
controle e a influ ncia sobre o sistema educativo, orientando, atrav s de normas,
injun es e constrangimentos o contexto da a o dos diferentes atores sociais e
seus  resultados.  [...]  A  regula o  local  est  relacionada  ao  processo  de
coordena o da a o dos atores no terreno que resulta do confronto, intera o,
negocia o  ou  compromisso  de  diferentes  interesses,  l gicas,  racionalidades  e
estrat gias (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2008, p. 33-34).

Consequentemente,  a  reforma  do  sistema  educacional  brasileiro,  subsumido  a  esse

mecanismo  de  regula o  seguiu  a  diretriz  da  gest o  descentralizada  derivada  da  reestrutura o

econ mica e  pol tica  e  das  recomenda es da Confer ncia  Mundial  sobre  Educa o para  Todos

(1990) e o F rum de Dakar (2000).

Entre  as  a es  priorit rias  do  plano  de  a o  elaborado  na  Confer ncia  Mundial  de

Educa o Para Todos, para o n vel nacional encontram-se as que tratam do aperfei oamento das

capacidades  gerenciais,  anal ticas  e  tecnol gicas.  Para  qualquer  estrat gia  de  melhoria  da

educa o  b sica,  o  documento  considera  importante  a  capacita o  especializada  do  pessoal  de

supervis o e administra o para o exerc cio dessas fun es. Para os mbitos estaduais e locais, a

Confer ncia Mundial prop s o fortalecimento e desenvolvimento da capacidade de planejamento

e gest o, com uma maior distribui o de responsabilidades.

No  documento  resultante  da  Confer ncia  mencionada,  h  a  recomenda o  deque  a

qualifica o de recursos humanos se efetive por meio de programas de forma o e de capacita o

em servi o, para quem ocupa fun o de lideran a. H  tamb m, a sugest o de que tais programas

possam ser particularmente teis  introdu o de reformas administrativas e t cnicas inovadoras

no  campo  da  administra o  e  da  supervis o,  por  estimular  o  uso  de  tecnologia  moderna  como

possibilidade de melhorar a gest o da educa o b sica.  O conjunto das pautas de reformas para o

campo educacional  se  encontra  tamb m na  Declara o  de  Jontiem,  que  retomaremos  com mais

elementos ao falarmos da pol tica educacional de gest o democr tica.

 Lima  (2003)  elucida  que  nas  pol ticas  de  reformas  mantida  a  cren a  no  racionalismo

econ mico,  na  capacidade  reguladora  do  mercado,  na  concorr ncia,  na  competitividade,  na

ideologia burocr tica, elementos que traduzem o significado de modernidade. Segundo o autor

[...]  neste  quadro  que  se  opera  uma  recontextualiza o  e  uma
reconceptualiza o de  termos como,  por  exemplo,  autonomia,  descentraliza o,
participa o, agora despojados de sentido pol tico. A autonomia (mitigada)  um
instrumento  fundamental  de  constru o  de  um  esp rito  e  de  uma cultura  de
organiza o-empresa; a descentraliza o  congruente com a ordem espont nea'
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do  mercado,  respeitadora  da  liberdade  individual  e  garante  a  efici ncia
econ mica; a participa o  essencialmente uma t cnica de gest o, um factor de
coes o  e  de  consenso.  Mesmo  a  organiza o  p blica  sem  fins  lucrativos
(educa o, sa de, seguran a social, etc.)  vista como uma esp cie de mercado,
vocacionada para a presta o de servi os' aos interessados' ou utentes', tendo em
vista  objectivos  consensualmente  estabelecidos,  alcan ados  atrav s  de
tecnologias  certas  e  est veis  e  comandadas  por  perspectivas  neo-gestion rias
(LIMA, 2003, p. 120). Grifos do autor.

 neste  contexto  de  implementa o  de  reformas  econ mico-financeira  e

institucional-administrativa que o termo gest o e democracia ganham destaque.

 inquestion vel a necessidade de participa o dos sujeitos quando se pretende uma efetiva

democracia nas institui es educacionais. Nosso entendimento  de que haja possibilidade real de

constru o de espa os democr ticos por uma efetiva participa o.

O nosso esfor o anal tico avalia como o modelo gerencial lida com o termo democracia no

n vel discursivo e pr tico.

 De posse deste entendimento, acreditamos ser poss vel procedermos  avalia o das pr ticas de

democracia  na  gest o  da  escola  ap s  a  capacita o  pelo  Progest o.  O  alcance  deste  prop sito

requer  examinarmos  no  pr ximo  cap tulo  as  recomenda es  de  ag ncias  internacionais  para  a

pol tica  educacional  brasileira  de  gest o  democr tica,  assim  como  a pol tica  para  gest o

democr tica no Estado do Par .
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II CAP TULO - A POL TICA EDUCACIONAL BRASILEIRA PARA GEST O

DEMOCR TICA

Para empreendermos estudos sobre a gest o democr tica no Brasil, em particular, a gest o

escolar,  consideramos  de  fundamental  import ncia  consultar  Fonseca  (2001),  Cabral  Neto  e

Rodriguez  (2007),  Paro  (2008)  e  Lima  (2003),  que  trazem  reflex o  as  interfer ncias  das

ag ncias  internacionais  nas  pol ticas  educacionais  brasileiras,  por  influ ncia  do  modelo  de

desenvolvimento adotado pelos pa ses capitalistas para a resolu o de seus problemas, no per odo

p s-Segunda Guerra Mundial.

As ag ncias internacionais de financiamento foram determinantes na difus o do consenso

de  mudan as  no  modelo  de  gest o.  A  implementa o  dessa  pol tica  materializa-se  por  meio  de

uma nova organiza o do Estado. O modelo gerencial adotado pela Reforma do Estado pautou-se

pela  efici ncia,  efic cia  e  produtividade,  com  a  finalidade  de  melhoria  da  administra o,

conforme  analisado  no  cap tulo  anterior.  A  ado o  dessas  medidas  pela  administra o  p blica,

entendidas como possibilidade de eliminar os problemas dos servi os sociais da popula o, atinge

sobretudo o setor educacional.

A  moderniza o  referente  gest o  introduzida  mediante  reformas  educacionais  como

estrat gia  fundamental  para  garantir  o  sucesso  escolar.  Os  delineamentos  relativos  gest o

empresarial  fornecem  as  bases  para  o  modelo  de  gest o  educacional  formulado  por  meio  das

diretrizes pol ticas da educa o para os pa ses da Am rica Latina.

Buscamos as refer ncias legais incursionando por dois projetos de iniciativa internacional

da  Unesco  os  quais  visam  ao  aprimoramento  dos  sistemas  educacionais.  Identificamos  as

indica es e percorremos o itiner rio destas influ ncias na pol tica educacional e implica es na

gest o democr tica da escola b sica.

Com  base  no  conceito  de  democracia  e  apoio  no  conhecimento  do  cen rio  pol tico  das

reformas  do  Estado,  apresentamos  breve  contexto  da  educa o  no  Par  e  da  implanta o  da

pol tica de gest o democr tica no Estado. Enveredamos por este caminho para conhecer a pol tica

de  gest o  democr tica  educacional  no  Estado  no  per odo  que  antecedeu  a  ades o  ao  Progest o,

incluindo ainda o per odo posterior a esta ades o.

Aliado  ao  conceito  de  democracia,  conhecimento  do  cen rio  pol tico  das  reformas  do

Estado  e  recomenda es  de  ag ncias  internacionais,  apresentamos  tamb m  os  condicionantes

imediatos  do  autoritarismo os  quais  dificultam a  a o  democr tica  no  espa o  restrito  da  escola,

por entender que esse percurso foi necess rio para que pud ssemos chegar  escola e averiguar a

democracia que se realiza por meio da gest o posterior a forma o pelo Progest o.

2.1 Programas e projetos de capacita o de gestores escolares brasileiros: apoio financeiro e

46144



determina es da UNESCO

Entre  os  programas  previstos  pela  UNESCO,  mencionados  por  Cabral  Neto  e  Rodriguez

(2008),  est o  iniciativas  internacionais  que  visam  ao  aprimoramento  dos  sistemas  educacionais.

S o elas:  Educa o para Todos (EPT),  programa de mbito mundial  e  o Projeto Principal  para a

Educa o (PPE), destinado aos pa ses da Am rica Latina e Caribe.
O  EPT  resultou  da  Confer ncia  Mundial  sobre  Educa o  para  Todos,  ocorrida  em

Jomtien, na Tail ndia, de 5 a 9 de mar o de 1990, patrocinado pela Unesco juntamente com o
Fundo  das  Na es  Unidas  para  a  Inf ncia  (Unicef),  Programa  das  Na es  Unidas  para  o
Desenvolvimento (Pnud), o Banco Internacional para Reconstru o e Desenvolvimento (Bird) e
Banco Mundial (BM)5 . A Unesco tornou-se respons vel por acompanhar o desenvolvimento de
seis  metas  fixadas  naquela  Confer ncia,  para  serem  atingidas  at  o  ano  2000.  Cabral  Neto
(2007) enuncia essas metas:

promover  o  acesso  universal  educa o  prim ria  ou  de  um  n vel  maior
considerado  b sico,  bem  como  a  conclus o  desses  cursos;  reduzir  o
analfabetismo  metade  da  taxa  de  1990;  expandir  o  programa  de
desenvolvimento da crian a; melhorar os resultados da aprendizagem, garantindo
pelo  menos  80%  das  aprendizagens  essenciais;  ampliar  o  atendimento  da
educa o  b sica  e  de  capacita o  de  jovens  e  adultos;  divulgar  informa es
relevantes  popula o no intuito de contribuir com a melhoria da qualidade de
vida (CABRAL NETO, 2007, p.16).

Nesse contexto,  apresentado o Relat rio Jacques Delors como resultado dos trabalhos

desenvolvidos, no per odo de 1993 a 1996, pela Comiss o Internacional sobre a Educa o para o

s culo XXI, com a qual colaboraram educadores do mundo inteiro.

A  referida Comiss o considera  as pol ticas  educativas  como  uma  via  privilegiada  de

constru o da pr pria pessoa, das rela es entre indiv duos, grupos e na es  (DELORS, 2001, p.

12). Para concretizar essa ideia, uma das recomenda es  a participa o democr tica.

Sobre educa o e participa o democr tica, o Relat rio Delors afirma:

A  educa o  n o  pode  contentar-se  em  reunir  as  pessoas,  fazendo-as  aderir  a
valores comuns forjados no passado. Deve, tamb m, responder  quest o: viver
juntos,  com  que  finalidades,  para  fazer  o  qu ?,  e  dar  a  cada  um,  ao  longo  de
toda  a  vida,  a  capacidade  de  participar,  ativamente,  num projeto  de  sociedade
(DELORS, 2001, p. 60).

O relat rio atribui ao sistema educativo a miss o, de car ter geral, de preparar cada pessoa

para o papel social de participar do projeto de sociedade. Mostra os direitos e deveres da pessoa e

a  estimula  a  desenvolver  suas  compet ncias  sociais  como forma de trabalho em equipe.  Afirma

que cabe  educa o b sica assegurar a aprendizagem de leitura, escrita, express o oral, c lculo,

resolu o  de  problemas  e  possibilitar  o  desenvolvimento  de  aptid es,  valores  e  atitudes  para  a

5 Banco  Mundial  composto  por  um  conjunto  de  institui es  lideradas  pelo  Banco  Internacional  para
Reconstru o  e  Desenvolvimento (BIRD).  Sobre  o  Banco  Mundial  e  as  pol ticas  de  educa o  no  Brasil  consultar
Tommasi;  Warde;  Haddad  (1998)  e  Fonseca  (2001).
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sobreviv ncia na sociedade da informa o.

Segundo  Shiroma,  Moraes  e  Evangelista  (2000),  155  governos  subscreveram  a

Declara o, comprometendo-se a oferecer uma educa o b sica de qualidade s crian as, jovens e

adultos.
O comprometimento dos pa ses conhecidos como o E9 6  traduziu-se pela realiza o

de reformas educacionais com ado o de estrat gias e metas, definidas por um posicionamento
pol tico  e  ideol gico,  e  tamb m,  de  procedimentos  propostos  com  base  em  diagn sticos
realizados pelas ag ncias de fomento.

O Relat rio Delors  divulga os princ pios,  objetivos e metas acordados na Confer ncia
de EPT. Estes atendem as indica es  das ag ncias internacionais de fomento e se destinam aos
pa ses  considerados  subdesenvolvidos  ou  com  prec rias  condi es  de  desenvolvimento.  Vale
lembrar  ainda,  que  o  interesse  dos  pa ses  desenvolvidos  voltava-se  para  a  propaga o,  em
dimens o  planet ria,  da  ideologia  do  Estado  M nimo  poucos  investimentos  nas  pol ticas
sociais, em favor do livre mercado , com aten o especial, ao continente latinoamericano.

Nesse sentido, Silva (2007) explicita o papel estrat gico que tem a educa o no projeto
neoliberal:

[...]. Nesse projeto, a interven o na educa o com vistas a servir aos prop sitos
empresariais e industriais tem duas dimens es principais. De um lado,  central,
na  reestrutura o  buscada  pelos  ide logos  neoliberais,  atrelar  a  educa o
institucionalizada aos objetivos estreitos de prepara o para o local de trabalho.
[...]  De  outro,  importante  tamb m utilizar  a  educa o  como  ve culo  de
transmiss o  das  ideias  que  proclamam  as  excel ncias  do  livre  mercado  e  da
livre  iniciativa.  H  um  esfor o  de  altera o  do  curr culo  n o  apenas  com  o
objetivo  de  dirigi-lo  a  uma  prepara o  estreita  para  o  local  de  trabalho  mas
tamb m com o objetivo de preparar os estudantes para aceitar os postulados do
credo liberal (SILVA, 2007, p. 12).

Essas  ideias  demandadas  pelo  neoliberalismo, s  quais  Silva  (2007)  se  refere,  est o

presentes no Programa Educa o para Todos (EPT) da Unesco, por meio das metas e objetivos.

As  seis  metas  do  EPT  foram  reafirmadas  dez  anos  depois,  no  F rum  Mundial  sobre

Educa o de Dakar, ocorrido em Senegal, em abril de 2000. Esse programa ficou conhecido como

Marco de A o de Dakar, compromisso coletivo para a a o e foi assumido pelos participantes da

C pula Mundial de Educa o. Os participantes comprometeram-se a cumprir e alcan ar as metas

de  forma  mais  eficaz  por  meio  de  parcerias  formadas  em  cada  pa s,  com  a  coopera o  das

ag ncias e institui es regionais e internacionais.

Outro Programa da Unesco, o Projeto Principal para a Educa o (PPE),  concebido como

parte  de  estrat gias  para  enfrentar  os  problemas  educacionais  dos  pa ses  da  Am rica  Latina  e

Caribe  e  tem  como  objetivo  a  supera o  do  quadro  educacional  desfavor vel.  De  acordo  com

Cabral Neto e Rodriguez (2007), o PPE  fruto de trabalho de uma reuni o convocada pela Unesco

em  colabora o  com  a  Comiss o  Econ mica  para  Am rica  Latina  (Cepal)  e  Organiza o  dos

6 Segundo Shiroma; Moraes; Evangelista (2000), esse evento foi o marco a partir do qual os nove pa ses com
maior  taxa  de  analfabetismo  do  mundo  (Bangladesh,  Brasil,  China,  Egito, ndia,  Indon sia,  M xico,  Nig ria  e
Paquist o), conhecidos como E 9 , foram levados a desencadear a es para a consolida o dos princ pios acordados
na  Declara o  de  Jomtien.
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Estados  Americanos  (OEA),  realizada  na  cidade  do  M xico,  em  1979,  conhecida  como  a

Confer ncia  Regional  de  Ministros  de  Educa o  e  Ministros  Encarregados  do  Planejamento

Econ mico. Dela participaram 37 pa ses da Am rica Latina e do Caribe.

O PPE foi aprovado em 1981, para ser desenvolvido em vinte anos, de 1981 a 2001. Seus

objetivos  s o  a  erradica o  do  analfabetismo e  a  melhoraria  da  qualidade  de  ensino  na  Am rica

Latina e Caribe, at  o ano 2000. Decorrido o per odo previsto de sua publica o, foi submetido a

uma avalia o e os resultados dos vinte anos de atividade apresentados na VII Reuni o do Comit

Regional  Intergovernamental  do  Projeto  Principal  de  Educa o  para  a  Am rica  Latina  e  Caribe

(Promedlac), realizada em Cochabamba, Bol via, em mar o de 2001.

Esta avalia o destacou o fracasso do referido programa em rela o ao alcance das metas

de  erradica o  do  analfabetismo  e  de  melhoraria  da  qualidade  de  ensino  na  Am rica  Latina  e

Caribe. A avalia o do PPE englobou quatro objetivos, entre eles, melhorar a qualidade e alcan ar

a efici ncia dos sistemas educativos (PAIVA; ARA JO, 2008).
Em rela o ao quarto objetivo do PPE, melhorar a qualidade e a efici ncia dos sistemas

educativos,  Cabral  Neto  e  Rodriguez  (2007)  destacam  duas  dimens es  nele  articuladas:  a
primeira refere-se  melhoria da qualidade vinculada  efici ncia de aprendizagens b sicas e a
segunda,  realiza o  das  reformas  nos  sistemas  educacionais,  fundadas  em  uma  nova
concep o de administra o p blica. Assim, nesta dimens o, a mudan a no modelo7  da gest o
consistiria em abandonar o modelo tradicional seguido pelo Estado centralizador e burocr tico
e adotar  um  novo  estilo  assentado  na  abertura  do  sistema,  no  estabelecimento  de  novas
alian as,  nos  processos  de  descentraliza o  e  na nfase  na  qualidade  e  na  equidade  da
educa o  (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 32).

No  que  diz  respeito  melhoria  da  qualidade  vinculada  efici ncia  de  aprendizagens

b sicas  e  realiza o  das  reformas  nos  sistemas  educacionais,  Shiroma;  Moraes;  Evangelista

(2000) asseguram que o eixo institucional centra-se na resolu o dos pontos fr geis do sistema de

ensino,  o  que  entendido  como  inefici ncia  no  gerenciamento  educacional  desde  a  Uni o  at  a

escola,  na  ponta  do  sistema.  Para  superar  tal  desafio,  segundo  as  autoras,  o  PPE  previu  a

descentraliza o e a desconcentra o administrativas, por meio do desenvolvimento da estrat gia

da autonomia dos rg os estatais e da municipaliza o do ensino.

Para  o mbito  estadual  e  local,  o  PPE  prop e  o  fortalecimento  e  desenvolvimento  da

capacidade de planejamento e gest o com uma maior distribui o de responsabilidades. O projeto

recomenda  aos  governos  da  Am rica  Latina  e  Caribe  que  a  qualifica o  ocorra  por  meio  de

programas de forma o e de capacita o em servi o, destinados a quem ocupa fun o de lideran a.

Reafirma  que  tais  programas  podem  ser  particularmente teis  introdu o  de  reformas

administrativas e t cnicas inovadoras no campo da administra o e da supervis o,  estimulando o

uso da tecnologia moderna como possibilidade de melhorar a gest o da educa o b sica.

Como  afirma  Fonseca  (2003,  p.  2),  a  respeito  das  recomenda es  internacionais  para  a

7

A partir deste momento da disserta o o uso de gest o democr tica, subentende descentraliza o, autonomia
e participa o.
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gest o da escola: [...] foram definidos novos caminhos organizacionais para a escola b sica, que

implicaram  a  ado o  de  uma  outra  cultura,  ancorada  em  estrat gias  de  descentraliza o  e

autonomia .

Nesse sentido,  poss vel perceber que as recomenda es internacionais para a educa o, a

partir  da  d cada  de  1990  do  s culo  XX  acatada  com  a  reforma  educacional  promovida  pelo

governo.  Destacamos,  entretanto,  que  a  Constitui o  Federal  de  1988  j  prescrevia  mudan as

quanto s formas de organiza o e gest o do sistema educacional, entre outras.

Assim, em atendimento ao Cap tulo 206, inciso IV da C.F., a reforma previu para o ensino

os princ pios de descentraliza o, concess o de autonomia e de participa o. A Lei de Diretrizes e

Bases (LDB) n. 9394/96, por conseguinte, em seu art. 14 traduz a gest o democr tica e prescreve a

elabora o  do  PPP  com  a  participa o  da  comunidade  escolar. J  no  art.  15  s o  estabelecidas

algumas  condi es  de  funcionamento  da  escola  mediante [...]  progressivos  graus  de  autonomia

pedag gica e administrativa e de gest o financeira [...] .

No que concerne  gest o democr tica, recorremos a Brzezinski, que assim se expressa:

A gest o democr tica da educa o  um princ pio republicano e foi estabelecida
na Constitui o de 1988,  em seguida incorporada s Constitui es Estaduais  e
Municipais  (Leis  Org nicas)  e,  posteriormente,  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educa o  Nacional  de  20/12/1996  (Lei  n.  9.394),  ao  Plano  Nacional  de
Educa o  de  09.01.2001 (Lei  n.  10.173),  aos  Planos  Estaduais  e  Municipais  e
aos  Projetos  Pol ticos  Pedag gicos  das  Escolas  e  dos  cursos  universit rios
(BRZEZINSKI, 2010, p. 2).

Seguindo  os  preceitos  legais,  o  Plano  Nacional  de  Educa o  (PNE)  2001  a  2011,  foram

tra ados objetivos e prioridades, tais como: a) Eleva o do n vel de escolaridade da popula o, b)

melhoria da qualidade da educa o, c) democratiza o educacional em termos sociais e regionais,

democratiza o  da  gest o  do  ensino  p blico  (PNE,  2001,  p.  15),  nos  estabelecimentos  oficiais,

com  base  nos  princ pios  da  participa o  dos  profissionais  da  educa o  na  feitura  do  projeto

pedag gico da escola e na participa o das comunidades, escolar e local, nos conselhos escolares

ou equivalentes.

Esta perspectiva tamb m esta presente no Plano de Desenvolvimento da Educa o (PDE) e

na Confer ncia  Nacional  de  Educa o  (Conae)  nos  quais  se  insere  o  princ pio  da  gest o

democr tica do ensino p blico, seguindo o ordenamento jur dico para a educa o.

A  aprova o  do  PDE,  em  2007,  pelo  Minist rio  da  Educa o  (MEC)  teve  por  objetivo

melhorar  a  educa o  no  Pa s,  em  todas  as  suas  etapas,  em  um  prazo  de  quinze  anos,  com

prioridade  Educa o B sica. S o quatro os principais compromissos estipulados pelo PDE para a

educa o,  dos  quais  se  destacam  tr s diretamente  vinculados  gest o  da  escola:  cria o  de

conselhos  escolares;  mudan as  no  crit rio  de  escolha  de  dire o  das  escolas;  capacita o  de
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professores e redu o da evas o escolar.

Se aplicados conforme est o prescritos na Lei,  os citados crit rios de gest o v o implicar

mudan as na estrutura de poder na escola, por m, como aludido em outro item desta disserta o, a

implementa o  das  pol ticas  de  educa o  requer  um  movimento  de  ida  e  volta  entre  as  for as

sociais em disputa. Brzezinski (2008, p. 172) reportando-se a efetiva o das mudan as escreve: o

xito  deste  sistema  nacional  depender ,  sem  d vida,  de  o  Estado  prev -lo  e  prov -lo

permanentemente .

Sem ter esperan as de medidas eficientes do governo, a autora cita as seguintes palavras de

An sio  Teixeira,  para  mostrar  que  o  contexto  brasileiro  em  nada  mudou desde  a poca  em  que

viveu esse educador:

A realidade,  por m,  nos  acostumamos a  viver  em dois  planos,  o  real  com suas
particularidades  e  originalidades  e  o  oficial  com  seus  reconhecimentos
convencionais  de  padr es  inexistentes.  Continuamos  a  ser,  com a  autonomia,  a
na o  de  dupla  personalidade,  a  oficial  e  a  real  (TEIXEIRA,  1962,  apud
BRZEZINSKI, 2008, p. 175).

Nessa dire o tamb m se expressa Gomes, ao ressaltar que

As leis  constituem fontes  de  esperan a,  mas  n o  operam milagres.  Partilhamos
da tradi o ib rica de acreditar numa mudan a quase m gica da realidade social,
pela  letra  da  lei.  Uma  vez  publicada,  haver  uma  esp cie  de  acatamento
autom tico, sem maiores cuidados de implanta o, acompanhamento e avalia o
e, tamb m, como se uma nova lei n o representasse custos para a sociedade, os
custos  de  deixar  de  agir  de  determinada  maneira  e  passar  a  agir  de  outra
(GOMES, 1998, p. 11).

Com  efeito,  essas  reflex es  se  aplicam  democracia  na  escola,  pois  para  efetivar  uma

gest o democr tica na escola de fato  necess rio haver  as a es da comunidade  na institui o.

Em  rela o s  a es  governamentais,  uma  das  estrat gias  empregadas  pelo  MEC

traduziu-se  na  forma o  de  gestores  escolares  em uma  dimens o  democr tica.  Para  isso,  foram

elaborados dois programas: o Programa Nacional Escola de Gestores da Educa o B sica P blica

e o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educa o (Pradime). O Programa Nacional

Escola  de  Gestores  da  Educa o  B sica  P blica constitui  forma o  de  gestores, lato  sensu,  na

modalidade a dist ncia. A primeira edi o desse curso teve in cio em 2005 e tinha como objetivo

qualificar  gestores  escolares  para  o  exerc cio  de  uma  da  gest o  democr tica.  Sua  efetiva o

ocorreu mediante parcerias celebradas entre o MEC e universidades p blicas.

O  minist rio  justifica  o  programa  como  forma  de  suprir  a  necessidade  de  construir

processos  de  gest o  escolar  compat veis  com  a  proposta  e  a  concep o  de  qualidade  social  da

educa o, baseada nos princ pios da moderna administra o p blica e de modelos avan ados de
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gerenciamento  de  institui es  p blicas  de  ensino,  para  isso  preciso  qualificar  os  gestores  das

escolas da educa o b sica p blica.

O  Pradime  destina-se  forma o  dos gestores  municipais  na  forma o  continuada

extens o, por meio de parceria entre MEC e Uni o Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime).

Tem como objetivo fortalecer e apoiar os dirigentes da educa o municipal na gest o dos sistemas

de  ensino  e  das  pol ticas  educacionais.  Sua  finalidade  oferecer  aos  dirigentes  municipais  de

educa o  um  espa o  permanente  de  forma o  a  dist ncia  e  presencial,  a  fim  de  promover  a

qualidade  da  educa o  b sica  nos  sistemas  p blicos  municipais  de  ensino,  focando  as  diversas

dimens es da gest o educacional.

Com efeito,  o  tema gest o  democr tica  escolar  de  tal  relev ncia,  como j  registramos,

constitui uma das pautas da Confer ncia Nacional de Educa o (Conae, 2010), realizada nos anos

de 2008-2010 pelo MEC.

Os  participantes  da  Conae  2010  defenderam  e  foi  incorporada  ao  Documento  Final  a

concep o  de  que  a  gest o  democr tica  a  educa o  n o  constitui  um fim  nela  mesma,  mas  um

importante  instrumento  do  processo  de  supera o  do  autoritarismo,  do  individualismo  das

desigualdades socioecon micas e, assim, uma contribui o para que as institui es educacionais,

articuladas  com  outras  organiza es,  participem  da  constru o  de  uma  sociedade  fundada  na

justi a, na igualdade social e democracia.

Esse paradigma de gest o democr tica fundamenta-se

[...]  na  constitui o  de  um  espa o  p blico  de  direito,  que  deve  promover
condi es de igualdade, liberdade, justi a e di logo em todas as esferas, garantir
estrutura material e financeira para a oferta de educa o de qualidade, contribuir
para a supera o do sistema educacional seletivo e excludente [...] possibilitar a
inter-rela o desse sistema com o modo de produ o e distribui o de riquezas
[...]  a  gest o  democr tica  entendida  como  espa o  de  delibera o  coletiva  [...]
precisa  ser  assumida  como  fator  de  melhoria  da  qualidade  da  educa o  e  de
aprimoramento e continuidade das pol ticas educacionais, enquanto pol ticas de
Estado,  articuladas  com  as  diretrizes  nacionais  para  todos  os  n veis  e
modalidades  de  educa o.  Esta  deve  ser  a  l gica  da  gest o  educacional  e  o
modo  de  tomada  de  decis o  no  Sistema  Nacional  de  Educa o,  nos mbitos
p blicos e privados (CONAE, 2010, p. 42-43).

Do  nosso  ponto  de  vista,  esta  fundamenta o  de  gest o  democr tica  denota  acentuada

conota o  pol tica  ao  constituir  igualdade,  liberdade,  justi a  e  di logo,  como  princ pio  da  a o

democr tica educacional.

Foi essa fundamenta o de gest o democr tica  que estimulou desenvolver a pesquisa que

sustenta esta disserta o e o conceito de democracia, conforme j  explicitado.

Destacamos  que  apenas  o  car ter  legal,  n o  d  conta  de  impregnar  o  conceito  gest o

democr tica  de  conota o  pol tica.  Haja  vista  a  necessidade  de  pessoas  democr ticas  na  escola
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para que se fa a uma gest o democr tica escolar.

Abordamos a seguir, o cen rio da educa o no Par , no per odo de implanta o da pol tica

de  gest o  democr tica, d cada  de  1990  e  avan amos  para  a  d cada  de  2000 para  melhor

entendimento do contexto educacional em que foi e  desenvolvido o Progrest o naquele Estado.

2.2 A educa o e a pol tica para gest o democr tica no Estado do Par

No  desenvolvimento  desta  pesquisa,  ocupamo-nos  em  investigar  a  pol tica  de  gest o

democr tica  no  contexto  da  reforma  do  Estado  brasileiro  e  das  recomenda es  dos  organismos

internacionais.  Consideramos  as  d cadas  de  1990  como  recorte  temporal  para  nossas  an lises,

seguindo  a  refer ncia  do  modelo  de  administra o  gerencial  para  nossas  considera es  dos

documentos da Seduc/PA: Plano Estadual de Educa o 1995/1999: Diretrizes para a melhoria do

Ensino no Par ;  Orienta es para a Gest o Democr tica da Escola P blica Estadual  Processo

de  Escolha  para  Diretor  e  Vice-diretor  (1997);  Pol tica  Educacional  do  Estado  do  Par /2004;

Projeto Pedag gico da Escola: orienta es para sua elabora o (1998).

Julgamos significativo avan ar para a d cada de 2000, o que nos permitiria compreender o

cen rio atual da educa o e da pol tica educacional da gest o democr tica no Estado, haja vista o

recorte temporal de nossa pesquisa emp rica na escola p blica, em 2011.

Utilizamos como refer ncias os documentos: I Confer ncia Estadual de Educa o (2008);

A  Educa o  B sica  no  Par  Elementos  para  uma  Pol tica  Educacional  Democr tica  e  de

Qualidade Par  Todos (Vol. I e II, 2008) ; Pol tica de Educa o B sica do Estado do Par  (2008) .

As diretrizes educacionais para o Estado do Par  na d cada de 1990 e 2000 seguiram as

desenvolvidas no cen rio da educa o brasileira, demarcados os programas de a o do governo e

as carater sticas locais.

Tomamos como recorte temporal as d cadas a que nos referimos, das quais salientamos os

planos,  programas  e  projetos  do  sistema  educacional.  Optamos  pela  descri o  dos  documentos

oficiais que orientam nossa an lise da pol tica educacional no Estado. A op o pela apresenta o

quantitativa  dos  dados  da  educa o  no  Par  n o  exclui  a  tradu o  qualitativa  destes  em  nossas

an lises.  Conforme  j  exposto,  damos nfase  aos  indicadores  qualitativos,  sem,  no  entanto,

excluir  os  dados  quantitativos.  Nosso  esfor o  anal tico  traduzir  criticamente  os  n meros

registrados nos documentos oficiais, desvelando seu significado.

No  Estado  do  Par ,  no  que  tange  educa o,  a  d cada  de  1990  foi  marcada  pelo

desenvolvimento  de  a es  governamentais,  com  a  finalidade  de  melhorar  as  condi es  de

infraestrutura e a pr tica pedag gica do processo educativo escolar, tendo em vista: a) aumentar
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os  n veis  de  efici ncia  escolar,  enfatizando  a  forma o  da  cidadania  e  o  desenvolvimento  da

educa o  ambiental;  b)  assegurar  a  autonomia  da  escola,  possibilitando  uma  administra o

correspons vel, que integre diferentes unidades administrativas, rg os afins e a comunidade e c)

viabilizar a participa o da sociedade civil organizada no processo educacional escolar (SEDUC,

1995).

Nesta mesma d cada de 1990, o diagn stico sobre a educa o no Estado do Par  constatou

um  quadro  com  d ficit  de  vagas,  alto ndice  de  evas o,  baixa  qualifica o  dos  docentes  e

infraestrutura escolar inadequada(SEDUC, 1995).

Essa realidade educacional do Estado vinha ao encontro do maior desafio identificado no

F rum  de  Avalia o  do  Projeto  Principal  para  a  Educa o  (PPE),  ou  seja,  erradicar  o

analfabetismo na Am rica Latina e Caribe e melhorar a qualidade de ensino.

Segundo  dados  da  Secretaria  de  Estado  de  Educa o  (Seduc),  na  d cada  de  1990,  15%

da popula o  em  idade  escolariz vel,  de  sete  a  14  anos,  eram analfabetos.  Para  superar  essa

realidade  educacional,  este rg o  fundamentou-se  na  Constitui o  do  Estado,  promulgada  em

1989 e no Plano Estadual de Educa o 1995-1999 que assume o car ter de Diretriz B sica para a

melhoria do Ensino no Par  (SEDUC, 1995, p. 34-35).

As  a es  para  a  melhoria  do  ensino  fundamental  somente  se  tornam  efetivas  com  a

institui o do Fundo de Manuten o e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza o

do  Magist rio  (Fundef),  pela  Emenda  Constitucional  n.  14,  de  setembro  de  1996,  e

regulamentado pela Lei n.  9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano e pelo Decreto n  2.264, de

junho  de  1997,  quando  passou  a  vigorar  a  nova  sistem tica  de  redistribui o  dos  recursos

destinados ao ensino fundamental e sua implementa o no Estado do Par , em 1998. Vale lembrar

que neste ano, foi institu do o Sistema de Ensino no Par  pela Lei n. 6170 e tem como atribui o a

normatiza o e coordena o da pol tica educacional do Estado(SEDUC, 2004).

Segundo  o  documento  de  orienta o  da  Seduc,  a  a o  descentralizadora  possibilitaria  a

reafirma o  do  poder  local,  tendo  em  vista  tratar-se  de  um  instrumento  de  mobiliza o  e

participa o na busca de solu es para os problemas da educa o.

Assim,  o  Plano  Estadual  de  Educa o  1995/1999  centrou  suas  a es  na  melhoria  do

ensino e na aprendizagem de qualidade destinados s crian as, jovens e adultos e no combate do

d ficit  escolar  como  desafio  b sico  a  ser  enfrentado.  O  plano  menciona  como  pontos  de

estrangulamentos:  a)  a  falta  de  qualifica o  dos  docentes,  como  a  mais  expressiva  da

problem tica  educacional;  b)  a  falta  de  quase  cinco  mil  salas  de  aula  em  todo  o  Estado  para

atender  demanda  estudantil;  c)  a  evas o  e  repet ncia  evidenciadas  naquele  momento,  como

decorrentes  da  realidade  da  vida  educacional  do  campo,  que  impulsionava  as  crian as  e  os

adolescentes mais cedo para o trabalho, gerando o seu afastamento da escola.
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De  acordo  com  os  dados  da  Seduc,  em  1997  a  demanda  escolariz vel  na  faixa  et ria

correspondente  ao  ensino  fundamental  era  de  1.293.700 pessoas.  Dessas,  20,4% eram ocupadas

por  alunos  fora  da  faixa  et ria  correspondente,  existindo,  ainda,  92.539  crian as  na  faixa  et ria

dos sete a quatorze anos fora da escola. A mais grave express o dos dados parece ser que, de cada

dez  crian as  matriculadas,  oito  estavam  fora  da  faixa  et ria  pr pria  de  cada  s rie  do  ensino

fundamental.

Os  dados  estat sticos  revelaram  que,  no  quinqu nio  1992/1996,  a  matr cula  na

alfabetiza o  cresceu  8,6%,  por m,  manteve-se  alta  a  taxa  de  alunos  com idade  superior  a  seis

anos  de  idade  fora  da  escola,  o  que  contribu a  para  manter  a  distor o  idade-s rie.  Esses  dados

censit rios educacionais permitem observar que essa distor o era caracterizada pela alta taxa de

repet ncia  escolar  na  alfabetiza o,  um percentual  de  17,  8% das  17.263  crian as  com mais  de

seis anos matriculadas.

O quadro agravava-se ainda mais no Par , conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estat stica  (IBGE),  porque,  49% das  crian as  de  quatro  a  seis  anos  n o  frequentavam a  escola,

provocando um ingresso tardio no sistema escolar.

Passamos a discorrer acerca das medidas pol ticas destinadas  educa o b sica, a fim de

mostrar a situa o educacional antes e depois da implanta o do Progest o no Estado do Par .

Para  o  Plano  Estadual  de  Educa o  1995/1999,  a  Seduc  prop s  um  conjunto  de  seis

programas  estrat gicos  para  serem  desenvolvidos  como  forma  de  superar  as  defici ncias

educacionais. Assim, uma vez estampadas e identificadas as fragilidades educacionais do Par , a

Secretaria  priorizou  a  descentraliza o  como  forma  de  melhoria  da  qualidade  da  educa o

paraense.

A  descentraliza o  ocorreu  por  meio  do  Projeto  de  Reestrutura o  das  Unidades

Regionais de Educa o (URE), conforme Portaria n. 593/96 (GS), com a finalidade de ampliar a

descentraliza o dos procedimentos administrativos e pedag gicos da Secretaria de Educa o.

A segunda a o implantada pela Seduc visava a minimizar alguns ndices desfavor veis,

como: a) o d ficit escolar nos v rios n veis de ensino, na ordem de 545.690 vagas; b) as taxas de

evas o de 17% no ensino fundamental, de 21,8% no ensino m dio; c) as taxas de recupera o na

ordem de 27%, no ensino fundamental e de 17%, no ensino m dio e, ainda, atingir uma taxa de

aprova o em torno de 60%; elevar a qualifica o docente at  1994: de 55,1% n o titulados, na

zona urbana e de 82,7%, na zona rural; eliminar a inadequa o e insufici ncia da rede f sica, cujo

d ficit era de 4.945 salas de aula na educa o b sica.

Para  capacitar  os  envolvidos  com  a  elabora o  de  Projeto  Pedag gico,  express o  assim

denominada  a  este  documento  conforme  anteriormente  mencionado,  a  terceira  a o  prevista,  a

Seduc convocou um t cnico  pedag gico de  cada  uma das  dezenove URE para  um encontro  em
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Bel m, em 1997, que versaria sobre o Projeto Pedag gico de Escola .

Durante  o  ano  de  1996,  a  Seduc  fez  ampla  campanha  nas  escolas  com  o  prop sito  de

sensibilizar para a necessidade de implantar os seus conselhos escolares. Em janeiro de 1996 este

rg o  divulgou  que,  das  3.777  escolas  estaduais  e  conveniadas,  apenas  oito  tinham  conselhos

escolares.  Depois  da  campanha  de  divulga o,  prolongadas  por  6  meses,  por  meio  de  equipes

percorrendo todo o Estado, no dia 22 de novembro do mesmo ano, foram realizadas elei es para

os Conselhos Escolares em aproximadamente 2.000 escolas.

Ao final de 1997, j  havia 1.957 conselhos escolares implantados nas escolas estaduais. A

exist ncia dos conselhos escolares era uma condi o para essas institui es receberem os recursos

do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educa o  (FNDE).  Estes  recursos,  destinados  a

manuten o,  especificamente  do  Programa  Dinheiro  Direto  na  Escola  (PDDE),  criado  pelo

governo federal em 1995.

Ap s  a  implanta o  do  conselho  e  mediante  a o  da  Seduc  foram  realizadas  elei es

indiretas  para  a  escolha  de  diretores  e  vice-diretores.  Para  tanto,  seguiu-se  a  orienta o  de  um

manual intitulado: Orienta es para a Gest o Democr tica da Escola P blica Estadual Processo

de Escolha para Diretor e Vice-diretor , publicados em 1997.

De  acordo  com essas  orienta es,  para  a  elei o  de  diretor  e  vice-diretor,  os  candidatos

deveriam ser professores, o conselho de cada escola deveria, ap s o t rmino do processo eleitoral,

encaminhar  o  resultado,  com  tr s  nomes  de  candidatos  mais  votados,  para  compor  uma  lista

tr plice. Esta lista seria submetida  Seduc, com aprova o do governo do Estado, para a escolha

de quem assumiria o cargo de diretor da escola.

Embora tenha havido elei o indireta com voto de professores, alunos e pais de alunos ,

a  decis o  final  de  quem  iria  ocupar  a  dire o  da  unidade  de  ensino  continuou  sob  o  dom nio

centralizado  do  governo  do Estado.  Essa  decis o  n o  atendia  ao  princ pio  democr tico  de

nomea o  do  mais  votado.  Esse  ato  afrontava  o  primeiro  nome  constante  da  lista  tr plice  e

indicado  mediante  sufr gio  universal.  O princ pio  democr tico  de  nomea o  do  mais  votado,

possibilita questionar a finalidade da lista tr plice.

Realizadas as elei es indiretas para dire o e vice-dire o das escolas,  a  etapa seguinte

consistiu  na elabora o do Projeto Pedag gico (PP) da escola. As orienta es para elabora o do

PP foram divulgadas por meio de um manual denominado: Como elaborar o Projeto Pedag gico

da Escola .  Para a  Secretaria,  o  projeto pedag gico  o documento que cont m um conjunto de

orienta es teis  e  pr ticas,  n o apenas para  quem vai  se candidatar  dire o de uma escola,

mas  para  aqueles  que  querem  substituir  a  improvisa o  e  o  acaso  pelo  planejamento  na  vida

escolar  (PAR , 1998, p. 7).
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Com base nas orienta es provenientes da Secretaria de Educa o, o conselho escolar e o

projeto pedag gico serviram como refer ncia para promover o desenvolvimento da democracia na

escola,  ao  passo  que  Seduc,  caberia  orientar  a  pol tica  educacional  em  geral,  a  amplia o  da

rede,  o  assessoramento t cnico-pedag gico,  a  capacita o de pessoal,  sem interferir  diretamente

no dia a dia da escola.

As a es levadas a efeito na gest o 1995/1999 s o apresentadas no Relat rio da Pol tica

Educacional  (2000).  Esse  documento  destaca  a  implanta o  da  gest o  democr tica  na  escola

como  uma  das  a es  b sicas  para  o  alcance  da  produtividade  escolar  e  destaca  a  estrat gia  de

participa o das lideran as pol ticas e  sociais,  dos conselhos municipais  e  associa es de pais  e

mestres, funcion rios e alunos no planejamento como importante a o para garantir a melhoria da

qualidade de ensino.

A  pol tica  educacional  de  gest o  democr tica  da  escola  p blica  paraense  seguiu  os

programas  e  projetos  estabelecidos  pela  Seduc,  durante  o  governo  do  Partido  da  Social

Democracia Brasileira (PSDB), de 1995 a 2002, estendendo-se at  2006, diante da perman ncia

do partido no governo do Estado.

Quando  analisamos  o  cen rio  pol tico  em que  se  originam as  pol ticas  educacionais  no

Par ,  a  descentraliza o  por  meio  de  programas  e  projetos  para  a  melhoria  e  qualidade  da

educa o, a presen a da gest o democr tica  em conselhos escolares, projeto pedag gico,  como

parte  do  programa  de  a o  do  governo,  constatamos  que  eles  se  baseiam  nas  idealiza es

propostas  no  modelo  de  gest o  gerencial.  Apesar  disso, [...]  n o  h  comprova o  de  que  o

gerencialismo  implique  uma  extin o  do  patrimonialismo:  a  simples  condena o  das  pr ticas

patrimonialistas  e  a  ades o  ao  modelo  gerencial  n o  bastam  para  uma  mudan a  na  cultura

pol tica  (PAULA, 2007, p. 141).

Verificamos,  tamb m,  que,  apesar  de  a  ado o  da  ger ncia  da  escola  estar  calcada  no

novo  modelo de administra o, a implementa o do modelo de gest o p blica gerencialista n o

provocou ruptura com a pr tica centralizadora das decis es. Um fato elucidativo  a decis o final

da escolha do diretor e vice-diretor de escola, p s elei es e apresenta o de lista tr plice dos mais

votados,  ser  de  compet ncia  da  c pula  governamental. [...]  constamos  nesta  centraliza o  a

reprodu o  do  patrimonialismo retratado  no  poder  hegem nico  dos  representantes  da  sociedade

pol tica  (PAULA, 2007, p.142).

Em  2007,  o  Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  assumiu  o  governo  do  Estado,  adotando  o

slogan Gest o  de  um Governo Popular .  Definiu a  gest o  democr tica  como refer ncia  para  o

mandato de quatro anos. Neste per odo, 2007-2010, a Seduc se considerou integrante do processo

de constru o coletiva na delibera o de novos rumos da educa o p blica do Estado.

Na Pol tica  de  Educa o  B sica  do  Estado  do  Par ,  proposta  por  esse  governo,  foi
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levado  em  conta  o  trabalho  at  ent o  desenvolvido  pela  Seduc  e  iniciado  em  2004, com  a

finalidade de reorientar o curr culo escolar de forma a contribuir para a forma o dos cidad os.

Perante  o  objetivo  de  promover  uma Educa o  P blica  de  Qualidade  PAR  Todos,  a

Seduc  enfrentou  o  desafio  da  constru o  de  um  projeto  educacional  a  ser  compreendido,

assumido coletivamente e concretizado na pr tica dos diferentes sujeitos da educa o p blica do

Estado.  Nesse  sentido,  elegeu como tarefas  priorit rias  a  melhoria  do  ensino  e  da  infraestrutura

das escolas al m da qualifica o docente.

Dentre  os  princ pios  da  pol tica  de  educa o  b sica  defendida  pela  Seduc  estava  a

educa o  para  o  desenvolvimento  sustent vel,  afirmando  as  diversidades tnico-raciais,  de

g nero,  de  orienta o  sexual  e  religiosa.  Os  princ pios  sustentavam-se  em  quatro  eixos

estruturantes  que  aparecem  no  t tulo  do  documento,  que  d nfase  ao  nome  do  estado: Ensino

P blico  de  Qualidade  PAR  Todos;  Escola  Espa o  de  Cidadania  PAR  Todos;  Gest o

Democr tica  e  Participativa  PAR  Todos;  Valoriza o  PAR  Todos  os  Trabalhadores  da

Educa o.

Como diretrizes  gerais,  estabeleceram-se  fun o  social  da  escola  p blica;  op o  pol tica

pela  gest o  democr tica  da  educa o;  pol tica  curricular;  inclus o  e  diversidade;  forma o  e

valoriza o dos trabalhadores da educa o.

Com  base  nas  diretrizes,  a  Seduc  fez  op o  por  uma  escola  que  cumprisse  sua  fun o

social  de  ser  agente  da  emancipa o  dos  sujeitos  na  perspectiva  de  uma  sociedade  democr tica

que  valoriza  a  vida.  A  escola  deveria  manter-se  aberta s  v rias  possibilidades  das  pr ticas

dial gicas.  Para  isso,  espa os  deveriam  favorecer  ao  debate,  defesa  de  ideias,  constru o

coletiva  e  socializa o  de  saberes,  com  vistas  intera o  entre  o  saber  popular  e  o  saber

cient fico,  promovendo  inter-rela es  do  conhecimento  historicamente  produzido  pela

humanidade (Escola Espa o de Cidadania PAR  Todos, 2008).

A  pol tica  praticada  na  educa o  b sica primou  pela  inser o  social  do  homem  e  da

mulher  da  Amaz nia  Paraense,  a  fim  de  recuperar  o  tempo  perdido  no  tocante  garantia  do

direito  educa o dos cidad os desta ampla regi o.
A esta defini o de educa o p blica o governo aliou o ndice de Desenvolvimento da

Educa o  B sica  (Ideb) 8  no  Estado,  que  subsidiou  a  pol tica  educacional  democr tica  e  de
qualidade  daquele  governo.  A  qualidade  referida  por  este ndice,  estabelecido  com  base  em
padr o  internacional,  refere-se  aos  resultados  da  produtividade  na  aprendizagem dos  alunos.
Pelo  exposto,  a  ideia  de  qualidade  veiculada  pelas  recomenda es  internacionais  s o
determinantes na elabora o das pol ticas educacionais brasileira, mesmo em um governo que
se intitula popular. O Quadro 1 ilustra o Ideb no Par .
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QUADRO 1 - Demonstrativo do Ideb no Estado do Par Idebs observados em 2005, 2007,
2009 e metas para Rede Estadual

Fonte: Sistema de Avalia o da Educa o B sica e Censo Escolar /Inep.

Os  resultados  no  Par  dos  anos  iniciais  e  finais  do  ensino  fundamental  e  ensino  m dio

est o muito atr s do ndice nacional, conforme pode ser comparado com o Quadro 2.

QUADRO 2 - Ideb - Resultados e Metas Ideb 2005, 2007, 2009 e Proje es para o Brasil

Fonte: Saeb e Censo Escolar /Inep (2011)

De acordo com a Seduc, os dados do Inep/2005 sobre aprova o, reprova o e abandono

revelavam que  as  escolas  do  Estado  do  Par ,  com um total  de  1.579.227  alunos  matriculados,

aprovaram 1.096.340 alunos (69,42%), reprovaram 282.142 (17,87%) e tiveram 200.745 (12,71)

abandonos. O gr fico a seguir ilustra estes dados:

Gr fico 1 - Dados sobre aprova o, reprova o, abandono no Par
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Fonte: Inep/2005

Chama a aten o a disparidade dos resultados apresentados pelas  institui es p blicas e

particulares. A pesquisa realizada em 2011, por iniciativa do Movimento Todos pela Educa o e

desenvolvida  pelo  Instituto  Paulo  Montenegro/IBOPE,  a  Funda o  Cesgranrio  e  o  Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP), para avaliar os resultados de aprendizagem

de  Portugu s  e  Matem tica  de  alunos  do  3  ano  do  ensino  fundamental  de  escolas  p blicas

(estaduais  e  municipais)  e  privadas  constatou  desigualdades  no  sistema  educacional  brasileiro,

entre  escolas  p blicas  e  privadas.  A  diferen a  m dia  de  desempenho  dos  alunos  de  escolas

p blicas e privadas foi de 53 pontos, considerando o pa s como um todo. 

Cerca  de  49%  das  crian as  atingem  175  pontos  na  alfabetiza o  em  escolas  p blicas

estabelecidos como pontua o b sica, enquanto 79% das crian as oriundas de escolas particulares

alcan am esta nota m nima.

Em matem tica,  no final  do 3  ano de escolaridade b sica,  quadro semelhante  se  revela.

Considerando a mesma pontua o b sica, 175 pontos, a diferen a entre a menor m dia da regi o

Norte (152,62) foi de 33 pontos abaixo da menor m dia da regi o Sul (185,64).

Quando  verificamos  os  resultados  por  regi o  e  depend ncia  administrativa,  escolas

p blicas e privadas, os alunos da rede p blica da regi o Norte obtiveram pontua o de 145,43, j

os  alunos  das  escolas  privadas  do  Sul  do  Pa s  atingiram  pontua o  de  224,87  (79,44  pontos

superior).

No  tocante s  redes  p blica  e  privada  e  os  175  pontos  como  nota  b sica,  aferiu-se  que

penas 28% das crian as da regi o Norte aprendeu os conte dos b sicos de matem tica exigidos de

uma crian a de oito anos, enquanto que este percentual  de 50,3% na regi o Sul.

Em n vel  nacional,  a  diferen a de aprendizado m dio  de 42 pontos,  apenas 36,6% das

crian as de escola p blica alcan am os 175 pontos, o que contrasta com os 74,3% alcan ados por

aqueles que estudam em escolas privadas.

Os dados da prova de desempenho dos alunos na escrita indicam as mesmas desigualdades

entre escolas e regi o.
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182,4177,1176,3181,0190,8190,64BRASIL
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De acordo com Bonfin (2011),

o fosso entre sistemas p blico e privado  tamb m enorme, pois 82,4 dos alunos
de  escolas  privadas  alcan aram os  175  pontos  b sicos  exigidos,  enquanto  que
somente 44% dos estudantes de escolas p blicas o fizeram. Tendo como ponto
de  partida  que  a  Prova  ABC mediu  o  desempenho  dos  alunos  terminando  sua
fase de alfabetiza o, os resultados apontam para a enorme tarefa da educa o
p blica brasileira. As diferen as de desempenho, por quest es socioecon micas
e regionais s o assustadoras e se as consideramos do ponto de vista dos direitos,
s o  absolutamente  inaceit veis.  Nossas  crian as  est o  saindo  da  fase  de
alfabetiza o com pouca profici ncia em leitura, matem tica e escrita, assim, as
chances que t m de prosseguir com sucesso os seus estudos v o se estreitando

medida que seguem o fluxo escolar.

Essa  realidade  do  sistema  educacional  brasileiro  intensifica  as  diferen as  e  alimenta  as

desigualdades regionais. Diante deste cen rio, podemos concluir que, mantidas as disparidades no

desempenho dos alunos, mant m-se, tamb m, o distanciamento e acesso dos estudantes de escolas

p blicas  ao  pleno  dom nio  da  leitura,  escrita  e  racioc nio.  Desse  modo,  a  grande  maioria  dos

estudantes da escola p blica se veem privados das ferramentas necess rias para sua autonomia. O

ato  democr tico  na  escola  est  primeiro,  em  fornecer  os  instrumentos  para  dom nio  de  leitura,

escrita  e  interpreta o  destinados  a  constru o  de  uma  sociedade  fundada  na  justi a  e  na

igualdade social.

Estes  resultados  de  desempenho  entre  o  p blico  e  o  privado  colhidos  em  2011,  quando

comparamos  aos  dados  de  pesquisa  realizada  pela  Seduc/Pa,  no  per odo  de  2005,  vamos

evidenciar  a  perman ncia  das  desigualdades  regionais  conforme  resultados  de  aprendizagem de

portugu s e matem tica.

Em  2005,  o  conhecimento  dos  alunos  paraenses  estava  abaixo  da  m dia  nacional,

conforme  a  matriz  de  refer ncia  do  Sistema  de  Avalia o  da  Educa o  B sica  (Saeb).  Os

resultados obtidos em rela o a m dia nacional, no per odo de 1995 a 2005, s o apresentados nos

quadros a seguir.

QUADRO 3 - M dia de Profici ncia em L ngua Portuguesa  Brasil, Par  1995-2005

Fonte: INEP/MEC

QUADRO 4 - M dia de Profici ncia em Matem tica  Brasil, Par  1995-2005
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230,1230,8235,6234,5239,7239,98

167,0161,8161,8171,2173,3173,04PAR

Fonte: INEP/MEC

Em l ngua portuguesa, o foco do Saeb  a leitura e a interpreta o de texto. A escala dessa

disciplina est  dividida em n veis/est gios assim denominados: na 4  s rie (menor que 125) muito

cr tico, (125 a 175) cr tico, (175 a 250) intermedi rio, (250 a 350) adequado; na 8  s rie (menor

que 150) muito cr tico, (150 a 200) cr tico, (200 a 300) intermedi rio, (300 a 350) adequado.

Os  n veis/est gios  de  matem tica  assim  se  apresentaram:  na  4  s rie  (menor  que  125)

muito  cr tico,  (125  a  175)  cr tico,  (175  a  250)  intermedi rio,  (250  a  350)  adequado;  na  8  s rie

(menor que 175) muito cr tico, (175 a 250) cr tico, (250 a 350) intermedi rio, (350) adequado.

No decorrer do per odo em an lise, tanto a m dia de desempenho do Brasil quanto do Par

sofreu  queda  progressiva  nas  duas  disciplinas.  Ressalta-se  que,  de  1999  a  2001,  ocorreu  a

universaliza o do ensino fundamental, ou seja, a meta quanto  amplia o da oferta de vagas foi

atingida, mas houve um descompasso quanto  qualidade da aprendizagem.

Em  2003  e  2005,  tanto  a  m dia  brasileira  quanto  a  m dia  do  Par  apresentaram  uma

aparente estabilidade no rendimento: os alunos de maneira geral passavam de uma etapa de ensino

para outra com d ficits de aprendizagem.

No Estado do Par , em l ngua portuguesa os alunos apresentaram n vel cr tico na 4  s rie e

n vel  intermedi rio  na  8  s rie.  Levando-se  em  conta  que  para  o  n vel  adequado  a  m dia  de

desempenho  de 250 a 350, para a 4  s rie,  e de 300 a 350 para a 8  s rie,  nota-se o quanto a

educa o no Par  precisa avan ar na melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem para alcan ar

os n veis desejados.

Com  esses  resultados,  a  Seduc  confirmou  que  os  alunos  da  4  s rie  da  rede  p blica

paraense  conclu am a  primeira  fase  do  ensino  fundamental  com os  seguintes  d ficits:  leitura  de

forma  ainda  pouco  condizente  com  a  s rie,  decodifica o  superficiais  de  narrativas  simples  e

curtas.

Em rela o  an lise dos dados dos alunos da 8  s rie da rede p blica, foi poss vel ratificar

que  os  alunos  distinguiam,  entre  v rios  enunciados,  aqueles  que  expressavam  uma  opini o;

identificavam o tema de um texto argumentativo e a tese de um texto dissertativo, estabelecendo

rela es entre elas e os argumentos oferecidos para sustent -la; identificavam o conflito gerador

em uma narrativa mais complexa e os diferentes tipos de narrador.

Em  matem tica  observamos  que  o  d ficit  de  aprendizagem  continua.  Em  2005,  a

aprendizagem dos estudantes da rede p blica tamb m se encontrava no n vel cr tico. Da 4  s rie

da rede estadual os alunos atingiram m dia de desempenho de 167,0 e os da 8  s rie, tamb m com

n vel cr tico, alcan aram o ndice de 230,1, distante dos patamares desej veis, respectivamente de
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250 a 350 e 350.

O foco da avalia o em matem tica era a solu o de problemas com a utiliza o de quatro

opera es, conte do compat vel com o das s ries em foco. Os alunos da 4  s rie desenvolveram

interpreta o  de  problemas  aqu m  das  exigidas  para  o  ciclo.  Os  de  8  s rie  interpretaram

problemas,  mas  n o  conseguiram  transpor  o  que  estava  sendo  pedido  no  enunciado  para  uma

linguagem matem tica espec fica.

No ano de 2009, o Ideb observado em 23 estados brasileiros e Distrito Federal, o melhor

ndice  atingido  foi  5,8  e  o  Par  apresentou  o  pior  desempenho,  3,7.  Os  dados  negativos  da

educa o do Par , resultado de anos de descaso com a qualidade da educa o p blica, n o podem

ser atribu dos a um nico governo.

Os  desafios  para  a  educa o  infantil  neste  estado  tamb m  s o  complexos.  A  estat stica

relativa  educa o infantil, divulgada em 2006, identificava, segundo dados da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domic lios (PNAD/IBGE) de 2004, que as crian as de zero a tr s anos somavam

cerca  de  11,5  milh es.  Destas,  apenas  13,4%  frequentavam  creches,  e  as  matriculadas  em

institui es p blicas representavam 7,3%.

Dos 143 munic pios paraenses, 51 n o apareceu matr cula para faixa et ria de zero a tr s

anos. O PNE/2001 estabeleceu para a educa o infantil as seguintes metas a serem atingidas at

2006:  para  a  creche  (de  zero  a  tr s  anos)  30%  de  alunos  atendidos  e  50%  at  2011.  Para  a

pr -escola,  4quatro  a  cinco  anos,  60  % de  alunos  atendidos  para  2006  e  80% at  2011.  O Par

encontra-se em situa o cr tica, pois, segundo os dados educacionais do censo escolar de 2006, o

Estado  atende,  em creche,  o  percentual  de  3.86% e,  na  pr -escola,  o  percentual  de  45,28  % da

popula o na faixa et ria da educa o infantil.

As  estat sticas  oficiais  mostram  que  grande  a  demanda  por  educa o  em  geral  e,

especialmente,  pela  infantil.  Na  tentativa  de  reverter  esse  quadro,  a  Seduc  adotou  medidas  que

entretanto n o lograram resultados satisfat rios, em raz o de n o constitu rem pol ticas de longo

prazo e n o se fazerem acompanhar de financiamento suficiente.

A garantia dos padr es m nimos de infraestrutura para a oferta da educa o infantil  um

dos  pontos  que  necessita  de  maior  empenho  dos  gestores,  do  setor  p blico.  V rias  iniciativas

foram adotadas  pelo  governo do Estado do Par ,  mediante  o  estabelecimento  de  parcerias  entre

diferentes institui es, com a finalidade de subsidiar a educa o infantil, isto , favorecer a es da

Seduc nessa modalidade de ensino.

Em  parceria  com  o  MEC  e  com  as  Secretarias  Municipais  de  Educa o,  a  Seduc

implementou  o  Programa  Pr -Infantil,  destinado  forma o  de  100%  dos  professores  do  Par

ainda  sem  forma o  espec fica  para  atuar  na  educa o  infantil.  Essa  pol tica  de  forma o

continuada  nos  espa os  de  educa o  infantil  estendeu-se  para  os  docentes  da  rede  estadual  e
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0,78%3,249Educa o Especial

16,67%58,830EJA

82,55%340,821Regular

PercentualN meros absolutos Modalidade

Matr culas do Ensino Fundamental na Rede Estadual por modalidade de ensino

municipal.

De acordo com a Seduc, a forma o inicial e continuada de professores constitu a um dos

pontos centrais da pol tica de educa o constru da coletivamente para o Estado do Par  (PAR ,

2008, p. 29).

A forma o de professores apresentava-se como um desafio para a melhoria da qualidade

da escola p blica. O documento base, intitulado A Educa o B sica no Par  (PAR , 2008, p.

30),  registra  necessidade  de  uma  pol tica  de  forma o  articulada  com  orienta o  te rica

fundamentada no contexto sociopol tico, econ mico e cultural, a fim de contribuir com o Estado

na reformula o de suas a es, para uma educa o democr tica e de qualidade para todos.

O  governo  do  Estado  entendeu  que  a  forma o  do  profissional  para  atuar  no  ensino

fundamental seria condi o inerente s mudan as educacionais por ele pretendidas.

A prop sito, a Seduc coordenava uma rede de 1.205 escolas de educa o b sica, das quais

847  ministravam  o  ensino  fundamental,  333  est o  na  regi o  metropolitana  de  Bel m  e  514  no

interior  do Estado.  Al m disso,  419 escolas atendiam exclusivamente a alunos de 1  a 4  s ries,

192 escolas, a estudantes de 5  a 8  s ries, e 236 escolas ministravam o ensino fundamental de 1  a

8  s ries.

O  Estado  contava  com  um  quadro  de  9.562  professores  em  exerc cio  no  ensino

fundamental  na  rede  estadual,  dos  quais  3.065  atuam de  1  a  4  s ries  e  6.497  de  5  a  8  s ries

(SEDUC, 2008).

Conforme dados da Seduc, no hist rico das matr culas de crian as de cinco e seis  anos no

Estado, verificamos que a rede estadual atendia a um n mero significativo de alunos nessa faixa

et ria, 57.246 atendimentos. A partir de 1996, entretanto, com a municipaliza o do ensino, esse

quantitativo foi declinando gradativamente at  que, em 2006, atingiu o n mero de 2.991 crian as,

de cinco e seis anos matriculadas.

De acordo com dados do IBGE/2007,  a  popula o de 7 a 14 anos equivalia  a  1.366.243

pessoas em idade para o ensino fundamental. A matr cula no ensino fundamental, em 2007, nesta

faixa et ria, correspondeu a 1.232.046.

No c mputo geral,  juntando os  alunos do ensino fundamental  das  tr s  redes  -  municipal

916.276, estadual 250.094, federal 1.905 e privada 63.771  o Estado do Par  estava atendendo,

no per odo referido, a 90,18% daquela popula o. O quadro a seguir traz os n meros de matr cula

na rede estadual.
TABELA  1  - Matr culas  do  Ensino  Fundamental  na  Rede  Estadual  por  Modalidade  de
Ensino

64144



3,52,913,923,554,71,5633.749Centro-Oeste

1,91,68,119,067,81,71.221.253Sul

2,72,010,023,661,10,63.767,400Sudeste

5,95,925,426,235,70,92.669,335Nordeste

6,66,425,425,835,00,8739.565Norte

3,93,515,923,951,90,99.031,302Brasil

Mais de 29
anos

De 25 a 29
anos

De 20 a 24
anos

De 18 a 19
anos

De 15 a 17
anos

De 0 a 14
anos

Percentual de matr culas por faixa et riaTotalAbrang ncia
Geogr fica

Matr cula no Ensino M dio por faixa et ria
Brasil e regi es - 2005

100,00%412,900TOTAL

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 2007.

Com base nos dados,  poss vel dizer que, al m dos 250.094 alunos matriculados na rede

estadual,  no  ensino  fundamental,  faixa  et ria  de  7  a  14  anos,  foram  atendidos,  ainda,  90.727

alunos fora dessa faixa et ria, totalizando 340.821 estudantes.

A  Seduc  anunciava  que,  mais  do  que  buscar  a  dimens o  quantitativa  do  ensino

fundamental  no  Estado,  pretendia  alcan ar  a  dimens o  qualitativa  deste  ensino,  o  que  implicou

considerar a necess ria compreens o do processo s cio-hist rico desta etapa da educa o b sica.

Esse compromisso sup e uma pol tica mais eficaz, com o objetivo de minimizar o d ficit escolar.

De acordo com a Seduc, a situa o do ensino m dio foi agravada em face da faixa et ria

atendida nesse n vel de ensino. S o jovens que chegavam ao ensino m dio fora da idade pr pria,

devido  elevada taxa de repet ncia no ensino fundamental,  como demonstra o quadro a seguir.

Em segundo lugar,  porque  h  um grande  n mero  de  adultos  evadidos  que  volta  escola  v rios

anos depois para concluir o ensino fundamental ou depois de t -lo conclu do.

Em  virtude  dessas  duas  condi es,  o  ensino  m dio, poca,  atendia  ao  expressivo

percentual de 47,2% de jovens e adultos com idade acima da prevista para essa etapa escolar. O

ndice  de  descompasso  entre  idade  e  ano  escolar  no  ensino  m dio,  por  regi o  mostrado  na

Tabela 2, a seguir.

TABELA  2 - Matr cula no Ensino M dio por Faixa Et ria - Brasil e Regi es - 2005

Fonte: MEC/INEP

Dos  33.534.561  alunos  matriculados  no  ensino  fundamental,  5.705.496  t m  mais  de  15

anos  de  idade,  denotando,  pois,  a  distor o  idade-s rie.  Assim,  essa  distor o  configura-se  o

ponto  essencial  a  ser  combatido,  j  que  est  associada  ao  baixo  rendimento  do  alunado,  ao

insucesso,  evas o escolar. Na verdade, esse  um problema cumulativo, que n o se restringe a

uma nica  etapa  de  ensino.  A  distor o  idade-s rie  arrasta-se  por  todo  o  ensino  fundamental  e

repercute  diretamente  no  ensino  m dio  e,  consequentemente,  no  ensino  superior,  etapa  que  a

maioria n o alcan a (SEDUC, 2008).
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Um diagn stico feito pela diretoria de ensino m dio e educa o profissional da Seduc/PA

revela  que  o  atual  quadro  da  educa o  do  ensino  m dio  paraense  se  deve,  em  grande  parte,

expans o da rede nos ltimos anos feita de forma prec ria. Desse modo, a oferta de ensino com

qualidade,  provimento  de  condi es  de  matr culas  e  a  perman ncia  dos  alunos  na  institui o

escolar  focou  comprometida.  A  oferta  do  ensino  m dio  no  Estado  compreende  o  ensino  m dio

regular e ensino m dio modular, denominado sistema modular de ensino.

Para garantir a qualidade social da educa o, a Seduc privilegiou uma gest o escolar como

espa o democratizante, no qual a participa o dos atores  pais, discentes, docentes, comunidade

de modo geral  estivessem presentes em todas as etapas da organiza o e estrutura o do fazer

educacional.

Para  a  Seduc os  processos  formativos  escolares,  que  acontecem em todos  os  espa os  da

escola,  revelam  movimentos  rumo  a  uma  nova  concep o  de  gest o,  pautada  nos  canais  de

participa o e de descentraliza o do poder.

Com efeito, a constru o da gest o democr tica era entendida como a garantia de alguns

princ pios. Considerando esses princ pios e amparado na autonomia dada aos sistemas de ensino,

o  governo  do  Estado,  por  interm dio  da  Secretaria  de  Educa o,  declarava  ser  fundamental

superar a l gica da gest o adotada pelos sistemas p blicos. Tal gest o respalda-se em um modelo

gerencial e centralizador, em que a autonomia foi limitada  administra o dos escassos recursos

financeiros que chegavam  escola. A l gica da gest o pretendida implicava constru o coletiva

de  espa os  de  participa o  e  de  delibera o  na  procura  da  garantia  do  direito  educa o  com

qualidade social. Dentre esses espa os, estavam: o conselho escolar, o projeto pol tico pedag gico

e o gr mio estudantil, como express es da cultura e da comunidade escolar (SEDUC, 2008).

A  op o  pol tica  pela  gest o  democr tica  da  educa o  afigurava-se  como  um  projeto

educacional  emancipador,  concretizado  por  meio  da  participa o  comprometida  dos  sujeitos

envolvidos com a comunidade escolar.  Dessa forma, para aquele governo,  a gest o democr tica

n o aconteceria por decreto, mas por um processo de constru o coletiva e permanente, por meio

de  um  exerc cio  de  desconstru o  cotidiana  de  pr ticas  autorit rias  e  discriminat rias  de

centraliza o  do  poder,  desde  as  mais  sutis s  mais  evidentes.  Tais  pr ticas  deveriam  ser

substitu das por  a es  coletivas  levadas a  efeito  por  meio do di logo,  da escuta,  do debate  e  da

forma o humana.

Nessa proposta, a gest o democr tica deveria tornar-se exerc cio cotidiano de cidadania e

a  escola  constituiria  o  l cus  de  desenvolvimento  de  rela es  democr ticas  como  produto  das

a es e da vontade de seus atores. O objetivo da gest o democr tica era uma pol tica pedag gica e

administrativa  voltada  para  a  orienta o  de  processos  de participa o  e  autonomia das

comunidades  local  e  escolar,  devendo  ser  encaminhada  para:  a)  o  entendimento  de  democracia

66144



como  processo;  b)  a  amplia o  do  poder  coletivo -  gest o  democr tica  e  participativa;  c)  a

exist ncia  de  condi es  que  assegurem a  igualdade  e  a  participa o  coletiva  para  amplia o  de

melhorias  na  qualidade  administrativa;  d)  a  exist ncia  de  canais  de  comunica o  claros,

transparentes e acess veis a todos (SEDUC, 2008).

Para a Seduc, a pr tica da gest o democr tica, antes de ser uma conquista da sociedade e

dos profissionais da educa o, constitu a dever dos que est o atuando nas escolas e nos sistemas

p blicos de ensino. Com essa refer ncia, a Secretaria instituiu a gest o democr tica da educa o

escolar  como campo pol tico.  Passou a  reconhecer  a  escola  como espa o fecundo para  que isso

ocorresse,  defendendo  uma  gest o  democr tica  com  autonomia,  de  modo  que  houvesse

profissionais intelectuais com capacidade de pensar e de executar coletivamente o projeto pol tico

pedag gico.

Para  efetivar  a  gest o  democr tica  da  escola  p blica,  a  Seduc  estimulou  o  processo  de

elei o direta para diretor e vice-diretor escolar. A elei o para gestores escolares como um dos

mecanismos  do  processo  democr tico  sugere  ind cios  da  constru o  de  rela es  de  poder

transformadas em ideias e pr ticas humanizadoras, inclusivas, justas e emancipadoras. A elei o

direta  para  dirigentes  escolares  da  rede  p blica  estadual  de  ensino  foi  normatizada  por  meio  da

Instru o Normativa n. 03/GS e da Portaria n. 04/2009-GS (SEDUC, 2009). Anexo 3).

Vale lembrar que nossa intens o n o  polarizar programas de a o do governo acerca das

pol ticas  educacionais  apresentadas.  Nosso  esfor o  de  an lise  destina-se  a conhecermos

criticamente  o  cen rio  educacional  da  pol tica  de  gest o  democr tica  no  Estado  e  onde  foi

implantado o Progest o.

No per odo por n s analisado, as pol ticas educacionais do Estado sugerem em princ pio,

sugerem  uma  dimens o  de  democratiza o.  No  entanto,  em  um  programa  de  a o  do  governo,

percebemos  a  estrat gia  de  desconcentra o,  caracter stica  da  era  moderna,  haja  vista  a

desconcentra o  de  tarefas,  representando  uma  transfer ncia  de  responsabilidades,  chamando  a

sociedade  a  participar  da  tarefa  educacional,  sem,  contudo,  redistribuir  o  poder  decis rio.

Percebemos, tamb m, a descentraliza o, a redistribui o de poder entre o Estado e a sociedade

civil  por  meio  de  mecanismos  de  participa o  popular,  os  quais  permitem  influenciar  nos

processos decis rios e no controle social das decis es.

As  pol ticas  educacionais  para  a  gest o  democr tica  implantadas  no  Par ,  seguem  as

indica es  nacionais  no  cen rio  da  moderniza o  do  Estado  e  das  indica es  de  ag ncias

internacionais.  Seguindo  os  determinantes  estruturais  mais  amplos,  a  pol tica  da  gest o

democr tica chega para as escolas.

2.3 Tempo de democracia na escola por interm dio da gest o
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Para  explicitar a  abordagem que  possibilitou  a  compreens o  sobre  a  gest o  democr tica

como um processo  a  ser  constru do  na  institui o  escolar,  julgamos importante,  primeiramente,

refletir  acerca  da  distin o  entre  os  termos  administra o  da  educa o  e  gest o  da  educa o.

Enveredamos por esse caminho com o intuito de esclarecer  os conceitos dessas express es que,

muitas vezes, s o usadas como sin nimos, mas tamb m assumem conota es diferentes.

De acordo com Bordignon e Gracindo (2001), na literatura educacional,  o termo gest o

empregado ora como um processo da a o administrativa, ora com a inten o de politizar a a o

administrativa.  Em  outras  situa es,  a  express o  utilizada  com  a  conota o  de  pr tica

administrativa,  sin nimo  de  ger ncia.  Aparece  na  literatura,  ainda,  significando  o  processo

pol tico-administrativo por meio do qual a pr tica social da educa o  organizada e orientada. Os

autores destacam que a forma tecnicista e descomprometida de administra o da educa o como

pr tica  desenvolvida  na  d cada  de  1970,  gerou  rea es  dos  educadores  no  uso  do  termo

administrador educacional (BORDIGNON; GRACINDO, 2001).

Ao analisar a trajet ria da produ o te rica de administra o da educa o, veiculada pela

Associa o Nacional de Pol tica e Administra o da Educa o (ANPAE), Maia (2008) corrobora a

ado o  dos  termos  administra o  e  gest o.  Identifica  no  conhecimento  da  administra o  da

educa o  tr s  per odos  principais.  No  primeiro,  in cio  da  d cada  de  1980  uma  tentativa  dos

educadores  de  defender  a  ideia  da  n o  separa o  entre  o  pensar  e  o  agir,  com nfase  no  papel

pol tico desempenhado pela administra o da educa o e destaque nas consequ ncias das pr ticas

a favor ou contra as classes menos favorecidas.

O segundo per odo, marcado pela realiza o do simp sio com o tema A democratiza o

da  educa o  e  a  gest o  democr tica  da  educa o ,  realizado  no  ano  de  1986,  o  termo  gest o

predomina sobre o de administra o.

Maia (2008), faz men o a algumas caracter sticas necess rias a uma gest o democr tica,

entre elas: novas formas de provimento do cargo de diretor; forma o continuada de professores;

maior  flexibilidade e autonomia para as  escolas;  planejamento din mico e participativo;  tomada

de decis es coletiva.

Finalmente, no terceiro per odo, a autora localiza a continuidade na utiliza o paralela dos

termos  administra o  e  gest o,  destacando  que,  ao  primeiro  foram  associadas  formas

antidemocr ticas  de  trabalho,  individualismo,  hierarquiza o  e  centraliza o  das  decis es,  j  no

tocante  ao  segundo  termo,  foram  relacionadas  as  possibilidades  desenvolvimento  de  rela es

menos  hierarquizadas. [...]  nestas  predominam  debates,  afloram  conflitos  e  as  decis es  s o

tomadas  coletivamente,  mediante  vis vel  participa o  dos  atores  interessados  e  com

descentraliza o  das  a es  no  sistema  educacional  e  nas  unidades  escolares  (MAIA,  2008,  p.
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42).

Nessa  perspectiva,  Lima  (2003),  alerta  que  por  for a  das  pr ticas  neoliberais  as

organiza es  e  administra es  p blicas  t m  buscado  equiparar-se s  organiza es  econ micas,

adotando  crit rios  de  produtividade,  efic cia  e  efici ncia,  ficando  assim  espoliadas  do  sentido

pol tico  da  descentraliza o,  autonomia,  participa o,  democratiza o  e  justi a  social.  Para  este

autor [...]  as  organiza es  e  administra es  p blicas  subsumidas  pela  racionalidade  econ mica

dos programas de moderniza o de tend ncia  neoliberal  tornam-se mais  uma empresa a  servi o

do mercado  (LIMA, 2003, p. 53).

Nesse sentido, segundo Mendon a
n o restam d vidas de que as institui es educacionais brasileiras n o escapam
da  ideologia  da  regula o  pelo  mercado,  pelo  fato  de  que  as  pol ticas
governamentais da educa o subordinam-se a essa ideologia, por m, aos poucos
a  luta  pela  democratiza o  das  rela es  intra  sistema  e  intra  escola,
paradoxalmente, vai conquistando esses espa os (MENDON A, 2000, p, 92).

Com uma vis o hist rico cr tica, Mendon a (2000) esclarece qu o dif cil  a conquista da

democracia e da gest o democr tica no campo educacional, em nosso pa s, que viveu sob o jugo

de governos autorit rios e tecnocr ticos.

Uma  das  dificuldades  no  trato  das  quest es  ligadas  tem tica  da  gest o
democr tica  a do seu n vel  de abrang ncia.  Resultado de um longo processo
de  luta  pela  democratiza o  da  educa o  no  pa s  compreens vel  que  seu
escopo  esteja  impregnado  de  todo  tipo  de  reivindica o  decorrente  desse
esfor o,  do  qual  participaram  em  diferentes  graus  de  engajamento  [...]  grupos
sociais  que,  mesmo n o atuando ou recebendo diretamente  servi os  da  escola,
reconhecem  na  educa o  uma  importante  bandeira  a  ser  defendida
(MENDON A, 2000, p. 94).

 importante  ressaltar  que  a  gest o  democr tica  faz  parte  de  um  conjunto  amplo  de

mecanismos e procedimentos, desde a a o nas estruturas mais amplas da sociedade at  gest o

da escola.

Para F lix (1989), a transposi o das teorias da administra o de empresas para a escola

o resultado de um desenvolvimento te rico incapaz de abarcar todas as pr ticas administrativas da

escola.

Lib neo (2008,  p.  21)  justifica  essa  ado o  por  considerar  a  escola  como  institui o

educativa  com  tarefas  sociais  e ticas  peculiares,  com  um  car ter  profundamente  democr tico.

Para  atingir  esses  objetivos  sociopol ticos,  a  escola  precisa  criar  e  desenvolver  uma  estrutura

organizacional  pr pria  (setores,  cargos,  atribui es,  normas),  uma  tecnologia,  uma  cultura

organizacional,  processos  de  gest o  tomada  de  decis es  e  an lise  de  resultados,  de  modo  a

contribuir com o processo de democratiza o da comunidade.
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Com este entendimento, reconhece que:

A  organiza o  e  gest o  da  escola  adquirem  um  significado  bem  mais  amplo,
para  al m  de  referir-se  apenas  a  quest es  administrativas  e  burocr ticas.  Elas
s o entendidas como pr ticas educativas,  pois passam valores,  atitudes,  modos
de  agir,  influenciando  as  aprendizagens  de  professores  e  alunos  (LIB NEO,
2008, p. 30-31).

N o  queremos  alegar  o  desprezo  aos  aspectos  de  organiza o  da  institui o  escolar,

importa entretanto, que a nfase da escola n o esteja voltada prioritariamente  burocracia, como

tem sido a t nica observada na maioria das institui es escolares.

Tomamos  para  nossa  refer ncia  te rica  o  entendimento  de  gest o  escolar  democr ticos,

visando  ao  bem  pessoal  e  a  conviv ncia  social.  Queremos  exprimir  com  isso  que  a  forma  de

dirigir  a  escola  p blica  n o  pode  ser  determinada  por  um  modelo  modernizador  de  orienta o

empresarial.

Acerca do assunto, Santos (2000, p. 12) explica que:

Esquecem-se  os  apologistas  da  gest o  empresarial  que  a  escola  diferente  da
empresa na sua ess ncia, por ser um espa o de celebra o da vida, do encontro
organizado com  o  outro;  espa o de  liberdade  pessoal,  intelectual  e  cr tica;  de
inova o, forma o, crescimento e sobretudo, produ o do novo na perspectiva
de mudan a da realidade - esta  a especificidade dela.

Essa  afirma o  refor a  o  sentido  pol tico  da democracia  escolar,  incompat vel [...]  com

conota es  gererencialistas,  com  os  processos  conservadores  em  que  a  participa o  surge

associada  a  t cnicas  de  gest o  eficazes,  com  vistas  racionaliza o  dos  sistemas  educativos

(LIMA, 2003,  p.  52).  necess rio,  no entanto,  levarmos em conta  que a  escola  um espa o de

contradi es, confrontos e diferen as. Assim, pode ser tanto um local produtor como reprodutor de

ideologias.

A  participa o  na  escola,  contudo  um  desafio, [...]  n o  poss vel  transitar  da

consci ncia ing nua' para o processo de conscientiza o' e para o exerc cio da consci ncia cr tica'

a n o ser pela experi ncia da participa o cr tica e da verdadeira participa o'  (LIMA, 2001, p.

32). Tamb m n o se pode prescindir, de acordo com este autor, do fato de que a escola  integrada

a um sistema de ensino p blico, tradicionalmente, centralizado.

Paro (2008, p. 18), adverte que [...] na escola p blica h  que se considerar, tamb m, que

sua  pr tica  est  t o  perpassada  pelo  autoritarismo,  que  o  discurso  liberalizante  mal  consegue

escamote -lo  e explicita que:

[...]  esse  discurso  parece  n o  conseguir  encobrir  totalmente  que  se  a
participa o depende de algu m que permite sua manifesta o,  ent o a  pr tica
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em que tem lugar essa participa o n o pode ser considerada democr tica, pois
democracia n o se concede, se realiza (PARO, 2008, p.18).

Nesse  sentido,  a  concess o  de  participa o  oferecida  pelo  Estado  limita-se  a  servir  aos

interesses  daqueles  que  det m  o  poder  econ mico  e  pol tico  na  sociedade [...]  uma  sociedade

autorit ria, com tradi o autorit ria, com organiza o autorit ria e, n o por acaso, articulada com

interesses  autorit rios  de  uma  minoria,  orienta-se  na  dire o  oposta  da  democracia  (PARO,

2008, p. 20).

Como  tal,  para  que a  participa o  na  escola,  de  fato, contribua para  uma  educa o

democr tica, deve ultrapassar o tipo de participa o concedida, uma vez que vem a ser parte de

poder ou de influ ncia exercida pelos subordinados e considerada como leg tima por eles mesmos

e  seus  superiores  (BORDENAVE,  1994,  p.  29).  Acerca  da  participa o  concedida,  este  autor

reconhece que:

O  chamado  planejamento  participativo ',  quando  implantado  por  alguns
organismos  oficiais,  frequentemente  n o  mais  que  um  tipo  de  participa o
concedida,  e s  vezes  faz  parte  da  ideologia  necess ria  para  o  exerc cio  do
projeto  de  dire o-domina o  da  classe  dominante.  Com  efeito,  a  ideologia
dominante  objetiva  manter  a  participa o  do  indiv duo  restrita  aos  grupos
baseados em rela es sociais prim rias, como local de trabalho, a vizinhan a, as
par quias, as cooperativas, as associa es profissionais etc., de modo a criar uma
ilus o de participa o' pol tica e social (BORDENAVE, 1994, p. 29).

A participa o n o resulta de uma m gica, que basta ser proposta em textos legais para se

tornar  realidade.  Os  determinantes  econ micos,  sociais,  pol ticos  e  culturais  agem  em  favor  da

tend ncia social dominante, tornando muito dif cil toda a o em sentido contr rio.

Como explica Paro (2008, p.23 passim)
Para examinarmos os determinantes imediatos do autoritarismo, que no interior
da escola dificultam a participa o efetiva da comunidade na gest o escolar,
preciso  mencionar  os  m ltiplos  interesses  dos  grupos  que  a  interagem,  bem
como  os  condicionantes  materiais,  institucionais  e  ideol gicos  desse
autoritarismo.

Para  uma  efetiva  gest o  democr tica,  este  autor  (2008,  p.  25)  destaca  a  necessidade  de

conhecimento e a supera o de tr s condicionantes  do autoritarismo na escola p blica:

condicionantes  materiais:  condi es  de  trabalho  predominantes  na  escola,

precariedade  do  pr dio  e  dos  equipamentos,  falta  de  recursos  did ticos,  baixo

sal rio  de  pessoal  e  especialmente  o  dos  professores,  jornada  de  trabalho

exaustiva;

condicionantes  institucionais:  exist ncia  de  rela es  verticais,  de  mando  e  de

submiss o, papel do diretor como autoridade m xima na escola;
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condicionantes ideol gicos: concep es e cren as, sedimentadas nas pessoas, que

movem pr ticas e comportamentos que violam a autonomia do outro.

As  condi es  objetivas  de  trabalho  na  escola  obstruem  o  desenvolvimento  de  rela es

democr ticas  do espa o escolar.  A a o transformadora  destes  condicionantes  indispens vel

consolida o  de  uma  gest o  democr tica,  consistente  e  duradoura.  Essas  condi es  permitem

transitar em dire o a uma pr tica democr tica.

A democracia na escola balizada por uma constru o coletiva desenvolve-se com base em

refer ncias  te ricas  e  se  efetiva  por  atos  e  rela es  que  acontecem  na  realidade  concreta. A

participa o  precisa  ser  trabalhada  e  vivida  por  pessoas  democr ticas  se apropriando  de

informa es necess rias  realiza o da democracia escolar.

Gadotti (2002, p. 51), explica que sem informa o sobre a estrutura e o funcionamento da

educa o  b sica,  no quadro  da  l gica  pol tica  econ mica  que  orienta  o  Estado  brasileiro  a

participa o n o se torna poss vel, ou se mant m nas inten es .

Bordenave (1994, p. 12) enfatiza que [...] a participa o pode ser implantada tanto com o

objetivo de libera o e igualdade como para a manuten o de uma situa o de controle de muitos

por alguns .

Na  correla o  de  for as  entre  os  atores  sociais  das  esferas  do  Estado  e  das  sociedades

pol tica  e  civil,  definem-se  as  formas  de  atua o,  as  a es  governamentais  e,  por  conseguinte,

trava-se o jogo das pol ticas sociais.  Desse modo, a escola nesta perspectiva n o se reduz a um

mero  reverso  das  pol ticas ',  mas,  antes,  configura-se  como  um  espa o  de  reconstru o  e  de

inova o, oferecendo elementos para a formula o de novas pol ticas  (VIEIRA, 2007, p. 6).

Para esta autora, a an lise das pol ticas de educa o deve alcan ar a escola e seus agentes

que, em um movimento de ida e volta, devem apreender como as ideias se materializam em a es,

traduzindo-se, ou n o, na gest o educacional e escolar.

A  esse  respeito,  Cury  (2001),  afirma  que  as  pol ticas  se  configuram como  um complexo

contradit rio de condi es hist ricas, que implicam um movimento de ida e volta entre as for as

sociais em disputa. Bordenave (1994, p. 12) entende que,

Do ponto de vista dos setores progressistas, a participa o facilita o crescimento
da  consci ncia  cr tica  da  popula o,  fortalece  seu  poder  de  reivindica o  e  a
prepara  para  adquirir  mais  poder  na  sociedade.  [...]  por  meio  da  participa o,
conseguem-se  resolver  problemas  que  ao  individuo  parecem  insol veis  se
contar  s  com  suas  pr prias  for as.  [...]  do  ponto  de  vista  dos  planejadores
democr ticos,  a  participa o  garante  o  controle  das  autoridades  por  parte  do
povo,  visto  que  as  lideran as  centralizadas  podem  ser  levadas  facilmente
corrup o e  malversa o de fundos.

Os planejadores democr ticos reconhecem tamb m, a necessidade econ mica da participa o e a
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necessidade  pol tica  como  caminho  mais  adequado  para  o  enfrentamento  dos  problemas  dos

pa ses em desenvolvimento. Nesse sentido, a finalidade da participa o torna-se prioritariamente,

um instrumento para solu o de problemas.

Neste  estudo,  adotamos  a  participa o  em um sentido  que  expressa  uma  necessidade  pessoal  e

social inerente ao ser humano. A participa o como exerc cio da democracia, pois democracia

apreendida pr tica da participa o (LIMA, 2002, p. 33).

O  conceito  da  participa o  que  tomamos  neste  trabalho  pauta-se  no  entendimento  da

participa o  como  um  processo  educativo.  A  participa o  individual  no  processo  pol tico  de

tomada de decis es, torna necess rio para o estabelecimento e manuten o da liberdade social no

Estado democr tico.

Nesse sentido, com a exist ncia da participa o coexiste uma dimens o individual e uma

social, as quais Paro (2007) julga fundamental para a escola realizar seus objetivos educacionais.

O autor assim manifesta:

Entendida  a  educa o  como  atualiza o  hist rica  do  homem  e  condi o
imprescind vel,  embora  n o  suficiente,  para que  ele,  pela  apropria o  da
cultura  produzida  historicamente,  construa  sua  pr pria  humanidade
hist rico-social,  parece  justo  admitir  que  a  escola  fundamental  deva  pautar-se
pela  realiza o  de  objetivos  numa  dupla  dimens o:  individual  e  social.  [...]  A
dimens o  individual  diz  respeito  ao  provimento  do  saber  necess rio  ao
autodesenvolvimento do educando, dando-lhe condi es de realizar o bem-estar
pessoal e o uso fruto dos bens sociais e culturais postos ao alcance dos cidad os.
Por sua vez, a dimens o social liga-se  forma o do cidad o tendo em vista sua
contribui o  para  a  sociedade,  de  modo  que  sua  atua o  concorra  para  a
constru o  de  uma  ordem  social  mais  adequada  realiza o  [...]  da  liberdade
como  constru o  social.  Se  entendermos  a  democracia  nesse  sentido  mais
elevado  de  media o  para  a  constru o  e  exerc cio  da  liberdade  social,  [...]
podemos dizer que essa dimens o social dos objetivos da escola se sintetiza na
educa o para a democracia (PARO, 2007, p. 16-17).

A democracia como realiza o na escola dessas duas dimens es, requer correspond ncia

entre discurso e pr ticas. Sabemos que a pol tica da gest o democr tica escolar n o garante por si

s  a  participa o  na  institui o,  o  que  compromete  a  exist ncia  democr tica  neste  espa o

educacional. Concebida apenas como m todo de gest o, a democracia n o pode ser alcan ada em

seu sentido pleno.

Nossa abordagem de democracia, a gest o escolar deve considerar o processo pedag gico,

sua  fun o  educativa,  no  sentido  mais  elevado  de  media o  para  a  constru o  e  exerc cio  da

liberdade e emancipa o dos sujeitos. Assim, compreendemos a democracia na gest o da escola

na  pr tica  da  participa o,  modo  de  resistir via  que  a  reduz  ao  decretado  nas  leis  e  nos

programas de governo, os quais conduzem a despolitiza o e risco de ter sua exist ncia no campo

do discurso  sem a real democratiza o do espa o escolar.
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Para uma gest o escolar democr tica  imprescind vel a exist ncia pessoas democr ticas.

 poss vel, entretanto, desvelar o cen rio oriundo da pol tica educacional de gest o democr tica e

iniciar pr ticas efetivas de democracia.  Essa  uma tarefa complexa e de dif cil execu o, por m,

sabemos que a realidade escolar est  repleta de contradi es que precisam ser aproveitadas como

ponto de partida para a es em prol da transforma o, pois  na pr tica escolar cotidiana que os

determinantes  imediatos  do  autoritarismo  precisam  ser  enfrentados.  Acreditamos  que  pela

participa o,  ess ncia  da  democracia,  podemos  chegar  educa o  democratizante,

diferentemente de uma democracia como exist ncia apenas de  regras de gest o.

Buscamos  esses  subs dios  te ricos  da  gest o  democr tica  escolar porque  est o afinados

com  nossos  objetivos  de  pesquisa.  Neles,  vimos a  possibilidade  de  ampliar  o  di logo com  a

democracia.

Esse esfor o anal tico permite-nos o aprofundamento do estudo do pressuposto de gest o

presente nos conte dos dos m dulos do Progest o. Vejamos, ent o, o que  o Progest o, em que

democracia esse programa se inspira e que tipo de pr tica democr tica pode efetivar-se na gest o

da escola derivada desse programa.
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CAP TULO III - A DEMOCRACIA E O PROGEST O

Neste  cap tulo  discorremos  acerca  da  no o  de  democracia  expressa  nos  cadernos  de

estudos do Progest o denominados m dulos. Destacamos do Progest o os pressupostos b sicos de

gest o,  os  objetivos  do  programa,  a  metodologia  de  educa o  a  dist ncia  e  a  organiza o  dos

m dulos. Ressaltamos aspectos hist ricos de sua proposi o pelo seu idealizador. Discorremos a

trajet ria de implanta o do Progest o no Estado do Par , em 2001, com a finalidade de chegar

escola, o principal destino da capacita o dos gestores escolares pelo citado programa.

3.1 Hist rico do Progest o

Fazemos uma incurs o hist rica para conhecer o Consed, na tentativa de compreender as

origens do Progest o. De acordo com Maranh o (2000), o Consed originou-se no MEC, como um

entidade  permanente  de  representa o  dos  Secret rios  de  Educa o.  A  proposta  foi  lan ada

durante  o  Encontro  Nacional  de  Dirigentes  de  Educa o,  Cultura  e  Desporto,  promovido  pelo

MEC, em Bras lia, em junho de 1981. Neste evento, foi aprovada uma mo o propondo criar um

Conselho  de  Secret rios  de  Educa o,  subordinado  ao  Minist rio com  a  finalidade  de  prestar

assessoramento  e  consultoria  ao  MEC para  formula o e  fixa o da  pol tica  do ensino b sico  e

atuar como rg o catalisador das reivindica es regionais  (MARANH O, 2000, p. 3).

 A iniciativa evoluiu para a constitui o do Conselho de Secret rios de Educa o do Brasil

(Conseb),  por m,  com  a  transi o  para  a  redemocratiza o  no  Pa s  e,  com  a

desincompatibiliza o  de  diversos  secret rios  de  educa o  para  candidatarem-se s  elei es  de

1982, houve um esvaziamento do Conseb,  que, por fim, foi desativado.

Frustrada a tentativa de instala o do Conseb foi criado o F rum Nacional de Secret rios

de  Educa o.  Esse  F rum surgiu  no  contexto  da  transi o  democr tica,  com o  objetivo  de  ser
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articulador  dos  governos  estaduais  em  defesa  dos  interesses  de  melhoria  da  educa o  p blica

nacional  (MARANH O,  2000,  p.  3).  Naquele  momento,  segundo  o  autor  citado,  o  F rum

assumiu  como  foco  principal  a  constru o  de  um  sistema  educacional  compat vel  com  as

aspira es democr ticas da sociedade brasileira, ao mesmo tempo que passou a reivindicar maior

autonomia  na  defini o  e  implementa o  de  pol ticas  de  educa o  b sica,  pelos  governos

estaduais.

As  posi es  do  F rum  Nacional  de  Secret rios  de  Educa o  se  confrontavam  com  as

estrat gias  pol ticas  do  MEC,  gerando  tens es,  que  duraram  at  a  d cada  de  1990.  Maranh o

(2000, p. 8) descreve o perfil pol tico do F rum:

O  peso  pol tico  assumido  pelo  F rum  estabeleceu  uma  nova  correla o  de
for as no campo das pol ticas educacionais, resgatando as Secretarias Estaduais
de Educa o do papel passivo de homologar e implementar as decis es tomadas
em  Bras lia.  Ao  se  tornar  um  novo  ator  na  arena  de  formula o  das  pol ticas
educacionais,  o  F rum  foi  respons vel  pela  introdu o  de  novos  temas  na
agenda educacional,  como o da  democratiza o da  educa o -  vista  n o mais,
apenas  como  expans o  de  oportunidades -  e  o  da  melhoria  da  qualidade  do
ensino.

Nesse contexto, o F rum conquistou certa autonomia para elaborar pol ticas educacionais,

uma  vez  que  Estados  e  Munic pios  emergiram  como  protagonistas  da  educa o,  constituindo

espa os  qualificados  para  o  debate  das  pol ticas  de  educa o,  at  ent o  definidas  de  forma

centralizada pelo MEC. Em novembro de 1984, o F rum produziu um documento, intitulado Por

uma pol tica nacional de educa o , no qual criticava abertamente as pol ticas educacionais dos

governos do regime autorit rio e apresentava propostas para compatibilizar o projeto educacional

com as aspira es democr ticas da sociedade  (MARANH O, 2000, p. 9).

Consoante Maranh o (2000), as posi es do F rum n o foram consideradas pelo governo

da Nova Rep blica (1985),  o que levou a entidade a manter uma posi o de independ ncia e a

lutar  em defesa  do  princ pio  federativo  de  autonomia  das  administra es  estaduais  fortalecendo

sua  independ ncia  em  rela o  aos  MEC.  Em  setembro  de  1986,  no  XIV  F rum  Estadual  de

Secret rios de Educa o, em Bel m (PA) ocorreu a cria o oficial do Consed.

A partir desta data, as rela es entre o MEC e o Consed, conflituosas na d cada de 1980,

evolu ram para um di logo permanente e fecundo, iniciando, ent o, uma fase mais produtiva na

sua rela o  (MARANH O, 2000, p. 12).

Aguiar  (2002),  assegura  que  aquela  rela o  conflituosa  cede  lugar  a  uma  conduta

conciliat ria  e  de  parceria,  medida  que  o  Consed  se  mostra  sintonizado  com  as  pol ticas

desenvolvidas  pelo  Minist rio  da  Educa o  e  alinhado s  orienta es  dos  organismos

internacionais descaracterizando seu papel pol tico.
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Na realiza o da Confer ncia  Nacional  de  Educa o para  Todos,  em Bras lia  (1994),  de

acordo  com  Aguiar  (2002),  foi  firmado  o  Acordo  Nacional  de  Educa o  para  Todos,  que

consolidou  os  compromissos  p blicos  das  tr s  esferas  de  governo,  das  institui es  e

representantes da sociedade civil com as metas e estrat gias estabelecidas no programa Educa o

para Todos (EPT). Desta feita, o Consed tornou-se um dos principais signat rios do Acordo.

O referido conselho assumiu a incumb ncia de incentivar e apoiar a integra o Estado e

Munic pio,  promovendo  o  regime  de  colabora o  em  conjunto  com  a  Uni o  Nacional  dos

Dirigentes Municipais de Educa o (Undime).
Destacamos  que,  ao  assumirem o  papel  de  protagonistas  na  constru o  da  pol tica  de

educa o b sica, o Consed e a Undime promoveram, em 1997, uma reuni o conjunta, da qual
se  originou  uma  comiss o  nacional  com  o  objetivo  de  consolidar,  em  1998,um  Protocolo  de
Coopera o.  Esse  Protocolo  objetivava  resguardar  o  princ pio  democr tico  para  assegurar
educa o de qualidade para todos. A coopera o entre o Consed e a Undime levou  realiza o
de duas edi es do Pr mio Nacional de Gest o Escolar, concedidos em parceria com a Unesco
e Funda o Roberto Marinho9 .

O  pr mio  consistia  na  distin o  dos  diretores  escolares bem-sucedidos ,  que  eram
agraciados com o diploma Lideran a em Gest o Escolar. Tratava-se de um pr mio em dinheiro
concedido  pela  Funda o  Roberto  Marinho  e  uma  viagem  de  interc mbio  no  Brasil  e/ou  no
exterior.

Outra a o do Consed no campo da gest o relaciona-se com  cria o da Rede Nacional
de  Refer ncia  em  Gest o  Educacional  (Renageste),  criado  em  agosto  de  1996,  destinado
forma o de profissionais envolvidos em gest o da educa o, atuantes nos sistemas p blicos de
ensino, nas suas v rias esferas: local (escolar), regional e estadual. O ve culo de comunica o
do Projeto Renageste  a Revista Gest o em Rede.

Para  implantar  o  Progest o,  o  Consed  contou  com  financiamento  proveniente  das
parcerias  com  os  Estados.  Posteriormente,  novos  parceiros  foram  incorporados  ao  processo,
entre  eles:  a  Funda o  Ford 10 ,  que  passou  a  arcar  com  o  financiamento  das  atividades  do
Programa no Consed; a Universidad Nacional de Educaci n a Distancia (Uned)11 , encarregada
da  coopera o  t cnica  em  EaD  e  a  Funda o  Roberto  Marinho,  respons vel  pela  produ o  e
desenvolvimento dos v deos.

O  Progest o  foi  concebido  com  base  nos  seguintes  pressupostos  que  balizaram  seu

conte do e sua metodologia:

[...]  paradigma  da  gest o  focada  no  sucesso  da  aprendizagem dos  alunos  e  na
melhoria  do  seu  desempenho;  gest o  democr tica  da  escola  p blica,
privilegiando os processos de participa o dos v rios segmentos da comunidade
no Projeto Pedag gico da escola;  programa comum, para assegurar um padr o
de  qualidade  na  forma o  dos  gestores,  e  flex vel,  para  se  adequar s
necessidades  e  diversidades  das  escolas  do  pa s;  forma o  continuada,  em
servi o, articulada  pr tica cotidiana dos gestores, tendo por base resultados de
pesquisa  pr via  realizada  junto  a  escolas  p blicas;  forma o  voltada  para  o
desenvolvimento  de  compet ncias  profissionais  e  concebida  como  elemento
impulsionador do aprender a aprender, da auto-capacita o, do aprender a fazer

9

A Funda o Roberto Marinho  uma institui o sem fins lucrativos, que tem na educa o seu principal foco
de atua o.

10 A  Funda o  Ford  (EUA)  uma  organiza o  independente,  que  objetiva  fortalecer  valores  democr ticos,
reduzir  a  pobreza  e  a  injusti a,  promover  a  coopera o  internacional  e  avan ar  no  desenvolvimento  humano
(FUNDA O FORD, 2010).

11 A  Universidad  Nacional  de  Educaci n  a  Distancia/Uned  (Espanha)  foi  criada  na  d cada  de  1970  e
desenvolve, exclusivamente, educa o a dist ncia. Destina-se a levar a educa o superior a n cleos populacionais que
n o disp em de condi es para realizar cursos de n vel superior, garantindo a igualdade de oportunidades do acesso ao
ensino  superior (Uned,  2010).
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coletivo e da forma o de redes entre gestores e escolas (MACHADO, 2006, p.
26-28).

O  objetivo  geral  do  Progest o [...]  formar  l deres  escolares  comprometidos  com  a

constru o  de  um projeto  de  gest o  democr tica  da  escola  p blica,  buscando  o  sucesso  escolar

dos alunos (CONSED, 2001) e os objetivos espec ficos s o os seguintes:

assegurar  padr o  comum  e  de  qualidade  na  forma o  de  gestores  das  escolas
p blicas de estados e munic pios; Elevar o n vel de forma o escolar e do n vel
de  desempenho  dos  alunos;  Elevar  a  qualidade  dos  servi os  escolares  e  dos
resultados das institui es (CONSED, 2001).

Esses  objetivos  refor am  os  eixos  fundamentais  do  Progest o:  gest o  democr tica  e

eleva o da qualidade dos servi os escolares como  propostos na LDB (1996).

 A  declara o  da  coordenadora  nacional  clarifica  a  concep o  de  democracia  e  de

organiza o adotadas no Progest o:

[...] o Progest o re ne no conjunto dos m dulos, quest es bem vinculadas com
a nossa recente legisla o. Tem a ver com a quest o democr tica, o papel que a
escola  assume  a  partir  da  LDB,  com  rela o  ao  seu  projeto  pedag gico,  com
rela o a sua autonomia. Ent o, todos esses aspectos s o tratados no Progest o,
al m de outras quest es mais instrumentais, ligadas  gest o dos servidores, do
patrim nio p blico (MACHADO, 2006, p. 25).

Identificamos  que  a  quest o  democr tica  enfatizada  no  Progest o,  portanto,  est

intimamente  atrelada  ao  regulamentado,  bem  como  aos  aspectos  instrumentais  da  gest o

expressos  em sua  finalidade.  O  programa,  conforme  seus  objetivos,  estabelece  como  finalidade

assegurar  um  padr o  comum  de  qualidade  na  forma o  de  gestores  das  escolas  p blicas  de

Estados  e  Munic pios  brasileiros,  buscando  elevar  o  desempenho  desses  profissionais  e,  em

consequ ncia, a qualidade dos servi os e dos resultados das institui es que eles dirigem.

A nfase no desempenho, na qualidade e nos resultados v o ao encontro das carater sticas

da  administra o  gerencial  e  das  reformas  educacionais  com  orienta o  nos  compromissos

assumidos pelo Brasil em EPT.

Com base nesses pressupostos, a metodologia, conforme explica Machado (2006), inclui a

altern ncia  de  atividades  a  dist ncia  como  atividades  principais,  integrando  tr s  componentes

b sicos: os materiais instrucionais, o sistema de apoio  aprendizagem e o sistema de avalia o.

Do material  instrucional  b sico  que  d  suporte  ao  estudo dos  conte dos  curriculares  e

orienta o das atividades constam os seguintes: 1) Guia Did tico, 2) Guia de Implementa o, 3)

Cadernos de Estudo, 4) Cadernos de Atividades e Fitas de v deo.

O Guia Did tico pode ser definido como um roteiro destinado ao gestor-cursista. Traz os
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24 UF121.440Total

AL, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RR, SE, SP,
TO

26.5002006

BA, DF, GO, MG, MA, PA, PI, SC, SP, TO28.8982005

ES, MG, RR, SE, TO22.7052004

AC, CE, ES, PE, PI, RN, RR, RS, TO22.9122003

GO, MT, PA, PB, RO, SC, TO15.2472002

PA, SC5.1782001

UF atendidasN. de gestoresAno

Como articular a gest o pedag gica da escola com as pol ticas p blicas da
educa o para a melhoria do desempenho escolar?

X*

Como desenvolver a avalia o institucional da escola?IX

Como desenvolver a gest o dos servidores na escola?VIII

Como gerenciar o espa o f sico e o patrim nio da escola?VII

Como gerenciar os recursos financeiros?VI

Como construir e desenvolver os princ pios de conviv ncia democr tica na
escola?

V

Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e sua perman ncia na
escola?

IV

Como promover a constru o coletiva do projeto pedag gico da escola?III

Como promover, articular e envolver a a o das pessoas no processo de gest o
escolar?

II

Como articular a fun o social da escola com as especificidades e as demandas
da comunidade?

I

T tuloM dul
o

conte dos  curriculares  a  serem  trabalhados  e  inclui:  a)  as  diretrizes  gerais  estabelecidas  pelo

programa;  b)  as  orienta es  te rico-metodol gicas  de  como  estudar  e  aprender  a  dist ncia;  c)

informa es sobre o processo de avalia o da aprendizagem, entre outra.

No  Quadro  5  encontram-se  os  conte dos  previstos  nos  dez  m dulos  que  comp em  o

Programa.

QUADRO 5- Cadernos de Estudos - T tulos dos M dulos do Progest o

Fonte: Machado (2006).
* Inserido no ano de 2006. Fonte (Relat rio de Gest o/Consed 2007/2008, p. 23).

Nossa  an lise  volta-se  para  os  conte dos  dos  m dulos,  a  fim  de  identificar  algumas

evid ncias  da  ideia  de  democracia  veiculada  pelo  material  did tico,  mais  especificamente,  para

democracia, gest o democr tica e participa o. Levamos em considera o o papel do gestor, pela

nfase que o programa lhe atribui como instrumento de democratiza o escolar.

O  pessoal  capacitado  pelo  Progest o,  denominados  cursistas,  resulta  o  quantitativo

nacional de 121.440 gestores escolares, em 24 Estados brasileiros, no per odo 2001-2006. Esses

dados podem ser confirmados no Quadro 6 a seguir.

QUADRO 6 - Gestores Atendidos por Unidade Federada - Progest o (2001-2006)

Fonte: Consed/2006
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1.70008Total

15001Santar m

15001Marab

30001Castanhal

50002Benevides

60003Bel m

N. de vagas N. de polosMunic pios

O crescimento da demanda pelo programa confere-lhe car ter de refer ncia nacional. Par

e Santa Catarina foram os primeiros Estados da Federa o a aderir ao Progest o. A implanta o

do programa no Estado do Par  o assunto do item que se segue.

3.2 Progest o no Estado do Par

No  relat rio  da  Seduc,  a  ades o  do  Par  ao Progest o  objetivou  promover  o

desenvolvimento  profissional  dos  gestores  da  rede  estadual  de  ensino  para  obter  melhoria  dos

resultados  de  gest o  das  escolas  em  que  os  cursistas  atuavam  e,  consequentemente,  otimizar  o

sistema estadual de educa o.

Com esse prop sito, o Progest o, no Par , iniciou-se como um curso de capacita o, com

dura o de 180 horas, posteriormente, foi para 360 horas convertido em p s-gradua o lato sensu.

Para  legitimar  esta  mudan a,  a  Seduc  firmou  protocolo  interinstitucional,  assinado  entre  a

administra o  do  Estado  do  Par  e  tr s  Institui es  de  Ensino  Superior  (IES),  a  saber:  a

Universidade do Estado do Par  (Uepa), Universidade da Amaz nia (Unama), Centro de Ensino

Universit rio do Par  (Cesupa). Esta a o da Seduc, convers o da capacita o em especializa o

foi poss vel dada a possibilidade de os estados adaptarem o Progest o s normas e especificidades

locais. Ainda que os cursistas tenham a certifica o de especialistas, a refer ncia a esta forma o

denomina-se de capacita o em fun o da defini o do pr prio programa.

O  processo  de  forma o  foi  organizado  em  estudos  individuais  e  coletivos  nas

modalidades presenciais e a dist ncia, sendo 80% da carga hor ria em EaD.

Na  primeira  edi o,  foram  disponibilizadas  1.700  vagas  para  gestores  escolares  da  rede

p blica  estadual.  O  curso  foi  realizado  em  polos,  formados  por  meio  de  cons rcios  entre

munic pios  conveniados.  Os  munic pios-polo  foram os  seguintes:  Bel m,  Benevides,  Castanhal,

Marab  e Santar m, conforme quadro 7.

QUADRO 7 - Munic pios, Polos e N mero de Vagas para 
Cursistas na 1  Edi o do Progest o no Par - rede estadual 

Fonte: Seduc/PA, 2002; Nogueira (2008, p.67)

Segundo Nogueira (2008), das 1.700 vagas, 1.178 foram preenchidas por gestores da rede estadual
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35.000297.000-742.350Rede estadual

35.000297.00020.400742.350Alunos

--204-Rede municipal

277198-707Rede estadual

277198204707Escolas

85341892Munic pios beneficiados

--537-Rede municipal

480259-1.451Rede estadual

4802595371.451Gestores capacitados

Total 2.727

4  (2006/7)3  (2004/5)2  (2001/3)1  (2001/2)

Edi es

Especifica o

1.0921.17846Total

9410604CESUPAMarab

13515606CESUPACastanhal

10510904UNAMASantar m

24926510UNAMABenevides
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e, destes, 1.092 conclu ram o curso de especializa o, conforme mostra o quadro 8. Vale informar

que  para  preencher  as  608  vagas  ociosas,  a  Seduc  autorizou  a  inscri o  de  359 gestores  da  rede

municipal, permanecendo 249 vagas ociosas que poderiam ter sido distribu das para os professores

da rede p blica.

QUADRO 8 - Matr cula Inicial, N mero de Turmas, Alunos Concluintes
 da 1  Edi o do Progest o Estado do Par - 2001

Fonte: Comiss o Institucional PROGEST O /UEPA/CESUPA/UNAMA, 2003.

Entre os munic pios atendidos pelo polo de Marab , estava o de Concei o do Araguaia.
Os gestores das escolas p blicas da rede estadual se deslocavam percorrendo uma dist ncia de
480  Km  para  participar  do  curso.  Das  150  vagas  destinadas  ao  polo  de  Marab ,  foram
preenchidas 106, ficando 44 vagas ociosas. Dos 106 alunos matriculados, 94 conclu ram o curso
e  entre  esses  contam  20  gestores  da  rede  de  Concei o  do  Araguaia.  Os  demais,  74,  eram
procedentes  de  escolas  estaduais  de  outros  munic pios  que  comp em  a  Regi o  de  Integra o
Caraj s12  e a do Araguaia13 .

Os respons veis pelo desenvolvimento do programa pertenciam ao quadro funcional da
Seduc  e  foram  preparados  pelo  Consed  como  multiplicadores.  Os  tutores  eram  ligados
diretamente  ao  Grupo  Especial  de  Trabalho  os  multiplicadores  que  se  responsabilizaram
pela capacita o dos tutores.

A Seduc distribuiu as vagas de capacita o dos diretores tomando por base o n mero de
alunos  matriculados  na  unidade  escolar.  Desse  modo,  conforme  Nogueira  (2008),  para  uma
unidade de ensino com 300 a 500 alunos,  foi  destinada 01 vaga para o diretor;  de 501 a 1500
alunos,  02  vagas  uma  para  diretor  e  outra  para  vice-diretor.  As  escolas  com  mais  de  1501
alunos matriculados puderam inscrever o diretor, os vice-diretores e toda a equipe t cnica.

QUADRO 9 - Gestores Capacitados e Beneficiados por Edi o e Rede

12 Os munic pios que constituem a Regi o de Integra o Caraj s s o doze: Marab , Bom Jesus do Tocantins,
Brejo  Grande  do  Araguaia,  Cana  dos  Caraj s,  Curion polis,  Eldorado  do  Caraj s,  Palestina  do  Par ,  Parauapebas,
Pi arra,  S o  Geraldo  do  Araguaia,  S o  Domingos  do  Araguaia  e  S o  Jo o  do  Araguaia.

13 A  Regi o  de  Integra o  do  Araguaia  constitu da  de  quinze  munic pios: gua  Azul  do  Norte,  Bannach,
Concei o  do  Araguaia,  Cumaru  do  Norte,  Floresta  do  Araguaia,  Ouril ndia  do  Norte,  Pau  D'Arco.  Reden o, Rio
Maria,  Santa  M  das  Barreiras,  Santana  do  Araguaia,  S o  F lix  do  Xingu,  Sapucaia,  Tucum  e  Xinguara. Fonte:
<www.seduc.pa.gov.br>
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--20.400-Rede municipal

Fonte: Consed 2001/2007.

Por  ocasi o  desta  pesquisa  o  Estado  do  Par  est  na  quarta  edi o  do Progest o.  Uma

vis o geral das atividades desenvolvidas em quatro edi es do Progest o no Estado do Par  indica

que  o  programa  atendeu  a  2.727  gestores  escolares  no  per odo  2001-2007,  como  pode  ser

conferido no Quadro 9.

A  primeira  (2001),  a  terceira  (2004)  e  quarta  (2006)  edi es  do Progest o  foram

destinadas  forma o de gestores da rede estadual e a segunda (2003) foi dedicada aos gestores

municipais. Em onze anos, foram capacitados no Par , 2.727 gestores escolares.

Na primeira edi o do Progest o, os encontros presenciais foram realizados no Centro de

Treinamento  de  Recursos  Humanos  da  Seduc,  na  cidade  de  Bel m,  uma  vez  que  os  polos  n o

tinham estrutura  adequada  para  sedi -los. A partir  da  segunda  edi o,  de  acordo  com Nogueira

(2008),  foi  instalada  a  Central  de  Atendimento  ao  Gestor  (Cage),  localizada  no  Centro  de

Treinamento de Recursos Humanos da Seduc, em Bel m. Com a implanta o do segundo curso,

os polos regionais foram estruturados para sediar os encontros presenciais.

Uma  atividade  importante  promovida  pelo  Consed [...]  foi  a  socializa o  das

experi ncias entre diversos gestores escolares do Pa s. Isso confere legitimidade ao programa e a

ideia de democracia por ele veiculada  (ARAUJO, 2005, p. 39).

Nos m dulos do Progest o, s o indicados os seguintes elementos como essenciais a uma

gest o  democr tica:  projeto  pedag gico,  elei o  de  diretores,  papel  do  gestor,  conselho  escolar,

autonomia,  participa o.  Tal  escolha  pressup e  que  esses  s  poderiam  ser  percebidos  com  um

aprofundamento do conceito de democracia, haja vista ser o pressuposto primordial do programa.

Com  base  nas  categorias  democracia,  gest o  democr tica  e  participa o  empreendemos

nossa an lise.

3.3 A democracia, a gest o democr tica e a participa o do Progest o

Selecionamos  os  cadernos  de  estudo  do  Progest o,  os  m dulos,  para  identificar  a

democracia,  a  gest o  democr tica,  a  participa o  e  o  papel  do  gestor.  Tais  aspectos  n o  foram

escolhidos aleatoriamente, pois o Progest o os sugere como elementos democratizantes da gest o

escolar.

Para  proceder  a  an lise  dos  elementos  referidos  anteriormente,  buscamos  trat -los

confrontando-os com as ideias dos  autores que comp em nossas refer ncias, a fim de confirmar,

ou n o,  a  suposi o  inicial  de  que  a  democracia  no  Progest o  se  apresenta  em uma perspectiva
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formal,  decorr ncia de seguir as  recomenda es internacionais para a educa o, sob a gide da

ideologia  neoliberal.  A  democracia  formal  favorece  a  introdu o  da  administra o  p blica

gerencial nas escolas p blicas, conforme alerta Lima (2003).

Interessa-nos,  ent o,  verificar  se  esses  aspectos  de  democratiza o  contribuem  para

ampliar  a  participa o  dos  sujeitos  na  gest o  da  escola  ou  se  eles  s o  meros  instrumentos  da

democracia formal para legitimar pr ticas de administra o conservadoras reconceitualizadas , a

fim  de  ajustar  a  gest o  da  escola  p blica  l gica  gerencial.  importante  destacarmos  que  a

utiliza o  do  termo  democracia,  desprovido  de  seu  sentido  pol tico-educativo  esvazia  seu

significado transformador.

A  gest o  escolar  se  evidencia  como  uma  pr tica  democr tica  efetiva  medida  que  s o

revelados  os  processos  de  participa o  no  processo  de  gest o.  A  simples  democratiza o  das

estruturas de gest o,  a  ado o de elei o de diretores,  a  garantia  de acesso  escola e  o sucesso

escolar dos alunos, entre outros, n o s o sozinhas tra os de democratiza o.  Nessa dire o, Lima

(2003, p. 46) reconhece que [...] a constru o da democratiza o  um valor em si mesmo, que s

pela  sua  afirma o  e  atualiza o  continuadas  pode  permitir  e  refor ar  a  democratiza o  dos

modos de gest o escolares .

O  conceito  de  gest o  democr tica  defendido  por  Lima  (2003),  denota  a  import ncia  do

envolvimento ativo de professores e alunos e de outros setores. A gest o democr tica constitui um

projeto  que  n o  pode  ser  edificado  sem  um  trabalho  coletivo  e  participativo.  A  gest o  escolar

democr tica precisa ser entendida como fun o educativa de permanente e crescente participa o,

como desenvolvimento de a o respons vel,  individual e social  e ainda como espa o de debate,

de  respeito  coisa  p blica.  Assim,  o  comprometimento  com  a  gest o  democr tica  tem  a

participa o,  a  discuss o  e  o  di logo  como  verdadeiros  m todos  da  constru o  democr tica

(LIMA, 2003).  Nesse  sentido,  n o  basta  predizer  o  democr tico,  necess rio  garantir  a

democracia  nas  escolas  dotando-as  de  qualidade  para  o  trabalho  dos  seus  profissionais  e

manuten o da institui o.

Destacamos  que,  no  Progest o,  a  gest o  democr tica  tomada  como  refer ncia  para  a

constru o  de  pr ticas  democr ticas.  Essa  declara o  pode  ser  confirmada  pela  seguinte

afirma o: Construir  o  Projeto  Pedag gico  da  escola  construir  tamb m  a  conviv ncia

democr tica  (DOURADO; DUARTE, 2000, p. 16).

Apreendemos  que  a  exclus o  do  aspecto  pol tico,  conforme  explicitado  na  introdu o

desta disserta o, do projeto pedag gico, denotando que, no Progest o, o PP est  desvinculado da

fun o  pol tica  identificado  como  t cnica  de  gest o,  o  que  lhe  confere  neutralidade,  ficando

assim, desprovido de pr ticas participativas com fun o educativa.

Constatamos, tamb m, na constru o do projeto pedag gico, os princ pios da rela o entre
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a escola e a comunidade.  Esta afirma o  desenvolvida quando difunde que  fun o social  da

escola  contribuir  para  o  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  prepar -la  para  a  cidadania  e

qualific -la para o trabalho, de acordo com as finalidades estabelecidas pela Constitui o Federal

(1988) e LDB n. 9.394/1996.

 De  acordo  com  o  programa,  os  princ pios  da  rela o  entre  a  escola  e  a  comunidade;  a

qualidade do ensino para todas as escolas; a valoriza o dos profissionais da educa o; a gest o

democr tica; a democratiza o do acesso do aluno  escola, sua perman ncia nesta e a autonomia

devem ser considerados na constru o do projeto pedag gico.

O  Progest o  enfatiza,  ainda,  a  gest o  democr tica  do  ensino  p blico  como  forma  de

assegurar a igualdade de condi es de acesso e perman ncia com sucesso das pessoas na escola, o

pluralismo de  ideias  e  um alto  padr o  de  qualidade  de  ensino.  Gest o  democr tica  concebida

como  um  tipo  de  gest o  pol tico-pedag gica  e  administrativa,  orientada  por  processos  de

participa o  da  comunidade  local  e  escolar  nos  processos  de  administra o  dos  recursos

financeiros, de pessoal, do patrim nio e na constru o de projetos educacionais.

Avaliamos que a gest o democr tica no programa apresenta indicativos da moderniza o

da  gest o  gerencial,  que  pouco  ou  nada  tem  com  uma  democracia  substancial  a  ou  com  a

democracia  comprometida  com  a  transforma o  social.  O  foco  da  educa o  na  produtividade,

efici ncia,  nos  resultados,  crit rios  pr prios  da  empresa  privada  s o  indicadores  da  presen a  da

l gica gerencial na administra o da escola p blica. Entendemos que as pr ticas democr ticas n o

se instituem valendo-se de decis es autorit rias.

O  desdobramento  desta  constru o  democr tica  do  Progest o  a  partir  dos  elementos  da

participa o e do papel do gestor escolar difundidos por este programa ser o tratados no cap tulo

quatro.

Ao  propor  a  gest o  democr tica,  o  Progest o  entende  que  a  participa o  pode  ser

fortalecida pelo trabalho das equipes gestoras, por meio de a es que promovam as pessoas, que

as envolvam na gest o da escola por interm dio de rg os colegiados, associa es ou conselhos

escolares, sempre com uso de informa o clara e transparente como forma de motivar as pessoas

a se envolverem e participarem da vida da escola.

No  M dulo  II,  intitulado Como  promover,  articular  e  envolver  a  a o  das  pessoas  no

processo  de  gest o  escolar ,  a  participa o  da  comunidade  na  gest o  da  escola  p blica

apresentada como meio para uma educa o de qualidade. O trecho extra do desse m dulo afirma

que:

[...]  os processos de gest o da escola v o al m da gest o administrativa. Esses
processos  procuram  estimular  a  participa o  de  diferentes  pessoas  e  articular
aspectos  financeiros,  pedag gicos  e  administrativos,  para  atingir  um  objetivo
espec fico:  promover  uma  educa o  de  qualidade que  abranja  os  processos
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formativos  que  se  desenvolvem  na  vida  familiar,  na  conviv ncia  humana,  no
trabalho,  nas  institui es  de  ensino  e  pesquisas,  nos  movimentos  sociais  e
organiza es  da  sociedade  civil  e  nas  manifesta es  culturais  (DOURADO;
DUARTE, 2000, p. 16).

Essa  educa o  de  qualidade  poss vel  se  dadas  as  condi es  de  trabalho  para  que  ela

aconte a.Com efeito, os m dulos do programa enfatizam a gest o democr tica do ensino p blico

como  forma  de  assegurar  a  igualdade  de  condi es  de  acesso  e  perman ncia  das  pessoas  na

escola,  o  pluralismo  de  ideias  e  um  alto  padr o  de  qualidade  de  ensino.  Essa  concep o  de

participa o  afigura-se  uma  a o  voltada  para  um  resultado,  para  a  produtividade.  Enfatizamos

que  os  resultados  s o  inerentes  a o,  contudo  nossa  ressalva  est  em  se  desconsiderar  os

processos  de  constru o  da  democracia  na  escolar.  O  foco  nos  resultados  n o  determina  um

processo educativo existente no pr prio ato da participa o.

A  concep o  de  participa o  do  programa  tem  fundamento  legal  no  processo  de  gest o

democr tica  e  de  participa o  nos  sistemas  de  ensino  e  nas  escolas  p blicas,  como  se  pode

observar na cita o:

Muitas  de  nossas  leis  representam  fruto  de  lutas  de  educadores  em  seus
movimentos coletivos [...] a gest o escolar, numa perspectiva democr tica, tem
carater sticas  e  exig ncias  pr prias.  Para  efetiv -las  devemos  observar
procedimentos  que  promovam  o  envolvimento,  o  comprometimento  e  a
participa o das pessoas (DOURADO;  DUARTE, 2000, p. 15).

Entendemos que o fato de o Progest o reconhecer as leis resultantes de apelo sociais, n o

garante a participa o da comunidade na gest o escolar,  nem assegura um efetivo compromisso

do programa com a democratiza o da escola p blica.

A participa o dos profissionais da educa o deve ser assegurada e incentivada
na  prepara o  do  projeto  pedag gico  da  escola,  assim  como  as  comunidades
escolar e local nos rg os de decis o colegiada (DOURADO; DUARTE, 2000,
p. 28).

O  destaque  dado  nos  M dulos  prepara o  do  projeto  pedag gico  busca  assegurar  a

participa o. No entanto, n o identificamos nos m dulos ao asseverar a participa o, a vinculado

dessa participa o como processo. O encaminhamento referente s quest es reais que permeiam

os  espa os  escolares  e  a  constru o  do  projeto  pedag gico  ressalta  o  resultado.  Nesse  sentido,

priorizar o resultado, n o atribuindo a mesma nfase ao processo, nos sugere uma perspectiva de

democracia formal que cumpre as regras do jogo.

Assim,  as  indica es  expressas  no  Progest o  para  que  haja  participa o  da  comunidade

escolar na constru o do projeto pedag gico, desenvolve procura introduzir a ideia de efici ncia
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na administra o escolar, pr pria da organiza o empresa, que tem como meta o resultado.

A participa o da comunidade local nos rg os de decis o colegiada indicada no M dulo

II conduz ao entendimento de que a participa o proposta no Progest o introduz um indicador de

desempenho  transparente.  A  transpar ncia  tamb m  carater stica  da  gest o  gerencial.  Nesse

sentido,  a  participa o  como  indicador  de  transpar ncia  pode  atender  uma  gest o  democr tica

substancial, efetiva ou uma gest o democr tica formal, gerencial.

Vale  destacar  que  para  poder  participar,  a  popula o  precisa  compreender  o

funcionamento da administra o p blica, e o desconhecimento disso limita a a o transformadora.

A esse respeito,  importante mencionar Paro (2008), que afirma existir

[...] certa concep o ing nua que toma a escola como uma grande fam lia, onde
todos  se  amam e,  bastando  um pouco  de  boa  vontade  e  sacrif cio,  conseguem
viver  harmoniosamente,  sem  conflitos.  Mas  parece  que  p s  conflitos  n o  se
superam  por  fazer-se  de  conta  que  eles  n o  existem,  j  que  eles  s o  reais  e
precisam  ser  resolvidos  para  serem  superados,  e  para  resolv -los  necess rio
conhec -los de forma realista (PARO, 2008, p. 20).

A participa o pressup e uma interven o ativa na tomada de decis es,  e isso, s vezes,

tem um car ter  contestat rio,  que constitui  uma maneira  mais  evolu da de resolver  os  conflitos.

Contudo, o fato de haver participa o n o implica que conflitos deixar o de existir.

No programa analisado, o papel do gestor escolar  traduzido pela capacidade de o diretor

promover  espa os  participativos,  bem  como  criar  estrat gias  de  mobiliza o  de  pessoas  e  da

comunidade entorno da escola.

No  M dulo  V,  intitulado Como  construir  e  desenvolver  os  princ pios  de  conviv ncia

democr tica  na  escola ,  o  pressuposto  desse  tipo  de  gest o  inclui  a  conviv ncia  como  um

conjunto  de  comportamentos  baseados  na  experi ncia  de  pessoas  que  ocuparam  cargos  de

lideran a.  O  intuito  de  aproveitamento  de  experi ncias  visa  a  orientar  o  gestor  como  l der  do

processo  no  autoconhecimento,  na  forma o  de  equipes  de  trabalho  e  nas  tomadas  de  decis o.

Essa observa o pode ser ilustrada com a seguinte afirmativa referente aos princ pios que devem

orientar o trabalho do gestor:

O seu trabalho de gestor exige que voc  conquiste a confian a de seus parceiros,
colaboradores e subordinados para os poss veis momentos dif ceis, espinhosos,
quando precisar  do apoio, muitas vezes, at  de seus opositores mais ferrenhos.
Isso  poder  definir  seu  sucesso  ou  fracasso.  Una  o  que  existe  de  melhor  nas
pessoas, mesmo aquelas que possuem convic es opostas. Para tanto, mantenha
em  sua  escola  boas  vias  de  comunica o,  compreens o  m tua  e  obriga es
compartilhadas.  Um  sentido  claro  de  prop sito  comum  e  uma  camaradagem
bem  formada  s o  ingredientes  essenciais  para  assegurar  a  cria o  de  uma
cultura  s lida  e  que  sua  equipe  tenha  um desempenho  satisfat rio  (CONSED,
2001, p. 27).
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O gestor  da  escola  e  a  ideia  de  subordinados  implicam hierarquia,  o  que  contradiz  uma

perspectiva  de  democracia  na  escola,  que  prima  pelas  rela es  horizontais.  Na  perspectiva

divulgada,  os  princ pios  que  orientam o  trabalho  do  gestor  aproximam-se  das  caracter sticas  do

modelo  de  gest o  gerencial.  Entre  os  indicadores  destacamos:  a  concep o  de  autoridade  com

base  na  compet ncia  especializada;  a  atenua o  das  poss veis  diferen as  de  opini o  de  modo  a

chegar a consensos sobre as diversas situa es, mesmo as mais complexas; as tomadas de decis o

com base em um compromisso hier rquico.

Nessas caracter sticas, identificamos uma contradi o com os fundamentos da democracia

efetiva,  segundo  a  qual  a  liberdade  reside  no  exerc cio  da  participa o  como  um processo  de

aprendizagem, de autonomia pol tica e na faculdade de aperfei oamento das rela es humanas.

A gest o escolar atual requer necessariamente a pessoa do diretor, pois n o  poss vel falar

das  estrat gias  de  transforma o do  sistema de  autoridade  na  escola,  sem a  efetiva  participa o

dos seus diversos setores, sem levar em conta a dupla contradi o em que vive o diretor de escola

hoje. Paro (2008, p.11), comenta sobre essas contradi es da seguinte forma:

Esse  diretor,  por  um  lado,  considerado  a  autoridade  m xima  no  interior  da
escola e isso, pretensamente, lhe daria um grande poder e autonomia; mas, por
outro  lado,  ele  acaba  se  constituindo,  de  fato,  em  virtude  de  sua  condi o  de
respons vel ltimo  pelo  cumprimento  da  Lei  e  da  ordem  na  escola,  em  mero
preposto do Estado. A segunda contradi o adv m do fato de que, por um lado,
ele  deve deter  uma compet ncia  e  um conhecimento dos  princ pios  e  m todos
necess rios  a  uma  moderna  e  adequada  administra o  dos  recursos  da  escola,
mas,  por  outro,  sua  falta  de  autonomia  em rela o  aos  escal es  superiores  e  a
precariedade das condi es concretas em que se desenvolvem as atividades no
interior da escola tornam uma quimera a utiliza o dos belos m todos e t cnicas
adquiridos (pelo menos supostamente) em sua forma o de administrador.

Essa  contradi o  vivida  pelo  diretor  de  escola  como  autoridade  m xima  e  falta  de

autonomia pode ser identificada no Programa no caderno de estudo M dulo V,  onde se l :

Um guia para voc  que  l der!
At  agora nossa aten o estava dirigida a aspetos importantes da constru o da
conviv ncia  democr tica  em  nossas  escolas,  ligadas  a  valores,  ao  projeto
pedag gico, s condi es f sicas e materiais da escola, as seus membros efetivos
e a seus colaboradores. Est  faltando um elemento fundamental nesse conjunto.
Estamos  falando  de  voc .  Sua  sensibilidade,  sua  disponibilidade,  seu  amor  ao
trabalho s o fundamentais, mas insuficientes, pois um gestor  um l der. Voc
um l der! Como tal, precisa de preparo adequado e espec fico  (CARVALHO;
BAHIA, 2000, p. 23).

Chamamos  a  aten o  para  a  lideran a  do  diretor  no  Progest o  explicitada,  a  fim  de

exemplificar  uma das  caracter sticas  do  modelo  de  gest o  gerencial.  importante  afirmar  neste

estudo  n o  discutimos  a  quest o  da  lideran a,  mas  buscamos,  sobretudo,  destacar  essa
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caracter stica como uma das contradi es identificadas no pressuposto de gest o democr tica do

Progest o.

Nos  dias  de  hoje,  essa  contradi o  do  diretor  como  l der  constitui  um  dos  maiores

obst culos para a democracia na escola, uma vez que cria a ideia ilus ria de autonomia do diretor.

[...]  esta  regra,  astutamente  mantida  pelo  Estado,  confere  um  car ter  autorit rio  ao  diretor,  na

medida em estabelece uma hierarquia na qual ele deve ser o chefe de quem emanam as ordens da

institui o escolar  (PARO, 2008, p. 12).

Ao  enaltecer  a  lideran a,  o  Progest o  utiliza-se  de  aspectos  e  fundamentos  de  teorias

conservadoras  da  administra o.  Desse  modo,  podemos  assegurar  que  o  gestor  pretendido  pelo

programa aproxima-se do gerente escolar como um l der altamente capacitado para tornar a escola

eficiente, com controle da qualidade e capacidade de mobiliza o e motiva o interpessoais.

Embora  o  gestor  deva  ser  formado  com  essas  caracter sticas,  sua  a o  volta-se  para  a

perspectiva  democr tica  da  gest o,  o  que  possibilita  identificar  uma contradi o.  Esta  no o  de

diretor como l der ou chefe  um dos grandes obst culos  responsabiliza o e  distribui o do

poder, ou seja,

Na verdade, ter o diretor como respons vel ltimo [como chefe] da escola tem
servido  ao  Estado  como  um  mecanismo  perverso  que  coloca  o  diretor  como
culpado primeiro  pela inefici ncia e mau funcionamento da escola, bem como

pela centraliza o das decis es que a  se d o. Isto leva o diretor da escola a ser
alvo  dos dios  e  acusa es  de  pais,  alunos,  professores,  funcion rios  e  da
opini o p blica em geral, que se voltam contra a pessoa do diretor e n o contra
a natureza de seu cargo, que  o que tem levado a agir necessariamente contra
os  interesses  da  popula o.  Dessa  forma,  o  que  o  cargo  tem  valido  a  muitos
diretores  s o  preocupa es,  dores  de  cabe a, lceras  duodenais,  tens es
nervosas e quase nada de realiza o pessoal,  quando percebem sua impot ncia
para realizar, na escola, os objetivos de democracia e divulga o do saber com
os quais porventura sonharam e que esperavam concretizar com sua posi o de
comando na institui o escolar (PARO, 2008, p. 24).

A ideia de diretor l der dificulta a participa o da comunidade na gest o escolar, e, ainda,

compromete a divis o de responsabilidades, mant m a ideia de chefia escamoteada pelo discurso

democr tico. A nfase no desempenho do gestor proposta pelo Progest o  uma caracter stica da

gest o gerencial. Identificamos nesse perfil de gestor um condicionante institucional determinante

imediato do autoritarismo na escola.

Promover  pr ticas  participativas  e  colegiadas  do  Progest o  positivo,  no  entanto,  a

refer ncia  de  democracia  veiculada  pelo  programa  n o  promove  uma  mudan a  substancial  nas

pr ticas democr ticas da escola. Ao contrario, as pr ticas democr ticas defendidas  aproximam-se

da  gest o  gerencial.  A  essa  perspectiva,  de  democracia  apresentada  pelo  Progest o  parece

impulsionar  melhorias  nas  organiza es  administrativas  e  contribuir  para  o  desenvolvimento  de
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uma  cultura  gerencial.  Essa  melhoria  contudo,  baseia-se  na  avalia o  do  desempenho,  da

efici ncia e da efic cia educativa, deslocando a nfase aos meios pelos quais o processo educativo

 constru do, valorizando os fins a que se destinam.

Consideramos  que  o  Progest o  se  apresenta  como  um  programa  de  pr ticas  gestoras

democr ticas,  por m  a  ado o  de  uma  gest o  do  ensino  p blico,  calcada  em  formas  mais

flex veis, participativas e descentralizadas, inscreve-se no modelo gerencial, segundo as diretrizes

da efici ncia e da qualidade.

Feitas  essas  considera es  acerca  da  democracia,  gest o  democr tica,  participa o  e  do

papel  do  gestor  no  Progest o,  pretendemos  averiguar  como  a  democracia  disseminada  por  esse

programa desdobra-se na EEC. Para isso recorremos  an lise do plano de gest o da EEC e dados

emp ricos colhidos com doze sujeitos da comunidade escolar.

CAP TULO  IV -  PROGEST O  NA  ESCOLA:  INTERM DIO  DE UM  MODELO  DE

DEMOCRACIA

Neste  cap tulo  detemo-nos  nas  possibilidades  de  responder,  em que  medida  o Progest o

implicou mudan as na Escola Estadual Caraj s, cujos gestores foram capacitados por ele.

Identificamos nos cadernos de estudo do programa, orientadores dos m dulos, a descri o

de uma democracia que se apresenta como uma perspectiva formal e introduz nas escolas p blicas

um modelo de administra o gerencial. Pretendemos averiguar na concretude da escola, como os

referenciais  de  democracia,  gest o  democr tica  e  participa o  disseminadas  pelo  programa

manifestam-se nas rela es internas da escola.  Consideramos para ampliar nossa analise, o modo

como  o  programa  se  refere  ao  papel  do  gestor  escolar.  Esta  averigua o  se  d  pela  an lise  do

plano de gest o da EEC e por meio de aplica o de question rio com 12 sujeitos da comunidade

escolar.  Saber  qual  o  significado  de  democracia  atribu do  pelos  sujeitos,  universo  desta

pesquisa,  importante para nos aproximarmos do nosso objeto de estudo. Conhecer a percep o

dos sujeitos sobre a democracia ap s o Progest o torna-se fundamental, e  categoria deste estudo.
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Desse  modo,  os  resultados  do  Progest o  na  EEC  ser  avaliada  por  meio  das  media es

deste programa, com o plano de gest o da escola e com a percep o dos sujeitos da democracia na

escola ap s o Progest o.

Antes de analisarmos essas media es, consideramos necess rio apresentar, ainda que de

forma  breve,  um  hist rico  da  escolha  de  diretores  nesta  institui o,  a  fim  de  melhor

compreendemos o espa o escolar perpassado pelas pr ticas de investidura no cargo.

4.1 Breve hist rico da escolha dos diretores da EEC

Desde que foi criada at  2007, a EEC teve oito diretoras indicadas pelo governo do Estado

do Par , como ocorria e ainda ocorre em diversos lugares do Pa s.

A  primeira  diretora  da  escola  assumiu  em  1970.  N o  foram  encontrados  registros  do

per odo  de  sua  perman ncia  no  cargo.  A  segunda  permaneceu  por  dois  anos,  tamb m  n o  h

registros  sobre  seu  exerc cio  na  dire o  e  do  mesmo  modo  n o  foram  encontrados  registros,

relat rios de gest o da terceira, da quarta e da quinta diretoras. No que tange a forma o, as cinco

foram habilitadas na modalidade Normal, magist rio do ensino m dio.

A  sexta  diretora  assumiu  o  cargo  em  1986,  permaneceu  at  2004,  exercendo  a

administra o  da  escola  por  dezoito  anos.  Quando  iniciou  o  exerc cio  da  gest o,  esta  diretora

tinha  forma o  de  ensino  m dio,  posteriormente  gradou-se  em  Letras.  A  s tima  diretora,

pedagoga, assumiu a gest o da escola, em 2004, permanecendo at  2006. A oitava, com forma o

em Educa o F sica, exerceu o cargo no per odo de 2006-2007.

A escola comemorava 33 anos de cria o, quando foi eleita a nona diretoria da escola, em

novembro de 2009 para o bi nio de 2009/2011.  Esse processo de elei o direta para diretores e

vice-diretores do Estado do Par  ocorreu no governo Ana J lia Carepa.

A  rede  estadual,  a  partir  de  1997  passou  a  realizar  elei es  indiretas  para  a  escolha  de

diretores e vice-diretores, mediante indica o em lista tr plice, submetida  aprecia o e decis o

pelo governo do Estado.

Nesse  contexto  educacional  foi  implantado  o  Progest o  no  Par ,  em  2001.  Alguns

profissionais de educa o da EEC, ocupantes da fun o de dire o, vice-dire o e coordenadores

pedag gicos participaram do Progest o.  Apenas quatro deles encontram-se no cargo de gestor e

coordenador pedag gico nesta escola.

No  pr ximo  item,  tentaremos  elucidar  a  influ ncia  do  Progest o  no  plano  de  gest o  da

EEC.
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4.2 O Progest o no plano de gest o da EEC

Identificamos  em  nossa  analise  dos  m dulos  do  Progest o  que  a  democracia,  gest o

democr tica e participa o est o voltados para resultados. Nesta l gica, o gestor escolar deve ser

l der e dotado de habilidades e compet ncias para criar estrat gias de mobiliza o de pessoas e da

comunidade no entorno da escola.

Para  apreender  esses  dois  aspectos  propalados  pelo  Progest o  ser  analisado  o  plano  de

gest o  escola.  Objetivamos  conhecer  como  eles  s o  considerados  nesse  documento  refer ncia

para o trabalho das gestoras na escola.

 Para identificarmos as influ ncias do Progest o no plano de gest o da EEC examinamos,

concomitantemente  as  Orienta es  Gerais  da  Seduc  para  o  processo  de  elei es  diretas  para

gestores escolares. Salientamos que a elabora o do citado plano ocorreu no momento em que a

comunidade escolar vivenciava o processo de elei es diretas escolha da diretora e vice-diretora

da  escola.  A  constru o  do  documento  decorreu  da  iniciativa  das  pr prias  professoras,  que

manifestavam  a  inten o  de  participar  do  processo  de  elei o  direta  para  o  cargo  citados.  O

escrut nio eleitoral ocorreria em 2009 e o mandato previsto para dois anos.

A  an lise  do  plano  de  gest o  da  escola  permitiu  reconhecer  a  influ ncia  direta  do

Progest o,  relacionada  aos  aspectos  do  gerenciamento  de  recursos  financeiros.  A  concep o  de

democracia  e  de  gest o  democr tica  no  Progest o,  entretanto,  est  alastrada  no  plano  e  nos

mecanismos de democratiza o propostos no Progest o.

Os  princ pios  do  plano,  constantes  na  sua  introdu o,  reportam-se  ao  planejamento  das

atividades  escolares,  como  necessidade  inevit vel,  considerando  o  alcance  dos  resultados

educacionais previstos na LDB n. 9.394/1996. A t nica ao aspecto legal d  sustenta o a todo o

plano da gest o. As a es previstas para o bi nio 2009-2011 voltam-se para melhoria dos ndices

de desempenho, conforme se verifica:

[...] esse plano de gest o visa melhorar os dados, quanto s avalia es externas
dos  alunos  dessa  unidade  escolar,  como  aprova o,  reprova o,  abandono,
distor o  idade  s rie,  durante  os  dois  anos  para  o  qual  esta  sendo  elaborado
(PLANO DE GEST O, 2010, p. 8).

Ao  fazer  tal  afirma o  os  elaboradores  do  plano  mant m  a  ideia  de  efici ncia  na

administra o escolar,  com uso de indicadores  do modelo de gest o gerencial  como exposto no

Progest o.  Essa  ideia  est  clara  em  seus  m dulos  quatro  e  dez  que  se  referem  promo o  do

sucesso  da  aprendizagem  do  aluno  e  perman ncia  bem  sucedida  do  estudante  na  escola.

Enfatizam a articula o da gest o pedag gica escolar com as pol ticas p blicas da educa o como
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imprescind veis melhoria do desempenho escolar.

Tal  afirma o consta  tamb m no trecho em que o  plano de gest o  estabelece  o  seguinte

objetivo geral: [...]  Planejar semestralmente, com toda a comunidade escolar, as a es que ir o

nortear os trabalhos administrativos, pedag gicos e financeiros a serem desenvolvidos no decorrer

do ano letivo  (PLANO DE GEST O, 2010, p. 10).

A  primeira  refer ncia  democracia  no  Plano  vincula-se  aos  quatro  pilares  da  educa o

para  o  s culo XXI contidos  no Relat rio  Delors  (2001),  e  assim expressa: a  unidade escolar

ser  democr tica  medida  que  acolher  e  respeitar  as  diferen as  individuais,  estimulando  em

especial  o  desenvolvimento  da  capacidade  do  aluno  de  aprender  a  aprender  (PLANO  DE

GEST O, 2010, p. 8).

Segundo Paro (2009), a democracia na escola diz respeito  forma o do educando em sua

integralidade. Devem ser valorizados o ensino e a forma democr tica de ensinar. Entendemos que

na institui o escolar a democracia precisa estar presente em todos os seus espa os, uma vez que

para existir  democracia  necess rio existirem pessoas que ajam democraticamente.  A no o de

democracia pode ser constatada tamb m no seguinte trecho do Plano:

 [...] por estarmos a servi o da aprendizagem dos alunos, parte consider vel das
nossas atribui es,  est o voltadas para o provimento de condi es intelectuais,
afetivas materiais que possibilitem o desempenho dos professores, no exerc cio
da  democracia,  gest o  participativa,  da  introdu o  de  inova es  tecnol gicas,
qualidade cognitiva da aprendizagem (PLANO DE GEST O, 2010, p. 8).

Verificamos  que  a  democracia  no  plano  em  pauta  est  ligada  ideia  de  produ o  da

melhoria  dos  indicadores  de  desempenho,  bem  como  gest o  da  escola,  como  constatamos  a

seguir:

[...]  a  gest o  diz  respeito s  a es  de  natureza  t cnica-administrativa,
pedag gica-curricular, que constituem meios de instrumentalizar a a o docente
[...]  diz  respeito  tamb m  legisla o  escolar  e  as  normas  administrativas,  os
recursos  f sicos,  materiais,  did ticos,  financeiros  (PLANO  DE  GEST O,
2010, p. 9).

Os indicadores  de  um modelo  gerencial  est o  claramente  delineados  neste  Plano,  apesar

da  reiterada  men o  gest o  democr tica.  O  realce  atribu do  ao  cumprimento  das  normas,  da

legisla o,  nos  possibilita  inferir  que  estas  caracter sticas  aproximam-se  do  modelo  de  gest o

gerencial.

Identificamos,  tamb m,  que [...]  cabe  institui o  de  ensino  adaptar-se s  pol ticas  e

postura educacionais como reestrutura o da pr tica pedag gica  (PLANO DE GEST O, 2010, p.

8).
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Depreendemos que o  plano de gest o  da  escola  se  apropria  do discurso democr tico,  no

entanto,  a  an lise  do  documento  revelou  uma  preocupa o  com  a  t cnica,  com  a  efici ncia.

Esclarecemos que n o contestamos a  busca por  bons resultados,  por  a es  eficientes  e  eficazes,

mas consideramos como prioridade, a participa o como processo e o pr prio processo favor vel

a uma educa o  democr tica.

Feita esta introdu o e elucidada a perspectiva de democracia e de gest o democr tica no

plano  de  gest o  da  EEC,  passamos  an lise  do  referido  plano,  no  tocante  participa o  e  ao

papel do gestor escolar nele inscritos.

4.3 A democracia, a gest o democr tica e a participa o no plano de gest o da EEC

A perspectiva de participa o adotada no plano de gest o da escola  por n s revelada tal

como  mencionada  nas  metas  e  objetivos  do  documento.  Posteriormente,  identificamos  o

entendimento deste elemento de democratiza o no plano.

Nas 22 metas estabelecidas para o per odo 2010/2011, sete delas prescrevem, diretamente,

a  melhoria  da  aprendizagem do aluno e  a  eleva o dos ndices  de  aprova o.  Seis  metas  dizem

respeito  forma o de cidad os cr ticos e duas s o dedicadas ao envolvimento de docentes e da

comunidade  na  a o  da  escola.  Uma  meta  prop e  diminuir  a  evas o  na  EJA.  Quatro  metas

remetem a quest es administrativas e duas fazem refer ncia  participa o. Essas ltimas s o:

a) envolver e promover a intera o da comunidade, com vistas a uma participa o ativa;

b) promover reuni es com o Conselho escolar e comunidade local para tomada de decis o

quanto ao uso dos recursos financeiros.

A  participa o  aparece  como  um  dos  objetivos  espec ficos: [...]  criar  mecanismos  de

participa o que traduzam o compromisso de todos na melhoria da qualidade do ensino  (PLANO

DE GEST O, 2010, p.  11).  Notamos no documento, contudo que o objetivo espec fico de criar

mecanismos  de  participa o  n o  se  confirmou.  Sem  evid ncia  de  mecanismos  de  participa o

postos  em pr tica  n o  h  democratiza o  na  gest o.  Assim,  a  participa o  como ato  educativo

para o exerc cio da democracia n o  percept vel neste documento.

Registramos nossa dificuldade para identificar a participa o em face das contradi es no

documento.  O plano recorre a  Paulo Freire  e  Vitor  Paro,  autores que aprofundam estudos sobre

rela es  democr ticas  na  escola,  no  entanto  tamb m  faz  refer ncia  permanente  aos  aspectos

instrumentais da administra o escolar.

A  refer ncia  a  participa o  vem  combinada  com  a  ideia  de  organiza o  da  equipe  de

trabalho, da fun o da escola e gest o democr tica, como registramos em seguida:
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[...] para as a es a serem desenvolvidas na escola,  preciso ter uma boa equipe
de  trabalho,  em  que  as  pessoas  trabalhem  juntas,  de  forma  colaborativa  e
solid ria, tendo como meta uma forma o e a aprendizagem dos alunos. [...] que
todos  se  ajudem  reciprocamente  na  constru o  de  uma  escola  democr tica

(PLANO DE GEST O, 2010, p. 9).

Esses  registros  no  plano,  como  mencionamos  anteriormente,  foram  feitos  pela  diretora  e

vice-diretoras,  que  trazem  a  ideia  de  equipe  para  a  realiza o  de  um  trabalho  colaborativo  e

solid rio, ideia inerente  gest o democr tica.

Em  outro  trecho  do  plano,  as  elaboradoras  real am  a  forma o  de  qualidade  dos

discentes e seguem a l gica da racionalidade produtiva:

A escola  necessita  envolver-se  e  comprometer-se  com as  causas  educacionais,
procurando  uma  transforma o  para  o  futuro.  O  primeiro  passo  partir  da
escola que temos para a escola queremos. Para tanto,  preciso uma forma o de
qualidade  para  nossos  alunos.  Embora  a  escola  historicamente  tenha  nascido
para  cumprir  a  tarefa  de  ensinar,  na  realidade,  o  trabalho  em  seu  espa o  se
divide  entre  docente  e  n o  docente.  Assim sendo,  propomos  desenvolver  uma
gest o  democr tica,  envolvendo os  servidores  da  unidade  escolar,  alunos,  pais
na  realiza o  de  a es  com  o  objetivo  de  melhorar  o  ensino-aprendizagem
(PLANO DE GEST O, 2010, p. 7).

Apesar  defender  uma  gest o  democr tica,  o  plano  de  gest o  imp em  limites  para  uma

efetiva  democracia,  ao  demarcar  a nfase  nos  indicadores  de  resultados.  No plano  de  gest o  da

EEC, pode-se constatar que:

[...]  os  desafios  da  gest o  p blica  requer  do  postulante  do  cargo:  oralidade,
responsabilidade,  transpar ncia  em  suas  a es,  que  n o  seja  pessoal,  mas
impessoal. A gest o deve por em a o, de forma integrada e articulada, todos os
elementos  do  processo  organizacional  (planejamento,  organiza o,  avalia o),
envolvendo  atividades  de  mobiliza o,  lideran a,  motiva o,  comunica o  e

coordena o,  pois  funciona  como  eixos  centrais  desse  trabalho  (PLANO  de
GEST O, 2010, p. 7).

O gestor da escola cabe o papel de l der. N o identificamos express es como coordenador

e estimulador da participa o de todos.

No in cio do ano letivo o gestor reunir  a equipe Escolar para organizar o plano
anual a partir de um entendimento que abranja todas as necessidades da unidade
escolar,  e  os  diversos  p blicos  envolvidos:  professores,  pais,  respons veis  e
comunidade externa. O gestor deve saber que gest o educacional  importante,
portanto  o  planejamento  dever  especificar  a  forma operativa,  na  organiza o,
na  avalia o  e  no  monitoramento  cont nuo  do  processo  educativo,  como
condi es  para  a  efetividade  de  modo  a  alcan ar  os  objetivos  propostos
(PLANO DE GEST O, 2010, p. 7).

Em outro excerto transparece a cita o a seguir:
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O  gestor  coordena  a  formula o  e  desenvolvimento  do  PPP  e  da  proposta
curricular,  aplicando  procedimentos  de  lideran a  democr tica-participativa,
coordenando o esfor o coletivo da equipe em fun o dos objetivos da escola e
assegurando um bom clima de trabalho. Responsabilizar-se pela efetiva o das
reuni es  pedag gicas,  conselho  de  classe,  escolha  do  livro  did tico,  materiais
pedag gicos necess rios as aulas, organiza o do tempo escolar (hor rios) e do
relacionamento da escola com os pais e comunidade, criando forma de inser o
da escola na comunidade e vice-versa (PLANO DE GEST O, 2010, p. 9).

Ao  assumirem  o  papel  explicitado  no  plano  de  gest o,  os  envolvidos  na  comunidade

escolar  buscar o  o  alcance  de  resultados  positivos,  a  fim  de  responderem s  exig ncias  das

avalia es sistem ticas realizadas pelos rg os centrais, com nfase na efici ncia na gest o. Essa

busca  pode  ser  importante  para  as  gestoras  da  escola,  isto ,  para  quem  determina  a  busca  de

resultados quantitativos.

Se as in meras tarefas atribu das  diretora da escola forem cumpridas rigorosamente, n o

lhe restar  tempo para o desenvolvimento de outras atividades. Ademais, para o bom andamento

do que  previsto no plano, faltam condi es materiais de trabalho na escola.

Paro (2008, p. 22) comenta sobre o acumulo de tarefa do diretor com a afirma o que se

segue.

Para  avaliar  o  peso  desses  condicionantes  materiais  na  promo o  do
autoritarismo,  basta  atentar  para  as  dificuldades  que  se  apresentam,  para
estabelecer  rela es  dial gicas  numa  sala  de  aula  repleta  de  alunos,  a  um
professor  desestimulado,  sem  nenhum  assessoramento  pedag gico,  com  a
deficiente  forma o  profissional  que  p de  conseguir  e  com  in meras

preocupa es decorrentes do baixo n vel de vida proporcionado por seu sal rio

(PARO, 2008, p. 22).

O autor chama a aten o para o excesso de trabalho na escola e para o enfrentamento da

falta de condi es materiais condicionantes que impedem a participa o de professores quanto da

dire o. Paro denuncia as prec rias condi es materiais de trabalho existentes na rede p blica de

ensino,  salientando  desde  a  precariedade  do  pr dio  jornada  excessiva  de  trabalho  dos

professores.

Por essas raz es, Paro (2008) assevera que com os problemas que o diretor se depara na

escola p blica, o seu tempo para as quest es pedag gicas  subtra do, o que leva ao descuido com

aspectos mais significativos da gest o educacional.

Como registrado anteriormente, o papel do gestor no plano de gest o da EEC configura-se

com base no que  disseminado no curso de capacita o do Progest o e interesse de concorrer ao

cargo  de  diretora  e  vice-diretora,  para  o  qual  se  deve  atender  aos  requisitos  previstos  nas

orienta es da Seduc para o processo de elei o direta.

A ideia de democracia e os elementos que dela decorrem atendem aos requisitos prescritos
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nas  orienta es  do  Progest o,  no  entanto,  de  modo  contradit rio  reiteram  flexibiliza o  do

modelo de gest o gerencial.

A influ ncia do Progest o est  presente no documento da gest o na EEC. Vejamos como

estes elementos s o traduzidos na concretude da escola.

4.4 O Progest o na percep o dos sujeitos da EEC14

Ao  optarem  pela  gest o  democr tica  para  as  escolas  p blicas,  os  idealizadores  do

Progest o  firmam  seu  compromisso  com  a  democracia.  Este  compromisso,  no  entanto,  n o

confirmado nas a es que o processo de democratiza o escolar requer. Selecionamos para nossa

an lise,  dois  aspectos  do  compromisso  com  a  democracia  escolar:  a  participa o  e  o  papel  do

gestor. Por meio desses aspectos, verificamos que o programa procura introduzir na administra o

escolar  a  l gica  da  efici ncia  pr pria  da  empresa  privada.  Essa  l gica  est  disseminada  nos

m dulos que revelam a gest o como t cnica e instrumental. A ideia da participa o e a defini o

do papel do gestor da escola est  incorporada no plano de gest o da EEC, que se torna, o condutor

de uma proposta que legitima a forma o tecnicista da administra o escolar.

Desde  sua  implanta o  em  2001  o  Progest o  destinou-se  capacita o  do  diretor,  do

vice-diretor, do coordenador pedag gico e dos professores que poderiam vir a assumir a gest o na

escola. Por ocasi o desta pesquisa, n o se identificou na EEC qualquer professor capacitado pelo

Progest o  para  ratificar  esta ltima  recomenda o.  O  crit rio  adotado  pela  Seduc  (PA)  para

aprova o  da  inscri o  dos  gestores  interessados  na  capacita o  revela  os  prop sitos  do

programa.  Conforme  aludido  no  cap tulo  tr s foi  destinada  vagas  para  a  escola  considerando  o

n mero  de  alunos  matriculados  na  institui o.  Este  crit rio  de  sele o  contemplou  apenas  o

diretor, vice-diretor e coordenadores atuantes no munic pio, campo da pesquisa. Desse modo, os

professores  que poderiam  vir  a  assumir  a  gest o  na  escola  n o  foram  contemplados,  como  o

caso da atual diretora.

Entendemos que a  capacita o daqueles  professores  em exerc cio na gest o da escola

necess ria, por m, a exclus o de outros  um indicativo que refor a a exist ncia da administra o

marcada pela  distin o entre l deres e liderados. J  a vice-diretora tem forma o pelo Progest o

realizada na primeira edi o.

A an lise que se segue, volta-se para o conhecimento da percep o dos sujeitos acerca de

democracia,  gest o  democr tica  e  participa o.  O  papel  do  gestor  escolar  tamb m  enfatizado

nas  respostas  dos  sujeitos.  Talvez  essa  an lise  favore a  avaliar  a  concretiza o  ou  n o  de  uma

democracia substancial na escola p blica EEC.

No item seguinte  trataremos  da  percep o  dos  sujeitos  em rela o  democracia,  gest o

14

Esclarecemos que os depoimentos dos sujeitos foram transcritos neste trabalho tal como foram enunciados,
sem  revis o  de  linguagem.
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democr tica  e  participa o.  Pretendemos  captar  tamb m  o  entendimento  do  papel  do  gestor  na

EEC, depois da implementa o do Progest o.

4.5 A  democracia , a gest o democr tica e a participa o  na percep o dos sujeitos da EEC

ap s o Progest o

Nos depoimentos constatamos que a gest o democr tica  considerada como sin nimo de

participa o.  Ao  expressarem  a  no o  de  democracia  na  escola,  os  sujeitos  estabeleceram  uma

rela o  que  se  reporta  quase  exclusivamente  participa o  coletiva,  que,  para  Gadotti  (2002),

significa  a  constitui o  de  estrat gias  expl citas  da  administra o  (hor rio  adequado,  local

confort vel,  facilidade  de  acesso),  que  deve  dotar  de  todas  as  condi es  para  a  comunidade

interna e externa participarem.

Das seis professoras respondentes, cinco disseram desconhecer o Progest o, uma disse que

a  democracia  na  escola  pode  ser  resultado  do  Progest o.  A  Vice-  Diretora  negou  que  a

democracia  na  escola  pode ser  resultado do programa.  Justificou as  resposta  alegando que [...]

nem todos os envolvidos na administra o tiveram oportunidade de fazer o curso  (Vice-Diretora

A). Para a Secret ria B, o Progest o contribui para a democracia na escola. Para as Coordenadoras

C, D, E, F, o programa n o exerceu essa influ ncia. Dos 12 sujeitos pesquisados, 90% expressam

essa opini o. Ap s o Progest o, a democracia na escola aparece como decorr ncia da participa o

no  processo  de  gest o,  conforme  pode  ser  observado  na  resposta  da  Secret ria  B,  que  assim se

pronunciou:

O Progest o foi de grande valia e procuro aplicar os conhecimentos adquiridos
no curso [...] positiva. Os diretores est o mais flex veis e conseguindo que todos
se  engajem  na  constru o  de  um  novo  espa o  verdadeiramente  democr tico,

onde cada um se sinta respons vel neste processo (Secret ria B, 27/8/2011).

A  aprecia o  da  respondente  coincide  com  o  que  est  definido  no  terceiro  objetivo  do

PPE, relacionado s reformas, particularmente com as mudan as no modelo de gest o (CABRAL

NETO; RODRIGUES, 2007).

A  respondente  faz  uma  avalia o  positiva  do  Progest o  e  compreende  que  os

conhecimentos transmitidos t m alguma influ ncia na a o dos gestores. Como j  afirmamos,  no

Progest o os gestores de escola s o considerados l deres, tal como  descrito no modelo gerencial,

analisado no cap tulo tr s.

 A Secret ria  B considera a  democracia  vivida na escola  como resultado do Progest o e

responde: [...]:  nem  todos  os  envolvidos  na  administra o  tiveram  a  oportunidade  de  fazer  o

curso . Deixa impl cito a import ncia do curso na sua forma o, e que se mais pessoas tivessem
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participado dele estariam mais bem preparadas para agir de modo democr tico na escola.

A Vice-Diretora A, com certa relut ncia manifestou-se:

[...]  n o  poss vel  fazer  essa  observa o,  [falar  da  import ncia  do  Progest o]
pois  as  pessoas  que  est o  frente  da  gest o  n o  tiveram  oportunidade  de
fazerem o  curso,  na poca  estavam em sala  de  aula  e  o  curso  era  direcionado
apenas  aos  diretores,  vice-diretores,  orientadores  e  coordenadores  pedag gicos
(Vice-Diretora A, 27/8/2011).

Essa  Vice-Diretora  A  h  vinte  anos  ininterruptos  se  dedica  ao  trabalho  na  EEC.  Ela

vivenciou a capacita o das diretoras desde a primeira edi o do Progest o.

A Vice-diretora A capacitou-se na primeira edi o em 2001 do Progest o. Decorridos dez

anos e, estando  frente da gest o da escola,  natural, a nosso ver, que tivesse compartilhado os

conhecimentos  adquiridos  com  as  demais  gestoras.  Verificamos,  entretanto  que  este

compartilhamento n o ocorreu. Entendemos que defender uma gest o democr tica e a pr tica n o

reafirmar a democracia  uma contradi o, conforme pode ser constatado:

Sabemos que formar o conv vio democr tico na escola  muito complexo e ao
mesmo  tempo  se  torna  desafiador,  mas  esse  curso  veio  contribuir  para
refletirmos  sobre  a  nossa  pr tica  pedag gica  e  repensarmos  enquanto
profissionais  em  educa o.  Sabemos  que  uma  democracia  envolve  toda  a
comunidade  externa  e  a  escolar,  onde  cada  um  se  sinta  respons vel  pelo
processo em constru o (Vice-diretora A, 27/8/2011).

Paro (2008) assegura que o desconhecimento dos condicionantes materiais, institucionais

e  ideol gicos  presentes  na  escola  e  a  falta  de  sua  explicita o  a  todos  os  representantes  da

comunidade escolar impedem mudan as em qualquer sentido, ainda mais quando a mudan a  no

modelo de gest o consolidado como modelo gerencial.

Com o depoimento da  Vice-Diretora  A constatamos que a  reflex o a  respeito  da  pr tica

pedag gica ocorre mediante os elementos estabelecidos pelo Progest o. Verificamos tamb m que

embora haja espa o para a discuss o sobre a participa o, na maioria das vezes prevalece o que

regulamentado  pelo  mundo  oficial,  por  meio  de  exig ncias  legais,  apresentadas  de  forma

fragmentada.  Queremos  dizer  com  isso,  que  no  espa o  da  escola  os  avan os  poderiam  ocorrer

para al m do estabelecido.

Apuramos,  ainda,  que,  na  percep o  da  Coordenadora  E,  a  gest o  democr tica  n o  se

desenvolve  na  EEC.  Temos  clareza  de  que  essa  afirma o  pode  ser  feita,  porque  esta

Coordenadora participou do Progest o em outro Estado,  onde,  segundo ela,  os pressupostos do

programa foram acatados. Assim sendo ela tem um par metro para avaliar que na EEC

O Progest o quase n o influencia, porque da equipe gestora apenas uma pessoa
participou  e  na  pr tica  pouco  se  faz  daquilo  que  o  Progest o  prop e.  Quase
todos  os  profissionais  que  fizeram  o  curso  est o  fora  da rea  de  forma o  ou
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foram demitidos ou est o aposentados (Coordenadora E, 29/8/2011).

A  Coordenadora  E  n o  esclarece  o pouco  que  feito.  Ainda  que  n o  tenha  feito  a

avalia o  sobre  a  democracia  na  escola  ap s  a  realiza o  do  Progest o,  traz  uma  informa o

importante, a de que praticamente quase todos os profissionais que fizeram o curso est o fora da

rea de forma o ou foram demitidos ou est o aposentados.

As  demais  coordenadoras  eximiram-se  de  avaliar  o  exerc cio  democr tico  na  gest o  da

EEC ap s o Progest o, pois n o conhecem o Programa.

Nesse depoimento, chama nossa aten o o fato de profissionais que cursaram o Progest o

terem sido demitidos.  Capacitar  profissionais da escola para posteriormente demiti-los,  constitui

uma aplica o irrespons vel dos recursos p blicos.

Esclarecimentos feitos por Mendon a (2000) podem oferecer subs dios para entendermos

os motivos das demiss es em que:

Essa  forma  de  provimento,  que  denominei indica o,  baseia-se  na  confian a
pessoal  e  pol tica  dos  padrinhos  e  n o  na  capacidade  pr pria  dos  indicados,
ficando  distante  da  ordena o  impessoal  que  caracteriza  a  administra o
burocr tica. A exonera o segue, nesse sentido, a mesma l gica. Na medida em
que  o  beneficiado  com  o  cargo  perde  a  confian a  pol tica  do  padrinho,  a
exonera o  acionada como consequ ncia natural, como o despojamento de um
privilegio.  A  indica o  como  mecanismo  de  escolha  do  diretor  n o  pode,  por
esses motivos, ser compreendida como democratizadora nem como propiciadora
de moderniza o administrativa e burocratiza o (MENDON A, 2000, p. 409).

A  indica o  pol tica  para  o  cargo  de  diretor  de  escola  retira  a  autonomia  da  escola,  as

vozes s o silenciadas em face das amea as.  Al m disso,  os profissionais s o mantidos atrelados

aos desmandos de quem fez a indica o.

Mendon a  (2000)  comenta  sobre  o  fato  de  a  indica o  de  gestores  escolares  ser  feita

diretamente pelo governo:

Sendo  o  cargo  de  diretor  considerado  de  confian a  do  governo,  as  escolas
p blicas  brasileiras  tradicionalmente  tiveram  seu  provimento  efetivado  por
nomea o do governador ou do prefeito,  em geral  a  partir  de indica es feitas
pelos titulares das Secretarias de Educa o ou das lideran as pol tico-partid rias
das respectivas regi es. O grau de interfer ncia pol tica no ambiente escolar que
esse procedimento enseja permitiu que o clientelismo pol tico tivesse, na escola,
um campo f rtil para seu crescimento. Para o pol tico profissional, ter o diretor
escolar  como seu aliado pol tico  ter  a  possibilidade de deter  indiretamente  o
controle de uma institui o p blica que atende parte significativa da popula o.
Para o diretor, gozar da confian a da lideran a pol tica  ter a possibilidade de
usufruir do cargo p blico. Estabelecem-se, desta maneira, as condi es de troca

de  favores  que caracterizam  o  patrimonialismo  na  ocupa o  do  emprego

p blico. (MENDON A, 2000, p. 408).
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A realidade das escolas, explicitada por Mendon a (2000), em rela o  troca de favores

entre  diretores  e  pol ticos,  n o  se  aplica  a  dire o  da  EEC.  Elas  foram investidas  no  cargo  por

elei o  direta.  No  entanto,  como  mencionado  anteriormente,  o  processo  eletivo  de  escolha  dos

gestores  das  escolas  estaduais  do Par  sofreu retrocesso com a  Portaria  393/2011.  Essa  portaria

institui uma comiss o de trabalho para rever a gest o democr tica nas escolas. Assim, para o ano

de 2011 todos os diretores das escolas estaduais, foram todos indicados ao cargo pelo governo do

Estado. Frente a essa realidade de indica o de cargos a explicita o de Mendon a (2000) sobre o

patrimonialismo na ocupa o do emprego p blico encontra uma realidade tamb m nas escolas da

rede paraense.

Na  percep o  da  Secret ria  B,  a  perman ncia  de  recursos  humanos  na  institui o  de

responsabilidade da pr pria escola:

 um processo  em permanente  constru o.  A  escola  cumpre  importante  papel
no  sentido  de  assegurar  a  todos  a  igualdade  de  condi es  para  a  perman ncia
bem  sucedida  na  institui o  escolar,  portanto,  escola,  democracia  e  gest o
caminham  juntas  na  busca  individual  e  social  daquilo  que  queremos  ser
(Secret ria B, 16/8/2011).

Pela maneira como esta Secret ria se refere  escola, parece que ela atribui todo o poder

de  decis o  de  perman ncia  e  sucesso  dos  seus  trabalhadores  gest o  escolar.  Poder-se-ia

entender,  com  essa  resposta,  que  a  escola  tem  autonomia  total,  desvinculada  das  estruturas  de

decis o  do  Estado.  Entretanto,  essa  autonomia  n o  procede,  o  que  nos  leva  a  deduzir  que

contratos e demiss es s o de exclusiva decis o da Seduc.

Embora  a  Secret ria  mencione  o  significado  de  democracia  como  a  busca  individual  e

social, a afirma o daquilo que queremos ser  deixa vago o sentido de objetivos educacionais no

tocante  realiza o dessa dupla dimens o.

Elucida es  feitas  por  Paro  (2007)  auxiliam na  compreens o  dos  objetivos  da  educa o

b sica na dupla dimens o, individual e social, que assim explica:

Quando  estes  (objetivos)  n o  est o  suficientemente  explicitados  e  justificados
pode  acontecer  de,  em  acr scimo  n o  correspond ncia  entre  medidas
proclamadas  e  resultados  obtidos,  estar-se  empenhando  na  realiza o  dos  fins
errados ou n o inteiramente de acordo com o que se pretende (PARO, 2007, p.
15).

A democracia no seu sentido mais elevado de media o para a constru o e exerc cio da

liberdade social precisa ser claramente apresentada nos objetivos educacionais.

Para  a  Vice-diretora  A,  democracia [...]  poder  participar  dos  momentos  de  decis o
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atrav s de projetos, planejamento . Lima (2003, p. 51), considera que as regras formais obrigam

a  um  desempenho  em  conformidade  (administra o  centralizada),  tendo  como  bases

predominantes  de  legitima o  a  normatividade,  o  cumprimento  da  lei  e  dos  regulamentos,

pass vel de controle e de fiscaliza o .

Para as coordenadoras, democracia na escola significa,

[...] o envolvimento de todos os segmentos na tomada de decis o (Coordenadora
D, 16/8/2011).
[...]  o  envolvimento  e  participa o  coletiva  de  toda  a  comunidade  escolar,
respeitados  os  direitos  uns  dos  outros  e  a  legisla o  educacional  bem  como
cumpridos  os  deveres  de  forma  consciente  e  respons vel  (Coordenadora  E,
16/8/2011).

Nestes depoimentos a ideia de democracia vinculada  participa o coletiva no processo

decis rio e na legisla o  bastante expl cita.  Coadunam tamb m com esta ideia de democracia,

os dizeres das professoras M, L, I.

J  para a Coordenadora C, democracia na escola significa
[...] que a tomada de decis es deve ser no coletivo, de forma que a comunidade
escolar  possa  participar,  sugerir,  propor  e  decidir  no  conjunto  de  interessados
pelo processo educativo (Coordenadora C, 16/8/2011).

Nesta manifesta o da Coordenadora C, identificamos, pela primeira vez o entendimento

de  democracia  como  processo  educativo.  De  acordo  com  Paro  (2007)  na  realidade  de  nossas

escolas p blicas, a pr tica escolar, em geral frustra as perspectivas da emancipa o intelectual e

cultural dos alunos em decorr ncia da pr pria estrutura did tica e administrativa da escola. Alude

essa estrutura did tica pressupondo que

essa  estrutura  n o  neutra  com rela o  aos  fins  educacionais,  porquanto  suas
for as  n o  atuam  apenas  sobre  a  efici ncia  do  ensino,  mas  tamb m  sobre  a
natureza  dos  resultados,  isto ,  dos  objetivos  efetivamente  alcan ados.  Sendo
media es  para  o  alcance  dos  fins  que  se  prop em,  tanto  a  estrutura  did tica
(curr culos,  programas,  m todos e organiza o horizontal  e  vertical  do ensino)
quanto  a  estrutura  administrativa  (organiza o  do  trabalho  e  distribui o  do
poder e da autoridade) precisam ser dispostas de modo coerente com esses fins.
Essa parece ser uma das maiores fontes de resist ncia  realiza o de prop sitos
democr ticos  numa  escola  p blica  tradicionalmente  estruturada  e  organizada
para atender a objetivos n o comprometidos com a liberdade e com a forma o
de aut nticos sujeitos hist ricos (PARO, 2007, p. 31).

Todo espa o escolar  educativo, da  que a democracia precisa se fazer presente na sala de

aula, nas depend ncias de toda a escola, para se tornar,  de fato, media o para a constru o e o

exerc cio da liberdade social.
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O entendimento das Professoras H e G sobre  perspectiva de exist ncia de espa os, para

que  a  comunidade  possa  participar  do  processo  educacional.  Ao  expressar  sua  no o  as

professoras apresentam uma defini o que inclui dimens o pedag gica relacionada  democracia.

Conforme  uma  das  falas: [...]  a  democracia  um  modo  de  conviv ncia  humana  e  os  alunos

devem  encontrar  na  escola  a  possibilidade  de  vivenci -la  (Professora  H).  Assim  se

pronunciando, a Professora H,  com mais tempo de servi o na EEC (33 anos), amplia a concep o

de democracia.

De forma geral, observamos que houve uma constante preocupa o com as determina es

legais e a inser o de ideias veiculadas pelo Progest o.

Para  apreender  o  conceito  dos  sujeitos  da  EEC  acerca  de  participa o  foi  utilizado  um

question rio. Em doze  depoimentos,  as  respostas  ao  question rio  estavam vinculada  ideia  da

participa o como sin nimo de gest o democr tica, respostas que s o apresentadas ao longo deste

cap tulo.

No que diz respeito  participa o na escola, uma das entrevistadas assim se expressou:
Todos est o procurando transformar o ambiente escolar num local de eleva o
da  autoestima,  da  curiosidade,  da  coopera o,  do  respeito  m tuo  do
compromisso,  da  autonomia  e  do  fazer,  ensinar  e  aprender  (Secret ria,
08/8/2011).

A  Secret ria  da  Escola  identifica  a  participa o  como  simples  resultado,  por m  uma

Coordenadora uma tem percep o que contraria a da Secret ria:

N o!  (Inexiste).  Embora,  em  alguns  momentos,  haja  demonstra o  na  pr tica
coletiva,  na  maioria  das  vezes  as  decis es  s o  tomadas  por  uns  poucos
(Coordenadora C, 10/8/2011).

Destacamos deste  enunciado o  seguinte  depoimento: participa o de  poucos  na  tomada

de decis es . Esta resposta n o nos permitiu distinguir quais s o os momentos de participa o na

escola  e  quando  n o  acontecem,  bem  como  quais  s o  os  poucos  que  participam  na  tomada  de

decis es.

Outra  coordenadora  tem  a  mesma  percep o  de  sua  colega  (Coordenadora  C)

demonstrando-a assim:

N o.  Algumas  vezes  acontece  quando  a  comunidade  consultada  sobre
quest es  de  interesse  de  todos,  mas  essa  consulta  se  restringe  mais  equipe
t cnica  e  docente.  Na  maioria  das  vezes,  nem  esses  s o  consultados.  Por
exemplo,  o  Conselho  Escolar  n o  atua  como  deveria,  n o  h  reuni o  desse
rg o, e seus membros n o s o conhecidos pela comunidade escolar. Ele existe

apenas para cumprir uma exig ncia legal (Coordenadora D, 10/8/2011).

A terceira coordenadora percebe assim a participa o e a gest o democr tica:
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Apesar da atual  equipe gestora da escola ter  sido eleita por meio de processo
democr tico ,  na  maioria  das  vezes  n o  consegue  colocar  em pr tica  a  gest o
escolar democr tica.  O Conselho Escolar,  que deveria ser um dos mecanismos
da  gest o  democr tica,  totalmente  inoperante  nesta  escola.  Os  gestores
necessitam  ampliar  sua  vis o  nas  dimens es  Administrativa,  Pedag gica  e
Financeira,  mediante  cursos  de  forma o  continuada  para  desenvolver  um
trabalho coletivo, que envolva todos os segmentos da escola na melhoria da sua
qualidade (Coordenadora E, 10/8/2011).
.

Esta Coordenadora reconhece a import ncia da forma o para o exerc cio da gest o e tem

consci ncia pol tica do papel do conselho escolar.  certo, por m, que a exist ncia de rg os de

decis o colegiada no espa o escolar n o asseguram por si s  a democracia  (GADOTTI, 2002, p.

43).

Esses  enunciados  permitem  corroborar  nossa  constata o  de  que  a  democracia  e

participa o  na  gest o  da  escola,  tem  entendimento  diferenciados  pelos  sujeitos  respondentes.

Acreditamos  que  esses  diferentes  entendimentos  da  exist ncia  de  democracia  e  participa o  na

gest o da escola ocorrem pela natureza polissemia do conceito. Essa discrep ncia na compreens o

da  exist ncia  ou  n o  da  democracia  e  participa o  na  escola,  nos  permite  depreender  que  a

participa o substancial, efetiva existe em estado embrion rio na EEC.

A  Coordenadora  foi  enf tica  ao  afirmar,  tamb m,  que  a  equipe  gestora  da  escola  n o

consegue estimular a participa o, apesar de eleita por meio de processo democr tico.

Na percep o das coordenadoras a participa o na escola  quase nula. E quando existe se

restringe  equipe t cnica e professores. A comunidade escolar como um todo, alunos, servidores

e pais n o participam dos processos de tomada de decis o. A exist ncia do conselho escolar e de

elei o  direta  n o  confirma  a  pr tica  da participa o  na  gest o  da  EEC.  Em  consequ ncia,  a

democratiza o das rela es interpessoais no interior da escola ainda permanece ut pica.

A Coordenadora E reclama por participa o na escola, o que implica promover cursos de

forma o  continuada  para  os  gestores,  embora  seu  entendimento  de  participa o  relaciona-se

ideia  da  qualidade  voltada  para  resultados,  representados  por  gestores capacitados,  de  modo

condizente com o prop sito do Progest o.

A elei o para diretor escolar e a exist ncia do conselho escolar s o aspectos destacados

pelo  Progest o  como  instrumentos  do  processo  de  democratiza o,  por m  na  perspectiva  das

coordenadoras  C  e  D,  constituem  indicativos  de  melhoria  dos  processos  de  gerenciamento  na

EEC.

Sobre  a  exist ncia  de  democracia  participativa  na  escola  as  professoras  se  manifestaram

do seguinte  modo: a  comunidade  escolar  participa  das  decis es  (Professora  L,  29/7/2011); a

comunidade escolar pode expressar suas opini es em busca de benef cios para escola ( Professora

G,  29/7/2011);  apresentar  propostas  e  cada  um  emite  opini o  que  favore a  a  um  todo
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(Professora  M,  29/7/2011).  A  Professora  J  respondeu  afirmativamente  sobre  a  exist ncia  da

democracia na escola.

Houve  tamb m  respostas  menos  otimistas.  Para  a  Professora  H  (29/7/2011),  [...] a

participa o na escola acontece em parte... nem sempre acontece essa participa o , por m, para a

Professora  I,  a  participa o n o existe porque n o h  participa o de  toda  comunidade escolar

nas tomadas de decis es .

Perante tais depoimentos deduzimos que a no o das respondentes acerca de participa o

e da exist ncia dessa na escola est  atreladas  produ o e resultados. Os indicadores percebidos

s o  os  que  caracterizam  uma  gest o  gerencial,  tipo  de  gest o  veiculado  nos  m dulos  do

Progest o.  Conclu mos  tamb m  que  a  participa o  na  escola,  esta  vinculada  a  pr pria

compreens o do sujeito.

Uma informante  vinculou participa o  gest o  democr tica  na  escola,  como se  observa

no depoimento a seguir:

O envolvimento de toda comunidade escolar e externa, valorizando a atividade
cultural  e  fazendo  da  escola  um  local  de  inclus o,  mas  isso  exige  o
desenvolvimento  de  um  trabalho  coletivo  com  a es  bem  planejadas  e
avalia es  constantes,  ou  seja,  algo  em  permanente  constru o  (Vice-Diretora
A, 29/7/2011).

Esse  depoimento  permite  inferir  que  a  gest o  democr tica  seja  um  processo  em

permanente  constru o.  Essa  ideia  de  participa o  na  gest o  compartilhada  pelas

coordenadoras:

[...] uma forma de gerir uma institui o de maneira que possibilite participa o,
transpar ncia, democracia e intera o (Coordenadora C, 10/8/2011).
[...] gest o democr tica deve envolver todos os segmentos da escola na tomada
de  decis o  e  na  realiza o  das  atividades  da  escola.  S  gest o  democr tica
quando  h  participa o  dos  diferentes  atores  da  escola  (Coordenadora  D,
10/8/2011).
[...]  acontece  quando  os  gestores  compartilham  decis es  e  informa es  coma
comunidade  escolar,  se  preocupam  coma  qualidade  da  educa o  e  [...]  com  a
transpar ncia na utiliza o dos recursos da escola (Coordenadora E, 10/8/2011).
[...]  uma  gest o  democr tica  precisa  do  envolvimento  de  toda  comunidade
escolar  como:  fam lia,  professores,  pessoal  de  apoio  (Coordenadora  M,
10/8/2011).

A  compreens o  de  participa o  circunscrita  ao  envolvimento  na  tomada  de  decis es,

remete-nos  a  Paro  (2008,  p.  16),  e  que aceitando-se  que  a  gest o  democr tica  deve  implicar

necessariamente  a  participa o  da  comunidade,  parece  faltar  ainda  uma  maior  precis o  do

conceito  de  participa o .  A  participa o  nas  decis es [...]  n o  elimina,  obviamente,  a

participa o na execu o; mas tamb m n o a tem como fim e sim como meio, quando necess rio,
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para  a  participa o  propriamente  dita,  que  a  partilha  do  poder,  a  participa o  na  tomada  de

decis es  (PARO, 2008, p. 16).

O entendimento da Professora G (29/7/2011) aproxima-se do exposto anteriormente: [...]

a  gest o  democr tica  na  escola  como  a  participa o  nas  decis es  que  afetam  a  vida  e  a

organiza o da escola, buscando a melhoria a cada dia, e, permitindo a express o de opini es .

A  liga o  que  as  professoras  fazem  entre  gest o  democr tica  e  participa o  possibilita

observarmos  que  prevalece  entre  elas  uma  concep o  t cnica  de  gest o  consolidada  nas

tend ncias conservadoras (LIMA, 2003). Reconhecemos nos depoimentos refer ncias ao modelo

instrumental  tanto  de  participa o  como  de  gest o  democr tica,  no es  disseminadas  pelo

Progest o.

O  papel  do  gestor  escolar,  no  contexto  de  uma  gest o  democr tica,  traduz  naturalmente

uma inten o de  romper  com o car ter  conservador  da  administra o  escolar.  Esse  rompimento

dever  conduzir para o entendimento de gest o educacional apresentado nas diretrizes apontadas

pela Confer ncia de Jomtien (CABRAL NETO;  RODRIGUEZ, 2007).

A partir da d cada de 1990, entretanto, constamos o emergir de um novo modelo de gest o

inspirado nas ideias do gerencialismo, modelo que se insere

[...]  em  um  conjunto  de  novas  rela es  requeridas  entre  atores  sociais  no
processo de tomada de decis es. Assim,  preciso considerar que uma estrutura
n o  um organograma, mas, fundamentalmente, um ordenamento das decis es
que  colocam  uma  organiza o  em  atividade  conferindo-lhe  uma  determinada
din mica; esse ordenamento est  na base do mecanismo do exerc cio de poder
de  uma  organiza o.  [...]  no  novo  modelo  de  gest o,  cria-se  um  padr o  de
descentraliza o  cujos  processos  n o  s o  independentes  dos  processos  de
centraliza o (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 35-36).

O padr o de descentraliza o s o ordena es homog neas, n o permite a exterioriza o de

caracter sticas pr prias de cada organiza o. Desse modo, a participa o da comunidade escolar

na gest o da escola restringe-se a uma participa o nos limites do que foi concedido.

No Progest o,  o gestor assume um papel de agente de democratiza o da escola,  mas,

contraditoriamente,  dissemina  como  perfil  do  gestor  escolar  o  de  um  gerente  de  empresa.  O

programa apresenta o gestor como l der,  voltado  efici ncia e efic cia de uma gest o orientada

para resultados ou produtos, na perspectiva do modelo gerencial. Trata-se de um gestor capaz de

manter o consenso e a satisfa o dos trabalhadores, com vistas  maior produtividade.

Vejamos  ent o,  como  essa  ideia  sobre  o  papel  do  gestor  escolar  inscrita  no  Progest o

transparece  nas respostas dos sujeitos.

A resposta da secret ria enfatiza que
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[...] a dire o tem de ter a capacidade de construir rela es estabelecer clima de
confian a  m tua  com  a  equipe  da  escola  e  com  a  comunidade...  depende,
sobretudo  de  sua  capacidade  de  comunica o  e  articula o  (Secret ria  da
Escola, 20/8/2011).

Sabemos  que  nenhuma  forma  de  gest o  escolar  democr tica  se  n o  constatada  nas

pr ticas, como explica Lima (2002):

Como se compreende, a democratiza o da escola n o se constitui apenas como
problema tipicamente escolar ou t cnico-pedag gico. Se a mudan a da cara da
escola  n o  pode,  por  defini o,  ser  realizada  sem  (e  muito  menos  contra)  a
escola  dispensando  os  atores  escolares  mais  imediatamente  centrais  a o
pedagogia, fica claro que ela  igualmente inating vel exclusivamente a partir da
sua iniciativa. Desde logo porque os interesses, as racionalidades em presen a e
as  rela es  de  poder  entre  atores  estritamente  escolares,  n o  s o  redut veis  a
uma  agenda  singular  ou  a  planos  de  a o  homog neos  e  consensuais  (LIMA,
2002, p. 41).

O  consenso  n o  traduz  rela es  descentralizadas  de  poder,  tampouco  traduz  democratiza o

dessas  rela es.  A  ideia  de  consenso  est  presente  no  Progest o  como  um  dos  princ pios

orientadores da a o do diretor da escola.

O  depoimento  da  coordenadora  C  denota  um  conceito  de  gest o  como  uma  das  formas  de

assegurar o exerc cio da democracia na escola. Ao mesmo tempo reflete a influ ncia do modelo

gerencial  de  administra o,  que privilegia  as  compet ncias  e  habilidades  do gestor  direcionadas

para resultados e desempenho eficiente. A Coordenadora C compreende o papel do gestor como

o  principal  articulador  desse  processo,  ele  quem  conduz  e  direciona  as  a es  desenvolvidas

pela  escola  e  conforme  fa a  isso,  ser  o  tipo  de  gest o  que  nortear  a  din mica  escolar

(Coordenadora C, 24/8/2011).

Centrar a autoridade e as responsabilidades na figura do administrador da escola propicia a

institucionaliza o  de  um  condicionante  autorit rio,  assim  explicitado  por  Paro  (2008) [...]  o

maior obst culo que vejo, nos dias de hoje,  precisamente a fun o atual do diretor que o coloca

como autoridade ltima no interior da escola  (PARO, 2008, p. 11).

Na observa o empreendida na EEC, verificamos que,  em certos  momentos,  poderia  ser

provocada uma discuss o acerca do papel do gestor democr tico na EEC, mas tais momentos n o

eram suscitados pela gestora. Assim, prevaleceu o reconhecimento do administrador como chefe

em conson ncia  com os preceitos  do Progest o.  Em seus depoimentos  as  coordenadoras  E e  D,

responsabilizam apenas  a diretora e Vice-diretoras pelo n o exerc cio da democracia na escola.

Apesar de a equipe gestora ter sido escolhida pelo processo eleitoral, na pr tica
ela  n o  democr tica.  Apesar  das  falhas  na  gest o  atual  com  rela o
participa o  de  todos  nas  tomadas  de  decis o  da  escola,  a  equipe  t cnica  tem
procurado  envolver  todos  no  processo  de  constru o  do  Projeto  Pol tico
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Pedag gico  da  Escola,  processo  que  tem  encontrado  v rias  dificuldades,
justamente porque a gestora da escola desconhece os princ pios norteadores de
uma  gest o  democr tica.  Talvez  se  houvesse  participado  do  Progest o  teria
outra vis o e conduziria de forma diferente a gest o da escola (Coordenadora E,
24/8/2011).

 interessante  que  a  Coordenadora  E  parece  acreditar  em  mudan as  de  posturas

autorit rias  para  posturas  democr ticas  de  uma  gestora,  exclusivamente  pela  capacita o  pelo

programa.  Ao  avaliar  que  as  falhas  na  escola  poderiam  ser  sanadas  caso  a  diretora  fosse

capacitada  para  ser  democr tica,  podemos  depreender  que  a  Coordenadora  E  atribui  a

responsabilidade pelo processo democr tico s gestoras.

Desse modo na opini o das coordenadoras C, D, E, a exist ncia de pr ticas democr ticas

na  escola  est  diretamente  vinculada  ao  desempenho  da  diretora.  poss vel  depreender  que  as

coordenadoras se excluem do processo de democratiza o, atribuindo  administradora o sucesso

ou  fracasso  da  participa o  e  do  modelo  de  gest o  adotado  na  EEC.  Eliminando-se,  como

sujeitos,  do  processo  democr tico  vivenciado  ou  n o  na  escola  e  atribuindo  toda  a

responsabilidade do processo de gest o  diretora.

Em  nosso  entendimento,  essa  avalia o  denota  postura  autorit ria,  medida  que  as

profissionais  acreditam  que  no  interior  da  escola  e  com  a o  de  um  s  l der  tudo  pode  ser

solucionado,  ignorando  a  determina o  dos  condicionantes  sociais,  econ micos  e  culturais.  Em

particular, esquecem-se que a divis o social do trabalho entre dirigentes e executantes  uma das

formas fundamentais de exerc cio da opress o (GADOTTI, 2002).

Valemo-nos  de  assertivas  de  Demo  (2001)  para  sustentar  nossa  an lise  a  respeito  da

participa o ser em si o processo democr tico.

 [...]  a  participa o  possui  a  caracter stica  de  ser  meio  e  fim,  porquanto
instrumento  de  autopromo o,  mas  igualmente  a  pr pria  autopromo o.
Prevalece,  por m,  a  conota o  instrumental,  no  sentido  de  que  vista  como
caminho para se alcan arem certos objetivos [...] se us ssemos outra linguagem,
dir amos  que  participa o  metodologia,  algo  comum  a  todas  as  pol ticas
sociais redistributivas, porque  o caminho fundamental de todas (DEMO, 2001,
p. 67).

A pesquisa desenvolvida com os profissionais da EEC fornece-nos argumentos para afirmar que

dos doze sujeitos pesquisados 8 enfatizam a participa o na escola aos fins, aos resultados. Desse

universo  2  inserem  a  necessidade  da  participa o  como  ato  educativo,  conforme  a  fala  da

Professora H e Coordenadora C.  A pesquisa mostrou-nos que o papel do gestor como articulador

da participa o ainda  mencionado.  Outros depoimentos favorecem essa nossa dedu o:

O exerc cio da democracia participativa na escola  assegurado quando o gestor
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possui  conhecimento  t cnico,  vis o  e  lideran a,  para  estimular  a  participa o
dos diversos segmentos da escola na elabora o, tomada de decis es, controle e
avalia o  das  a es  educacionais  da  escola  [...]  a  Democracia  participativa  na
escola  apesar  de  ser  uma  conquista  significativa  para  os  profissionais  da
educa o,  tamb m  representa  um  grande  desafio  que  precisa  ser  enfrentado  e
trabalhado no interior da escola para que cada segmento entenda a import ncia
de  sua  participa o  e  assuma  de  fato  a  responsabilidade  pela  constru o  e
efetiva o da democracia participativa na escola (Coordenadora D, 24/8/2011).

O processo de globaliza o, por sua vez, exerce press o sobre os contextos locais exigindo

uma certa flexibiliza o do gestor para colocar em pr tica suas habilidades e compet ncias, a fim

de que seja din mico para mobilizar a equipe em busca de geis equacionamentos no cotidiano da

escola. Acerca da flexibiliza o dos novos modelos de gest o Oliveira (1997) afirma que

[...] se por um lado incorpora antigas conquistas dos movimentos organizados e
das resist ncias dos trabalhadores s formas capitalistas de organiza o e gest o
do  trabalho,  por  outro,  o  fazem  atribuindo-lhes  novos  significados,  o  que  faz
com que tenham na apar ncia conte dos mais consensuais,  mas na sua pr tica
efetiva conservem pressupostos autorit rios.  [...]  essas tend ncias respondem a
exig ncias  internas  e  muito  mais  o  fazem  com  rela o  aos  constrangimentos
externos,  o  que  pode  ser  constatado  quando  se  observam as  orienta es  das
propostas elaboradas em mbito federal, estadual e em muitos casos municipais
e  a  comparam s  recomenda es  dos  Organismos  Internacionais  (OLIVEIRA,
1997, p. 96).

As  pr ticas  de  gest o  impostas  ao  diretor  e  comunidade  escolar  s o  adotadas  como

padr o  eficaz  de  gest o,  como  conseguimos  constatar  na  observa o  feita  na  ECC  e  nos

depoimentos  das  Coordenadoras  C,  E  e  D.  Com  certo  autoritarismo  delegam  para  um  l der  a

iniciativa  de  a o  democratizante  na  escola,  embora  pleiteiem  a  participa o,  reproduzindo  o

modelo preconizado pelo Progest o.

Nesse  sentido,  a  centraliza o,  alimentada  pelos  pr prios  profissionais  da  escola

desmobiliza o processo de participa o e de democratiza o das rela es pedag gicas e pol ticas

da  ECC  e  n o  transp e  o  sentido  do  discurso  oficial  sobre  o  democr tico.  Na  pr tica,  n o  se

efetiva  o  processo  de  democratiza o  da  gest o  escolar,  ainda  que  a  Vice-diretora  tenha  boa

vontade de realiza-lo, apesar do mecanismo de elei o direta garantido pela instru o normativa

n . 03/2009. Mant m-se, desse modo, o car ter conservador da administra o escolar.

A situa o de legalizar a democratiza o da escola e a participa o  discutida por Demo

(2001), como se constata a seguir que:

 No  fundo  existe  uma  ironia,  mas  que  profundamente  l gica:  direito  algo
incondicionalmente devido; por m, s  se efetiva, se conquistado. Por isso, n o
basta consignar os direitos na letra, fazer declara es verbais, aprimorar textos
constitucionais,  se  os  interessados  n o  insurgirem  na  teoria  e  na  pr tica  seus
direitos (DEMO, 2001, p. 61).
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O  conceito  de  cidadania  como  resultante  do  processo  de  conquista  de  direitos  pelos

sujeitos  sociais,  aludido  pelo  autor,  ainda  n o  realidade  na  EEC,  uma  vez  que  os  seus

profissionais, como pertencentes a essa institui o n o realizam a es que manifestem o processo

de conquista da democratiza o das rela es que se estabelecem na escola.

 Conforme  Paro  (2008),  a  aus ncia  de  rela es  de  pertencimento  determinada  por  um

condicionante ideol gico presente no interior da escola e na sociedade em que esta se insere. Esse

condicionante  poder  ser  ultrapassado  medida  que  a  pr tica  leve  ao  aprendizado  pol tico,

suscitando  interesse  nas  pessoas  em  se  transformarem  em  sujeitos  part cipes  das  rela es

democr ticas na escola e na sociedade.

A Professora H considera a democracia na escola como um processo educativo, existente

na conviv ncia:

 um  modo  de  conviv ncia  humana  e  os  alunos  devem  encontrar  na  escola  a
possibilidade  de  vivenci -la.  Cada  um  podendo  participar  da  elabora o  das
discuss es e das tomadas de decis o a respeito dos problemas que acontecem na
institui o (Professora H).

Esta  Professora  entende  que  o  gestor  n o  age  sozinho,  pois  as  decis es  s o  tomadas

coletivamente. Entende, tamb m, que

A gest o democr tica permite levar em conta os diferentes interesses presentes
na  escola.  Torna  a  escola  acess vel  a  todos.  Uma  gest o  democr tica
significativa na vida de toda a comunidade escolar, crian as, funcion rios, pais,
participando  das  decis es  que  afetam  a  vida  e  a  organiza o  da  escola
(Professora H).

A  Professora  H  traduz  com  maior  proximidade  nosso  entendimento  de  gest o

democr tica, ao externar a rela o da democracia com a vida e organiza o da escola.

J  a  Professora  G  se  expressa  assim: gest o  democr tica  n o  significa  que  haja  uma

democracia e participa o na escola .

Avaliamos, ent o, que a percep o dos sujeitos respondentes, excluindo a Professora H e

Coordenado  C,  em  rela o  ao  papel  do  gestor  escolar  aproxima-se  do  perfil  de  gestor  l der,

conforme est  contido no Progest o.  Reproduz a no o de gest o democr tica disseminada pelo

Progest o  e  atribui  ao  gestor  o  m ximo  de  responsabilidade  sobre  o  processo  democr tico  da

escola.

As  avalia es  realizadas  pelos  sujeitos  apresentam percep es  sobre  democracia,  gest o

democr tica e  participa o pr ximas das ideias  disseminadas pelo Progest o.  Nesse sentido foi

poss vel apreender que
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apesar  de  a  democracia  na  escola  n o  ser  considerada  como  resultado  do  Progest o,  os

depoimentos  revelaram  a  reprodu o  das  ideias  do  Programa,  como  ocorre

sistematicamente  com  os  treinamentos  planejados  sob  a gide  dos  princ pios

neoliberais  nos  quais  o  aligeiramento  dos  conte dos  e  a  pr tica  pela  pr tica  se  tornam

modelo formativo;

para  a  quase  totalidade  dos  sujeitos,  o  significado  de  democracia  na  escola  o

envolvimento coletivo na tomada de decis o;

a gest o democr tica na escola  entendida como a participa o e intera o de todos nas

decis es.  Nos depoimentos, aparece como  sin nimo de participa o;

a gest o democr tica como processo educativo ainda  embrion ria entre os profissionais

desta escola;

a participa o em dez respostas est  vinculada aos resultados e ao espa o burocr tico da

institui o;

em duas respostas a nfase recai na participa o como processo educativo;

a  exist ncia  de  uma  gest o  democr tica  na  escola  atribu da  exclusivamente  a

responsabilidade do diretor;

o diretor  percebido como l der m ximo, a mesma concep o  veiculada pelo Progest o;

as perspectivas te ricas do Programa est o dispersas nos conceitos e nas percep es que

as gestoras t m do plano de gest o, dos seus objetivos e metas de trabalho;

o modelo de gest o gerencial do Progest o esta implicitamente presente em todo o Plano

de  Gest o  da  EEC,  percept vel  pela  prioridade  atribu da  melhoria  dos  resultados  e  do

desempenho dos alunos;

apesar de a Diretora n o ter participado do treinamento do  Progest o, a Vice-Diretora fez

a capacita o em 2001, o que permitiu identificar as ideias do Programa incorporadas no

documento de trabalho das gestoras. Elas n o fizeram men o direta ao Progest o, exceto

em rela o ao gerenciamento financeiro;

os  condicionantes  materiais,  institucionais  e  ideol gicos  presentes  na  escola  s o

alimentados tamb m pelos pressupostos de gest o gerencial do Progest o;

os  condicionantes  n o  s o  percebidos  pelos  profissionais  da  EEC  como  os  maiores

impeditivos da democracia no espa o escolar;

 poss vel  dizer,  todavia,  que  a  participa o,  como  base  leg tima,  entendida  como

exerc cio de autonomia pol tica e possibilidades de aperfei oamento das rela es humanas

est o em permanente movimento na sociedade e consequentemente na escola.

Depreendemos  que  a  democracia  na  EE  esta  em constru o.  Haja  vista  que  para  dez
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sujeitos a democracia se aproxima principalmente do cumprimento da legisla o, uma democracia

formal.  Para  dois  sujeitos  se  aproxima  de  uma  democracia  substancial,  considerando  ser  a

participa o  um  processo  de  aquisi o  de  comportamento  democr tico.  Reiteramos  que  a

categoria primordial, democracia, favoreceu o tratamento das informa es reveladas pela an lise

documental, considerando as possibilidades de contribui o para a ado o de pr ticas formais ou

substanciais de democracia na escola.

Ainda que tenhamos identificado uma pr tica de democracia formal e substancial na realidade

da escola depois do Progest o,  cabe lembrar as palavras de Afonso (2011):

[....] se, por um lado, as pol ticas sociais e educacionais podem ser interpretadas
como instrumentos de controle social e como formas de legitima o da a o do
Estado  e  dos  interesses  das  classes  dominantes  por  outro  lado,  tamb m  n o
deixam  de  poder  ser  vistas  como  estrat gias  de  concretiza o  e  expans o  de
direitos  sociais,  econ micos  e  culturais,  tendo,  neste  caso,  repercuss es
importantes na melhoria das condi es de vida dos trabalhadores e dos grupos
sociais  mais  vulner veis  l gicas  da  explora o  e  da  acumula o  capitalistas
(AFONSO, 2011, p.22).

 preciso  construir  alternativas,  a  fim  de  que  as  seguintes  palavras  de  Souza  se  tornem

refer ncia de um passado distante.

Toda  educa o  ocidental  tem  por  base  o  princ pio  da  luta  e  da  competi o -
donde a rivalidade. A crian a  for ada a aprender o mais rapidamente poss vel,
a  fim de ultrapassar,  por  todos os modos,  seus companheiros de classe.  O que
erradamente  se  chama  de concorr ncia  amistosa  assiduamente  cultivado,
mantendo-se  esse  mesmo  esp rito  fortificado  e  vivo  em  todos  os  detalhes  de
manifesta o da vida, o que acaba em explodir em forma de dio, de agress o,
etc. (SOUZA, 1989, p. 56).
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CONSIDERA ES FINAIS

 Em  nosso  percurso  de  elabora o  deste  estudo,  esfor amo-nos  para  identificar  qu o  a

viv ncia da democracia estava presente na escola por meio da gest o, ap s os gestores escolares

terem  sido  capacitados  pelo  programa  de  forma o  continuada  em  servi o,  ofertado  pela

Seduc/PA em parceria com o Consed .

Nessa  trajet ria  analisamos  a  concep o  contempor nea  de  democracia,  o  que  nos

permitiu compreender o jogo de for as antag nicas em disputa na defini o do seu significado e

das  suas  caracter sticas  pol ticas,  sociais  e  ideol gicas  reformuladas  nas  diferentes pocas  da

hist ria da humanidade. Os aspectos destacados em nossos estudos evidenciaram a necessidade de

compreendermos  a  democracia  em  diferentes  contextos  pol tico-sociais.  Constatamos  que  o

modelo pol tico democr tico foi se firmando como um fato irrevers vel no mundo moderno.

Das  concep es  de  democracia  analisadas,  substancial,  formal,  representativa  e  direta,

compreendemos  que,  em  face  de  seus  princ pios  e  fins,  da nfase  dada  ao  processo,  o  respeito

conferido ao conte do,  igualdade e liberdade, o tipo de democracia que possibilita uma pr tica

democr tica efetiva  a democracia substancial.

Conclu mos que o modelo de gest o proposto pelo Progest o  compat vel com o modelo
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de gest o adotado na reforma empreendida pelo Estado brasileiro na d cada de 1990, qual seja o

modelo  gerencial.  A  flexibilidade,  descentraliza o  administrativa,  a nfase  em  indicadores  de

desempenho, pr prias do modelo de gest o gerencial tamb m s o propaladas pelo Progest o.

Conclu mos  que  a  implementa o  de  programas  e  projetos  voltados  para  a  gest o

democr tica  da  escola  fez  parte  das  indica es  e  estrat gias  dos  movimentos  de  porte

internacional  que  eclodiram  nos  anos  de  1990.  As  indica es  e  estrat gias  convergiam  para

aprimoramento  dos  sistemas  educacionais  que  seria  alcan ado  por  meio  de  estrat gias  de

aperfei oamento das capacidades gerenciais, anal ticas e tecnol gicas.

O  Progest o  resulta  dessas  recomenda es,  uma  vez  que  constitui  um  programa  de

capacita o  em  servi o,  destinados  a  quem  ocupa  fun o  de  lideran a  e  faz  uso  de  tecnologia

como possibilidade de melhorar a gest o da educa o b sica.

Com  efeito, os  compromissos  assumidos  pelo  Brasil  com  os  organismos  internacionais

acarretaram  as  reformas  educativas,  em  proposi es  que  encaminham  para  novos  modelos  de

gest o do ensino p blico, com base em formas mais flex veis, participativas e descentralizadas da

administra o das responsabilidades.

Inferimos que a gest o baseada nos resultados e nos indicadores de desempenho constitui

fator  central  da  moderniza o  da  educa o.  Esse  modelo  norteou  as  pol ticas  educacionais  da

d cada  de  1980/1990,  que  incorporaram  a  descentraliza o,  participa o  e  autonomia  como

estrat gia  para  melhoria  dos  sistemas  de  ensino.  A escola  de  educa o  b sica,  por  conseguinte,

aderiu ao modelo que t m como crit rio a realidade das empresas privadas.

 Desse modo, obtivemos como resultado de nossos estudos, a constata o de que a gest o

baseada  nos  indicadores  de  desempenho,  ainda  que  sob  a  ret rica  da  descentraliza o  e  da

participa o,  deixa  de  ser  sin nimo  da  afirma o  de  uma  igualdade  substantiva,  impede  o

aumento da participa o efetiva da comunidade escolar  na gest o e busca convencer acerca dos

benef cios das rela es democr ticas institu das por ela.

Apreendemos tamb m que a ideia de democracia, a de gest o democr tica e participa o

difundidas no referencial te rico adotado por n s diferem das disseminadas pelo Progest o.

Foi  comprovado  que  a  no o  de  gest o  veiculada  pelo  programa  de  natureza

gerencialista  e  foi  disseminada  em  decorr ncia  das  recomenda es  dos  movimentos

neoconservadores que pretendiam aumentar a efici ncia das institui es p blicas, baseando-se nas

propostas neoliberais e nas caracter sticas do modelo de gest o gerencial.

A pol tica no Estado do Par  no per odo de 1995/1999 foi norteada pelo modelo de gest o

gerencial.  Argumenta-se em favor da eleva o dos ndices de desempenho da educa o. Nossos

estudos  indicaram  que  a  Seduc/Par  desenvolveu  o  Progest o,  no  per odo  pesquisado,  em
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conformidade com a l gica neoliberal e que consolidou a concep o de democracia sugerida pelo

Progest o,  revigorando  e  mantendo  as  pr ticas  conservadoras  de  gest o,  de  matriz  da  gest o

gerencial.

No  Estado  do  Par  a  gest o  democr tica  constitui  uma  pol tica  de  governo  e  n o  de

Estado.  Assim  sendo,  a  pol tica  de  gest o  democr tica  est  tangenciada  pelas  circunst ncias  de

programa  de  a o  do  governo  estadual.  N o  h ,  pois  continuidade  no  desenvolvimento  das

pol ticas  educacionais.  A  cada  gest o,  a  pol tica  de  educa o  alterada  segundo  o  partido  que

administra o Estado, conforme explicitado no cap tulo tr s.

As  implica es  da  concep o  de  democracia  veiculada  pelo  Progest o  nas  pr ticas  de

gest o na escola, objeto desta pesquisa s o evidentes no sentido de democracia incorporado, qual

seja: um processo que pode ajudar na melhoria escolar, mas destitu do das condi es objetivas de

trabalho  que  favore am  as  pr ticas  democr ticas  nestes  espa os.  As  condi es  materiais,

institucionais,  e  ideol gicas,  constituem  verdadeiros  impedimentos  da  democracia  na  Escola

Estadual Caraj s por meio da gest o.

Em  nossos  estudos,  as  constata es  dos  elementos  de  democratiza o  constantes  no

Progest o,  democracia,  gest o  democr tica  e  participa o,  denotam  a  ado o  de  um  discurso  e

pr ticas  democratizantes,  pautadas  no  modelo  de  moderniza o  da  gest o  gerencial.  A  pr tica

observada  e  constada  pelas  informa es  inclu das  nos  question rios,  contradiz,  contudo,  esse

discurso.  A  realidade  comprova  que  a  gest o  da  EEC  est  assentada  no  modelo  formal  de

democracia,  que  pouco  ou  nada  tem  a  contribuir  para  que  se  amplie  a  participa o,  como  um

aspecto  relevante  para  uma  democracia  comprometida  com  a  transforma o  social  do  contexto

escolar  e  para  a  forma o  cidad  da  comunidade  interna  escola  professores,  alunos,

t cnico-adminstrativos, gestores e da comunidade de seu entorno.

Apresentando  ambiguidades,  o  Progest o  fornece  indicadores  fundados  no  conceito  de

administra o p blica, vinculado  nova conjuntura de participa o e a es coletivas. Mant m, no

entanto, a es de cunho autorit rio no espa o escolar, ao defender o papel do gestor escolar como

l der  m ximo.  Assim,  os  idealizadores  e  implementadores  do  Progest o  disseminam ser  poss vel

converter  a es  autorit rias  e  verticalizadas  em  pr ticas  democr ticas  e  participativas,  como

propagado nos materiais did ticos e cadernos de estudo - os M dulos.

Conclu mos que, embora o Progest o articule o discurso da m xima participa o, em seus

documentos,  o  foco  da  a o  individualizada.  O  resultado  uma  participa o  concedida  e

mensurada por par metros relacionados  participa o individual, negligenciando a colegialidade.

O Progest o enfatiza o papel do gestor como l der, com capacidade de envolver os demais

sujeitos da escola. Incide nos efeitos administrativos e pedag gicos resultados passiveis de aferi o

visando  eleva o de ndices de desempenho, para premiar, anualmente, os melhores gestores da
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escola p blica.

No  Plano  de  Gest o  da  EEC,  h  evid ncias  das  ideias  de  democracia,  da  gest o

democr tica e da participa o em conson ncia com o Progest o.

Nossos estudos mostraram, tamb m, que na percep o de noventa por cento dos sujeitos

da  escola,  o  programa  n o  influenciou  pr ticas  de  democracia,  embora  os  sujeitos  tenham

declarado  haver  mudan as  m nimas  no mbito  interno  da  escola  no  tocante  a  uma  pr tica

democr tica.

Os condicionantes institucionais do autoritarismo s o refor ados pelos pr prios sujeitos da

escola quando delegam autoridade a um nico indiv duo, no caso, a diretora. Os respondentes do

question rio afirmam que algumas coordenadoras n o se sentem parte no processo de constru o

da  democracia  na  escola.  Ademais,  esperam  da  diretora  a  a o  para  a  democracia.  Apesar  da

exist ncia de elei o direta para a dire o, a democracia n o acontece na escola, e o entendimento

de  democracia  fica  reduzido  ao  voto,  o  que  transforma  a  gest o  democr tica  em  apenas  um

m todo administrativo e burocr tico.

Identificamos  nas  respostas  dos  sujeitos  a  introje o  de  elementos  divulgados  pelo

Progest o, quais sejam: democracia, gest o democr tica, participa o, papel do gestor, vale dizer,

a perspectiva gerencialista.

As  constata es  permitem-nos  afirmar,  tamb m,  que  o  paradigma  disseminado  pelo

Progest o  no  seu  material  did tico,  atinge  as  escolas  e  seus  sujeitos,  em  uma  perspectiva

reconceitualizada  de  gest o  democr tica.  Desse  modo,  as  mudan as  que  o  programa  tem

provocado na EEC est o voltadas para a  consolida o de uma democracia formal,  n o trazendo

altera es substanciais na concretude da escola, no tocante  viv ncia democr tica.

Aludimos,  aqui,  ao  fato  de  que,  para  a  democracia  concretizar-se  verdadeiramente,  os

sujeitos da escola precisam participar da reflex o acerca de que as medidas tomadas em prol da

educa o  escolar  brasileira  n o  podem ser  compreendidas  fora  da  din mica  internacional  e  dos

condicionantes imediatos de uma democracia gerencial.

T o  importante  quanto  demonstrar  a  forte  influ ncia  das  recomenda es  de  organismos

internacionais  na  pol tica  educacional  de  gest o  democr tica  e  no  pressuposto  de  gest o

disseminado  pelo Progest o  s o  os  enfrentamentos s  condi es  materiais  de  trabalho  para

tornarem-se favor veis a uma transforma o democr tica na escola, uma vez que a democracia se

faz em sociedades democr ticas, com institui es democr ticas, com sujeitos democr ticos.

Evidentemente  h  barreiras  a  serem  superadas  na  constru o  de  uma  participa o  na

escola  que  a  transforme,  de  fato,  em  espa o  democr tico,  onde  pessoas  democr ticas  realizam

atividades de ensino e de forma o democr tica.

Coerentemente  com  essa  vis o  importante  reafirmarmos  que  a  an lise  da  realidade

115144



institucional e as informa es colhidas nesta investiga o refor am a necessidade de implanta o

de  democracia  substancial, como  processo  educativo  para  a  forma o  de  sujeitos  livres  para

pensar e decidir suas escolhas.

Mudar  o  que  precisa  ser  mudado  nas  escolas  depender  da  vontade  de  cada  um  na

forma o de uma vontade coletiva para o enfrentamento dos estruturantes sociais. De fato  muito

significativo que os projetos alternativos ven am os modelos autorit rios de gest o e superem a

in rcia dos ap ticos e desencantados.

Esperamos  que  as  discuss es  aqui  empreendidas  e  os  resultados  alcan ados  venham

contribuir  com  a  realiza o  de  uma  democracia  substancial  na  escola,  como  valoroso  ato

educativo pessoal e social.
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AP NDICE A - Roteiro de an lise documental
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1. Identifica o da democracia, gest o democr tica e participa o nos m dulos do Progest o.

2. Identifica o da democracia, gest o democr tica e participa o no plano de gest o da EEC.

3. Identifica o  da  democracia,  gest o  democr tica  e  participa o  nos  question rios  aplicados

com os sujeitos universo da pesquisa da EEC.

Documentos analisados

M dulos do Progest o.

Plano Estadual de Educa o 1995/1999: Diretrizes para a melhoria do Ensino no Par .

Orienta es  para  a  Gest o  Democr tica  da  Escola  P blica  Estadual  Processo  de

Escolha para Diretor e Vice-diretor (1997).

Pol tica Educacional do Estado do Par /2004.

Projeto Pedag gico da Escola: orienta es para sua elabora o (1998).

I Confer ncia Estadual de Educa o (2008).

A Educa o B sica no Par  Elementos para uma Pol tica Educacional Democr tica e

de Qualidade Par  Todos (Vol. I e II, 2008).

Pol tica de Educa o B sica do Estado do Par  (2008).
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AP NDICEB - Roteiro de question rio aplicado aos sujeitos da EEC

DADOS PESSOAIS

1. Nome (opcional): ____________________________________________________

2. Idade: _____________________________________________________________

3. Naturalidade:Concei o do Araguaia ( ) sim ( ) n o Cidade/Estado?

__________________________________________________________________

4. H  quanto tempo em Concei o do Araguaia? ____________________________

5. Gradua o: _______________________________________________________

6. P s-gradua o: _______________________________________________________

7. H  quanto tempo voc  est  na educa o? __________________________________

8. H  quantos anos voc  trabalha nesta escola? ______________

9. Nesta escola, qual a sua carga hor ria semanal? _____________________________

10. rea de atua o: _____________________________________________________

11. Al m  da  Rede  Estadual,  voc  atua  em  outra  rede  de  ensino?  (  )  sim  Qual  (is)?

___________________________________________________ ( ) n o

12. Nos ltimos anos, voc  fez algum curso de aperfei oamento? ( ) sim ( ) n o

Qual(is):

13. Existe  uma proposta  da Rede Estadual  de Educa o para  a  Gest o da Escola  desde 2001,  o

Progest o. Voc  o conhece?

( ) sim. Qual sua opini o a respeito dessa proposta?

( ) n o. Por qu ?

1.Como voc  avalia a influencia do Progest o nas a es dos gestores desta escola?
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2-Voc  percebe  diferen as  entre  a  gest o  que  era  feita  na  escola  antes  de  seus  profissionais
realizarem o curso do Progest o com a gest o atual?

Sim ( )

N o( )

Em que aspectos? 

3- A democracia participativa na escola pode ser considerada como resultado do curso Progest o?

Sim ( )

N o( )

Por qu ?

4.  Atualmente  fala-se  muito  em  gest o  democr tica  na  escola.  Como  voc  entende  uma  gest o
democr tica na escola?

5. Para voc  existe uma pr tica de democracia participativa na escola?

Sim ( )

N o( )

Por qu ?

6. Para voc  o que significa democracia na escola?

7.  A  gest o  constitui  uma  das  formas  de  a o  que  assegura  o  exerc cio  da  democracia
participativa na escola?

Sim ( )

N o( )

Porque?

8. Outras observa es que gostaria de fazer a respeito da democracia participativa na escola ainda
n o mencionada.
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