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RESUMO 

 
Diante de um contexto, em que a pandemia da Covid-19 gerou complexidade na área 
da educação, com destaque na gestão pedagógica, e suscitou comprometimento no 
processo de aprendizagem, constituiu-se o problema de pesquisa: Qual o papel 
pedagógico da gestão escolar na implementação da BNCC com foco na recuperação 
da defasagem educacional causada pela pandemia de COVID-19 na educação? Para 
responder à questão proposta, tem-se como objetivo geral analisar as práticas 
pedagógicas de gestão escolar para a recuperação da defasagem educacional em 
escolas particulares de ensino fundamental e médio de um município estado de São 
Paulo, sob a óptica de políticas públicas como a BNCC - Base Nacional Comum 
Curricular. Tem-se como pressuposto que, a gestão escolar é um elo relevante entre 
a educação de qualidade e o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Trata-
se de uma pesquisa de natureza aplicada. Como procedimentos, foi estabelecida a 
pesquisa de campo, com abordagem e tratamento dos dados de forma quantitativa e 
qualitativa, se caracterizando como pesquisa descritiva e exploratória. No referencial 
teórico foram apresentadas discussões conceituais sobre a Educação como pilar 
essencial para o desenvolvimento social; Educação no contexto da pandemia e pós-
pandemia, Gestão pedagógica escolar e implementação da BNCC - Base Nacional 
Comum Curricular. Foram acessados documentos referentes à Legislação 
Educacional e pandêmica, a pesquisa Censo Escolar da Educação Básica 2022. Tal 
referencial foi base de apoio para guiar a pesquisa e definir mais claramente as 
variáveis que compõem o espectro investigado e, ainda orientar o procedimento 
metodológico utilizado para busca e construção da resposta ao problema de pesquisa. 
Assim, para conhecer e analisar a realidade do tema em busca de alcançar o objetivo 
proposto foi realizada pesquisa de campo em 3 escolas particulares de Ensino 
Fundamental II e Médio, do munícipio de São Joaquim da Barra (SP) com atuação no 
contexto pós pandemia, os respondentes foram os professores e os gestores 
pedagógicos. A partir do confronto e análise dos dados coletados no ambiente escolar 
com o referencial teórico, foi possível observar que cabe a gestão pedagógica escolar 
atentar-se para as necessidades de todos os envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem, identificar as necessidades dos alunos, transformar a escola em um 
espaço de acolhimento e adotar uma metodologia que proporcione a promoção do 
ensino e a formação integral dos discentes, através da elaboração de propostas 
pedagógicas e curriculares, materiais didáticos e avaliações direcionadas as questões 
a serem enfrentadas em suas particularidades. Verificou-se também que, dentre 
outras ações, a BNCC e a sua política de padronização do currículo podem contribuir 
para a recuperação de déficits de aprendizagens decorrentes da pandemia. Como 
contribuição, é apresentada a formalização de reflexões a partir dos resultados, em 
uma proposta de ações, voltadas para gestores pedagógicos escolares, para a 
elaboração ou valorização de estratégias de gestão, com o potencial de colaborar na 
minimização dos efeitos da pandemia e, fortalecer a implementação e aplicação da 
BNCC e, consequentemente impulsionar o desenvolvimento social, econômico e 
cultural do país. 

Palavras-chave: Educação. BNCC. Gestão pedagógica escolar. Desenvolvimento 
social. Educação pós-COVID-19. 

  



ABSTRACT   

Given a context in which the COVID-19 pandemic has created complexity in the area 
of education, with emphasis on pedagogical management, and has compromised the 
learning process, the research problem was established: What is the pedagogical role 
of school management in the implementation of the BNCC with a focus on recovering 
the educational gap caused by the COVID-19 pandemic in education? To answer the 
proposed question, the general objective is to analyze the pedagogical practices of 
school management for recovering the educational gap in private elementary and high 
schools in a municipality in the state of São Paulo, from the perspective of public 
policies such as the BNCC - National Common Curricular Base. It is assumed that 
school management is a relevant link between quality education and the 
socioeconomic development of a region. This is an applied research. As procedures, 
field research was established, with a quantitative and qualitative approach and data 
treatment, characterized as descriptive and exploratory research. The theoretical 
framework presented conceptual discussions on Education as an essential pillar for 
social development; Education in the context of the pandemic and post-pandemic, 
School pedagogical management and implementation of the BNCC - National 
Common Curricular Base. Documents related to Educational and pandemic legislation, 
and the 2022 Basic Education School Census survey were accessed. This framework 
was a support base to guide the research and define more clearly the variables that 
make up the investigated spectrum, and also guide the methodological procedure used 
to search for and construct the answer to the research problem. Thus, in order to 
understand and analyze the reality of the theme in order to achieve the proposed 
objective, field research was carried out in 3 private Elementary II and High School 
schools in the municipality of São Joaquim da Barra (SP) operating in the post-
pandemic context, the respondents were teachers and pedagogical managers. By 
comparing and analyzing the data collected in the school environment with the 
theoretical framework, it was possible to observe that it is up to school pedagogical 
management to pay attention to the needs of everyone involved in the teaching and 
learning process, identify the needs of students, transform the school into a welcoming 
space and adopt a methodology that provides the promotion of teaching and the 
comprehensive education of students, through the elaboration of pedagogical and 
curricular proposals, teaching materials and assessments aimed at the issues to be 
addressed in their particularities. It was also found that, among other actions, the 
BNCC and its curriculum standardization policy can contribute to the recovery of 
learning deficits resulting from the pandemic. As a contribution, the formalization of 
reflections based on the results is presented, in a proposal of actions, aimed at school 
pedagogical managers, for the elaboration or valorization of management strategies, 
with the potential to collaborate in minimizing the effects of the pandemic and, 
strengthen the implementation and application of the BNCC and, consequently, boost 
the social, economic and cultural development of the country. 

Keywords: Education. BNCC. School pedagogical management. Social development. 
Post-COVID-19 education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No final do ano de 2019 e início de 2020, o mundo começou a enfrentar 

os efeitos da pandemia da COVID-19, o que obrigou as autoridades de saúde a 

imporem medidas sanitárias de isolamento social. Como consequência, a rotina das 

pessoas ao redor do mundo, restaram alteradas, como alternativa para conter a 

proliferação deste novo vírus, que se logo mostrou altamente contagioso e 

potencialmente fatal. No início, a expectativa era da imposição de uma quarentena 

com duração de poucas semanas, porém, a realidade logo demonstrou que a 

retomada à normalidade ainda demandaria de muito tempo para acontecer. A 

sociedade então se viu obrigada a desenvolver estratégias para adaptação àquilo que 

então passaria a ser considerado o novo normal pelos próximos anos.  

  A partir desta necessidade de distanciamento social, as instituições de 

ensino de todos os níveis, precisaram se adaptar repentinamente e então adotar 

sistemas remotos de ensino. Este encerramento das aulas presenciais em escolas e 

universidades, afetou mais de 90% dos estudantes ao redor do mundo, segundo 

dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 2020).  

  No Brasil, o ensino remoto perdurou por quase dois anos e as escolas 

brasileiras foram as que permaneceram fechadas por mais tempo por causa da 

pandemia (cerca de 40 semanas no ano letivo de 2020, enquanto no resto da América 

Latina foram 20 e na Europa, 10 semanas), sendo que até o início de 2021, 91,9% 

das redes públicas ainda funcionavam apenas por meio de ensino remoto (BOSON, 

2022). O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizou uma pesquisa denominada 

“Resposta educacional à pandemia de COVID-19 no Brasil”, e demonstrou que 99,3% 

das escolas brasileiras suspenderam as atividades presenciais durante a pandemia. 

(INEP, 2022). 

  Ocorre que, as instituições de ensino, públicas e particulares, os alunos 

e a grande maioria dos docentes, não estavam preparados para enfrentar esta nova 

realidade. 

  Neste contexto, o interesse pelo tema surgiu pela observação desta 

pesquisadora, em sala de aula, após o retorno presencial das aulas, pós pandemia, 
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de que a grande maioria dos alunos, não possui conhecimento para acompanhar e 

desenvolver plenamente a aprendizagem esperada para acompanhar os estudos. O 

sistema de ensino remoto que precisou ser adotado, em virtude do isolamento social, 

fez com que grande parte dos estudantes, não conseguisse obter a aprendizagem 

necessária para o seu nível educacional e as vezes, nem ao menos para a sua 

formação básica.  

  A educação é um direito social fundamental, constitucionalmente 

garantido a todos os brasileiros indistintamente (BRASIL, 1988), razão pela qual a 

existência, nesta seara pública, de políticas, como por exemplo a Base Nacional 

Curricular (BRASIL, 2017).  

  A Base Nacional Comum é um documento de caráter normativo (também 

conhecida como BNCC), com a finalidade de padronizar os currículos da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (BRASIL, 2023) pautando-se no 

que estava previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 

(BRASIL, 1996). Sua estrutura é focada no anseio por uma padronização através da 

estruturação de 10 competências gerais, que são apresentadas na Seção 2, bem 

como competências específicas e habilidades, divididas em áreas de conhecimentos, 

a fim de direcionar, na seara pedagógica, o processo de ensino-aprendizagem 

(BRASIL, 2017).  

  Observa-se que as 10 competências gerais da BNCC (BRASIL, 2017) 

estão diretamente ligadas a questões como empreendedorismo, formação de 

estudantes, empatia, criatividade e desenvolvimento e que tais objetivos, integrados 

e indivisíveis, servem de base para a propositura de ações nos 15 anos seguintes a 

sua implementação, ocorrida em 2015, equilibrando as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável a saber: a ambiental, a econômica e a social, em áreas 

fundamentais para o ser humano e para todo o planeta (ONU, 2023). O governo do 

Estado de São Paulo também aborda a questão das competências em seu Currículo 

Paulista: “Essas competências gerais contemplam integradamente conceitos, 

procedimentos, atitudes e valores, enfatizando a necessidade de desenvolvimento de 

competências socioemocionais” (São Paulo, 2019, p. 22). 

E, neste contexto a gestão pedagógica escolar tem enfrentado muitos 

desafios nesta fase de pós pandemia, novos desafios diante às dificuldades antigas 

se acumulando com as novas dificuldades, com relação à adaptação de alunos e 
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professores aos diferentes formatos de aprendizagem, propiciando problemas de 

comunicação e possíveis perdas no cumprimento das atividades curriculares. 

  Diante deste cenário, constituiu-se o problema de pesquisa: Qual o papel 

pedagógico da gestão escolar na implementação da BNCC com foco na recuperação 

da defasagem educacional causada pela pandemia de COVID-19 na educação?  

  Foram constituídas as seguintes hipóteses: a gestão pedagógica escolar 

pode atuar de forma eficaz, para recuperação da aprendizagem decorrente do ensino 

remoto em tempos de pandemia de Covid-19. E ainda que, a gestão escolar é um elo 

relevante na relação entre a educação de qualidade e o desenvolvimento 

socioeconômico de uma região. 

  Assim, para responder à questão proposta, tem-se como objetivo geral 

desta pesquisa analisar as práticas pedagógicas de gestão escolar para a 

recuperação da defasagem educacional em escolas particulares de ensino 

fundamental e médio de um município estado de São Paulo, sob a óptica de políticas 

públicas como a Base Nacional Comum Curricular. 

  Para alcance do objetivo geral, destaca-se a necessidade de se atentar 

para os seguintes objetivos específicos norteadores desta pesquisa:  

-  Discorrer sobre a pandemia de COVID-19 e os seus impactos na educação  

- Evidenciar eventuais deficiências na aprendizagem dos alunos e como essa questão 

vem sendo trabalhada pela gestão escolar, destacando as políticas educacionais em 

curso, em especial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com vistas a 

minimização dos impactos da defasagem educacional pós pandemia. 

- Levantar e discutir as estratégias da gestão pedagógica escolar de instituições 

privadas sob a ótica da cultura organizacional, relevantes para com a gestão do 

processo de ensino-aprendizagem, mediante abordagem em escolas de um município 

paulista. 

Como procedimentos metodológicos, foi estabelecida a pesquisa de 

campo em 3 escolas particulares de Ensino Fundamental II e Médio, do munícipio de 

São Joaquim da Barra (SP), com abordagem e tratamento dos dados de forma 

quantitativa e qualitativa, se caracterizando como pesquisa descritiva e exploratória. 

No referencial teórico são apresentadas discussões conceituais sobre a Educação 

como pilar essencial para o desenvolvimento social; Educação no contexto da 

pandemia e pós-pandemia, Gestão pedagógica escolar e implementação da BNCC - 

Base Nacional Comum Curricular. Foram acessados documentos referentes à 
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Legislação Educacional e pandêmica, a pesquisa Censo Escolar da Educação Básica 

2022. Tal referencial foi a base de apoio para guiar a pesquisa e definir mais 

claramente as variáveis que compõem o espectro investigado e, ainda orientar o 

procedimento metodológico utilizado para busca e construção da resposta ao 

problema de pesquisa.  

  O presente estudo está estruturado em 5 Seções, sendo esta introdução 

parte da Seção 1. 

  A Seção 2 aborda a questão da educação como pilar essencial para o 

desenvolvimento social sob a perspectiva das políticas públicas, com destaque à 

BNCC - Base Nacional Comum Curricular, ante o estudo das obras de Delors (1998); 

Freire (1996) (2014); Guimarães (2020); Libâneo (2015); Sacristan (1998); Sen 

(2010); Câmara (2019); Camillo et al (2021); Casagrande e Alonso (2022); Hypolito 

(2021); Silva, Nelson e Silva (2018); Theis (2019); Brum (2020); Francini e Moreno-

Pizani (2020); Hipler, Fraga e Silva (2020); Miranda, Tugas e Romeiro (2022); Peroni, 

Caetano e Arelalo (2019; Scarpioni (2021); entre outros 

  O desenvolvimento deve ser visto não como um fim em si, mas como um 

meio para o aperfeiçoamento da vida humana, tendo por base o respeito e a 

implementação dos direitos fundamentais. Assim, no presente estudo, o conceito de 

desenvolvimento encontra-se relacionado à satisfação das necessidades da geração 

atual, no contexto do ensino-aprendizagem, analisando os déficits educacionais que 

precisam ser sanados. Não pode ser ignorado o fato de que o desenvolvimento de 

uma determinada região é muito dependente do nível educacional proporcionado à 

sua comunidade.  

  Nesta seção também são analisadas as políticas públicas voltadas a 

educação básica, com ênfase ao estudo da implementação da Base Nacional Comum 

Curricular e de como este documento pode nortear as ações dos gestores 

pedagógicos escolares. 

  A Seção 3 analisa a dinâmica escolar imposta pela pandemia de COVID-

19 e seus impactos na educação, na vida dos alunos e dos profissionais da educação, 

em decorrência das práticas obrigatórias de isolamento social e ensino remoto e 

virtual.  

  O sistema educacional brasileiro já enfrentava desafios estruturais bem 

anteriores ao surgimento da pandemia em 2019, ligados principalmente a 

desigualdade de acesso à educação, disparidades regionais e a falta de investimento 
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adequado. A pandemia apenas culminou no acirramento da crise educacional no país, 

visto que as instituições de ensino, principalmente as da rede pública, não estavam 

preparadas para enfrentar esta nova realidade, com a adoção integral e instantânea 

deste sistema de educação virtual e remota.    

  Mediante estudos como de Pereira (2022); Santos e Queiroz (2021); 

Fritsch et al. (2021); Hora, Corrêa e Oliveira (2022); Nakano, Roza e Oliveira (2021); 

Almeida, Jung e Silva (2021); Antunes, Porto e Queiroz (2022); Arruda, Gomes e 

Arruda (2021); Oliveira et al. (2021); Pinheiro, Zambianco e Moro (2020); Rech e 

Pescador (2022); Rodrigues e Conceição (2022), Silva e Ciavatta (2022); Gatti (2020); 

entre outros, analisa-se como que a ausência da escola presencial pode impactar o 

desempenho educacional e socioemocional dos alunos, bem como as dificuldades 

encontradas não apenas por estes, mas também por professores e gestores 

pedagógicos, para fazer a educação acontecer em tempos de isolamento social. 

  A Seção 4 aborda discussões conceituais sobre a gestão pedagógica 

escolar como papel de destaque para a qualidade educacional sob a perspectiva da 

cultura organizacional, como mecanismo de enfrentamento às questões educacionais 

que pode coibir ou alavancar a qualidade do ensino.  

  A função da gestão pedagógica é zelar pelo avanço dos processos 

pedagógicos relacionados a aprendizagem e a educação atual, neste período pós-

pandemia, urge de práticas diferenciadas, voltadas para a recuperação dos possíveis 

déficits educacionais causados pela obrigatoriedade das aulas remotas e virtuais. A 

seção será embasada em estudos de gestão com pesquisadores como Lück (2009); 

Cunha e Cunha (2016); Botler (2018); Silva, Silva e Gomes (2021); Costa e Hermes 

(2023); Oliveira e Carvalho (2018); entre outros.  

  As instituições de ensino, de todos os níveis de formação, necessitam 

de uma adequada e eficiente gestão educacional, como forma de se estruturar 

adequadamente para alcançar sucesso na recuperação de aprendizagem destes 

alunos. A gestão pedagógica escolar interfere nos resultados do processo educativo, 

razão pela qual quando, bem estruturada e focada em ações positivas tem papel de 

destaque no sucesso educacional e no desempenho de seus alunos.  

Na Seção 5, para alcance do objetivo proposto, para conhecer e analisar 

a realidade do tema em busca de alcançar o objetivo proposto é apresentada a 

pesquisa de campo em 3 escolas particulares de Ensino Fundamental II e Médio, do 
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munícipio de São Joaquim da Barra (SP) com atuação no contexto pós pandemia, os 

respondentes foram os professores e os gestores.  

  A pesquisa tem relação com a linha de pesquisa “Dinâmicas Territoriais 

e Desenvolvimento Regional”, tendo em vista que o objeto de estudo é a gestão 

escolar, vinculada ao Sistema Educacional Nacional, interações determinantes para 

diferentes formas de atuação, relevantes no processo educacional condição que 

justifica conhecer as atitudes e valores que ocorrem para estas interações e atuação 

na educação básica, para seguir na busca e conquista do desenvolvimento social e, 

portanto do desenvolvimento regional.   

  A gestão pedagógica escolar, como objeto da pesquisa, está 

diretamente ligada ao desenvolvimento regional, por ser um componente essencial do 

sistema educacional e que por sua vez, é um dos pilares do desenvolvimento social.  

A investigação das interações, atitudes e valores presentes na gestão 

escolar e as diversas políticas públicas municipais, estaduais e nacionais a serem 

aplicadas, contribui para a compreensão e impacto das dinâmicas territoriais, sendo 

que a pesquisa apresenta uma oportunidade valiosa para aprofundar o conhecimento 

sobre o papel da gestão pedagógica escolar no desenvolvimento social e regional.  

  Como contribuição da pesquisa, busca-se que o entendimento e a 

reflexão de que as interações e valores impetrados no processo de gestão pedagógica 

escolar, possa fortalecer a reestruturação e enfrentamento dos desafios trazidos pela 

pandemia de COVID-19. E, consequentemente, como resultado concretizou-se a 

formalização das reflexões em uma proposta com ações no tocante à gestão, voltadas 

para gestores pedagógicos escolares, com o potencial de colaborar na busca por 

minimizar os efeitos da pandemia, no tocante à recuperação na defasagem do ensino-

aprendizado.   
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2 EDUCAÇÃO COMO PILAR ESSENCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

  A educação deve ser vista como elemento fundamental das mudanças 

e, por consequência, nas cadeias produtivas locais e globais (CÂMARA, 2019). A 

promoção de educação de qualidade na sociedade, munindo as pessoas se de 

informação e conhecimento, as tornam capazes de ir em busca de novos horizontes, 

adentrando em outras dimensões do desenvolvimento humano, e com base em 

informação, conhecimento, cultura e educação, aprendem e rompem com muitas das 

suas limitações ao longo da vida (CAMILLO et al, 2021). 

  A visão tradicional de desenvolvimento, centrada no crescimento 

econômico, progresso, industrialização e uso intensivo de tecnologia, foi por muito 

tempo considerada o único caminho para garantir a qualidade de vida e o 

aperfeiçoamento da humanidade. (SILVA, NELSON e SILVA, 2018), porém a  ideia 

de desenvolvimento enquanto crescimento econômico aparentemente tem entrado 

em esgotamento, fazendo com que haja a necessidade de repensar o sentido 

atribuído à questão e nas melhores estratégias para alcança-lo, deixando de analisar 

apenas sob o foco econômico (THEIS, 2020), sendo que a educação vem 

despontando como um fator para que se possa solucionar os mais diversos problemas 

sociais, como por exemplo a violência e as desigualdades, razão pela qual, 

estabelecer uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e garantir a 

aprendizagem ao longo da vida para todos é primordial para o desenvolvimento 

sustentável em qualquer sociedade e assim e assim contribuir para o cumprimento da 

Agenda 2030 (CÂMARA, 2019). 

  De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

educação é um direito garantido universalmente a todos os seres humanos. Em seu 

artigo 26, preconiza o direito a educação básica, obrigatoriamente gratuita para todos 

e independentemente da idade, a qual todos devam ter acesso, assim como à 

alfabetização (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). 

  No Brasil, a Constituição Federal elaborada e promulgada em 1988, 

também denominada de Carta Magna, garante em seu artigo 6º que, entre outros, a 

educação é um direito social fundamental de todos os brasileiros. 
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  O texto constitucional ainda aborda a educação em seu Capítulo III, 

Seção I (artigos 205 a 214) e define em seu artigo 205 que: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988). 

  Desse modo, observa-se que é dever do Estado e da família, garantir a 

todos, o direito à educação, que será promovida e incentivada pela sociedade em 

geral. O Estado tem a atribuição a elaboração de leis que venham de encontro às 

necessidades para a garantia de uma educação de qualidade a todos, indistintamente.  

  No ano seguinte a promulgação da Constituição Federal, foi instituído 

pela Lei 8.069/90, o denominado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que na 

seara da educação, assim dispõe em seu art. 53: “A criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (...)” (BRASIL, 1990). 

  Clarividente  pois, que a educação é um direito social fundamental, 

universalmente garantido, visto que institui no ser humano um processo de 

desenvolvimento individual inerente à sua própria condição e que deve ser visto 

sobretudo, como um direito coletivo.  

  O Sistema Educacional Brasileiro (SEB) é composto por instituições de 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), de 

educação superior, federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, assim como 

instituições federais de educação profissional e tecnológica (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2023). 

  O sistema educacional brasileiro também inclui entes públicos como o 

Ministério da Educação (MEC), responsável por garantir a qualidade do ensino e 

concentra informações como, a composição do corpo docente e discente dos 

estabelecimentos públicos e particulares de ensino, matrícula, frequência e histórico 

escolar dos alunos. De acordo com o Ministério da Educação, os dados podem ser 

compartilhados com órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional interessados e com outras entidades, para fins de 

formulação, implementação, execução, avaliação e monitoramento de políticas 

públicas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2023). 

  Pertencente ao Ministério da Educação, há a Secretaria de Educação 

Básica (SEB) que trabalha no planejamento, orientação, coordenação e 
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implementação de políticas para a educação básica, por meio da cooperação didático-

pedagógica, tecnológica, técnica e financeira. As ações desenvolvidas visam à 

melhoria da qualidade das aprendizagens e da valorização e qualificação dos 

docentes, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para acesso integral a 

educação básica, com vistas ao desenvolvimento pessoal e ao exercício da cidadania, 

premissas básicas da nossa sociedade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2023). 

  Nesta seara, os programas e ações governamentais seguem os 

objetivos estratégicos do Compromisso Nacional pela Educação Básica, iniciativa 

divulgada em julho de 2019 pelo Ministério da Educação, em parceria com o Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) e cujo objetivo é tornar o Brasil referência em 

educação básica na América Latina até 2030 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2023).  

  Em 1996 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9.394/96), que em seu art. 2º dispõe que:  

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 
 

  Os documentos que norteiam a educação básica são a Lei Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica e o Plano Nacional de Educação, além claro, da Constituição 

Federal de 1988 e do já mencionado, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  Em 2018, foi homologado o documento da Base Nacional Comum 

(também conhecida como BNCC) para os currículos da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio e que estava previsto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, a LDB. 

Figura 1 – Base Nacional Comum Curricular 

 
Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2017). 
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  A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter 

normativo, que determina o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais a serem desenvolvidas, de modo a assegurar direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (BRASIL, 2017), em conformidade com o que preceitua o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Destinado estritamente à educação escolar, e 

embasado pelo artigo 1º, § 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

estabelece conhecimentos, competências e habilidades, as quais é almejado que 

todos os estudantes desenvolvam ao longo de sua escolaridade básica, sendo 

norteada por princípios éticos, políticos e estéticos. 

  Para Hypolito (2021, p. 41): 

A BNCC está baseada em um modelo de padronização curricular, baseado 
em competências, supostamente desenvolvido para melhorar a preparação e 
o desempenho estudantil para os exames padronizados e para as atividades 
avaliativas de cada sistema para fins de melhoria do IDEB (1). 
 

  Para o autor, a BNCC é a expressão local de uma padronização 

curricular global (Hypolito, 2021, p. 39). Assim, ao ter como objetivo nortear os 

currículos escolares a partir dessas perspectivas, a BNCC coloca em prática o que 

está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em especial em seu 

artigo 9º, inciso IV, que dispõe que cabe ao Governo Federal:  

Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996). 
 

  Focada na padronização dos currículos escolares, a BNCC foi elaborada 

mediante um processo colaborativo participativo e que contou com a participação de 

especialistas em educação e pesquisadores, com vistas a elaboração de um 

documento completo e contemporâneo, que correspondesse às necessidades atuais 

dos estudantes brasileiros e consequentemente contribuir com a sua formação e na 

construção do conhecimento necessário, preparando-os para o futuro, enquanto 

cidadãos globalmente críticos e conscientes de seu papel na sociedade. A BNCC 

representa atualmente um documento guia, a ser seguido por todas as escolas, com 

vistas a formação destes alunos, norteando os materiais didáticos e os instrumentos 

pedagógicos que toda instituição de ensino e cada docente fará uso em suas salas de 

aula (BRASIL, 2023).   

  O então Ministro da Educação, a época da homologação da última etapa 

da BNCC, Rossieli Soares da Silva, descreve em sua introdução, que este documento 
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visa: “garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, (...) 

apoiando as escolhas necessárias para a concretização dos seus projetos de vida e 

a continuidade dos estudos.”. (BRASIL, 2017). Infere-se do texto do ministro, que 

BNCC sugere uma abordagem educacional que visa o desenvolvimento integral dos 

estudantes, com vistas a construir seus projetos de vida e a manterem uma trajetória 

contínua de aprendizado. 

  Ao analisar a sua estrutura, constata-se que a BNCC tem o condão de 

uma reforma educacional (MIRANDA, TUGAS e ROMEIRO, 2022), pautada na busca 

por uma padronização através da formulação de 10 competências gerais, bem como 

competências específicas e habilidades, divididas em áreas de conhecimentos, a fim 

de direcionar, na seara pedagógica, o processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2017).  

  No plano da BNCC, competência é a capacidade de resolver as 

necessidades cotidianas, de desenvolver plenamente o exercício da cidadania e de 

conseguir se sobressair no ambiente de trabalho através da aquisição de 

conhecimentos habilidades, atitudes e valores, enquanto que por conhecimentos, o 

documento nos traz que são conceitos e procedimentos a serem aprendidos e que 

habilidades são as práticas cognitivas e socioemocionais indicando que estas devem 

ser observadas e utilizadas didaticamente na construção do conteúdo que será 

ministrado em todas as etapas do ensino básico (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), conforme preconiza a LDB (BRASIL, 2017). 

Quadro 1 - Competências Gerais da Educação Básica – BNCC 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
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7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2017). 
 

  Por sua vez, o artigo 210 da CF reconhece a importância de que sejam 

“fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 1988), demonstrando a constitucionalidade da Base e da 

padronização de currículos para a formação básica em nosso país. 

  Esta padronização curricular faz parte de um importante rol de políticas 

educacionais, conquistadas após o processo de democratização iniciado a partir da 

década de 1980. De início surgiu a CF/88 e a LDB, com o princípio da gestão 

democrática da educação, a gratuidade da educação e a compreensão da educação 

básica como sendo os ensinos infantil, fundamental e médio (PERONI, CAETANO e 

ARELARO, 2019), que serviram para embasar a criação da BNCC e na opinião de 

FRANCINI e MORENO-PIZANI (2020, p. 2): “Elaborar políticas públicas educacionais 

no Brasil implica lidar com desigualdades históricas e realidades tão vastas quanto o 

próprio País.”. 

  Neste hiato, desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 

1996 até a versão final da BNCC, foram percorridas várias etapas em prol da 

construção do currículo escolar. No ano de 1997, foram criados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (também conhecidos por PCNs), materializados em 10 volumes 

e direcionados para o Ensino Fundamental, que aquela época correspondia da 1ª a 4ª 

série, para servirem como referenciais de qualidade para a educação brasileira e assim 

auxiliar gestores e professores no desenvolvimento do currículo e na execução de seu 

trabalho (BRASIL, 2023).  

  Em 1998 foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da 

5ª a 8ª série do Ensino Fundamental (BRASIL, 2023). Visava servir como orientação 

para que as escolas brasileiras formulassem seus currículos, mediante a proposta de 
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construção de uma base comum nacional para o ensino fundamental sem se 

desvincular de suas próprias realidades e como consequência, promover uma 

formação cidadã e democrática nos alunos (TEIXEIRA, 2000), enquanto que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), cujo objetivo era, 

entre outros, orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias de 

ensino (BRASIL, 2023), somente foram lançados no ano de 2000. 

  No ano de 2008, foi criado o Programa Currículo em Movimento cujo 

objetivo é melhorar a qualidade da educação básica através do desenvolvimento do 

currículo da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio e em 2010, é 

realizada a Conferência Nacional de Educação (CONAE), que contou com a presença 

de especialistas em educação para debater e discutir acerca da Educação Básica 

(BRASIL, 2023).  

  Durante a conferência foi elaborado um documento que tratava da 

necessidade de se criar uma Base Nacional Comum Curricular, como parte de um 

Plano Nacional de Educação e em 2010 foram criadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNs), voltadas inicialmente para o Ensino 

Infantil e Fundamental, com o objetivo de orientar o planejamento curricular das 

escolas através de normas obrigatórias a serem seguidas e somente em 2012, essas 

Diretrizes para o Ensino Médio (BRASIL, 2023). 

  Ainda em 2010, o Ministério da Educação fixou, através da Resolução nº 

7 de dezembro de 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais e alterou o Ensino 

Fundamental para 9 (nove) anos (BRASIL, 2023). De acordo com o artigo 8º da 

Resolução: “O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a 

população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, 

também, a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo”. 

(BRASIL, 2010). 

  Esta mesma resolução traz em seu artigo 9º a definição do termo 

“currículo”, muito abordado na BNCC: 

Art. 9º O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, 
como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno 
do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular 
vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente 
acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes 
(BRASIL, 2010). 
 

  Em 2014 é aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com 20 metas para a melhoria da qualidade 
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da Educação Básica e no mesmo ano é realizada a 2ª Conferência Nacional pela 

Educação (Conae), organizada pelo Fórum Nacional de Educação (FNE) na qual fora 

elaborado um documento que trazia propostas e reflexões para a Educação brasileira, 

sendo um importante referencial e incentivo para a elaboração da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2023); (HIPLER, FRAGA, SILVA, 2022). 

  A BNCC começou ser discutida a partir do ano de 2015, com o I 

Seminário Interinstitucional, que reuniu todos os assessores e especialistas 

envolvidos em sua elaboração da Base e nomeados pela Portaria nº 592, de 17 de 

junho de 2015, sendo a sua 1ª versão disponibilizada em 16 de setembro de 2015 

(HIPLER, FRAGA, SILVA, 2022). Em dezembro, escolas de todo o país se 

mobilizaram para discussão do documento preliminar, sendo disponibilizada a 2ª 

versão da Base em 03 de maio de 2016 (BRASIL, 2023) 

  Posteriormente aconteceram 27 Seminários Estaduais com professores, 

gestores e especialistas, entre 23 de junho a 10 de agosto de 2016, promovidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime) para debater a 2ª versão da BNCC e em 

agosto começou a ser redigida a 3ª versão (HIPLER, FRAGA, SILVA, 2022). 

  O Ministério da Educação entregou a versão final da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em abril de 

2017 para elaboração de um parecer e de uma resolução e sua homologação pelo 

Ministro da Educação ocorreu em dezembro do mesmo ano (BRASIL, 2023). A 

Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que institui e orienta a 

implantação da Base Nacional Comum Curricular, em seu artigo 1º a define como:  

[...] como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e 
adultos no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua 
implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias 
federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares” (BRASIL, 2017). 

 
  Posteriormente em 02 de abril de 2018 o Ministério da Educação 

entregou ao Conselho Nacional de Educação a 3ª versão da BNCC etapa Ensino 

Médio (BRASIL, 2023) e em agosto, profissionais da área da educação de todo o país 

se mobilizaram para discutir e contribuir com o documento, através da criação de 

comitês de debate e do preenchimento de um formulário online, sugerindo melhorias 

para a Base (HIPLER, FRAGA e SILVA, 2022) e em 14 de dezembro de 2018, o então 
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ministro da Educação, Rossieli Soares, homologou o documento da Base Nacional 

Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio (BRASIL, 2023).  

  Atualmente o Brasil tem uma Base com as aprendizagens previstas para 

todas as etapas da Educação Básica (BRASIL, 2017). A intenção do Ministério da 

Educação é que a BNCC seja o eixo central da reforma educacional brasileira, 

orientando desde a formação de professores, a adequação de livros e recursos 

didáticos, o alinhamento das avaliações e o provimento de infraestrutura escolar 

(PERONI, CAETANO e ARELALO, 2019). O documento traz as diretrizes para que 

todos os alunos do país tenham a garantia de um ensino equitativo igualitário 

(BRASIL, 2017). 

  Dentro deste contexto, a BNCC desempenha papel fundamental, 

pontando as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver 

ao longo da educação básica (BRUM, 2020); (BRASIL, 2023); (BRASIL, 2017); 

(HYPOLITO, 2021) e expressa, portanto, uma igualdade de ingresso e permanência 

em uma escola, muito importante no Brasil, um país em desenvolvimento, que 

apresenta desigualdades educacionais com relação ao acesso e a garantia de 

aprendizado (BRASIL, 2017); (MIRANDA, TUGAS e ROMEIRO, 2022). Sendo o 

Brasil, conhecido pelas desigualdades, tanto em questão de raça, sexo e condição 

socioeconômica das famílias brasileiras, mais uma razão pela qual as instituições 

escolares devem se planejar com equidade e reconhecer as diferentes necessidades 

dos estudantes (BRASIL, 2017). Portanto, as instituições escolares deverão adaptar 

seus currículos escolares, seus projetos político pedagógicos e suas ações 

educacionais, inspiradas pela BNCC (HYPÓLITO, 2021), porém adaptadas as 

realidades de seus estudantes e da comunidade a qual encontram-se inseridas 

(MIRANDA, TUGAS, ROMEIRO, 2022). 

  Trata-se de um documento oficial, que direciona os currículos de todas 

as instituições escolares brasileiras, tanto das redes estaduais, municipais, como 

também as instituições de ensino particulares e cujo objetivo é padronizar as 

aprendizagens, através do desenvolvimento de competências e habilidades, para 

todos os estudantes indistintamente (HIPLER, FRAGA e SILVA, 2022). O objetivo é 

garantir que todos os estudantes brasileiros, das três etapas da educação básica, 

tenham direito de receber a mesma formação (MIRANDA, TUGAS, ROMEIRO, 2022), 

com base em competências e habilidades comuns, adaptadas a suas realidades, tanto 

locais, quanto temporais e sociais (BRASIL, 2017).  



28 
 

  Com vistas a alcançar e cumprir com a BNCC, cada instituição de ensino 

tem o direito elaborar seu próprio currículo com base neste documento (FRANCINI e 

MORENO-PIZANI, 2020), sendo que este é um processo que envolve um conjunto de 

práticas diversas, desde as decisões políticas até as ações pedagógicas voltadas para 

a formação dos sujeitos no contexto escolar (SACRISTÁN, 1998). Por currículo, 

entende-se como um norteador do conteúdo que os estudantes vão precisar aprender, 

abrangendo conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a vida cotidiana e 

para formar cidadãos aptos ao mundo do trabalho (MIRANDA, TUGAS e ROMEIRO, 

2022). Para Demerval Saviani (2000, p. 2), currículo é o conjunto das atividades 

nucleares desenvolvidas pela escola.  

  São os conteúdos que serão estudados, as competências e habilidades 

as serem desenvolvidas, o que o aluno precisa aprender em cada etapa de seu ensino 

com vistas a sua plena formação (BRASIL, 2017). A BNCC é uma referência nacional 

de natureza obrigatória, que tem o papel de orientar os currículos dos estados e 

municípios ao trazer os objetivos que se esperam dos estudantes das etapas do 

Ensino Básico (BRASIL, 2023); (MIRANDA, TUGAS, ROMEIRO, 2022); (BRUM, 

2020). 

Considerando a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, é de fundamental importância a construção de currículos que 

assegurem uma educação equitativa e de qualidade a todos, favorecendo para que 

os estudantes construam o seu conhecimento, focados em sua formação cidadã e 

consequentemente (SCARPIONI, 2021), isso contribua para o desenvolvimento social 

(VARGAS, 2019). O mundo atual e globalizado, encontra-se em rápidas e contínuas 

transformações, assim como a sociedade contemporânea urge que estes jovens 

tenham uma formação crítica (LÜCK, 2009); (SETÚBAL, 2010); (ALMEIDA, JUNG e 

SILVA, 2021) e um conhecimento baseado em competências, habilidades e atitudes 

capazes de lhes tornarem diferenciados e competitivos ao completar todas as etapas 

do ensino básico (ALMEIDA, JUNG, SILVA, 2021).  

  Para o educador Paulo Freire (1996) uma das dinâmicas mais 

importantes da prática educacional crítica, é a de conseguir propiciar aos seus 

estudantes a experiência de se assumirem como sujeitos sociais e históricos, 

pensantes, comunicadores e transformadores, dentro das suas relações uns com os 

outros. O aluno é um ser humano em formação (GUIMARÃES, 2020) e precisa de ser 

nutrido de conhecimentos interdisciplinares que lhe garantam meios de se 
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desenvolver de forma positiva e sustentavelmente, buscar pela narrativa coerente e 

adequada daquilo que considera seu projeto de vida e assim contribuir para a 

construção de um futuro melhor para todos. A educação deve capacitar a humanidade 

a ser protagonista do seu próprio desenvolvimento (DELORS, 1999). 

   O conceito de desenvolvimento, surgido a partir de 1987, leva em 

consideração outras questões além da econômica, como equidade e justiça social 

(SILVA, NELSON e SILVA, 2018), razão pela qual deve-se criar meios de oferecer um 

ensino igualitário e inclusivo, a fim de construir cidadãos pensantes e capazes de 

contribuir pela narrativa do desenvolvimento de sua comunidade, pois a educação tem 

relação positiva com crescimento econômico e diminuição das desigualdades sociais 

(SETÚBAL, 2010).  

  Há que se diferenciar desenvolvimento econômico com desenvolvimento 

social. Uma sociedade pode ter um desenvolvimento econômico muito grande, mas 

carecer de desenvolvimento social e há também situações inversas (SEN, 2010). A 

título de exemplo, temos o Butão, um país asiático do Himalaia, conhecido por seu 

foco no bem-estar social, cujo governo mede o progresso do país com o Índice de 

Felicidade Nacional Bruta (FNB), que leva em consideração fatores como saúde, 

educação, meio ambiente e cultura (IRELAND e SPEZIA, 2014). Entretanto a renda 

per capita do país é baixa, o que faz com que este fique em 127º lugar na classificação 

do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU (PNUD, 2022).  

  Entre as estatísticas que medem o grau de desenvolvimento 

socioeconômico de um país, um dos principais é denominado Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), criado com a colaboração do economista indiano 

Amartya Sen, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 1998. (NOBEL PRIZE, 

1998). Os dados são pesquisados e calculados pelo PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento) e atualmente, os três pilares que constituem o IDH 

são: saúde, educação e renda. (SISTEMA POSITIVO DE ENSINO, 2022). 

  Para fins estatísticos do IDH, o acesso à educação (ou conhecimento) é 

calculado através do número médio de anos de educação recebidos durante a vida, 

por pessoas, a partir de 25 anos, e da expectativa de escolaridade para crianças, ou 

seja, quantos anos de escolaridade que uma criança, na idade de iniciar a vida 

escolar, pode esperar receber, caso os padrões prevalecentes de taxas de matrículas 

específicas por idade permanecerem os mesmos durante a sua vida infantil (PNUD, 

2023). Quanto maior for a quantidade de anos de educação básica obrigatória de um 
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país, melhor será a sua classificação para fins de IDH. (SISTEMA POSITIVO DE 

ENSINO, 2022).  

  A educação pode ser um agente transformador na vida das gerações 

mais novas, ensinando-as a valorizar atitudes, princípios e comportamentos (PNUD, 

2022). Para um dos criadores do IDH, o economista Amartya Sen, o conceito de 

desenvolvimento deve ser encarado como forma de liberdade e não deve ser 

analisado apenas sob o viés econômico. Para que se alcance o desenvolvimento, 

deverá se garantir as pessoas seus direitos fundamentais não apenas econômicos, 

mas também sociais e civis e consigam exercer suas liberdades políticas e sociais, 

gozar de oportunidades econômicas, acesso a saúde e educação de qualidade e 

participar da escolha e da tomada de decisões públicas. (SEN, 2010).  

  A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável visam 

melhorar condições ambientais, sociais, culturais, econômicas e educacionais de 

forma global, como uma nova proposta de desenvolvimento sustentável às pessoas e 

ao Planeta (BRASIL, 2014); (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2023). São uma resposta 

aos desafios globais da atualidade, que buscam garantir os direitos fundamentais das 

pessoas e promover o desenvolvimento sustentável (VARGAS, 2019). A noção de 

sustentabilidade acresce à perspectiva de desenvolvimento outras dimensões que 

ultrapassam o viés da economia, como justiça social e direito a um meio ambiente 

saudável e preservado (SILVA, NELSON, SILVA, 2018).  

  Com foco em seus 17 Objetivos e 169 Metas, os ODS objetivam 

erradicar a pobreza e a fome, reduzindo assim as desigualdades e garantindo uma 

vida saudável a todos, independentemente de gênero. Garantir o acesso à educação 

de qualidade, saúde com a disponibilidade de água potável e saneamento básico, 

trabalho digno que propicie crescimento econômico, paz e justiça a todos sem 

distinção. Preservar o meio ambiente e seus ecossistemas terrestres e marinhos, 

garantir o desenvolvimento sustentável nas cidades e comunidades, investindo em 

infraestrutura. Incentivar ao uso de energias renováveis e combater as mudanças 

climáticas, formando parcerias para o alcance desses objetivos. 

  Atualmente, é grande o número de pessoas no mundo, carentes em 

termo de desenvolvimento (SEN, 2010). São pessoas com pouco ou nenhum acesso 

a serviços de saúde, água potável, saneamento básico, alimentação mínima 

necessária a sobrevivência e mesmo em países considerados ricos ou desenvolvidos, 

bem como aqueles em desenvolvimento, é comum encontrarmos uma parcela da 
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população carente de oportunidades básicas como também educação funcional, 

trabalho adequado e remunerado corretamente, além de segurança e estabilidade 

econômica e social. Desenvolvimento passa a ser analisado como a capacidade de 

vencer estes problemas e conseguir superar estas privações (SILVA, NELSON e 

SILVA, 2018). Conclui-se então que uma educação de qualidade pode ser encarada 

como uma das ferramentas essenciais para que a sociedade consiga superar estes 

obstáculos. 

  Para Camillo et al. (2021), a base para o alcance de todos os objetivos 

da Agenda 2030 encontra-se na ODS-4, uma vez que, munidas de uma educação de 

qualidade, as pessoas alcançam a informação e o conhecimento necessário para 

mudar, rompendo assim com as suas limitações sociais e culturais e contribuindo para 

a construção de mudanças efetivas na sociedade. Uma educação de qualidade é 

essencial para que o ser humano possa alcançar outras dimensões do 

desenvolvimento, contribuindo significativamente para a criação e implementação de 

políticas públicas que favorecerão seus pares na sociedade, contribuindo para a 

construção de uma comunidade mais desenvolvida (SETÚBAL, 2010). 

  Infere-se assim que a educação está intimamente relacionada a 

construção de uma sociedade socialmente desenvolvida (BASSO e PIEROZAN, 

2022). A educação é responsável pela criação de seres humanos críticos e 

conscientes de seu papel enquanto cidadãos e assim, capazes de realizar escolhas 

de acordo com o seu projeto de vida, respeitando princípios éticos, inclusivos, 

democráticos, e analisando de forma global, questões socioambientais ligadas ao 

desenvolvimento sustentável, ações políticas, culturais e econômicas (SILVA, 

NELSON, SILVA, 2018). 

  Através da padronização dos currículos, a BNCC pretende assegurar, 

como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, que os alunos 

tenham obtido uma formação humana integral, com vistas à construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2017) e ao analisar as suas 10 

Competências Gerais da Educação Básica, destaca-se que: 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e 
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta (BRASIL, 2017). 
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  A educação é importante para que o ser humano, enquanto sujeito de 

natureza privilegiada, consciente e com capacidade de compreender a sua própria 

realidade, quando estimulado, possa vir a assumir uma postura transformadora no 

mundo, buscando soluções, através do seu trabalho para os desafios encontrados 

(FREIRE, 2014). O homem, quando munido de conhecimento e consciente de seu 

papel no mundo, tem poderes para trabalhar e buscar alternativas para o seu 

desenvolvimento pessoal. Para Libâneo (2015, p.22) as escolas devem ser um local 

apto ao desenvolvimento intelectual e a formação da personalidade dos estudantes. 

A educação deve ser encarada como papel indispensável à humanidade, para a 

implementação de valores de paz, liberdade e justiça social, diante dos inúmeros 

desafios do futuro (DELORS, 1999). 

  A relação entre educação de qualidade e desenvolvimento social, assim 

como a padronização dos currículos impostas pela BNCC são objeto de inúmeras 

pesquisas. Entretanto, após criteriosas análises, esta pesquisadora chegou a uma 

seleção de artigos para fundamentar o referencial teórico desta seção, os quais 

encontram-se discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Artigos sobre educação de qualidade, desenvolvimento social e BNCC 
Título do artigo  

Objetivo 

 

Resposta ao objetivo Autores 

Periódico e qualis 

Ano de publicação 

Tendências em educação 
qualidade para políticas públicas 

relacionadas aos livros e à 
promoção da leitura. 

 
Everton da Silva Camillo 

Fabiana Sala 
Leda Maria Araújo Lima 

Miriam Fernandes de Jesus 
Sirlaine Galhardo Gomes Costa 
Claudio Marcondes de Castro 

Filho 
Palabra clave – A2 - 2021 

Apresentar tendências em 
educação de qualidade a 
serem incorporadas nessas 
políticas públicas. 

As políticas públicas de 
promoção da leitura podem 
ter papéis amplos e 
complexos na sociedade, 
ainda mais relacionados à 
sustentabilidade, igualdade 
e humanidade. 

Ensino remoto emergencial, 
juventude e BNCC: processo de 
ensino-aprendizagem no ensino 

médio. 
 

Ana Lara Casagrande 
Katia Morosov Alonso 
Revista FAEEBA – A2 

2022 

Analisar o processo de ensino-
aprendizagem no Estado do 
Mato Grosso na etapa do 
Ensino Médio, em face da 
análise da Lei nº 13.415/2017, 
a BNCC, do Memorial de 
Elaboração do e dos 
Documentos de Referência 
Curricular para Mato Grosso- 
Novo Ensino Médio (SEDUC-
MT, 2020a e SEDUC-MT, 
2020b), problematizando com o 

Há um alinhamento, 
esperado, entre o 
Documento de Referência 
Curricular com os princípios 
da BNCC. Haverá inúmeros 
desafios no período pós-
pandemia, principalmente 
quanto a reconstrução do 
currículo nessa dinâmica. 
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ensino remoto, por conta da 
pandemia da Covid-19. 

Padronização curricular, 
padronização da formação 

docente: desafios da formação 
pós-BNCC. 

 
Álvaro Moreira Hypolito 

 
Revista Práxis Educacional – A2 

2021 

Analisar o processo de 
padronização curricular 
imposto pela BNCC e as 
decorrentes propostas 
curriculares dessa 
padronização para os cursos 
de formação inicial de 
professores. 

Atualmente o processo de 
padronização no ensino e no 
currículo tende a se alinhar 
com a padronização das 
propostas de formação 
docente, por causa da 
retirada do estado das 
políticas públicas, o que tem 
favorecido a expansão de 
relações entre o público e o 
privado. 

Do Desenvolvimento como 
Crescimento Econômico ao 

Desenvolvimento como 
Liberdade: A Evolução de um 

Conceito. 
 

Dalvanir Avelino Silva 
Aline Virginia Medeiros Nelson 
Maria Aparecida Ramos Silva 

Desenvolvimento Em Questão – 
A4 

2018 

Refletir sobre a concepção de 
desenvolvimento, construída a 
partir do século 20, abordando 
suas origens e significados, 
bem como os deslocamentos 
semânticos e as novas 
questões que atualmente 
norteiam o debate sobre o 
tema. 

As mudanças que ocorrem 
com relação à concepção de 
desenvolvimento ao longo da 
modernidade, em especial a 
concepção de 
desenvolvimento como 
liberdade, se coadunam com 
a percepção de 
desenvolvimento, defendida 
na atualidade pela ONU. 

O que é desenvolvimento 
regional? Uma aproximação a 
partir da realidade brasileira. 

 
Ivo Marcos Theis 
Redes. Revista do 

Desenvolvimento Regional – A1 
2019 

Conceituar o que é 
desenvolvimento regional, de 
forma que possa corresponder 
à realidade sociocultural 
brasileira. 

A problemática do 
desenvolvimento regional 
também recebe atenção em 
outros países além do Brasil. 
O processo de 
desenvolvimento desigual da 
economia brasileira privilegia 
a política têm perpetuado as 
disparidades 
inter-regionais no Brasil. 

Base Nacional Comum Curricular: 
cenário das pesquisas científicas 
sobre o processo de produção da 

política. 
 

Ana Elise Rodrigues Brum 
Revista online de Política e 
Gestão Educacional – A3 

2020. 

Compreender por meio das 
produções acadêmico-
científicas (artigos) as 
expectativas para 
implementação da BNCC. 

O principal desafio será 
colocar em prática um 
currículo (trazido pela 
BNCC) que foi elaborado 
alheio aos professores da 
educação básica.  

Os impactos da Base Nacional 
Comum Curricular na construção 

do currículo piracicabano. 
 

Eduardo Fernando Francini 
Maria Alejandra Moreno-Pizani 

Revista e-Curriculum – A2 
2020 

Estudar os impactos da BNCC 
e do currículo paulista (CP) na 
construção do currículo local 
(uma matriz única para a 
Educação Básica no contexto 
local piracicabano). 

A formação docente é 
fundamental para a 
implementação bem-
sucedida da BNCC, mas os 
programas de formação de 
professores no Brasil estão 
defasados e não dão conta 
de preparar os educadores 
para as novas demandas. O 
uso de tecnologias pode 
apoiar a implementação da 
BNCC e os gestores 
educacionais precisam estar 
atentos para garantir uma 
implementação eficaz da 
BNCC. 
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As perspectivas de competências 
na BNCC: uma análise à luz da 

pedagogia Freireana. 
 

Elis Laura Pinto Rieger Hipler 
Lídice Tiede Fraga 

Antonio Fernando Gouvêa da 
Silva 

 
Eccos - Revista Científica – A3 

2022. 

Analisar as competências 
gerais apresentadas na BNCC 
para os anos finais do Ensino 
Fundamental e investigar se a 
pedagogia freireana apresenta 
alternativas para a superação e 
enfrentamento de políticas 
neoconservadoras. 

Identificou-se que as 
competências apresentam 
características avessas a 
uma compreensão mais 
ampla e crítica, 
fundamentada na 
compreensão de educação 
crítica e conscientizadora de 
Freire. 

A implementação da BNCC em 
um município do ABC Paulista na 

perspectiva dos gestores 
escolares. 

 
Nonato Assis de Miranda 
Cristina Favaron Tugas 

Maria do Carmo Romeiro 
Revista @mbienteeducação – A2 

2022. 

Analisar as concepções dos 
gestores escolares sobre o 
processo de implementação da 
BNCC em São Bernardo do 
Campo no ABC paulista. 

Os diretores são favoráveis à 
BNCC, porém os 
professores não estão 
preparados para o 
desenvolvimento das 
competências gerais da 
BNCC. 

BNCC: disputa pela qualidade ou 
submissão da educação? 

 
Vera Maria Vidal Peroni 
Maria Raquel Caetano 

Lisete Regina Gomes Arelaro 
Revista Brasileira de Política e 

Administração da Educação - A1 
2019. 

Discutir a relação entre público 
e privado e os sujeitos que 
atuaram na elaboração da 
BNCC. 

A educação encontra-se em 
um espaço de disputa de 
projetos distintos e 
antagônicos. 

Gestão escolar a partir dos 
Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 4: um estudo 
da inserção da Agenda 2030 nas 
escolas municipais de São Paulo 

entre 2017-2019. 
 

Marcos Scarpioni 
Sapienza: Revista Internacional 
de Estudos Interdisciplinares – 

2021. 

Compreender um processo de 
gestão escolar pautado na 
Agenda 2030, especialmente 
pelo Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável 4 
(ODS4), direcionado as escolas 
municipais de São Paulo. 

O currículo pode sim 
contribuir para outra forma 
de gestão escolar, porém, 
neste instante, não é 
possível verificar 
qualitativamente quais são 
os reais benefícios oriundos 
desta nova forma de gestão. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos referidos autores. 
 

  Sendo a educação um processo social de desenvolvimento do ser 

humano, tem pilares norteadores, calcados em fundamentos, princípios e diretrizes, 

que visam colaborar no embasamento das ações educacionais promovidas pelas 

instituições escolares, contribuindo para a formação e a aprendizagem de crianças, 

jovens e adultos (LÜCK, 2009). “A educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas 

de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que 

permita navegar através dele” (Delors, 1998, p. 89). 
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3 A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA: A DINÂMICA 

ESCOLAR IMPOSTA E AS CONSEQUÊNCIAS DO ISOLAMENTO 

SOCIAL 

 

  Como foi destacado anteriormente, no início de 2020, a educação 

mundial começou a enfrentar uma nova realidade, o que ocasionou inúmeras 

alterações no sistema de ensino dos países.  

  Tudo isso porque o mundo começou a enfrentar uma pandemia, em 

decorrência da proliferação de um vírus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19) ou 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, que se iniciou na China no final do ano de 

2019 e rapidamente veio a se espalhar para os demais continentes, afetando 

bruscamente diversos setores da sociedade. Incialmente, em dezembro de 2019, foi 

considerada uma epidemia, porém os esforços para conter a disseminação do vírus 

não tiveram sucesso, o que fez com que de surto epidêmico, a Covid-19 tornou-se 

reconhecidamente pandêmica pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de 

março de 2020. (SANTOS, QUEIROZ, 2021). 

  A letalidade e o seu alto risco de contágio, obrigou as autoridades de 

saúde a imporem medidas sanitárias de isolamento social (OLIVEIRA, et al., 2021); 

(RECH e PESCADOR, 2022); (HORA, CORRÊA e OLIVEIRA, 2022), alterando a 

rotina de praticamente todas as pessoas ao redor do mundo, como forma de conter a 

proliferação deste novo vírus (RODRIGUES, CONCEIÇÃO, 2022).  

  Ante o desconhecimento inicial deste vírus, a expectativa era da 

imposição de uma quarentena com duração de poucas semanas e consequentemente 

o retorno rápido das pessoas às ruas e as suas atividades cotidianas, porém logo 

percebeu-se que seria necessário um período maior de isolamento social, sendo 

preciso a criação e adoção de adaptações para a realização de todas as atividades 

humanas (RECH e PESCADOR, 2022); (PEREIRA, 2022), construindo-se àquilo que 

então passaria a ser considerado o novo normal, não apenas pelas próximas 

semanas, mas como se viu, tornou-se realidade nos anos que se seguiram (ARRUDA, 

GOMES e ARRUDA, 2021). O que se viu ocorrer, portanto, foram meses de 

isolamento das pessoas no interior de suas residências, unicamente com os familiares 

que já dividiam o mesmo ambiente doméstico. A exceção se dava para aquelas que 
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pessoas que obrigatoriamente precisavam sair para trabalhar nos serviços tidos como 

essenciais durante a pandemia. As demais pessoas, precisaram se reinventar no 

interior de suas casas para sobreviver e continuar suas atividades cotidianas. 

  Nos meses que se seguiram, o mundo passou a falar praticamente a 

mesma linguagem, a da pandemia de COVID-19. Para mensurar a gravidade da 

situação que começaria a ser enfrentada, dados extraídos do portal do Ministério da 

Saúde, atualizados até 18/08/2023, as 08:13, contabilizam que somente no Brasil, 

37.750.389 de pessoas foram contaminadas pelo denominado por este vírus, sendo 

que dessas, 705.054 vieram a óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023). 

  Empregadores se viram obrigados a adotar um sistema de trabalho, até 

então, excepcionalmente utilizado, o chamado trabalho remoto ou teletrabalho e os 

que assim não conseguiram, pela incompatibilidade da atividade realizada, 

precisaram investir para adaptar os ambientes laborais de forma a deixar os locais 

seguros contra o vírus, bem como fornecer os equipamentos de proteção individual 

necessários, como por exemplo, máscaras faciais aos seus funcionários. Eis a nova 

realidade criada pela pandemia. E o Brasil, diferentemente de alguns países ao redor 

do mundo, não estava acostumado a enfrentar crises nesse patamar (BRASIL, 2020). 

  Na área da educação, as instituições de ensino de todos os níveis, 

públicas e privadas, precisaram se organizar repentinamente para a ausência física 

dos alunos e dos professores das salas de aulas e adotar o sistema de educação à 

distância, com atividades exclusivamente virtuais e remotas (HORA, CORRÊA e 

OLIVEIRA, 2022). A educação foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia de 

Covid-19 (SANTOS e QUEIROZ, 2021), razão pela qual urge conhecer mais 

profundamente como as situações de trabalho na escola se redesenharam diante de 

situações até então nunca experimentadas (SANTOS e QUEIROZ, 2021). A educação 

brasileira, principalmente com relação as etapas do ensino básico, sempre foi pautada 

pelo sistema tradicional e presencial de ensino. E mais. Sendo o Brasil, um país de 

dimensões continentais, impossível que todas as instituições de ensino espalhadas 

pelo território se adequassem de forma tão repentina a uma mudança estrutural de 

tamanha conjectura (BRASIL, 2020). 

  De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), a suspensão das aulas ocasionou sérias consequências 

nos sistemas de ensino e na vida de alunos e de suas famílias, com consequente 
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consequências para o desempenho educacional em diversos países (OLIVEIRA, et 

al., 2021).  

  No Brasil, o Parecer nº 5/2020 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), aprovado em 28 de abril de 2020, reorganizou o calendário escolar e 

possibilitou o cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, motivado pela necessidade de garantir a continuidade do 

processo educacional em meio à pandemia, que impossibilitou a realização de aulas 

presenciais em muitas escolas e instituições de ensino (BRASIL, 2020). A 

necessidade de adequação ocorreu para atender a regras da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação. Esta define que o calendário escolar deve ser de no mínimo 200 dias 

letivos (BRASIL, 1996). 

  O parecer foi um importante instrumento para garantir a continuidade do 

processo educacional em meio à pandemia e autorizou as instituições de ensino a 

adotarem calendários escolares individualizados, com a possibilidade de realização 

de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima 

anual prevista na LDB. Assim, cada instituição pode ser organizar conforme suas 

peculiaridades, desde que respeitada a carga mínima de dias letivos para o ano de 

2020. (BRASIL, 2020). 

  Este parecer, embora se tratasse de uma legislação de nível federal, não 

tinha o poder de suspender a realização das aulas presenciais no território brasileiro. 

Esta decisão era tomada pelas autoridades sanitárias e educacionais de cada estado 

ou município (GATTI, 2020) e na maioria dos casos, as aulas presenciais foram 

suspensas por decretos governamentais (BRASIL, 2020). 

  O primeiro ato legislativo do Estado de São Paulo, foi o Decreto nº 

64.864, de 16 de março de 2020, que suspendeu as aulas presenciais em todas as 

instituições, públicas e particulares da unidade federativa, desde o dia 19 de março, 

como resposta ao aumento dos casos de COVID-19 no estado e como uma medida 

necessária para evitar a propagação do vírus e proteger a saúde de alunos, 

professores e funcionários (SÃO PAULO, 2020). 

  Assim, as instituições de ensino de todos os níveis, públicas e 

particulares, desde o ensino infantil até o ensino superior, inesperadamente e 

abruptamente foram obrigadas a adotar novas formas de ensino, como o ensino a 

distância (EAD), o ensino híbrido e o ensino remoto, independentemente de sua 

condição, e da de seus alunos e professores (BRASIL, 2020).  
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  As instituições de ensino por meio de seus gestores, bem como seus 

professores, necessitaram investir, de acordo com a tecnologia e com os meios que 

possuíam à época (SILVA e CIAVATTA, 2022). Suas atividades deveriam ser 

planejadas e executadas de forma a garantir a qualidade do ensino e a aprendizagem 

dos alunos, bem como havia a necessidade de acompanhamento e avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. (BRASIL, 2020); (BASSO, PIEROZAN, 

2022). 

  Nesse sentido, Silva e Ciavatta (2022) destacam que os professores e 

gestores escolares se viram obrigados a adquirir equipamentos melhores e aumentar 

a velocidade de suas redes de internet e/ou contratarem novos serviços, acarretando 

um custo adicional para esses profissionais. Entretanto, nem todas as escolas 

dispunham de capital para investir em tecnologias (GATTI, 2020) e o Brasil, além de 

ser um país em desenvolvimento (SISTEMA POSITIVO DE ENSINO, 2023), tem uma 

política estrutural de não reconhecimento e baixa remuneração destes profissionais 

da educação (SETÚBAL, 2010).  

  De acordo com o relatório Education at a Glance 2021 da Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), elaborado com dados 

de educação de seus países membros e parceiros, o salário dos professores que 

lecionam nos anos finais do Ensino Fundamental na rede pública no Brasil é de 

aproximadamente US$ 25 mil por ano, enquanto nos demais países da OCDE esta 

remuneração gira em torno de US$47,988 anuais (IEDE, 2021). 

  A pandemia criou uma situação até então inesperada e obrigou que as 

instituições de ensino tomassem decisões rápidas, pulando as etapas necessárias 

para desenvolver uma educação digital online e de qualidade (SCHLEMMER e 

MOREIRA, 2020) e o que se viu foi um grande desafio para o sistema educacional 

brasileiro. O setor educacional, sempre acostumado com poucas e lentas mudanças, 

urgiu de uma reorganização e uma readequação sem ao menos ter tempo para refletir 

acerca das alterações necessárias para atender a essa emergência (PEREIRA, 2022). 

Colige-se que uma mudança estrutural nestes padrões, requer a implementação 

gradual com as devidas adaptações para não gerar impactos. 

  Não houve tempo ao menos de disponibilizar uma formação adequada 

para o seu corpo docente, bem como de preparar os alunos para esta nova realidade, 

muitos dos quais, nem tinham condições de acompanhá-la, por inúmeros fatores 

(GATTI, 2020). Nasceu então um novo ambiente educacional para a grande maioria 
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dos professores e alunos e consequente a isso, surgiram problemas, desafios e novos 

conhecimentos epistemológicos e tecnológicos foram requisitados e as metodologias 

de ensino em ambientes virtuais de aprendizagem demandaram da necessidade de 

adequação no processo de ensino-aprendizagem de estudantes (ANTUNES, PORTO 

e QUEIROZ, 2022). Pode-se inferir que, os professores que lecionavam em mais de 

uma instituição de ensino, certamente, precisaram aprender simultânea e 

instantaneamente a trabalhar com mais de uma plataforma digital, em diferentes 

ambientes virtuais de aprendizagem.   

  Exigiu-se dos profissionais da educação a reinvenção de teorias e 

práticas no processo de ensino-aprendizagem (HORA, CORRÊA e OLIVEIRA, 2022); 

(GATTI, 2020); (SILVA e CIAVATTA, 2022). Dos alunos, veio a difícil tarefa de 

conseguirem cumprir com os conteúdos e muitas vezes de ter as condições 

tecnológicas necessárias para acompanhar os estudos (SANTOS e QUEIROZ, 2021); 

(HORA, CORRÊA e OLIVEIRA, 2022). Plataformas online, videoconferências e 

conteúdos digitais se tornaram ferramentas essenciais para a continuidade da 

aprendizagem. A pandemia de COVID-19 obrigou todos os professores a trocar os 

quadros e as carteiras escolares pelas telas e aplicativos digitais dos celulares 

(PEREIRA, 2022), demonstrando-se a precariedade do processo de ensino e de 

aprendizagem (RODRIGUES, CONCEIÇÃO, 2022).  

  Partindo do pressuposto universal de que todo aluno deva ter acesso à 

educação, o ensino online já é utilizado em diferentes países, como a Palestina, a 

Síria, o Afeganistão e a África do Sul, em situações de emergência, como por exemplo 

em períodos de guerra e desastres ambientais (AFFOUNEH, SALHA, KHLAIF apud 

CAPELLINI, REIS, MENDONÇA, 2021).  

  Segundo Pereira (2020) Ensino Remoto Emergencial (ERE) é uma 

mudança temporária para a forma de ensinar, como uma alternativa para o momento 

de crise, utilizando de soluções remotas para o ensino que seria ministrado de forma 

presencial ou como cursos híbridos, e que voltarão ao formato antigo assim que a 

crise ou emergência reduzir ou findar. A modalidade da educação a distância tem 

como uma de suas principais características, permitir que o ensino ocorra de forma 

atemporal e independentemente do local em que professores e alunos estiverem 

(RECH e PESCADOR, 2022). Sendo a educação, um direito fundamental e 

irrenunciável (BRASIL, 1988), a modalidade da educação a distância se apresentou 

como alternativa encontrada durante a pandemia para que se garantisse a 
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continuidade dos estudos (SANTOS, QUEIROZ, 2021); (CASAGRANDE, ALONSO, 

2022). 

  O ensino a distância e o ensino remoto são modalidades de ensino que 

se utilizam de recursos tecnológicos para transmitir o conteúdo aos alunos (RECH e 

PESCADOR, 2022), enquanto o ensino híbrido é uma modalidade que combina o 

ensino presencial com o ensino a distância (HYPÓLITO, 2021). O ensino a distância 

é caracterizado como uma modalidade de ensino complexa e com legislação própria 

(RECH e PESCADOR, 2022), mediante um planejamento anterior e com uso de 

metodologias específicas, enquanto o ensino remoto se caracteriza por uma mudança 

temporária e emergencial com vistas a uma forma de ensino alternativa (NAKANO, 

ROZA e OLIVEIRA, 2021). O ensino a distância já era utilizado no Brasil para cursos 

de formação superior e técnica/tecnológica (RODRIGUES, CONCEIÇÃO, 2022).  

  O ensino a distância ocorre totalmente online e os alunos têm acesso a 

materiais e atividades online, podendo interagir com professores e outros alunos por 

meio de plataformas de comunicação virtual, sendo uma opção flexível e acessível, 

pois permite que os alunos estudem de qualquer lugar do mundo (RECH, 

PESCADOR, 2022); (NAKANO, ROZA e OLIVEIRA, 2021). Também conhecida como 

EAD, essa modalidade possui como uma de suas principais características, a 

autorização de que o ensino ocorra independentemente do lugar ou lapso temporal 

em que professor e estudante se encontrem (RECH, PESCADOR, 2022). “Educação 

a distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, 

física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação”. (BRASIL, 2023). 

  De igual modo, o ensino remoto também é uma modalidade de ensino 

que ocorre por meio de tecnologias digitais (RECH e PESCADOR, 2022), onde as 

aulas são ministradas online, por meio de plataformas de videoconferência e os alunos 

têm acesso a materiais e atividades online, porém ocorre em casos especiais, como 

durante a pandemia de COVID-19 (ARRUDA, GOMES e ARRUDA, 2021), quando 

passou a ser uma alternativa, adotada para garantir a continuidade do processo de 

ensino-aprendizagem (NAKANO, ROZA e OLIVEIRA, 2021); (SCHLEMMER e 

MOREIRA, 2020); (PEREIRA, 2022). No início da pandemia, quando tudo ainda era 

incerto e desconhecido e a expectativa era de um isolamento de poucas semanas, 

algumas escolas escolheram adiantar o período de férias ou de recesso escolar. Mas 

a quarentena de poucas semanas não se mostrou suficiente e por fim todas as 
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instituições de ensino se viram obrigadas a suspender as aulas presenciais e adotar 

um Ensino Remoto Emergencial, de acordo com as suas condições e especificidades. 

(BRASIL, 2020) 

  Já o ensino híbrido é uma modalidade que combina o presencial com o 

online (HYPÓLITO, 2021). Nesta modalidade, os alunos têm aulas presenciais em 

algumas ocasiões, mas também têm acesso a materiais e atividades online. Nesta 

modalidade Schlemmer e Moreira (2020, p. 118 e 119) afirmam que são “perspectivas 

que hibridizam a natureza dos espaços (geográfico e digital), a presença (física e 

digital) e as tecnologias (analógicas e digitais)”. 

Quadro 3 - Estratégias de ensino 
Ensino Presencial Refere-se às atividades escolares realizadas exclusivamente de forma 

presencial na unidade escolar. 

Ensino Híbrido Refere-se à combinação entre atividades escolares virtuais e presenciais. 

Ensino Remoto Refere-se às atividades escolares realizadas exclusivamente de forma 
virtual 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Censo Escolar da Educação Básica 2022. 
 

  A adoção de novas modalidades de ensino acarretou uma série de 

desafios para o sistema educacional brasileiro (SILVA, SILVA e GOMES, 2021), 

sendo que um dos principais desafios foi a falta de infraestrutura tecnológica, tanto 

para as escolas, como para os professores e os alunos, como computadores, 

celulares e internet de qualidade. (HORA, CORRÊA e OLIVEIRA, 2022); (GATTI, 

2020). As aulas online se tornaram a única alternativa capaz de contornar a questão 

do isolamento social (FRITSCH, et. al, 2021), porém, trocar o quadro pela tela do 

computador e a sala de aula pelo ambiente de casa foi problemático para docentes e 

alunos (PEREIRA, 2022); (AMORIM, 2021).  

  Embora sejamos uma sociedade cada vez mais conectada, essa não é 

a realidade da totalidade dos brasileiros (HORA, CORRÊA e OLIVEIRA, 2022) e não 

se esperava que os sistemas de ensino precisariam de realizar repentinamente a 

transição de seu ensino, do presencial para o totalmente online e remoto (CAPELLINI, 

REIS e MENDONÇA, 2021); (FRITSCH, et. al, 2021). E a análise dos processos de 

ensino-aprendizagem em ambientes virtuais deve se preocupar em compreender a 

aprendizagem como um processo, razão pela qual há estudos que descrevem a 

educação em tempos pandêmicos e como isso interfere na relação de professores, 

alunos e no processo de ensino-aprendizagem (ANTUNES, PORTO e QUEIROZ, 

2022). A educação não deve ser analisada sob a ótica de um dos sujeitos ou de 

apenas um dos lados e sim vislumbrada de maneira global (RECH e PESCADOR, 
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2022). A educação é um sistema metódico, voluntário, organizado, porém complexo, 

dinâmico e em constante evolução, que requer a participação de diversas pessoas e 

instituições para que possa atender às demandas da sociedade moderna (LÜCK, 

2009). 

  De acordo com a Fundação Carlos Chagas, através do seu informe 

intitulado “Educação escolar em tempos de pandemia na visão de professoras/es da 

Educação Básica”, o qual apresenta dados sobre o impacto da pandemia nos 

sistemas educacionais, duas questões tiveram ênfase no debate nacional, a de 

garantir que os alunos não sejam fossem prejudicados em seu processo de 

escolarização e também evitar o aumento das desigualdades de acesso e de 

oportunidades entre estes. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2020).  

  Assim, outro desafio enfrentado foi a falta de capacitação dos 

professores para o ensino a distância, visto que muitos não estavam familiarizados 

com o uso dessas tecnologias e tiveram que aprender rapidamente a usar tais 

ferramentas para trabalhar ministrando suas aulas (GATTI, 2020); (ARRUDA, GOMES 

e ARRUDA, 2021). A pandemia trouxe a certeza de que todos precisam ser 

alfabetizados não apenas na língua pátria como também é importante e urgente 

letramento digital, visto que os docentes tiveram que se adaptar (NAKANO, ROZA e 

OLIVEIRA, 2021) não apenas a uma nova modalidade de vida frente à necessidade 

do isolamento social, mas também reinventar suas práticas letivas, de maneira a 

atender às novas exigências educacionais, ensinando e aprendendo através deste 

então novo modelo tecnológico de educação (PEREIRA, 2022); (HORA, CORRÊA, 

OLIVEIRA, 2022).  

  E as dificuldades não pairaram apenas sobre os professores. As 

primeiras atitudes precisaram ser estabelecidas pela gestão escolar. Os gestores 

escolares desenvolveram, em colaboração com a comunidade escolar, um papel 

estratégico, ante os desafios decorrentes da pandemia, ao gerenciar eficientemente a 

tecnologia, bem como os recursos materiais e humanos para alcançar metas e 

promover a educação de maneira democrática, mesmo fora do ambiente escolar 

(AMORIM, 2021); (SILVA, SILVA e GOMES, 2021). Nas palavras de Silva e Ciavatta 

(2022), gestores escolares e professores precisaram se reinventar e não apenas com 

relação a novas tecnologias digitais, mas sim aprender uma nova forma de viver.  

Para Almeida, Jung e Silva (2021, p. 101): “durante muito tempo, a escola 

esteve atrelada à burocracia e a práticas pouco inovadoras que buscassem soluções 
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disruptivas para o ensino”. Eis que de repente, o ensino remoto emergencial se torna 

uma realidade quase que instantânea e os gestores se veem no papel de implementar, 

acompanhar e solucionar problemas referentes a esta nova e única modalidade 

educacional à época, atendendo pais, alunos e professores, todos, também em fase 

de adaptação ao sistema. (AMORIM, 2021); (HORA, CORRÊA, OLIVEIRA, 2022). 

  Para Pereira (2022), os avanços na produção de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, a chegada do isolamento social trazido pela pandemia e as 

diferentes formas de relações sociais, ocasionadas pelas mudanças, demandou que 

os professores atualizem constantemente seus conhecimentos e práticas 

pedagógicas (ARRUDA, GOMES e ARRUDA, 2021). E muitos não estavam 

preparados. E isolados em seus lares, não dispunham de muitas opções de auxílio, 

alguns se tornando inclusive, autodidatas em tecnologias e em novas metodologias 

de ensino (GATTI, 2020). 

  Não há educação sem a figura do professor. Este é o mediador do 

conhecimento, de modo a facilitar que uma informação seja transformada e produza 

novas aprendizagens, bem como é seu papel instigar o estudante a buscar novos 

saberes e quando esse encontro, democrático, afetivo e efetivo entre professor e 

estudante ocorre, ambos aprendem juntos (RECH e PESCADOR, 2022); (ARRUDA, 

GOMES e ARRUDA, 2021). Depreende-se assim que a aprendizagem acontece 

quando ela passa a ter um significado para a pessoa deste aluno, ou seja, ela passa 

a ter um sentido e isso fará com que dificilmente este esqueça o que aprendeu. 

  Tinha início então, a crise educacional causada pela pandemia de Covid-

19 (RECH e PESCADOR, 2022); (PEREIRA, 2022); (HORA, CORRÊA e OLIVEIRA, 

2022), visto que a grande maioria das instituições de ensino, estudantes e 

profissionais da educação, não estavam preparadas para enfrentar esta nova 

realidade, com a adoção integral e instantânea deste sistema de educação à distância 

(PEREIRA, 2022).  

  A suspensão das aulas impactou de forma contundente os sistemas de 

ensino e a vida dos alunos (RECH e PESCADOR, 2022) e de suas famílias (SILVA e 

CIAVATTA, 2022), com sequelas no desempenho educacional em diversos países 

(OLIVEIRA, et al., 2021). No Brasil, um estudo realizado pelo Ipec (Inteligência em 

Pesquisa e Consultoria Estratégica) para o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para 

a Infância), através de uma pesquisa realizada em agosto de 2022, denominada 

“Educação brasileira em 2022 – a voz de adolescentes”, na qual foram ouvidos 
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meninos e meninas de todas as regiões do País, demonstra algumas questões 

relevantes acerca dos desdobramentos e das consequências da pandemia na vida 

escolar destes jovens.  

  Dentre as questões pesquisadas, uma delas é acerca da percepção 

destes estudantes sobre o aprendizado com as atividades escolares. Com relação as 

atividades escolares remotas durante a pandemia, apenas 13% dos alunos 

respondentes afirmou que aprendeu tudo o que deveria ter aprendido, enquanto 25% 

alegou que não aprendeu nada do que deveria ter aprendido (UNICEF, 2022). 

  Para Rodrigues e Conceição (2022), a preocupação centrou-se no 

conteúdo a ser passado e a aprendizagem não se colocou nessa pauta. Segundo 

dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a 

UNESCO, a pandemia afetou mais de 1,5 bilhões de estudantes e jovens, e os alunos 

mais vulneráveis foram os mais atingidos (UNESCO, 2023).  

  Para que a aprendizagem se concretize de fato, há a necessidade da 

presença da mediação do professor (AMORIM, 2021), cujo papel é estimular o 

estudante para que este entenda a importância de ser protagonista em seu processo 

de aprendizagem e uma vez que isso faça sentido, ele se vê necessitado a buscar e 

querer cada vez mais aprender a aprender (RECH e PESCADOR, 2022). Arruda et al. 

(2021, p. 1740) afirmam que: “a aprendizagem é contínua e é necessária como ação 

construída na interação mediada pelo outro”. Esta não era a realidade da educação 

na pandemia, na maioria das escolas, o que impactou de forma significativa as 

relações entre professores e alunos. 

  Entre todos os países analisados, o Brasil foi o país que mais tempo 

ficou com as escolas completamente fechadas (IEDE, 2021), cujo sistema de ensino 

permaneceu remoto (BOSON, 2022). No ano de 2020 foram 178 dias de escolas 

fechadas, em face da média de 48 dias nos demais países, segundo dados da OCDE 

(IEDE, 2021). Somente em 2021, com o início do controle da pandemia de COVID-19, 

através da vacinação da população, as aulas foram retornando à modalidade 

semipresencial e posteriormente retomaram a normalidade do presencial e do 

reingresso aos “bancos escolares” e ao convívio direto com os professores e a 

educação tradicional. (BOSON, 2022). 

  A educação à distância, trata-se de uma modalidade de ensino 

excepcional, como dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu art. 32, 

parágrafo 4º: “O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância 
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utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais” 

(BRASIL, 1996).  

  Esta questão tinha sido regulamentada anteriormente a pandemia, pelo 

art. 1º do Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017: 

[...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 
avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 
estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 
diversos (BRASIL, 2017). 
 

  Já durante a pandemia, o Conselho Nacional de Educação (CNE) criou 

a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2020 para estabelecer as diretrizes 

e normas para a oferta de ensino remoto na educação básica e superior durante a 

pandemia da COVID-19. Segundo esta resolução, o ensino remoto deveria ser uma 

modalidade excepcional e temporária, e as escolas deveriam garantir a qualidade de 

ensino e a equidade de acesso para todos os estudantes (BRASIL, 2020). 

  De fato, o isolamento social e toda a dinâmica do ensino emergencial 

remoto, trouxe prejuízos para o processo de ensino-aprendizagem no Brasil (RECH e 

PESCADOR, 2022); (PEREIRA, 2022), que por ainda ser um país em 

desenvolvimento e de proporções continentais, enfrenta inúmeros problemas de 

desigualdade social, aumentando assim, a disparidade de oportunidades entre os 

alunos (SILVA e CIAVATTA, 2022); (FRITSCH, et. al, 2021). E sendo a educação e o 

conhecimento, fatores indispensáveis para qualquer nação se desenvolver, o 

crescimento de um país seja na esfera econômica, política ou social, se mostra 

dependente do nível educacional de sua população, causando uma relação de 

interdependência (SETÚBAL, 2010). Países desenvolvidos investem em educação 

(SISTEMA POSITIVO DE ENSINO, 2023), porque a formação de cidadãos 

conscientes, críticos e capacitados é de essencial efetividade para o seu crescimento 

(GUIMARÃES, 2020).  

  Antes da pandemia, o sistema educacional brasileiro já enfrentava 

desafios estruturais, ligados a desigualdade de acesso à educação, disparidades 

regionais e a falta de investimento adequado (SILVA e CIAVATTA, 2022). A 

desigualdade social, que já causava preocupações no Brasil, evidenciou mais ainda a 

diferença entre classes sociais, aguçando os prejuízos para aqueles que já viviam 

com recursos insuficientes para uma vida digna (PINHEIRO, ZAMBIANCO e MORO, 
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2022). No Brasil, onde milhões de pessoas vivem na pobreza, o isolamento físico que 

provocou a suspensão das atividades econômicas, aumentou a fragilidade social, e 

para uma expressiva parcela da população, as consequências são graves e 

irreversíveis (ARRUDA, GOMES e ARRUDA, 2021). Outro importante critério que 

mede a desigualdade das condições socioeconômicas em determinada sociedade é 

denominado Coeficiente de Gini. De acordo com dados do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o país mais desigual da América Latina 

(PNUD, 2018); (SISTEMA POSITIVO DE ENSINO, 2022). 

  A pandemia causou numerosos prejuízos físicos, materiais, sociais, 

emocionais para todos (PINHEIRO, ZAMBIANCO e MORO, 2022), porém 

indubitavelmente os mais pobres foram os mais vulneráveis, pois muitos 

trabalhadores que sustentavam as famílias sofreram com a perda de seus empregos, 

da sua saúde e até de familiares, prejudicando também as crianças e os jovens. 

Muitos estudantes, jovens e crianças, das classes mais baixas da sociedade, sofreram 

com mais consequências negativas da pandemia, do que aqueles de condições 

socioeconomicamente mais privilegiadas (SILVA, CIAVATTA, 2022); (RODRIGUES, 

CONCEIÇÃO, 2022). 

  Analisando-se apenas pelo viés da educação, com o distanciamento 

social elas se viram privadas do contato com colegas e professores e, das muitas 

aprendizagens que se dão no processo de interação (RODRIGUES e CONCEIÇÃO, 

2022); (RECH e PESCADOR, 2022); (GATTI, 2020). Pode-se inferir que, essa falta 

de interação afetou a construção de relacionamentos e a compreensão das 

necessidades individuais dos alunos. Com a pandemia, estes alunos passaram a ter 

que conviver única e exclusivamente com os seus familiares residentes no mesmo 

domicílio (NAKANO, ROZA e OLIVEIRA, 2021). A falta do convívio social diário com 

pessoas da mesma idade afetou o desenvolvimento psicossocial destes estudantes 

(GATTI, 2020); (PINHEIRO, ZAMBIANCO e MORO, 2022). 

  Soma-se a isso que muitos alunos não tiveram acesso ao ensino a 

distância ou não conseguiram acompanhar as aulas online (NAKANO, ROZA e 

OLIVEIRA, 2021). As desigualdades sociais são nítidas na estrutura de classes que, 

em tempos pandêmicos atingem principalmente e de mais gravemente, os mais 

materialmente necessitados (SILVA e CIAVATTA, 2022). A escola consente a jovens 

e crianças de todas as idades, o acesso ao conhecimento, permitindo que estes se 

percebam como partes integrantes da sociedade, contextualizando sua realidade 
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histórico-social, sendo essa inclusive, uma forma de fornecer recursos e 

possibilidades de luta contra a exclusão social (ARRUDA, GOMES, ARRUDA, 2021).  

  No cenário educacional, o surgimento do vírus da Covid-19 não se 

mostrou apenas um problema de saúde pública e coletiva e também direcionou a 

preocupação para a saúde emocional dos atores protagonistas do processo de 

ensino-aprendizagem (SANTOS e QUEIROZ, 2021). Professores, alunos e gestores 

escolares foram expostos a situações de estresse e desgaste emocional com essa 

realidade a qual repentinamente precisaram se adaptar, praticamente sozinhos 

(PEREIRA, 2022); (SANTOS; QUEIROZ, 2021); (GATTI, 2020).  

  Ao mesmo tempo que a ausência da escola presencial pode impactar o 

desempenho educacional, também afetou diretamente as trocas interpessoais 

(NAKANO, ROZA e OLIVEIRA, 2021), tão importantes na construção de identidades, 

ocasionando rupturas na construção e no desenvolvimento das denominadas 

competências socioemocionais e morais (PINHEIRO, ZAMBIANCO, MORO e 2022). 

O ser humano precisa do convívio com seus pares para desenvolver suas habilidades 

e competências socioemocionais e o isolamento social repentino e obrigatório, por um 

período demasiadamente longo, impactou de forma negativa nestas crianças e 

adolescentes (GATTI, 2020). 

  Em 1999, Jacques Delors, ao escrever o Relatório para Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI da UNESCO, denominado de 

“Educação: Um tesouro a descobrir”, afirmou acerca da natureza dúbia da relação 

entre as tecnologias existentes à época e o processo de aprendizagem: 

Esta revolução tecnológica constitui, evidentemente, um elemento essencial 
para a compreensão da nossa modernidade, na medida em que cria formas 
novas de socialização e, até mesmo, novas definições de identidade 
individual e coletiva. A extensão das tecnologias e das redes informáticas 
favorece a comunicação com o outro, por vezes até em escala mundial, mas 
simultaneamente reforça as tendências de cada um para se fechar sobre si 
mesmo e se isolar (...) (Delors, 1999, p. 64 e 65). 
 

  Denota-se que a denominada revolução tecnológica trazida pelo autor, 

pode sim ter impactos positivos na vida as pessoas, bem como na forma como estas 

se relacionam umas com as outras, sendo benéficas do ponto de vista da interação e 

da socialização, comunicação e acesso à informação, desde que utilizadas de forma 

consciente e responsável, evitando o uso excessivo e o isolamento social. Urge ao 

ser humano ter ciência destes impactos e fazer um uso positivo e benéfico destas 

tecnologias. 
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A perspectiva de uma evolução deste tipo faz surgir alguns receios: o acesso 
ao mundo virtual pode, segundo alguns, levar a uma perda do sentido da 
realidade, e é de esperar uma certa perturbação da aprendizagem e do 
acesso ao conhecimento fora dos sistemas educativos formais, com sérias 
consequências sobre os processos de socialização das crianças e dos 
adolescentes (Delors, 1999, p. 65). 
 

  Para Santos e Queiroz (2021), a continuação dos estudos em tempos de 

isolamento e o próprio distanciamento social, demonstrou ou confirmou as 

desigualdades sociais que já eram conhecidas, revelando a diferença de acesso, entre 

alunos das escolas públicas e os da rede particular, aos estudos remotos, mostrando 

a sua realidade social, política e econômica. Na pandemia, a exclusão digital impactou 

crianças e jovens oriundos da classe trabalhadora e a realidade da classe mais pobre, 

mais uma vez foi demonstrada (SILVA e CIAVATTA, 2022). Muitas crianças e jovens 

não tinham acesso a um celular com internet para assistir as aulas e realizar as 

atividades (NAKANO, ROZA, OLIVEIRA, 2021). 

  Outra questão é a de que a educação pública de forma remota vinculou 

e potencializou questões sociais, culturais e econômicas, diretamente associadas a 

um profundo histórico de exclusão e pobreza enraizada em nosso país (OLIVEIRA, 

OLIVEIRA, et al., 2021). Na pandemia, enquanto alunos de escolas particulares da 

rede privada aprenderam por meio de diferentes recursos, muitos estudantes da rede 

pública não tiveram acesso à internet e, portanto, foram privados dessas 

oportunidades de aprendizagem (ARRUDA, GOMES e ARRUDA, 2021). Intui-se que 

a diferença entre as classes sociais se mostrou ainda mais evidente durante esta 

pandemia. 

  Em compensação, houve também alunos, membros de uma juventude 

amplamente conectada, com melhores condições de acesso as tecnologias e a 

internet e frequentemente produtores de conteúdo virtual, o estabelecimento dessas 

relações em rede não conseguiram alcançar o que se pretendia em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia (CASAGRANDE, ALONSO, 

2022). Assim,  

Percebe-se que as atividades realizadas durante a pandemia refletem uma 
atitude de “fazer por fazer”, em que a principal preocupação é dar conta da 
carga horária do ano letivo imposta pela legislação vigente. Por vezes, o que 
parece é que estamos vivendo em tempos de uma educação bancária a 
distância onde, parafraseando e adaptando um dos conceitos mais 
conhecidos de Paulo Freire, “ensinar é apenas ‘tentar’ transferir 
conhecimento” (Rech e Pescador, 2022, p. 1269).  
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  Corroborando com a discussão, aponta-se que um estudo realizado em 

2021 pela FGV EESP Clear, encomendado pela Fundação Lemann para simular a 

perda de aprendizado que os estudantes podem ter sofrido durante a pandemia, 

revelou que a educação poderia retroceder até quatro anos, mediante a análise de 

dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O resultado mostrou a 

época que, milhões de crianças e adolescentes brasileiros tiveram as aulas 

presenciais interrompidas há mais de oito meses, um dos períodos mais longos em 

comparação com os outros países e estes alunos deixaram de aprender mais em 

matemática em comparação com língua portuguesa e, na maioria dos casos, os mais 

prejudicados são aqueles do Ensino Fundamental (FUNDAÇÃO LEMANN, 2021).  

  De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2021/2022 da 

ONU: “As clivagens digitais pré-existentes aumentaram as desigualdades no acesso 

e qualidade da educação das crianças. Há, aliás, quem tema uma “geração perdida” 

de alunos.” (Pnud, 2022, p. 7). A falta de uma educação básica presencial e de 

qualidade, durante os quase dois anos de pandemia de COVID-19 no Brasil, fez com 

que muitas crianças e jovens ficassem com uma lacuna em seu processo de 

aprendizado (CASAGRANDE e, ALONSO, 2022).  

  Com vistas a fundamentar o referencial teórico deste capítulo e em se 

tratando de um tema relativamente recente, esta pesquisadora efetuou uma seleção 

de artigos científicos, que após criteriosa análise, foram considerados relevantes para 

a pesquisa e cujas informações encontram-se discriminadas no Quadro 4: 

Quadro 4 – Artigos sobre educação e a pandemia de Covid-19 
Título do artigo  

Objetivo 
 

Resposta ao objetivo Autores 

Periódico e qualis 

Ano de publicação: 

Prática educativa na 
educação básica: desafios 
no contexto da pandemia 

COVID – 19. 
 

Cleusa Rodrigues Pereira 
Revista Científica 

Multidisciplinar Núcleo do 
Conhecimento – B1 

2022 

Refletir sobre os principais e 
novos desafios da prática 
educativa no ensino básico 
desenvolvida com o ensino 
remoto ofertado no período 
do isolamento social imposto 
pela pandemia. 

Muitos foram os desafios 
enfrentados pelos docentes, mas o 
maior deles foi o de ter habilidades 
no uso das tecnologias de 
informação e comunicação, para 
poder ter um bom desempenho no 
ensino remoto. 

A educação no cenário 
pandêmico: o que dizem os 
professores da educação 
básica sobre o retorno às 

aulas presenciais. 
 

Analisar os efeitos da 
pandemia no trabalho 
docente, compreender a 
perspectiva dos educadores 
e investigar alternativas 

Os resultados apontam para a 
urgência de serem repensadas 
práticas educacionais que 
respaldem e suportem o trabalho 
docente além de sensibilizarem 
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Rosane Barreto Ramos dos 
Santos 

Paulo Pires de Queiroz 
Intellèctus – B1 

2021 

pedagógicas para o retorno 
das aulas presenciais. 

nossos olhares para a realidade do 
cotidiano da escola básica. 

O ensino remoto no 
contexto da pandemia de 

Covid 19 em escolas 
públicas de Ensino Médio. 

 
Rosangela Fritsch 

Ricardo Ferreira Viteli 
Luciane Flores Homem 
Nei da Silva Machado 
Revista Brasileira de 

Política e Administração da 
Educação - A1 

2021 

Analisar o ensino remoto no 
contexto da pandemia 
ocasionada pela Covid-19 
sob a perspectiva de 
estudantes de Ensino Médio 
de escolas públicas 
estaduais. 

As desigualdades sociais e 
educacionais historicamente 
presentes no contexto educacional 
brasileiro se acentuaram nas 
escolas públicas durante a 
pandemia. 

Os reflexos da pandemia da 
COVID-19 no cotidiano 

escolar paraense. 
 

Dinair Leal da Hora 
Izete Magno Corrêa 

Ney Cristina Monteiro de 
Oliveira 

Revista Brasileira de 
Política e Administração da 

Educação - A1 
2022 

Analisar ações que marcaram 
o processo de retomada das 
aulas no período de 
pandemia, em uma escola da 
Região Metropolitana de 
Belém/PA. 

O processo de retomada das aulas 
na Escola pesquisada trouxe muitos 
desafios para os profissionais da 
educação, pois as exigências e 
necessidades apresentadas pela 
SEDUC ficou a cargo apenas das 
escolas. 

Ensino remoto em tempos 
de pandemia: 

Reflexões sobre seus 
impactos. 

 
Tatiana de Cassia Nakano 

Rodrigo Hipólito Roza 
Allan Waki de Oliveira 

Revista e-Curriculum – A2 
2021 

Contemplar o que 
aprendemos com pandemias 
anteriores e as principais 
dificuldades associadas a 
modalidade de ensino 
remoto, adotado durante a 
pandemia de COVID-19. 

O ensino remoto adotado na 
pandemia pode trazer 
consequências negativas em 
relação aos estudantes e aos 
professores porque a condição ideal 
de oferecimento de ensino remoto 
deveria envolver planejamento, 
organização e disponibilidade 
tecnológica, o que não ocorreu. 

Retorno às aulas: entre o 
ensino presencial 

e o ensino a distância, 
novas tendências. 

 
Patrícia Rodrigues de 

Almeida 
Hildegard Susana Jung 

Louise de Quadros da Silva 
Revista Prâksis – B2 

2021 

Refletir sobre o retorno às 
aulas presenciais pós 
pandemia e as possíveis 
tendências do ensino nas 
escolas municipais de ensino 
fundamental no município de 
Canoas no estado do Rio 
Grande do Sul. 

O retorno às aulas necessita de um 
planejamento e reestruturação para 
que presencial e a distância sejam 
possibilidades que contribuam para 
acolher toda a comunidade 
educativa. Há a necessidade de 
inovar as metodologias de ensino, 
incluindo a alfabetização digital. 

Análise do desenvolvimento 
temático de estudos 

relacionando educação e 
covid-19. 

 
Jeferson Antunes 

Bernadete de Souza Porto 

Descrever os temas da 
pesquisa de alto impacto que 
relacionam educação e covid-
19. 

A maior parte dos temas classifica-
se como de alta dispersão, que 
reúne vários campos do 
conhecimento, com diversos 
padrões de difícil categorização e 
por ser temática recente. 
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Zuleide Fernandes de 
Queiroz 

Educação e Pesquisa – A2 

2022 

Mediação tecnológica e 
processo educacional em 
tempos de pandemia da 

COVID-19. 
 

Eucídio Pimenta Arruda 
Suzana dos Santos Gomes 

Durcelina Ereni Pimenta 
Arruda 

Revista Ibero-Americana de 
Estudos em Educação – A3 

2021 

Verificar como a escola pode 
cumprir a sua função político-
social no contexto da crise da 
pandemia. 

A escola tem papel fundamental na 
formação dos estudantes; 
entretanto, a pandemia da Covid-19 
e o isolamento físico colocaram em 
pauta novos desafios. 

Implementação da 
educação remota em 
tempos de pandemia: 

análise da experiência do 
estado de Minas Gerais. 

 
Breynner Ricardo de 

Oliveira 
Ana Cristina Prado de 

Oliveira 
Gláucia Maria dos Santos 

Jorge 
Jianne Ines Fialho Coelho 

Revista Ibero-Americana de 
Estudos em Educação – A3 

2021 

Analisar a implementação da 
educação remota na Rede 
Estadual de Minas Gerais por 
meio do “Regime de Estudo 
não Presencial” (REANP) em 
tempos de pandemia. 

As percepções dos usuários 
apontam para duas questões: os 
riscos de a educação remota 
aprofundar as desigualdades 
sociais e educacionais e a adoção 
de estratégias de formação virtual, 
apoiadas pelas tecnologias, pós 
pandemia. 

Educação em tempos 
sensíveis: contribuições das 

competências morais e 
socioemocionais no 

contexto da pandemia e do 
pós COVID-19. 

 
Viviane Potenza Guimarães 

Pinheiro 
Danila Di Pietro Zambianco 

Adriano Moro 
Revista Ibero-Americana de 
Estudos em Educação – A3 

2022 

Refletir sobre as 
contribuições das 
competências voltadas as 
questões morais e 
socioemocionais, para a 
educação no contexto da 
pandemia de Covid-19. 

A escola deve estar sensivelmente 
engajada na promoção de valores 
sociais e morais, tais como: a 
justiça, o respeito e a solidariedade, 
propiciando espaços para a 
reflexão, a vivência e a construção 
coletiva desses valores. 

Ensino remoto em tempos 
de pandemia: COVID-19 

suas implicações na 
interação professor-

estudante - uma 
perspectiva freireana. 

 
Gislaine Zenoto Rech 

Cristina Maria Pescador 
Revista Ibero-Americana de 
Estudos em Educação – A3 

2022 

Analisar as modificações que 
possivelmente ocorrem no 
aspecto da interação 
professor-estudante em aulas 
não presenciais, com foco na 
Teoria Freireana. 

. 

Com a modalidade de ensino 
remoto diminuem-se as vivências e 
relações dialógicas e afetivas que 
permitem ao estudante conhecer 
suas capacidades e possibilidades, 
tendo percepção sobre si através da 
mediação e apoio do professor. O 
convívio escolar é importante para a 
formação dos alunos da educação 
básica. 
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E o mundo vai ver uma flor 
brotar do impossível chão”: 
Aprendizagem de alunos 

em situação de 
vulnerabilidade. 

 
Sílvia de Fátima Pilegi 

Rodrigues 
Marcilene Muniz Monteiro 

Conceição 
Revista Ibero-Americana de 
Estudos em Educação – A3 

2022 

Analisar o impacto da 
pandemia desencadeada 
pelo coronavírus na 
aprendizagem de estudantes, 
a partir da análise de alunos 
atendidos no Projeto 
Acreditar, desenvolvido em 
uma escola da rede municipal 
de Rondonópolis, Mato 
Grosso. 

Com a pandemia do novo 
coronavírus e a necessidade do 
isolamento social, acentuaram-se 
ainda mais as desigualdades 
sociais, principalmente no que se 
refere à educação.  

A escola em tempos de 
pandemia: Desamparo, 

fome e privação 
tecnológica. 

 
Flávia Gonçalves da Silva 

Maria Ciavatta 
Revista Ibero-Americana de 
Estudos em Educação – A3 

2022 

Demonstrar os desafios do 
período pandêmico em uma 
escola pública do estado do 
Rio de Janeiro. 

O agravamento das situações de 
exclusão social e de desamparo 
vivenciadas pelos alunos, 
professores e gestores. 

Possível reconfiguração 
dos modelos educacionais 

pós-pandemia. 
 

Bernardete A. Gatti 
Estudos Avançados – A1 

2020 

Analisar os impactos do 
isolamento social provocado 
pela Covid-19 na educação 
de crianças, adolescentes e 

jovens. 

A autora pondera sobre as 
possibilidades de mudanças, pós-
pandemia, no desenvolvimento da 
oferta educacional nas redes de 

ensino básico. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos referidos autores. 
 

  Aos gestores escolares, surgiram novos desafios pedagógicos e 

administrativos, visto que estes precisam desenvolver novas habilidades a formulação 

das ações necessárias para a nova gestão escolar (COSTA, HERMES, 2023). 
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4 A GESTÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR COMO PAPEL DE 

DESTAQUE PARA A QUALIDADE EDUCACIONAL 

   

  A gestão escolar é um processo complexo que envolve a compreensão 

de elementos de ordem social e cultural presentes na configuração da escola (CUNHA 

e CUNHA, 2016) e inerente a ela, a cultura escolar é expressa por meio de crenças, 

valores, comportamentos e atitudes compartilhadas e vivenciadas pelos integrantes 

da instituição, em seu ambiente diário de trabalho, a qual pode revelar maneiras de 

determinada unidade escolar (COSTA, HERMES, 2023).  

  Assim, as normas estabelecidas em cada sistema de ensino estão 

sempre sujeitas à interpretação das pessoas que compõem esta comunidade escolar 

(SILVA, SILVA e GOMES, 2021) e é por isso que, de acordo com Cunha e Cunha 

(2016) existe certa margem de autonomia no desenvolvimento das ações desses 

sujeitos, o que caracteriza cada instituição de ensino por uma maneira particular de 

funcionamento, gerenciamento e de chegar a determinadas deliberações.  

O ser humano é um ser social, que vive em constante interação com 

seus pares (ARISTÓTELES, 2011). Seja na família, no trabalho, na escola ou em 

qualquer outro ambiente, as pessoas estão sempre se relacionando e influenciando 

umas às outras. Essa interação é bidirecional, ou seja, ambas as partes envolvidas 

são influenciadas. (PRAZERES, FADEL, SMITH, 2011).  

O filósofo grego Aristóteles em sua clássica obra denominada "A 

Política", já afirmava que o homem é um animal político, a saber, um ser que habituado 

a viver em sociedade e dependente da cooperação dos outros para sobreviver e 

prosperar (ARISTÓTELES, 2011). Desde os primórdios da humanidade, antes mesmo 

de deixarem de praticar o nomadismo, o ser humano se estabelece em comunidades, 

a fim de garantir a sobrevivência da espécie. 

  As mudanças na sociedade ocorrem a todo o momento, e a escola não 

está imune a elas. A pandemia de COVID-19 é uma recente comprovação disto. Para 

acompanhar essas mudanças, é importante que a equipe escolar esteja atenta e 

preparada, seja a classe docente, bem como a equipe pedagógica e administrativa da 

instituição de ensino (PASSOS, 2019). Pode-se inferir então que, diante dos 

acontecimentos do mundo atual, podem vir a afetar a educação em diversos níveis, 

uma comunidade escolar constituída por pessoas das mais diversas personalidades 
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que devem ser lideradas e preparadas para enfrentar e se adaptar a todas situações 

do cotidiano. 

  Mas para que os sujeitos de uma comunidade escolar atuem de forma 

coerente, há a necessidade da existência de uma gestão eficaz e assertiva, 

desenvolvida por, dentre outros profissionais, diretor e coordenadores pedagógicos 

(SCARPIONI, 2021), que são os responsáveis pela sistematização e orientação 

administrativa e pedagógica, resultando na construção da cultura do ambiente escolar, 

a fim de engajar, estimular a dinâmica do desenvolvimento, do conhecimento e da 

aprendizagem (LÜCK, 2009). 

  A escola tem a função social de disseminar os valores necessários à 

formação de seus estudantes, através de experiências de aprendizagens significativas 

(SCARPIONI, 2021) e do oferecimento de um ambiente coerente com os 

fundamentos, princípios e objetivos da educação, sendo este de vital importância para 

que este aluno conheça o mundo e se conecte nele, qualidades necessárias para o 

desenvolvimento de suas competências relacionadas ao exercício da cidadania 

(LÜCK, 2009) e a gestão escolar tem o papel de direcionar os demais profissionais da 

instituição, contribuindo para a realização de ações voltadas ao melhor desempenho 

das atividades individuais e coletivas (SILVA, SILVA, GOMES, 2021). 

  Um dos principais fatores para a sua eficiência dos estabelecimentos de 

ensino, encontra-se justamente em órgãos diretivos, comandados por 

administradores aptos a comandar uma equipe e proporcionar melhorias (DELORS, 

1999). Gestão escolar é todo o processo de organização e coordenação das ações 

escolares, que influencia a forma como as propostas pedagógicas são estruturadas e 

como as diferentes ações são desenvolvidas (SILVA, SILVA e GOMES, 2021). É a 

administração das escolas, envolvendo a organização e o planejamento de suas 

atividades, possuindo um caráter multidimensional, atuando nas áreas pedagógica, 

financeira e administrativa, com vistas a garantir a aprendizagem dos alunos e o 

desenvolvimento da comunidade escolar, sendo essencial para o sucesso da 

instituição escolar (SCARPIONI, 2021).  

  De forma bem extensiva, a gestão escolar compreende o trabalho da 

direção escolar, da coordenação pedagógica, da orientação educacional e da 

secretaria da escola e pelo princípio da gestão democrática, incentivada no Brasil, 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (COSTA e HERMES, 2023), para garantir 

uma educação de qualidade a todos os alunos, inclui também a participação ativa de 
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todos os professores e da comunidade escolar (LÜCK, 2009); (PASSOS, 2019). A 

gestão democrática da escola só é possível com a participação ativa de todos os 

envolvidos nos processos de organização e nas decisões escolares, incluindo 

profissionais, pais e alunos (LIBÂNEO, 2015). 

  Cada instituição de ensino tem uma margem de autonomia para 

desenvolver suas ações, o que resulta em maneiras distintas de funcionamento e de 

tomada de decisões. (CUNHA e CUNHA, 2016). Isso ocorre porque cada instituição é 

composta por pessoas com diferentes experiências, valores e perspectivas. 

Outrossim, essa margem de autonomia para desenvolver suas ações significa que 

elas podem adaptarem estas as normas às suas necessidades específicas.  

  Com o início da pandemia, as preocupações estavam centradas às 

questões prioritárias como a preservação da saúde física e emocional dos agentes 

envolvidos, ao fechamento repentino escolas e a suspensão das aulas presenciais, 

com a proposta do ensino remoto (PEREIRA, 2022).  

  Com isso, destacaram-se novas responsabilidades dos gestores 

escolares, dentre as quais destaca-se as demandas sociais relacionadas a protocolos 

de saúde, migração das aulas presenciais para virtuais, cabendo a estes, o ato de 

inovar, principalmente diante de um fenômeno tão complexo e específico (COSTA e 

HERMES, 2023) e reconfigurar a educação no pós-pandemia exige uma reflexão 

sobre as possibilidades e limites (GATTI, 2020).  

  No ensino privado, um dos desafios enfrentados durante a pandemia, foi 

manter a qualidade e demonstrar inovação e criatividade, para que pudessem manter 

a qualidade do ensino e a satisfação dos pais e alunos, evitando a transferência destes 

para instituições de menor custo, mantendo as matrículas, além de enfrentar também 

a questão da inadimplência (COSTA, HERMES, 2023). 

   Neste sentido, a forma como a escola se organiza, em termos 

administrativos e políticos, é um fator importante que influencia os resultados da 

escola. (CUNHA e CUNHA, 2016). “A qualidade do ambiente escolar como um todo 

determina a qualidade do processo pedagógico da sala de aula” (Lück, 2009, p. 20-

21). Assim, denota-se que investigar a gestão escolar constitui um fator de extrema 

relevância no momento, pelo caráter inédito da situação pós pandemia de COVID-19, 

sendo fundamental entender como os gestores escolares estão pensando na tomada 

de decisões para culminar na prática profissional em meio aos desafios impostos por 

esta pandemia.  
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  Para Costa e Hermes (2023), a gestão escolar nesta pós-pandemia deve 

focar em alcançar a eficácia e eficiência do ensino, sendo este o seu maior desafio. 

Antunes, Porto e Queiroz (2022) afirmam que faz parte dos estudos da gestão escolar, 

discutir as possíveis ações a serem organizadas pelos gestores, em suas instituições 

de ensino, para aliviar os problemas que lhe foram gerados pela pandemia. 

  A gestão escolar é o a responsável pela estruturação das propostas 

pedagógicas e pela condução das diferentes ações que são desenvolvidas dentro da 

instituição (ARRUDA, GOMES e ARRUDA, 2021) e pode favorecer a criação de uma 

cultura organizacional positiva, que resulte em melhores resultados escolares 

(PASSOS, 2019). Isso pode ser feito por meio de ações que promovam a mudança 

cultural na escola, a partir de percepções, modos de pensar e agir, práticas, próprias 

da cultura já existente na instituição. (LIBÂNEO, 2015). 

  Ademais, a gestão escolar é um componente essencial da educação de 

qualidade e a liderança do diretor contribui para a criação de um ambiente escolar 

favorável à aprendizagem (OLIVEIRA e CARVALHO, 2018). E mais! A organização 

administrativa e política da escola é importante para garantir que os recursos 

disponíveis sejam utilizados de forma eficiente e eficaz, aumentando as chances de 

oferecer um ensino de qualidade, pois terá condições de garantir que os professores 

tenham as condições necessárias para trabalhar, que os alunos tenham acesso a 

materiais e recursos adequados e que a escola seja um ambiente organizado e 

acolhedor (CUNHA, CUNHA, 2016). 

  A equipe gestora de uma escola é composta pela direção escolar, a 

supervisão ou coordenação pedagógica, a orientação educacional e a secretaria 

escolar, bem como, em face do princípio da gestão democrática, inclui também a 

participação ativa dos professores e da comunidade escolar (LÜCK, 2009). A 

avaliação da educação deve ser considerada de forma abrangente, não apenas com 

foco unicamente na oferta educativa e nos métodos de ensino, mas também em 

questões como equidade, eficiência, qualidade, aplicação dos recursos, gestão dos 

estabelecimentos e qualidade dos professores (DELORS, 1998). 

  O papel da gestão escolar é importante em tempos normais e com a 

pandemia, houve um aumento de suas demandas habituais, ao ter que orientar e 

conduzir todo o processo pedagógico diante de uma nova, complexa e preocupante 

situação, cuidando dentre outras questões, as relacionadas as condições de trabalho, 
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políticas de resultados, formas de o ensino chegar aos alunos (SILVA, SILVA, 

GOMES, 2021). 

  A direção escolar é centralizada na figura de uma pessoa, que canaliza 

o trabalho dos demais integrantes da escola, é a responsável pela tomada de decisões 

e coordenação para a execução dos trabalhos de forma mais assertiva possível 

(LIBÂNEO, 2015). O diretor escolar é o principal responsável pela condução da escola 

e de todo o seu processo educativo, atuando como líder, orientador, coordenador e 

mentor, sendo que sua responsabilidade não deve ser repartida entre todos os 

colaboradores da gestão, mas pode ser compartilhada com eles. (LÜCK, 2009). 

  Dados do Censo Escolar da Educação Básica 2022, apontam que no 

Brasil em 2022, existiam 188.840 gestores declarados nas 178.346 escolas existentes 

no país, sendo que destes, 86,2% são diretores e 13,8% possuem outros cargos. 

Aponta ainda que, dos diretores, 80,7% são do sexo feminino, mas esse percentual 

varia nas redes federal (22,2%), estadual (66,8%), municipal (83,7%) e privada 

(84,5%) (BRASIL, 2023). 

Gráfico 1 – Número de diretores da educação básica, segundo o gênero e a 
dependência administrativa nas diversas esferas 

 
Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2022 (2023). 

 

  Diretores de escolas, na condição de gestores, devem ser também 

administradores competentes para estabelecer de forma coerente, organizada e 

eficiente o trabalho da sua equipe de trabalho e assim, conseguir alavancar grandes 

melhorias em sua instituição de ensino, razão pela qual cargo deve ser entregue a 

profissionais (gestores) qualificados (DELORS, 1998). Neste quesito, o Censo Escolar 

da Educação Básica de 2022 trouxe dados quanto a escolaridade dos ocupantes do 
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cargo de Direção Escolar. O percentual de diretores que completaram o ensino 

superior é de 90,0%, sendo maior nas redes federal e estadual, com 99,4% e 97,4%, 

respectivamente, enquanto na rede municipal, o percentual é de 89,4% e, na rede 

privada, de 85,9% (BRASIL, 2023). 

  A escola é uma instituição essencial, na qual acontecem as atividades 

de caráter pedagógico e embora na grande maioria dos casos, o professor desenvolva 

seu trabalho de forma autônoma em sua sala de aula, ele ainda é parte de uma equipe, 

cujos membros colaboram ativamente na construção da cultura escolar, razão pela 

qual, dificilmente se alcançará um padrão de ensino elevado se não for eficientemente 

gerenciada pelo diretor da instituição, contando com a participação ativa dos docentes 

(DELORS, 1998).  

Para Oliveira e Carvalho (2018, p. 5) as tarefas de conciliar e manter um 

ambiente propício para a aprendizagem, compartilhar as metas com a equipe docente 

e favorecer o desenvolvimento de um trabalho coletivo (de forma que os agentes se 

sintam incluídos no processo) têm sido apontadas como estratégias de gestão eficaz. 

  Com destaque dentro de uma organização, têm-se as crenças, valores, 

comportamentos e atitudes, são como elementos de ordem social e cultural, que 

quando partilhados pelos membros da instituição definem a cultura escolar (CUNHA 

e CUNHA, 2016). Cultura escolar é a cultura organizacional de uma instituição de 

ensino, sendo que esta recebe influência do cenário cultural a qual se encontra 

(PASSOS, 2019) e está relacionada com a sua história, a comunidade da qual faz 

parte e o seu sistema educacional (COSTA e HERMES, 2023).  Assim, a construção 

e manutenção de uma cultura organizacional coesa e alinhada com os objetivos da 

instituição são consideradas fundamentais para o sucesso e a realização dos objetivos 

planejados (SILVA, SILVA, GOMES, 2021). 

  A cultura e o clima organizacional são fatores que influenciam no 

desenvolvimento da educação e são elementos formados por toda a comunidade 

escolar, que compartilha experiências, valores, condições e outros fatores sociais e 

institucionais (COSTA e HERMES, 2023). 

  Para Botler (2018, p. 103):  

O aspecto cultural é visto como fundamento para a argumentação junto aos 
alunos: ajuda a compreender o lugar do aluno e estabelecer a ponte de 
ligação com a escola, para buscar estreitar seu sentimento de pertença.  
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  Compreende-se que a cultura é fundamental para a formação e 

desenvolvimento do ser humano, sendo essencial para a construção de uma prática 

educativa inclusiva e equitativa.  

  A autora ainda preceitua que: 

Compreendemos que o sujeito se constrói a partir das relações entre um 
mundo externo, estruturado pela cultura e pelas condições históricas; bem 
como por um mundo interno, não somente no aspecto cognitivo, mas também 
afetivo, o que envolve desejos, pulsões, sentimentos e emoções. Portanto, 
essas relações devem ser observadas na prática educativa e conectadas às 
desigualdades e às singularidades (Botler, 2018, p. 103). 
 

  Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 442) a cultura organizacional 

atua como elo de ligação entre as demais áreas de atuação da escola e a sua gestão. 

Figura 2 – Cultura Organizacional como ponto central para a gestão escolar 

 
Fonte: Libâneo, Oliveira e Toschi, 2012. 

 

  O atual momento pós-pandemia, trouxe impactos e desafios à gestão 

escolar como um todo, considerando indiscutivelmente a mais desafiadora 

circunstância vivida, visto que a pandemia afetou todas as esferas da sociedade 

(COSTA e HERMES, 2023). As autoras afirmam ainda que a gestão escolar durante 

a pandemia, devido ao caráter inédito da situação, demonstrou ser um fator muito 

relevante naquele momento, para ajudar a compreender os erros e acertos.  

  Anteriormente a pandemia, a Gestão Escolar já havia visto a 

necessidade de se adaptar a uma nova Educação, com a homologação da Base 

Nacional Comum Curricular, com escolhas para viabilizar o seu PPP - Projeto Político 
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Pedagógico, refletindo assim em novo currículo escolar (PONTES e BARBOSA, 

2019). A BNCC não traz um currículo padrão a ser seguido por todas as escolas e sim 

uma referência para que cada instituição construa o seu (BRUM, 2020). 

  A gestão escolar deve colaborar na elaboração do projeto pedagógico 

da escola, de forma a expressar claramente a função social da instituição concebendo 

valores como a autonomia e a responsabilidade pelo desempenho de seus alunos 

(SETÚBAL, 2010). Assim, a implementação da BNCC consiste em um desafio para a 

gestão escolar, pois esta necessita escolher a abordagem que atenda às demandas 

específicas da sua instituição, tendo em vista seus aspectos sociais, culturais e a 

comunidade atendida (PONTES, BARBOSA, 2019). 

  Para MIRANDA, TUGAS e ROMEIRO, estudar a BNCC é essencial 

(2022, p. 19). Para os autores esta é a maneira a qual os gestores poderão definir 

com os professores quais os caminhos para levar as competências estabelecidas pelo 

documento, até a sala de aula, sem esquecer do projeto político-pedagógico (PPP) da 

escola, ficando a cargo do diretor, além de estar sempre em contato com a Secretaria 

de Educação e estabelecer uma gestão democrática com vistas a criação de uma 

cultura contínua de estudos entre os docentes de sua instituição. 

  Como fundamentação para a narrativa trabalhada nesta seção, a 

pesquisadora valeu-se de uma pesquisa bibliográfica constituída pelos artigos 

descritos no Quadro 5. 

Quadro 5 – Artigos sobre gestão escolar 
Título do artigo  

Objetivo 

 

Resposta ao objetivo 
Autores 

Periódico e qualis 

Ano de publicação: 

Estilos de gestão, 
cultura organizacional e 
desempenho escolar. 

 
Eudes Oliveira Cunha 
Maria Couto Cunha 

Revista entreideias – A3 
2016 

Relacionar aspectos da gestão 
escolar com o desempenho 
baseado no resultado do Ideb, 
analisando duas instituições 
públicas de Educação Básica da 
rede municipal de ensino de 
Salvador, Bahia.  

A gestão escolar pode ter 
influenciado os resultados de 
desempenho das escolas, porém isso 
não significa desconsiderar a 
existência de outras variáveis que 
também possam interferir nestes 
resultados. 

Gestão escolar para 
uma escola mais justa. 

 
Alice Miriam Happ 

Botler 
Educar em Revista – A1 

2018 

Problematizar a justiça com 
incidência na gestão e 
organização escolar, com vistas 
a tornar visíveis as injustiças que 
a compõe. 

Em Portugal, as soluções propostas 
para a redução das injustiças 
escolares são relacionadas às 
concepções de democracia e 
decorrem de práticas organizacionais 
preventivas em Portugal, sendo que o 
mesmo não ocorre no Brasil. 

A gestão escolar em 
tempos de pandemia na 

capital alagoana. 

Compreender o processo de 
organização escolar e os 
desafios na atuação dos 

O gestor escolar tem um importante 
papel na condução da organização 
coletiva das propostas educativas e 



61 
 

 
Givanildo da Silva 

Alex Vieira da Silva 
Eva Pauliana da Silva 

Gomes 
Jornal de Políticas 
Educacionais – A2 

2021 

diretores escolares da rede 
pública municipal de Maceió no 
contexto do isolamento social da 
COVID-19. 

na condução dos itinerários 
formativos designados pelas 
secretarias de educação. 

Gestão escolar em 
tempos de pós-

pandemia. 
 

Maria José da Silva 
Costa 

Elisangela Giroto Carelli 
Hermes 

Revista Ibero-
Americana de 

Humanidades, Ciências 
e Educação – A3 

2023 

Refletir e analisar as realidades 
atuais da gestão escolar e da 
sala de aula, propondo 
alternativas no contexto pós-
pandemia, contextualizando a 
importância da gestão 
democrática e participativa. 

Há uma necessidade de pesquisas 
dessa natureza em mais escolas e 
escolas públicas para investigar mais 
profundamente o contexto da gestão 
escolar em diferentes contextos de 
ação, tempo e espaço. 

Gestão escolar, 
liderança do diretor e 

resultados educacionais 
no Brasil. 

 
Ana Cristina Prado de 

Oliveira 
Cynthia Paes de 

Carvalho 
Revista Brasileira de 

Educação - A1 
2018. 

Refletir sobre a liderança do 
diretor nas escolas municipais e 
estaduais do Brasil. 

 

A forma pela qual o diretor teve 
acesso ao seu cargo e o 
reconhecimento de sua liderança 
pelos professores de sua escola são 
fatores relevantes. 

Percepção de diretores 
acerca das atribuições 
na gestão pedagógica 
de escolas municipais 

de Jacobina (BA) 
 

Ione Oliveira Jatobá 
Leal 

Ivan Luiz Novaes 
Educação e Pesquisa – 

A1 
2018 

Analisar como diretores 
percebem as atribuições 
pedagógicas que lhes são 
demandadas para desenvolver a 
gestão das escolas municipais 
de Jacobina (BA). 

Os diretores se esforçam para que as 
ações pedagógicas ocorram de forma 
participativa e percebem a 
necessidade de direcionar parte de 
seu trabalho para acompanhar as 
atribuições pedagógicas que lhes são 
demandadas ao assumir a direção da 
escola. 

A gestão escolar e a 
formação docente: um 
estudo em escolas de 
um município paulista. 

 
Paulo Sérgio Garcia 

Nonato Assis de 
Miranda 

Revista Ibero-
Americana de Estudos 

em Educação 
A1 

2017 

Analisar como a gestão escolar 
de escolas públicas de ensino 
fundamental, anos finais, idealiza 
e realiza a formação docente, 
utilizando para a coleta de dados 
a etnografia escolar, com o 
pesquisador inserido no contexto 
escolar, realizando observações 
a partir de protocolos, entrevistas 
e análise documental. 

As escolas possuíam uma gestão da 
formação ainda “selvagem”, marcada 
pela ausência de planejamento, de 
organização e de sistematização de 
objetivos e de compromissos com o 
desenvolvimento profissional 
docente, em decorrência do fato de a 
gestão escolar não se sentir 
integralmente responsável pela 
formação dos professores e pela falta 
de formação dos gestores escolares. 

Diretores escolares do 
Brasil: mudanças no 

Analisar o perfil de diretores das 
escolas públicas brasileiras, com 

O estudo possibilitou observar 
características que auxiliam na 
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perfil e na gestão 
pedagógica no período 

2007–2017 
 

Iasmin Costa Marinho 
Eloisa Maia Vidal 

Sofia Lerche Vieira 
Atos de Pesquisa em 

Educação 
A3 

2020 

uso de microdados dos 
questionários contextuais do 
Saeb 2007 e 2017, disponíveis 
no Inep, aplicando Excel e 
estatística descritiva e mostrar 
mudanças de perfil. 

compreensão do perfil do diretor 
escolar no Brasil e os passos 
desenvolvidos por estes no sentido 
de melhorar a gestão pedagógica no 
contexto da gestão escolar. 

Design de Oficinas de 
formação de diretores 

baseado na BNCC: 
gestão escolar e 
competências. 

 
Cristiane Nobre Nunes 
Marilene Santana dos 

Santos Garcia 
Roseli Trevisan 

Marques de Souza 
Revista Poíesis 

Pedagógica 
B1 

2022 

Apresentar um desenho de 
oficinas formativas para diretores 
de escola básica e pública, 
partindo da premissa de que a 
formação continuada destes 
profissionais pode ampliar o seu 
repertório de conhecimento e de 
habilidades para o bom 
desempenho de suas tarefas. 

Demonstrar a importância de o diretor 
refletir sobre as competências da 
gestão, sobre a pedagogia com foco 
na interdisciplinaridade, fortalecendo 
o trabalho do coordenador 
pedagógico, sem relegar a sua 
participação. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos referidos autores. 
 

  Assim, tendo em vista o papel relevante que a gestão assume no 

desempenho de uma escola, interessante ressaltar alguns exemplos de ações 

significativas que podem ser efetivadas pelos seus gestores: 

Quadro 6 - Ações relevantes na gestão escolar 
Planejamento da gestão  

Administração de recursos financeiros  

Preservação do patrimônio   

Execução dos serviços nos setores  

Exercício de liderança e controle dos resultados  

Atividades de coordenação pedagógica    

Funcionamento do Conselho Escolar  

Participação dos sujeitos nos processos decisórios 

Fonte: Cunha e Cunha (2016) 
 

As ações da gestão escolar devem estar pautadas e articuladas em 

quatro áreas fundamentais, pilares que sustentam o processo educativo, sendo que 

a gestão pedagógica se destaca como a mais crucial, assumindo um papel central 

na promoção da aprendizagem e formação dos alunos, que representam o objetivo 

fundamental da escola (LUCK, 2009), como pode-se observar na Figura 3. 
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Figura 3 - Dimensões da gestão escolar com foco no projeto pedagógico 

 
Fonte: Marçal e Sousa (2001) apud Lück, 2009. 

 

  Neste contexto surgem as funções do diretor e do coordenador 

pedagógico, que atuam tanto no âmbito administrativo, quanto pedagógico da 

instituição escolar (LIBÂNEO, 2015).  

  Para Marinho, Vidal e Vieira (2020, p. 828): 

Estudos publicados em parceria como o Ministério da Educação, entre outras 
organizações, a exemplo do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME) investigaram práticas escolares que revelaram melhoria nos 
resultados de desempenho escolar e constataram a necessidade de um 
maior envolvimento dos gestores com a dimensão pedagógica. 
 

  Assim, o presente estudo, cujo objetivo é analisar as práticas 

pedagógicas da gestão escolar para a recuperação da defasagem educacional, focou-

se na seara pedagógica, cuja importância está no planejamento de ações referentes 

ao processo de ensino e de aprendizagem dos alunos, competindo ao diretor, 

concomitantemente com a coordenação pedagógica procurar mecanismos de 

acompanhamento do êxito de seus atos (NUNES, GARCIA e SOUZA, 2022).  

  A relevância da gestão pedagógica, durante a pandemia de COVID-19 

restou nítida. Para SILVA, SILVA e GOMES (2021, p. 7): 

A realidade imposta na organização da escola, o que foi feito pela pandemia, 
necessita de novos olhares para a vivência da gestão escolar, especialmente, 
na forma de condução das propostas pedagógicas, administrativas, 
financeiras e relacionais. Essa situação repercute na complexidade de 
desenvolver propostas interligadas ao projeto coletivo de escola/educação, 
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mesmo em tempos excepcionais, evidenciando um cenário de inovação, de 
orientação e de liderança dos gestores escolares. 
 

  A gestão pedagógica tem como atividades ou atribuições envolve a 

articulação entre concepções, estratégias, métodos e conteúdo, assim como demanda 

esforços, recursos e ações, com foco nos resultados pretendidos (Lück, 2009, p. 94). 

No contexto da direção escolar, os desafios se apresentam como obstáculos 

frequentes, exigindo do líder uma postura proativa e constante busca por soluções, 

sendo que é neste cenário que a construção de saberes se torna um guia para o 

sucesso da gestão (NUNES, GARCIA e SOUZA, 2022). Assim, o gestor escolar é vital 

no sistema de ensino, para implementação das propostas educativas (SILVA, SILVA, 

GOMES, 2021). 

  A função da gestão pedagógica é buscar o progresso dos processos 

pedagógicos relacionados a aprendizagem (GARCIA e MIRANDA, 2017) e assume 

um importante papel de organização, coordenação, liderança e avaliação de todos os 

processos e ações voltados para a aprendizagem e formação dos alunos, sendo mais 

que uma mera metodologia e sim uma ciência na arte de sistematizar, implementar e 

otimizar o processo ensino-aprendizagem, englobando os aspectos da gestão, 

comunicação e relações interpessoais em um ambiente educativo vibrante e 

engajador (LUCK, 2009).  

  O diretor deve refletir sobre as suas competências enquanto gestor, uma 

pedagogia com foco interdisciplinar e o fortalecimento do papel do coordenador 

pedagógico, sem abdicar de sua própria participação, ou seja, priorizar o 

acompanhamento e o apoio a professores e alunos, garantindo solidez e significado 

ao processo de ensino e aprendizagem (NUNES, GARCIA e SOUZA, 2022). Para que 

o desempenho escolar de nossos alunos alcance melhores resultados, são 

necessários professores bons, competentes, comprometidos e apoiados 

pedagogicamente pela direção da escola (Setúbal, 2010, p. 363). 

   As ações de natureza pedagógica, estão relacionadas as atividades 

voltadas ao projeto pedagógico curricular da instituição, do desenvolvimento do 

ensino, das atividades e avaliações desenvolvidas, que são próprias da administração 

dos componentes essenciais da vida escolar, cuja responsabilidade, embora seja da 

direção e da coordenação pedagógica, envolve toda a equipe (LIBÂNEO, OLIVEIRA 

e TOSCHI, 2012), sendo que a gestão pedagógica tem que buscar um balanço ao 
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construir e desempenhar o seu trabalho, de acordo com as características únicas da 

escola (LÜCK, 2009). 

   Ainda que, para a autora:  

A responsabilidade pela sua efetividade permanece sempre com o diretor 
escolar, cabendo-lhe a liderança, coordenação, orientação, planejamento, 
acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico exercidos pelos 
professores e praticados na escola como um todo (Lück, 2009, p. 94). 
 

  Com relação ao Projeto Político Curricular, Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2012, p. 484), nos trazem que se trata de um documento que reflete as intenções, os 

objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo 

de escolarização que atenda todos os alunos. Os autores referem-se a proposta 

pedagógica, obrigatória, a qual todos os estabelecimentos de ensino têm a 

incumbência de elaborar e executar (Lück, 2009, p. 38), constante da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (BRASIL, 1996), em seus artigos 12 e 14, inciso I. 

  Valorizar as relações de ensino e aprendizagem é fundamental para uma 

gestão eficaz, promovendo um ambiente onde professores e alunos se sintam 

motivados, engajados e apoiados para alcançar o sucesso, oferecendo formações e 

capacitações contínuas aos docentes, garantindo que estejam atualizados com as 

melhores práticas pedagógicas e assim possam oferecer um ensino de qualidade 

(MARINHO, VIDAL, VIEIRA, 2020). 

  Embora todas as áreas da gestão escolar sejam essenciais, a gestão 

pedagógica se destaca como a mais importante da instituição, pois é ela que direciona 

os esforços para alcançar o objetivo central da educação: a aprendizagem significativa 

dos alunos (LÜCK, 2009).  

  Nas instituições escolares, quando tratamos do processo de ensino e de 

aprendizagem, existem três atores em particular: o diretor, o coordenador pedagógico 

e o professor, sendo que ao primeiro cabe estruturar o trabalho pedagógico entre os 

demais, permitindo o desenvolvimento de ações analítico-colaborativas, contribuindo 

com a construção do conhecimento (NUNES, GARCIA e SOUZA, 2022); (SILVA, 

SILVA e GOMES, 2021). O diretor tem a função de zelar integralmente pela escola, 

centralizando sempre sua atuação para a aprendizagem e formação dos alunos 

(LÜCK, 2009). 

  A gestão pedagógica escolar ainda opera no monitoramento dos 

resultados educacionais e na avaliação escolar, buscando a melhoria do desempenho 

dos alunos e da escola em geral, sendo criteriosa principalmente quando se trata dos 
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resultados de seus estudantes (GARCIA e MIRANDA, 2017). Gestores escolares 

inovadores garantem ensino e aprendizagem de excelência mesmo diante das 

adversidades (SILVA, SILVA e GOMES, 2021). O diretor escolar possui atribuições e 

responsabilidades que ultrapassam as meramente burocráticas e as referentes a 

elaboração do Projeto Pedagógico porque também deve participar, promover e 

acompanhar as ações pedagógicas desenvolvidas na escola (LEAL, NOVAES, 2018). 

  De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), para o constante avanço da 

qualidade do ensino, o cotidiano escolar deve ser organizado com base nas 

denominadas metas de aprendizagem, razão pela qual é fundamental que a direção 

escolar implemente planejamentos e ações junto à coordenação pedagógica que 

busquem mecanismos de acompanhamento das aprendizagens destes alunos, 

envolvendo-os educandos no processo de ensino (NUNES, GARCIA, SOUZA, 2022). 

  A escola, como centro de organização sistemática das atividades 

práticas com fins pedagógicos, assume papel fundamental na formação dos 

indivíduos, sendo o professor, parte de uma equipe colaborativa que constrói a cultura 

escolar, não atuando de forma isolada, sendo esta razão pela qual a excelência no 

ensino depende da gestão eficaz do diretor, que, com a cooperação ativa da equipe 

docente e o trabalho conjunto de todos os envolvidos, garante um ambiente positivo 

e harmonioso (DELORS, 1999).  

  O objetivo de ensinar e formar das escolas, se cumpre pelas atividades 

pedagógicas, curriculares e docentes, viabilizadas pela forma de organização da 

gestão (Libâneo, 2015, p. 267). Portanto, a dimensão pedagógica objetiva a 

aprendizagem dos alunos, sendo esta a função do diretor, em conjunto com os 

professores e a coordenação pedagógica, acompanhar a efetividade desta 

aprendizagem (LEAL, NOVAES, 2018). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Como procedimentos metodológicos, foi estabelecida a pesquisa de 

campo, com abordagem e tratamento dos dados de forma quantitativa e qualitativa, 

se caracterizando como pesquisa descritiva e exploratória.  

O referencial teórico se configurou como a base de apoio para guiar a 

pesquisa e definir mais claramente as variáveis que compõem o espectro investigado 

e, ainda orientar o procedimento metodológico utilizado para busca e construção da 

resposta ao problema de pesquisa.  

  A seleção de referências bibliográficas foi realizada baseada em textos, 

como livros e artigos científicos, em bases de dados nacionais, indexadas ao portal 

de periódicos da CAPES, buscando-se a qualidade das fontes, executando-se uma 

análise de publicações alinhadas com o contexto de pesquisa, mediante um reexame 

do material selecionado e por fim identificação dos artigos com maiores relevância 

acadêmica para o presente estudo, sobre: educação como pilar essencial para o 

desenvolvimento social; educação no contexto da pandemia: a dinâmica escolar 

imposta e as consequências do isolamento social e gestão escolar como papel de 

destaque para a qualidade educacional. 

Também foram analisados os seguintes documentos, usados como 

mecanismo para alimentar o referencial teórico: Base Nacional Comum Curricular, 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, Parecer CNP/CP 5/2020, Resolução CNE/CP 2/2020, Resolução 

CNE/CP 2/2017, Resolução CNE/CEB 7/2010, Decreto 64.864/20 do Governo do 

Estado de São Paulo, Currículo Paulista e Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.  

Houve também a análise de dados das seguintes pesquisas: Censo 

Escolar da Educação Básica 2022 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep); Educação escolar em tempos de pandemia na 

visão de professoras/es da Educação Básica, 2020 da Fundação Carlos Chagas; 

Educação pode retroceder até quatro anos devido à pandemia, da Fundação Lemann 

e Educação brasileira em 2022 – a voz de adolescentes, realizada pelo Ipec 

(Inteligência em Pesquisa e Consultoria) para o UNICEF (Fundo das Nações Unidas 

para a Infância). 
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A partir do desenvolvimento do referencial teórico foi possível definir as 

variáveis que compõem os instrumentos de coleta de dados e definir o procedimento 

metodológico utilizado para busca e construção da resposta ao problema de pesquisa:  

Qual o papel pedagógico da gestão escolar na implementação da BNCC com foco na 

recuperação da defasagem educacional causada pela pandemia de COVID-19 na 

educação?  

Assim, para conhecer, descrever e analisar a realidade do tema em 

busca de reflexões ao problema de pesquisa e alcançar o objetivo proposto foi 

realizada pesquisa de campo com a participação das escolas particulares de Ensino 

Fundamental II e Médio, do munícipio de São Joaquim da Barra (SP). 

Para tanto, iniciou-se por mapear as escolas particulares de ensino 

Fundamental II e Médio existentes no município.  

O universo da pesquisa ficou estabelecido em 4 escolas. Sendo que, as 

4 escolas foram consultadas e emitiram a autorização para a participação, constando 

nos documentos submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE: 

77830324.4.0000.5408 e devidamente aprovado (número do parecer: 6.745.395). 

Todavia, a amostra de pesquisa ficou definida como 3 escolas, pelo 

imprevisto de uma das quatro escolas não apresentar disponibilidade para responder 

aos questionários. 

As escolas pesquisadas não serão identificadas, pelos nomes próprios, 

neste estudo, para evitar referências entre respondentes e escolas, estas serão 

tratadas, como Escolas A, B, C.  

  Os instrumentos de coleta de dados foram elaborados para permitir 

análise com abordagem qualitativa ao possibilitar análise das crenças, valores e 

atitudes nas falas dos gestores e quantitativa ao trabalhar na frequência de respostas 

dos professores. 

Os instrumentos foram organizados de forma a conhecer a gestão 

pedagógica escolar sob a percepção dos atores que fazem parte do quadro 

pedagógico de cada escola participante da pesquisa, configurando em dois grupos de 

entrevistados em cada escola, que são os respondentes da pesquisa: 

1) Professores do ensino fundamental e médio  

2) Diretores ou Gestores Pedagógicos  
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A pesquisa de campo, foi dividida em duas partes, tendo sido aplicado 

um questionário com questões fechadas para professores e outro questionário 

orientador com questões abertas aos diretores e/ou gestores pedagógicos. 

Desta forma, o instrumento utilizado para a coleta de dados, entre os 

professores, foi o questionário apresentado em três partes, sendo a parte I - Dados 

da escola; parte II – Perfil sociodemográfico do (a) Respondente e parte III – Questões 

temáticas pertinentes ao objetivo da pesquisa.  

  O questionário foi elaborado de forma estruturada, com perguntas pré-

determinadas, em formulário específico, com quatro grupos de questões de múltipla 

escolha do nível de concordância através da Escala Tipo Likert (4 graus). 

  Através da aplicação deste questionário, permitiu-se avaliar as 

características da gestão pedagógica escolar, da cultura organizacional e 

implementação BNCC, através da frequência de respostas, o que caracteriza análise 

com abordagem quantitativa. 

  Mediante a utilização no questionário da Escala Tipo Likert, ao 

entrevistado foi solicitado que atribuísse nota de 1 a 4 para indicar seu nível de 

concordância com as assertivas constantes no instrumento de pesquisa, sendo 1 para 

“discordo totalmente”; 2 “discordo”; 3 “concordo” e, 4 “concordo totalmente”.   

O citado formulário/questionário com as questões a ser aplicado em 

entrevista individual, com professores, pode ser observado no Apêndice A. 

Todavia, no Quadro 7, pode-se observar o detalhamento para 

elaboração das questões com base em propósitos específicos de cada tema da 

pesquisa, para alcance dos objetivos destacados e resposta ao problema de pesquisa. 

Quadro 7 – Variáveis pesquisadas e propósito das questões pertinentes aos 
professores 

Tema Propósito das questões Variáveis pesquisadas  
(questões para os participantes) 

BNCC Averiguar o alinhamento das 
dez competências, os impactos 
e os desafios na 
implementação da BNCC. 

 

1) As competências e habilidades trazidas 
pela BNCC garantem um conjunto de 
aprendizagens essenciais a realidade dos 
estudantes brasileiros. 
2) As 10 competências gerais trazidas pela 
BNCC são coerentes com a realidade atual da 
educação. 
3) As 10 competências gerais defendidas pela 
BNCC são coesas para o ensino-
aprendizagem no atual momento pós-
pandemia. 
4) As competências gerais da BNCC 
permitem à escola e ao professor a 
elaboração de um currículo capaz de criar 
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cidadãos críticos e conscientes de seu papel 
na sociedade. 
5) A padronização de currículos imposta pela 
BNCC foi uma política pública necessária 
para reduzir a desigualdade na 
aprendizagem. 
6) Para uma implementação eficaz da BNCC, 
faz-se necessário a formação continuada de 
professores e gestores. 

Educação em 
tempos de 
pandemia 

Levantar os de COVID-19. 
impactos e desafios e conhecer 
a realidade educacional 
decorrente da pandemia 

7) Durante a pandemia, além das dificuldades 
impostas pelo distanciamento social, 
observou-se também o desinteresse dos 
alunos pelos estudos. 
8) Durante a pandemia de Covid-19, houve 
uma defasagem na transmissão e absorção 
do conteúdo didático ministrado, 
consequentemente resultando em um 
prejuízo no processo de aprendizagem, pela 
grande maioria dos alunos. 
9) Com a adoção das aulas remotas durante 
a pandemia de Covid-19, resultou em sua 
escola alunos com déficit de aprendizagem na 
volta as aulas presenciais. 
10) As medidas de distanciamento social 
impostas pela pandemia de Covid-19 
causaram um impacto negativo aos alunos, 
afetando sua concentração, motivação e 
desempenho escolar. 
11) A pandemia de Covid-19 evidenciou a 
necessidade de capacitação dos professores 
em metodologias de ensino online. 
12) A capacitação garantiu a qualidade do 
ensino remoto e lidar com as diferentes 
realidades socioeconômicas dos alunos. 

Cultura 
Organizacional 

Levantar e discutir as 
estratégias da gestão escolar 
sob a ótica da cultura 
organizacional. 

13) As normas estabelecidas em cada 
sistema de ensino estão sujeitas à 
interpretação das pessoas que compõem a 
comunidade escolar. 
14) Mesmo com a padronização imposta pela 
BNCC, cada instituição de ensino tem uma 
margem de autonomia para desenvolver suas 
ações, o que resulta em diferentes maneiras 
de funcionamento e consequentemente 
tomada de decisões. 
15) A forma como uma instituição escolar 
estrutura seus valores e se organiza em 
termos administrativos e políticos, é um fator 
determinante e influência em seus resultados. 
16) Os valores da gestão escolar estão 
alinhados com os valores da comunidade 
escolar (professores, alunos, pais), 
promovendo um ambiente de respeito mútuo, 
profissionalismo e ética. 
17) A gestão escolar faz uso de canais de 
comunicação eficazes para informar e 
envolver a comunidade escolar nas decisões 
para manter a comunidade informada e 
engajada nos processos da escola. 
18) A cultura organizacional da escola é 
considerada um fator importante para a 
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motivação dos professores e o engajamento 
dos alunos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
   

Para os Diretores ou Gestores Pedagógicos, o instrumento de pesquisa 

se configurou em entrevista individual com apoio de um questionário com questões 

abertas, realizada em cada escola participante da pesquisa, possibilitando o 

tratamento dos dados com análise qualitativa, ao observar às aspirações, crenças e 

atitudes intrínsecas às respostas das questões abertas semiestruturadas.  

Quadro 8 – Questões pertinentes aos gestores 
Questões acerca da experiência do gestor escolar durante e após a pandemia de COVID-19: 

1) De acordo com a sua visão, enquanto gestor educacional, dentro da seara pedagógica, relate as 
os desafios enfrentados durante a pandemia: 

2) Com base em sua experiência, descreva como foi o período de retorno as aulas presenciais pós 
suspensão obrigatória em virtude da pandemia de COVID-19: 

3) Enquanto gestor educacional, dentro da seara pedagógica, descreva se houve ou não defasagem 
educacional de seus alunos em virtude das aulas remotas decorrentes da pandemia de COVID-19. 
Em caso positivo, relate quais foram os principais impactos e as consequências desta defasagem. 

4) Descreva as ações e práticas pedagógicas que a gestão escolar de sua instituição de ensino 
adotou e aquelas que ainda está adotando, com o intuito de amenizar os efeitos do ensino remoto 
durante a pandemia de COVID-19: 

5) Com base em sua experiência como gestor pedagógico, exponha a sua opinião acerca da 
padronização curricular imposta pela BNCC e como ela contribui para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos, neste período pós-pandemia: 

Fonte: Elaborado pela autora. 
   

Para acesso aos entrevistados, foi solicitada a autorização nas escolas 

para a participação na pesquisa e permissão para entrevista com seus gestores 

pedagógicos e professores, sendo a pesquisa autorizada pelas quatro escolas. O 

presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE: 

77830324.4.0000.5408 e devidamente aprovado (número do parecer: 6.745.395).  

  A todos participantes, no momento da entrevista, foram apresentados o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), através do qual foi assegurado 

o anonimato em qualquer uma das vias de publicação ou uso dos resultados das 

entrevistas. Reforçando que, as escolas e seus respondentes serão tratados ou 

identificados como Escolas A, B, C. 
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6 GESTÃO ESCOLAR, BNCC E APRENDIZAGEM NO HORIZONTE 

PÓS-PANDÊMICO: a realidade em um grupo de escolas 

 

A escolha do município de São Joaquim da Barra (SP) se deu pela 

proximidade da pesquisadora do ambiente escolar, sua vivência escolar com o desafio 

pós-pandemia, e seu interesse em contribuir com estudos e discussões pertinentes 

aos prejuízos e recuperação da aprendizagem neste período pós-pandemia.  

  Destacando, novamente, que a amostra de pesquisa se concretizou em 

três escolas, entre o universo de 4 escolas particulares de Educação Básica, 

especificamente, de ensino Fundamental II e Médio existentes no município. 

  

6.1 LEITURA E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO COM 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  

 

  Foram aplicados os questionários em 03 escolas, que aqui serão 

identificadas como A, B e C.  

Pode-se observar no Quadro 9 que, de um total de 83 professores, 

obteve-se 26,50% de retorno dos questionários respondidos.  

Quadro 9 – Relação de professores participantes por escola 
Escola Número de professores Número de professores respondentes 

A 22  1 

B 38 13 

C 23  8 

TOTAL 83 professores 22 respondentes 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

6.1.1 Perfil sociodemográfico dos respondentes 

 

  Com o intuito de conhecer o perfil dos participantes da pesquisa, a 

primeira parte do questionário levantou os dados sociodemográficos. 

  Observou-se que a grande maioria, correspondendo a mais de 75% dos 

professores são do sexo feminino. 
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Gráfico 2 – Gênero dos docentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Com relação a idade dos respondentes, observou-se uma diversificação 

das faixas etárias. 

Gráfico 3 – Idade dos docentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Com relação ao grau de instrução 50% dos docentes possuem algum 

tipo de especialização lato sensu, 36,4% possuem o ensino superior e 9,1% possuem 

especialização stricto sensu, mestrado e 4,5% especialização stricto sensu, 

doutorado.  
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Gráfico 4 – Grau de instrução docentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
 

  Com relação a experiência profissional pedagógica, observou-se a 

grande maioria, 68,2% dos professores, possuem mais de 10 anos de atividade 

docente, enquanto 9,1% possuem entre 8 e 10 anos de trabalho na área. 

Gráfico 5 – Professores - Tempo de exercício profissional na atividade de docência 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

6.1.2 Leitura e análise das questões temáticas 

 

  As questões temáticas foram divididas em 03 blocos temáticos, cada 

qual contendo 06 questões cada, pertinentes a um determinado assunto em comum.  

  O primeiro bloco de questões relaciona com: Alinhamento das dez 

competências, os impactos e os desafios na implementação da BNCC. As questões 

tinham como objetivo estimular a reflexão crítica dos professores sobre a BNCC, seus 

objetivos, competências e habilidades. Para Miranda, Tugas e Romeiro (2022, p. 14) 
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a BNCC é um dos documentos mais importantes na educação atualmente, pois traça 

novos caminhos para a construção do processo de ensino e aprendizagem, razão pela 

qual foi abordada na presente pesquisa de campo. 

  Conforme pode ser observado, a maioria dos professores de alguma 

forma concorda, totalmente ou não, com esta proposta de competências e habilidades 

trazidas pela BNCC. Todavia, há um grupo de professores que discorda que esta 

tratativa da BNCC possa garantir a todos os alunos brasileiros, um conjunto de 

aprendizagens essenciais.   

Gráfico 6 - As competências e habilidades trazidas pela BNCC garantem um 
conjunto de aprendizagens essenciais à realidade dos estudantes brasileiros? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Com relação as 10 competências gerais trazidas pela BNCC, tem-se que 

a maioria dos professores (59,10%) de alguma forma concorda com a coerência das 

mesmas. Porém, é importante destacar que, em comparação com a questão anterior, 

que abordava apenas as competências e habilidades, aumentou significativamente o 

número de respondentes que discorda com o fato de que as 10 competências gerais 

da BNCC são coerentes com a realidade atual da educação, aumentando de 22,8% 

para 40,9% o percentual de respondentes que discordam. 
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Gráfico 7 – As 10 competências gerais trazidas pela BNCC são coerentes com a 
realidade atual da educação? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Embora quase metade dos respondentes (40,90%) discorda quanto a 

coerência das 10 competências gerais trazidas pela BNCC com a realidade atual da 

educação, 77,3% dos docentes que responderam à pesquisa, concordam que são 

coesas para o ensino-aprendizagem no atual momento pós-pandemia. 

Gráfico 8 – As 10 competências gerais defendidas pela BNCC são coesas para o 
ensino-aprendizagem no atual momento pós-pandemia? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  As 10 competências gerais trazidas pela BNCC se fixam em atitudes e 

valores para resolução das complexidades da vida que são apresentadas aos alunos, 

enquanto sujeitos que exercerão o amplo exercício da cidadania, bem como servem 

de base para a sua inserção no mundo do trabalho (HIPLER, FRAGA, SILVA, 2022).  
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  Ao serem questionados acerca das 10 competências gerais da BNCC e 

sua influência na elaboração dos currículos pelas escolas e professores, a maioria 

absoluta dos docentes, que respondeu à pesquisa, concorda que elas podem 

contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes.  

Gráfico 9 – As competências gerais da BNCC permitem à escola e ao professor a 
elaboração de um currículo capaz de criar cidadãos críticos e conscientes de seu 
papel na sociedade? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  A BNCC não é um currículo e sim uma matriz nacional que deve orientar 

os currículos dos sistemas e redes de ensino, como também as propostas 

pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas (Francini e Moreno-Pizani, 2020, 

p. 1654). Ela determina que as escolas, reformulem ou elaborem seus currículos, 

propostas pedagógicas, materiais didáticos, avaliações e, principalmente, os 

programas de formação continuada de professores, baseadas nas disposições 

trazidas pelo documento (MIRANDA, TUGAS, ROMEIRO, 2022). 

  Com relação a padronização curricular imposta pela BNCC, os docentes 

foram questionados quanto a esta ser uma política pública necessária para reduzir a 

desigualdade na aprendizagem. Observou-se que embora uma boa parcela dos 

respondentes concorde com a criação desta política pública, 31,8% dos docentes 

discordam desta afirmativa. 
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Gráfico 10 – A padronização de currículos imposta pela BNCC foi uma política pública 
necessária para reduzir a desigualdade na aprendizagem? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Este processo de padronização no ensino e no currículo tende a se 

alinhar com a padronização das propostas de formação docente (Hypolito, 2021, p. 

49). Nesta linha de raciocínio, a última questão do bloco referente a temática sobre a 

BNCC, observou-se que a maioria absoluta dos professores respondentes da 

pesquisa (95,4%) concorda, uma boa parte destes, concordam totalmente (36,4%), 

que a formação continuada de professores e gestores é essencial para a 

implementação eficaz da BNCC.  

Gráfico 11 – Para uma implementação eficaz da BNCC, faz-se necessário a formação 
continuada de professores e gestores? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
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  Através da análise das respostas dos docentes, concluiu-se que a 

maioria é favorável aos preceitos trazidos pela BNCC, no tocante as competências e 

habilidades que o documento traz como fundamentais a formação dos discentes. 

  Observou-se que, embora a maioria seja favorável as concepções 

trazidas pela Base, ainda há uma parcela significativa de professores que enxergam 

com cautela a questão da padronização curricular proposta pelo documento. 

  Para FRANCINI e MORENO-PIZANI (2020, p. 1652), 

Vivenciamos um momento crucial de definições curriculares; pensar em um 
currículo de relevância local visando à formação de um cidadão global implica 
escolhas necessárias para enfrentamento dos problemas que a realidade 
apresenta e para um futuro incerto. 
 

  O cenário que mais chama atenção no presente bloco de questões é a 

opinião dos docentes, quase que em sua totalidade em relação a necessidade de 

formação continuada para eficaz implantação da BNCC. 

  Entende-se que a BNCC é mais que um documento, é uma política 

pública cuja intenção é melhorar a educação brasileira. Todavia, suas diretrizes são 

meramente um guia e cabe às escolas, através de seus gestores pedagógicos e 

professores adaptá-la à realidade de seus alunos e da comunidade em que estão 

inseridas. Ademais, importante ressaltar também que a implementação da BNCC é 

recente e ainda está em curso, e sendo cedo para avaliar se ela está de fato tendo o 

impacto almejado. 

  O segundo bloco de questões possibilita conhecer a realidade dos 

impactos e desafios decorrentes da pandemia de COVID-19 e a realidade 

educacional. 

  Na primeira pergunta deste bloco, representado no Gráfico 12, todos os 

professores respondentes do questionário, foram unânimes quanto ao desinteresse 

dos alunos pelos estudos durante a pandemia. Corroborando com a reflexão de Rech 

e Pescador (2022, p. 1270) em relação aos alunos que, ao receberem as atividades 

impressas ou por meio virtual precisam de um esforço ainda maior para manter o foco 

e disciplina na realização das mesmas. 
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Gráfico 12 – Durante a pandemia, além das dificuldades impostas pelo distanciamento 
social, observou-se também o desinteresse dos alunos pelos estudos? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  De igual modo, todos os professores respondentes do questionário, 

foram unânimes ao concordar que houve uma defasagem na transmissão e absorção 

do conteúdo didático ministrado, consequentemente resultando em um prejuízo no 

processo de aprendizagem, pela grande maioria dos alunos. 

Gráfico 13 – Durante a pandemia de Covid-19, houve uma defasagem na transmissão 
e absorção do conteúdo didático ministrado, consequentemente resultando em um 
prejuízo no processo de aprendizagem, pela grande maioria dos alunos? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Os professores respondentes do questionário, também foram unânimes 

ao concordar que a adoção das aulas remotas durante a pandemia de Covid-19, 

resultou em sua escola alunos com déficit de aprendizagem na volta as aulas 

presenciais. Observa-se que, inclusive, houve um aumento em relação as duas 
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questões anteriores, do percentual de professores que concordam totalmente com a 

afirmação (40,9%). 

Gráfico 14 – Com a adoção das aulas remotas durante a pandemia de Covid-19, 
resultou em sua escola alunos com déficit de aprendizagem na volta as aulas 
presenciais? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Ao serem questionados se as medidas de distanciamento social 

impostas pela pandemia de Covid-19 causaram um impacto negativo aos alunos, 

afetando sua concentração, motivação e desempenho escolar, a grande maioria dos 

docentes concordou (90,90%).  

  Entretanto houve uma pequena parcela dos respondentes (9,1%) que 

discordou que a falta de interação com os colegas e professores e a mudança na 

rotina podem ter tido um impacto negativo na vida destes alunos. 
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Gráfico 15 – As medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de 
Covid-19 causaram um impacto negativo aos alunos, afetando sua concentração, 
motivação e desempenho escolar. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Com relação a necessidade de capacitação dos professores para o uso 

das metodologias de ensino online durante a pandemia, os respondentes do 

questionário (95,5%), foram quase unânimes quanto à concordância de que a 

pandemia evidenciou a necessidade de capacitação para o ensino online.  

Gráfico 16 – A pandemia de Covid-19 evidenciou a necessidade de capacitação dos 
professores em metodologias de ensino online? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

Foi um momento de muito aprendizado para os professores. Tendo em 

vista que, mais do que simplesmente transmitir conhecimentos, foi imprescindível que 

o professor assumisse novos papéis durante a pandemia, comunicando-se de formas 

que até então não estava acostumado, exigindo-se não apenas que soubessem usar 
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a tecnologia, mas também como organizar e fornecer o material e o conteúdo ao aluno 

(Nakano, Roza, Oliveira, 2021). 

  Pode-se observar no Gráfico 17 que, ao serem questionados se a 

capacitação garantiu a qualidade do ensino remoto e lidar com as diferentes 

realidades socioeconômicas dos alunos, apenas 9,1% dos docentes concordou 

totalmente com a afirmação.  

  Os demais professores respondentes do questionário se dividiram entre 

concordar (45,5%) e discordar da afirmação (45,5%). Infere-se que nem todos os 

professores (45,5%) foram beneficiados com a capacitação ou acharam que ainda 

com a capacitação não foi possível lidar com as diferentes realidades da situação dos 

alunos. 

Gráfico 17 – A capacitação garantiu a qualidade do ensino remoto e lidar com as 

diferentes realidades socioeconômicas dos alunos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na educação 

brasileira impondo desafios sem precedentes e exigindo soluções criativas e 

resilientes. Extrai-se das respostas dos docentes, que os impactos do isolamento 

social obrigatório, no processo de ensino-aprendizagem foi significativamente 

percebido por todos os respondentes. 

  De igual modo, a necessidade de uma formação para lidar com a nova 

realidade da educação em tempos pandêmicos, também foi percebida pela maioria 

dos respondentes da pesquisa, evidenciando que a maioria não estava preparada 

para encarar o ensino virtual e remoto obrigatoriamente e inesperadamente imposto 

em razão do isolamento social.  
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  É necessário reconhecer os desafios que foram enfrentados e buscar 

soluções para que possamos garantir que todos os alunos obtenham o conhecimento 

necessário para o seu nível de formação neste período pós-pandêmico.   

  O terceiro e último bloco de questões apresentadas aos professores, 

busca conhecer as estratégias da gestão escolar sob a ótica da cultura organizacional.  

A cultura organizacional da escola aparece nas atitudes, crenças e 

valores compartilhados entre aqueles que fazem parte da entidade e desponta nas 

suas interações, suas rotinas e na própria gestão (CUNHA, CUNHA, 2016). 

  Assim, buscou-se conhecer a percepção dos professores em relação às 

normas estabelecidas em cada sistema de ensino, se estas estão sujeitas à 

interpretação das pessoas que compõem a comunidade escolar. E, foi apurado que a 

maioria (86,40%) entende que normas estão sujeitas à interpretação individual, pelas 

pessoas que delas precisam, conforme pode ser observado no Gráfico 18.  

E, neste contexto destaca a complexidade que pode ocorrer na 

interpretação das normas de uma escola, tendo em vista os diferentes valores e 

crenças que cada pessoa carrega, serão diferentes interpretações.  

Por isso a importância de se trabalhar a cultura organizacional da escola, 

para alinhamento de valores e crenças de todos envolvidos, para que possam 

caminhar para um mesmo rumo das normas e decisões geradas no espaço da gestão 

escolar. 

Gráfico 18 – As normas estabelecidas em cada sistema de ensino estão sujeitas à 

interpretação das pessoas que compõem a comunidade escolar. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
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  Em relação a implementação e padronização imposta pela BNCC, da 

BNCC, 81,80% dos respondentes concordaram que ainda assim, cada instituição de 

ensino tem uma margem de autonomia para desenvolver suas ações, o que resulta 

em diferentes maneiras de funcionamento e consequentemente diferentes caminhos 

para tomada de decisões.  

Gráfico 19 – Mesmo com a padronização imposta pela BNCC, cada instituição de 
ensino tem uma margem de autonomia para desenvolver suas ações, o que resulta 
em diferentes maneiras de funcionamento e consequentemente tomada de decisões. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

  Acerca deste tema, os pesquisadores Miranda, Tugas e Romeiro (2022, 

p. 5) deliberam que: 

A escola, além de ser um espaço onde inúmeras pessoas interagem com 
intencionalidades e responsabilidades definidas, passa a constituir a 
perspectiva de ser um ambiente de aprendizagem, cuja atmosfera pode 
propiciar uma vivência do que se quer como sociedade: um espaço de 
igualdade, acolhedor da diversidade, em que o conhecimento e as relações 
interpessoais favoreçam a inserção e um olhar amplo para o que acontece 
no mundo. 
 

  O Gráfico 20 demonstra o questionamento sobre a forma como uma 

instituição escolar estrutura seus valores e se organiza em termos administrativos e 

políticos ser um fator determinante e influência em seus resultados, observou-se que 

todos os professores respondentes do questionário, foram unânimes em concordar 

com esta afirmativa.   
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Gráfico 20 – A forma como uma instituição escolar estrutura seus valores e se 
organiza em termos administrativos e políticos, é um fator determinante e influência 
em seus resultados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
 

  Entretanto, o Gráfico 21 demonstra que uma pequena parcela dos 

professores respondentes (9,1%) discordou que os valores da gestão escolar estão 

alinhados com os valores da comunidade escolar (professores, alunos, pais), 

promovendo um ambiente de respeito mútuo, profissionalismo e ética.  

  A maioria dos respondentes (90,9%) entende que todos os membros da 

comunidade escolar (diretores, professores, alunos e pais) devem compartilhar os 

mesmos valores e princípios básicos.  

  Pode-se destacar que, um dos pilares da gestão democrática e 

participativa envolve a liderança do gestor e um processo de trabalho em equipe para 

a tomada de decisões, sendo estas, ações que fazem com que todos os membros da 

comunidade escolar se sintam participando do processo educacional (Costa, Hermes, 

2023, p. 3893). 
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Gráfico 21 – Os valores da gestão escolar estão alinhados com os valores da 
comunidade escolar (professores, alunos, pais), promovendo um ambiente de respeito 
mútuo, profissionalismo e ética. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
 

  No Gráfico 22, pode-se observar que 9,1% dos docentes que 

responderam ao questionário discordaram de que a gestão escolar faz uso de canais 

de comunicação eficazes para informar e envolver a comunidade escolar nas decisões 

para manter a comunidade informada e engajada nos processos da escola. 

Entretanto, para 90,9% dos professores respondentes entendem que gestão escolar 

faz uso de canais de comunicação eficazes. 

Gráfico 22 – A gestão escolar faz uso de canais de comunicação eficazes para 
informar e envolver a comunidade escolar nas decisões para manter a comunidade 
informada e engajada nos processos da escola? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
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  O Gráfico 18 apresenta que todos os professores respondentes 

concordam de alguma forma que a cultura organizacional da escola é considerada um 

fator importante para a motivação dos professores e o engajamento dos alunos, sendo 

que 22,7% concordam totalmente com a afirmação. 

Gráfico 23 – A cultura organizacional da escola é considerada um fator importante 
para a motivação dos professores e o engajamento dos alunos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
   

Através da pesquisa aplicada aos docentes, pôde-se perceber a 

relevância da cultura organizacional estar alinhada aos valores educacionais e da 

gestão escolar, para a totalidade dos respondentes. Conclui-se também através da 

análise do gráfico 21, que a maioria dos professores que participaram da pesquisa é 

favorável a uma gestão democrática participativa, envolvendo todos os membros da 

comunidade escolar e a transparência das informações acerca dos processos de 

ensino aprendizagem. 

 

6.2 LEITURA E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO COM 

GESTORES 

 

Nesta etapa da pesquisa, almejando alcançar o objetivo da presente 

pesquisa, a saber, os desafios da gestão pedagógica, foram selecionados, como 

participantes, apenas os gestores/diretores pedagógicos de cada uma das três 

instituições de ensino participantes, totalizando 03 respondentes, que são 

identificados nesta pesquisa como: G1, G2 e G3. 
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Após um contato presencial, com os gestores que exercem a função de 

Diretores Pedagógicos das respectivas instituições, foi solicitado por eles que o 

questionário fosse enviado através de um aplicativo de mensagens, com prazo para 

que pudessem responder e devolver via on-line também. 

 

6.2.1 Perfil sociodemográfico dos respondentes 

 

Em relação aos diretores pedagógicos das três escolas, observa-se que 

dois são do sexo feminino e um do sexo masculino (Gráfico 24).  

Gráfico 24 – Gênero dos Diretores pedagógicos: 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

Observa-se uma diversidade na faixa etária, a partir de 41 anos, com 

destaque que um deles é acima de 61 anos, como pode-se constatar no Gráfico 25.  

Gráfico 25 – Idade dos Diretores pedagógicos 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
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Em relação ao Grau de instrução dos diretores pedagógicos, Gráfico 26, 

foi apurado que todos têm curso superior e que um deles tem Curso de Especialização 

Lato Sensu. Nenhum deles tem mestrado ou doutorado.  

Gráfico 26 – Grau de instrução dos Diretores pedagógicos 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 
   

Observou-se também, Gráfico 27, em relação aos Diretores 

Pedagógicos, que dois deles possuem mais de 10 anos de experiência na função, 

enquanto o outro atua como gestor entre 2 e 4 anos apenas. 

Gráfico 27 – Tempo de exercício profissional na função de gestor escolar 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

Em relação ao tempo de gestor na escola em que se encontram, Gráfico 

28, apurou-se que um gestor está há mais de 10 anos, outro entre 4 a 6 anos e o 

terceiro gestor trabalha há pouco mais de um ano. 
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Gráfico 28 – Tempo de exercício profissional na função de gestor escolar nesta escola 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo. 

 

6.2.2 Leitura e análise das questões temáticas – Gestores Pedagógicos  

 

  Para além das discussões acadêmicas e teóricas, em busca do contexto 

na prática, esta seção enseja apresentar a percepção e experiência dos gestores 

pedagógicos durante e após a pandemia de COVID-19. E, ainda um levantamento do 

conhecimento sobre práticas pedagógicas enfrentadas e desenvolvidas pelos 

gestores pedagógicos no contexto pós pandêmico. 

  Nesta etapa da pesquisa de campo, a abordagem de análise de dados, 

é qualitativa. Que segundo Minayo (2001), a abordagem qualitativa trata do mundo de 

aspirações, valores e atitudes, que colaboram para a compreensão de certos 

fenômenos sociais subjetivamente relevantes. 

  Os dados foram obtidos através de questionários (Apêndice B), 

elaborados com perguntas abertas previamente formuladas, aplicados aos gestores 

pedagógicos das três escolas participantes, com o intuito de revelar a experiência 

destes atores durante e após a pandemia de COVID-19.  

Como já foi discutido, em 2020, o que se viu, foi uma crise sanitária, 

econômica, política e educacional (Hora, Corrêa e Oliveira, 2022), que obrigou as 

escolas e seus atores - professores, gestores, pais e alunos - a se readequar para 

conseguir cumprir com as suas atividades cotidianas. 

  Para este estudo, os gestores foram questionados em relação aos 

desafios enfrentados durante a pandemia. E, constatou-se que foram inúmeros os 

desafios enfrentados por estes gestores, que escaparam da seara pedagógica, indo 
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desde a adaptação dos pais, da comunicação entre alunos, dos professores e escola, 

defasagem tecnológica a problemas financeiros. 

Comunicação entre a escola e muitos alunos, foi muito difícil durante a 
pandemia. – G1 em resposta a questão 1. 
 
Dificuldade em comunicação em tempo real com alunos e pais; uso 
recorrente do celular, incertezas pessoais, descrédito dos pais em relação ao 
ensino on-line, dificuldade em manter a equipe com foco nas aprendizagens, 
dificuldade em formar os docentes que se sentiram intimidados com as novas 
tecnologias, com as ferramentas como plataformas digitais, o uso de 
câmeras, de microfones, a dificuldade em organizar conteúdos pertinentes e 
estruturantes, dificuldade em manter os pais que retiraram os filhos e 
buscaram o ensino público, a retenção de matrícula caiu, e as despesas 
aumentaram com a necessidade em adquirir equipamentos e recursos 
digitais, desconfiança por parte das famílias que não entendiam que a saúde 
era o bem maior, ou das que exageraram nos protocolos na volta às aulas, 
incertezas que eram motivadas por fake news, ou seja um capítulo obscuro 
na história da humanidade de 2019 a 2021. – G2 em resposta a questão 1. 
 
Vários desafios, mas a maioria derivou da falta de maturidade da nossa 
clientela (devido a idade dos alunos) para uma Educação à distância. A 
Sistema de Ensino ao qual nossa escola pertence já tinha uma plataforma de 
estudos que possibilitou aulas online, em tempo real, cada turma com seu 
professor, não comprometendo o andamento dos conteúdos. Mas muitos 
alunos não conseguiam manter a atenção nas aulas desta forma, ou não 
realizam todas as atividades propostas. - G3 em resposta a questão 1. 

 

As respostas obtidas, junto aos gestores pedagógicos, revelam as 

muitas dificuldades enfrentadas pela maioria das escolas pesquisadas pela adaptação 

às aulas obrigatoriamente remotas e virtuais, em decorrência da pandemia. 

O resultado corrobora com Silva, Silva e Gomes (2021, p. 6) que também 

constatou que todas as dimensões da escola foram afetadas pelo cenário pandêmico 

que se instaurou, tendo repercutido e impactado na organização dos saberes e das 

práticas educacionais, como planejamento escolar, a avaliação da aprendizagem e 

gestão escolar. 

  Extrai-se também das respostas dos gestores pedagógicos, de que 

muitos alunos não estavam preparados para enfrentar a nova modalidade de ensino 

imposta. O despreparo emocional, decorrente da imaturidade, foi uma das causas que 

incorreu como consequência para a defasagem de ensino, visto que estes alunos não 

souberam, não conseguiram ou muitas vezes nem se esforçaram para aproveitar o 

conteúdo didático que estava sendo ministrado.  

  Ainda que, muitos alunos, crianças e adolescentes, tinham resistência à 

rotina imposta pelo ensino remoto e virtual, pois, diante da ausência de um espaço 

específico para fazer tarefas e participar das aulas de forma reservada em suas 
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residências, projetavam como se fossem férias escolares, causando-lhes uma 

situação de estresse, bem como para os pais ou responsáveis (PEREIRA, 2022). 

  A facilidade em realizar de forma on-line e entregar as atividades 

avaliativas, também contribuiu para que estes alunos se desinteressassem pelo 

aprendizado, fazendo com que o sistema de ensino virtual e remoto não se justificasse 

para os seus devidos fins, conforme esclarecido pelo gestor. 

A checagem da aprendizagem também ficou bastante comprometida durante 
a pandemia, uma vez que a realização de provas online possibilitava que os 
alunos "burlassem" o que era esperado (que cada um realizasse sua 
avaliação ou trabalhos escolares sozinho e sem consultar aos pais, Google, 
chats, YouTube e outros). Muitos resultados positivos em avaliações não 
condiziam que a real aprendizagem do aluno naquele momento. – G3 em 
resposta à questão 3.  

   

De modo semelhante, podemos constatar a identificação da defasagem 

educacional, através da resposta apresentada por outro gestor, quando questionado 

acerca dos principais impactos e as consequências em virtude das aulas remotas: 

Alunos mais desatentos, apresentando defasagem de conteúdos, dificuldade 
em se relacionar, em trabalhar em equipe, alunos que deixaram de participar 
das aulas on-line por falta de conexão, de ferramentas corretas como 
equipamentos digitais e conexão; falta do apoio dos pais de forma mais 
organizada pois também estavam em trabalho remoto...crises de pânico, 
satisfação pelos resultados, ou a justificativa de que havia a dificuldade e 
queda escola deveria trabalhar essa defasagem. – G2 em resposta à questão 
3. 
 

  De modo contrário aos gestores 2 e 3, ao ser questionado se dentro da 

seara pedagógica, houve ou não defasagem educacional de seus alunos em virtude 

das aulas remotas decorrentes da pandemia de COVID-19: “Não houve muita 

defasagem porque a escola Particular tinha uma estrutura eficiente” – G1. 

  As crianças ao serem privadas de frequentar o espaço da escola e 

socializar, sofrem perdas em sua aprendizagem formal, por não frequentarem o 

espaço da escola, bem como ficam vulneráveis a exposições familiares que podem 

trazer consequências negativas ao desenvolvimento infantil, enquanto o uso 

excessivo de telas pelos alunos do ensino fundamental também pode ser prejudicial 

à sua saúde (Nakano, Roza, Oliveira, 2021). 

  Enxerga-se que havia, além das dificuldades enfrentadas, uma 

preocupação por parte dos gestores, com a defasagem educacional que o período 

pandêmico poderia ocasionar, visto que tinham a consciência de que havia alunos que 

não conseguiam manter a atenção nas aulas e que não realizavam as atividades 

propostas. 
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E, no momento do retorno às atividades presenciais, de modo geral, era 

visível a demanda de uma complexa logística, um preparo de prevenção ao contágio 

ao vírus da COVID-19, que levou a adoção de inúmeras ações nos estabelecimentos 

educacionais como por exemplo o escalonamento de alunos, havia também a 

preocupação pedagógica acerca do conteúdo didático a ser ministrado pelos 

professores. 

  E, foi confirmado na pesquisa ao serem questionados quanto ao período 

de retorno as aulas presenciais, pós suspensão obrigatória em virtude da pandemia, 

os gestores relataram que também houve dificuldades a serem enfrentadas. Para 

todos os atores escolares, foi um período de readaptação, o qual necessitou de todo 

um preparo da gestão pedagógica para recebimento destes alunos.    

Foi um período difícil, de readaptação a rotina escolar, regras, convivência e 
cumprimento de deveres. Além disso, para os professores, foi extenuante dar 
seguimento no conteúdo da série e ao mesmo tempo, ir retomando os 
conceitos básicos do ano anterior que não ficaram bem assimilados pelos 
alunos. – G3 em resposta a questão 2. 
Foi tenso, assim como o período de suspensão das aulas presenciais, que 
nos exigiu muito estudo, muita reunião de alinhamento com a equipe, o medo 
do contágio, desconfiança dos pais, que reagiam a qualquer manifestação 
diferente, escalonamento dos alunos na volta, organização da logística, 
mapeamento da escola, distribuição do álcool, limpeza das salas, instalação 
de túnel de higienização, ouso da máscara para as crianças pequenas, 
intervalos e recreios monitorados. (...) – G2 em resposta a questão 2. 

   

Entretanto, para o Gestor 1, sua resposta limitou-se a informar que: “Foi 

excelente para ambas as partes, para os alunos e também para a escola”. 

  Todavia, Santos, Queiroz (2021) também constatou que, com o retorno 

às aulas presenciais, a preocupação recaía sobre a reorganização do sistema escolar, 

que precisava contemplar uma readaptação de tempos, espaços e formas de 

aprendizagem, cabendo aos gestores ocupar-se não apenas com os currículos 

prescritivos, mas concomitantemente a isto, com a saúde física e emocional de seus 

docentes e discentes, frente a esta situação epidemiológica, promovendo ações 

permanentes de vigilância em saúde. 

  Assim, compulsando as respostas, observa-se que os alunos retornaram 

as aulas presenciais com dificuldades em prosseguir com o seu aprendizado, sendo 

necessárias a adoção de ações pelas instituições de ensino, com o intuito de amenizar 

esse déficit de aprendizado. 

  Os gestores pedagógicos das escolas em que foram realizadas o 

presente estudo de caso, também foram questionados acerca das ações e práticas 
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pedagógicas que a gestão escolar de sua instituição de ensino adotou e aquelas que 

ainda está adotando, com o intuito de amenizar os efeitos do ensino remoto durante 

a pandemia de COVID-19, e foi possível conhecer que, 

Todas as escolas tiveram que se reinventar durante a pandemia e 
trabalharam muito no sentido de contenção de danos em 2020. (...) – G3 em 
resposta à questão 4. 
Foram diversas ações pedagógicas adotadas para que os alunos pudessem 
estar tirando algumas dúvidas pertinente ao conteúdo ministrado pelos 
professores na pandemia. – G1 em resposta à questão 4. 
(...) A pandemia impactou, sim e muito. Mas atualmente, cada aluno que 
ainda carrega consequências negativas dela, está sendo trabalhado de 
maneira individualizada e focada para que resgate o necessário para sua 
formação. – G3 em resposta à questão 5. 

   

As escolas precisaram adotar as chamadas avaliações diagnósticas 

para identificar as defasagens educacionais, investir na contratação de profissionais, 

adoção de métodos e metodologias diferenciadas, aumentar a carga horária das 

aulas, entre outras ações, como técnicas encontradas para amenizar os efeitos da 

educação virtual e remota, como pode-se observar na fala dos gestores:  

Reunião com os pais, com a equipe, com profissionais em lives, contratação 
de psicólogos para trabalhar o assunto e formar uma escuta focada nas 
necessidades pessoais e do grupo. Oferta do ensino de reforço para os 
alunos com dificuldade, encaminhamento dos alunos que apresentaram 
baixo desempenho, dificuldades de concentração, e sintomas que fugiam a 
intervenção da escola. – G2 em resposta à questão 4. 
Quando voltamos as aulas presenciais e aplicamos provas diagnósticas para 
tentar avaliar e identificar os problemas gerados durante as aulas on-line, 
tivemos que fazer o regaste e revisão de vários conteúdos; ampliar horários 
de aulas de reforço e revisão  de matérias, replanejar atividades em todos os 
âmbitos, investir em mais professores para trabalhar em período contrário as 
aulas e mais que isso, reeducar os alunos para a rotina escolar, convivência 
em grupos, respeito às regras e responsabilidades perante a escola. Posso 
dizer que até hoje, ainda lidamos com certa defasagem de conteúdos que 
ficaram mal assimilados durante a pandemia e continuamos trabalhando de 
forma a tentar diminuir o impacto disso na vida de muitos alunos. O que 
acontece é que alunos com dificuldades de aprendizagem, até hoje estão 
sofrendo os efeitos da falta de habilidade em se autogerir em uma educação 
remota. – G3 em resposta à questão 4. 
 

Os esforços observados nas escolas pesquisadas, remete à reflexão de 

Santos e Queiroz (2021) que preconiza que embora a pandemia exija da escola um 

replanejamento de atitudes e formas de conduzir o ensino, a essência da educação 

não se perdeu.   

  Em relação à BNCC os gestores pedagógicos foram questionados sobre 

sua experiência acerca da padronização curricular imposta pelo documento e como a 

BNCC contribuir como uma alternativa ao processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente neste período pós-pandemia.  
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Todavia, observa-se que a BNCC ainda é uma política um pouco 

desconhecida, ou complexa para expor opinião para a maioria dos gestores 

participantes da pesquisa, visto que dos três gestores, apenas um respondeu a esta 

questão, ao firmar que, 

Ela desempenha um papel facilitador à medida que norteia quais habilidades 
o aluno deve desenvolver para alcançar as competências básicas para a sua 
fase escolar. Um currículo organizado em habilidades permite alinhar 
conteúdos e metodologia, assim como propor inovações e perspectiva de 
acordo com as escolhas. Facilita também para os alunos que recebemos de 
outras unidades escolares, de outros municípios, estados e até países. 
Recebemos alunos chineses, coreanos, outros. – G2 em resposta à questão 
5. 
 

Foi percebido então, que pelo G2 conhecer e explorar a BNCC, o mesmo 

pôde abrir novas oportunidades. De fato, a BNCC é citada por Miranda, Tugas, 

Romeiro (2022) como um dos documentos com maior impacto e atuação na 

educação, cujo objetivo é procurar novos caminhos para a construção do processo de 

ensino e de aprendizagem no país. Os autores ainda destacam que, “As explicações 

para a criação da BNCC são diversas, seus apoiadores partem do pressuposto de que 

se trata de um currículo centralizado que pode mitigar desigualdades educacionais, 

garantindo os chamados “direitos de aprendizagem”. (Miranda; Tugas; Romeiro, 2022, 

p. 2).   

  O Gestor 1, por sua vez, limitou-se a responder que: “Por ser escola 

particular não tivemos muitos problemas, devido à nossa estrutura, plataforma de 

ensino excelente”. Observou-se que o gestor não adentrou no contexto da pergunta, 

razão pela qual não há como afirmar se ele possui ou não conhecimento acerca da 

política curricular estabelecida pela BNCC. 

  Assim, através da análise das respostas coletadas na pergunta 4, 

observamos que as escolas pesquisadas precisaram adotar práticas pedagógicas, 

diferenciadas para enfretamento das defasagens herdadas com a pandemia, que 

podem inspirar outras instituições de ensino a trabalhar também em prol da 

recuperação de seus processos de ensino-aprendizagem.  
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7 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMO INSPIRAÇÃO, REFLEXÃO E 

CONTRIBUIÇÃO DESTE ESTUDO  

 

A partir da análise das entrevistas com os gestores e das discussões 

tecidas no referencial teórico, apresenta-se de forma resumida no Quadro 10 um 

relato de 15 práticas que podem contribuir para reflexões relacionadas à gestão 

pedagógica e inspiração para gestores pedagógicos, se configurando como 

contribuição propositiva do presente estudo.  

Quadro 10 – Propostas de práticas pedagógicas  
1. Desenvolver a motivação para ensinar e aprender, não apenas conteúdos escolares, mas 

também as competências socioemocionais trazidas pela BNCC; 

2. Atentar-se para as necessidades socioemocionais de todos os envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem e se necessário disponibilizar amparo com profissionais especializados 
como psicólogos e psicopedagogos; 

3. Reeducar os alunos para a rotina escolar e de estudos, ressignificando a convivência social 
em grupos e o respeito às regras e responsabilidades da escola; 

4. Identificar através de avaliações diagnósticas e dar uma maior atenção para o ensino dos 
alunos que não avançaram em suas aprendizagens; 

5. Compreender e acompanhar o ritmo e as necessidades individuais dos alunos; 

6. Fazer uso de instrumentos como aulas de reforço e revisão de conteúdos, replanejando se 
necessário as atividades pedagógicas; 

7. Transformar a escola em um espaço de acolhimento, ofertando uma estrutura física e 
emocional voltada para o cuidado com a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e 
funcionários; 

8. Alinhar os conteúdos curriculares com metodologia que proporcione a promoção da 
aprendizagem e a formação integral dos alunos, valorizando as relações de ensino e 
aprendizagem; 

9. Elaborar propostas pedagógicas e curriculares, materiais didáticos e avaliações com foco nas 
competências e habilidades constantes na BNCC; 

10. Reconhecer a importância da BNCC, estudando o documento para otimizar a implantação das 
suas diretrizes, principalmente no momento de elaboração dos currículos e de capacitação 
docente; 

11. Ofertar continuamente aos docentes, programas de formação continuada, inclusive com 
treinamentos focados no conhecimento das disposições impostas pela BNCC; 

12. Orientar, acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico exercidos pelos docentes, ofertando 
apoio sempre que necessário; 

13. Fortalecer a cultura organizacional, mediante o desenvolvimento da comunicação e das 
relações interpessoais, promovendo aos atores escolares, um ambiente educativo vibrante e 
engajador, de respeito mútuo, profissionalismo e ética; 

14. Adotar os preceitos de uma gestão democrática e participativa, através da qual a sua a sua 
liderança do gestor atua conjuntamente em um processo de trabalho em equipe, com todos os 
membros da comunidade escolar, para a tomada de decisões; 

15. Manter a transparência das informações acerca dos processos de ensino aprendizagem, 
mantendo os pais informados sobre o progresso dos filhos e oferecer suporte para auxiliar no 
processo de aprendizagem em casa; 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de reflexões da pesquisa de campo e do referencial teórico 

 

Visando alinhar a lista proposta de práticas pedagógicas do Quadro 10, 

à questão de pesquisa: Qual o papel pedagógico da gestão escolar na implementação 
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da BNCC com foco na recuperação da defasagem educacional causada pela 

pandemia de COVID-19 na educação? descreve-se as possibilidades do papel do 

gestor frente a cada proposta. 

  1. Desenvolver a motivação para ensinar e aprender, não apenas 

conteúdos escolares, mas também as competências socioemocionais trazidas pela 

BNCC; 

  A prática de desenvolver a motivação para ensinar e aprender, 

abrangendo tanto os conteúdos escolares quanto as competências socioemocionais, 

tem um alinhamento elementar com a implementação da BNCC, sendo que a gestão 

escolar, nesse contexto, assume um papel fundamental, devendo criar um ambiente 

escolar que estimule em seus alunos o espírito da a curiosidade, o protagonismo, 

promovendo assim o bem-estar de todos os envolvidos.  

  Neste sentido, podemos relacionar ao fato de que promover formações 

continuadas para os professores, uma das propostas elencadas e que será abordado 

logo abaixo, a gestão proporciona as ferramentas necessárias para que eles possam 

desenvolver atividades pedagógicas inovadoras e significativas, capazes de despertar 

o interesse dos estudantes e de ajudá-los a desenvolver as competências exigidas 

para a vivência em pleno século XXI.  

  Além disso, podemos os gestores podem estabelecer parcerias com a 

comunidade e com outras instituições, contribuindo para a construção de um projeto 

educativo que leve em consideração as especificidades do contexto local e as 

demandas em termos de desenvolvimento regional. 

  2. Atentar-se para as necessidades socioemocionais de todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e se necessário disponibilizar 

amparo com profissionais especializados como psicólogos e psicopedagogos; 

  Observou-se que atentar-se às necessidades socioemocionais de todos 

os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, e, quando necessário, 

disponibilizar amparo com profissionais especializados, como psicólogos e 

psicopedagogos, revela-se fundamental neste período pós-pandemia.  

  Assim, a gestão escolar, nesse sentido, assume um papel central ao 

promover um ambiente escolar acolhedor e seguro, onde as questões emocionais são 

consideradas tão importantes quanto os conteúdos curriculares.  

  Ao valorizar o desenvolvimento integral dos estudantes, a gestão 

contribui para a superação das dificuldades enfrentadas durante o período de 
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distanciamento social, promovendo a construção de um aprendizado significativo e 

duradouro.  

  Ademais, essa prática se alinha com as diretrizes da BNCC, que 

enfatizam o desenvolvimento de competências socioemocionais e a promoção do 

bem-estar de todos os membros da comunidade escolar, garantindo que a educação 

seja um instrumento de transformação social e de promoção de desenvolvimento 

social e regional. 

  3. Reeducar os alunos para a rotina escolar e de estudos, ressignificando 

a convivência social em grupos e o respeito às regras e responsabilidades da escola; 

  Necessário se faz reeducar os alunos para a rotina escolar e de estudos, 

ressignificando a convivência social e o respeito às normas e regras de conduta. 

Observa-se que tais práticas restam fundamentais para a recuperação da defasagem 

educacional pós-pandemia, sendo que a gestão escolar, nesse cenário, desempenha 

um papel crucial ao promover ações que vão além da mera transmissão de conteúdo 

didático. 

  Ao fomentar um ambiente escolar acolhedor e seguro, a gestão estimula 

a reinserção dos estudantes na rotina escolar, auxiliando-os a readquirir e reconstruir 

hábitos como os de estudo e a desenvolver as habilidades socioemocionais 

essenciais para o aprendizado colaborativo e o respeito mútuo.  

  Essa prática, alinhadas aos princípios da BNCC, contribuem para a 

superação das desigualdades educacionais pós pandemia, promovendo um 

desenvolvimento social mais justo e equitativo, garantindo que todos os estudantes 

tenham oportunidades de aprender. 

  4. Identificar através de avaliações diagnósticas e dar uma maior 

atenção para o ensino dos alunos que não avançaram em suas aprendizagens; 

  Uma prática de grande valia é a de identificar, por meio de avaliações 

diagnósticas, os alunos que não avançaram em suas aprendizagens e oferecer-lhes 

um ensino mais individualizado e intensivo. Tal prática está diretamente relacionada 

ao papel da gestão escolar na implementação da BNCC, especialmente no contexto 

atual, pós-pandêmico.  

  A BNCC, com sua perspectiva de desenvolvimento integral do estudante 

e de promoção de aprendizagens significativas, exige que as escolas adotem práticas 

pedagógicas inovadoras e flexíveis e a gestão escolar desempenha um papel 

fundamental neste sentido, ao garantir que as avaliações diagnósticas sejam 
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realizadas de forma sistemática e que os resultados sejam utilizados para planejar 

ações pedagógicas específicas para cada aluno.  

  Ao priorizar o ensino dos alunos com maiores dificuldades, a escola 

contribui para a redução das desigualdades educacionais, promovendo um 

desenvolvimento mais equitativo e inclusivo.  

  Por fim, trata-se também de uma ação que se alinha com as demandas 

do desenvolvimento social e regional, que exige uma educação de qualidade para 

formar cidadãos críticos e capazes de enfrentar os desafios do mundo 

contemporâneo.  

  Conclui-se, portanto, que, ao investir na recuperação da defasagem 

educacional, as escolas contribuem para o desenvolvimento de comunidades mais 

justas e prósperas. 

  5. Compreender e acompanhar o ritmo e as necessidades individuais 

dos alunos; 

  Ao individualizar o ensino, a escola demonstra um compromisso com o 

desenvolvimento integral de cada estudante, respeitando seus diferentes ritmos de 

aprendizagem, suas especificidades e necessidades. Trata-se de uma prática que se 

alinha com as diretrizes da BNCC, a qual preconiza um ensino mais personalizado e 

flexível.  

  Ao adaptar as metodologias e recursos pedagógicos às características 

de cada aluno, a escola promove uma aprendizagem mais significativa e duradoura, 

contribuindo para a superação das dificuldades enfrentadas durante a pandemia e 

para o desenvolvimento pleno de cada estudante. 

  6. Fazer uso de instrumentos como aulas de reforço e revisão de 

conteúdos, replanejando se necessário as atividades pedagógicas; 

  A prática de oferecer aulas de reforço e revisão de conteúdos, com 

replanejamento das atividades pedagógicas quando necessário, se mostra 

fundamental no contexto da defasagem educacional sofrida pelos alunos em 

decorrência da pandemia. 

  A gestão escolar, nesse cenário, possui um papel fundamental ao 

proporcionar o suporte necessário para que essas ações sejam efetivadas.  

  Promovendo um ambiente escolar que valorize a individualização do 

ensino e a oferta de oportunidades de aprendizagem diversificadas, a gestão contribui 

para que os estudantes possam superar as dificuldades enfrentadas durante o período 
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de distanciamento social e retomar seus processos de aprendizagem de forma mais 

consistente com os objetivos trazidos pela BNCC, garantindo também que os 

estudantes estejam preparados para os desafios do mundo contemporâneo e 

globalizado. 

  7. Transformar a escola em um espaço de acolhimento, ofertando uma 

estrutura física e emocional voltada para o cuidado com a saúde e o bem-estar dos 

alunos, professores e funcionários; 

  Outra boa prática de gestão é transformar a escola em um espaço 

acolhedor, com foco no cuidado com a saúde e bem-estar, sendo que esta ação vai 

além do aspecto pedagógico, englobando o desenvolvimento e a construção de uma 

comunidade escolar mais forte.  

  Ao oferecer uma estrutura física e emocional segura, a escola cria um 

ambiente propício para o aprendizado, promovendo a saúde mental e emocional dos 

estudantes, o que é essencial para o desenvolvimento integral.  

  Essa prática também se alinha com as diretrizes da BNCC, que valoriza 

o desenvolvimento de competências socioemocionais e a formação de cidadãos 

críticos e conscientes.  

  Ademais, ao investir no bem-estar da comunidade escolar, a gestão 

contribui para o desenvolvimento regional, fortalecendo os vínculos entre a escola e a 

comunidade e promovendo a qualidade de vida da população. 

  8. Alinhar os conteúdos curriculares com metodologia que proporcione a 

promoção da aprendizagem e a formação integral dos alunos, valorizando as relações 

de ensino e aprendizagem; 

  Ao conectar os conhecimentos teóricos da BNCC às realidades locais e 

às necessidades específicas de cada estudante, a gestão escolar contribui para a 

construção de um currículo mais relevante e significativo.  

  A prática de alinhar conteúdos curriculares com metodologias que 

promovam a aprendizagem e a formação integral dos estudantes, valorizando as 

relações de ensino e aprendizagem, revela-se como um pilar fundamental para a 

gestão escolar na implementação da BNCC, especialmente no contexto de 

recuperação da defasagem educacional pós-pandemia.  

   Esta ação, quando articulada com o desenvolvimento regional, permite 

que as escolas se tornem espaços de produção de conhecimentos e de formação de 

cidadãos críticos e participativos, capazes de transformar suas realidades. 
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  A valorização das relações de ensino e aprendizagem, por sua vez, 

fomenta um ambiente escolar mais acolhedor e colaborativo, essencial para a 

superação das dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante a pandemia e para 

a promoção de aprendizagens mais profundas e duradouras. 

  9. Elaborar propostas pedagógicas e curriculares, materiais didáticos e 

avaliações com foco nas competências e habilidades constantes na BNCC; 

  A elaboração de propostas pedagógicas e curriculares, materiais 

didáticos e avaliações com foco nas competências e habilidades constantes na BNCC 

é uma ação central para que a gestão escolar contribua significativamente para a 

recuperação da defasagem educacional causada pela pandemia. 

  Ao alinhar as práticas pedagógicas com a BNCC, as escolas promovem 

um ensino mais relevante e conectado às demandas do século XXI.  

  Portanto, observa-se que a gestão escolar, nesse contexto, 

desempenha um papel crucial ao garantir que essas propostas sejam construídas de 

forma colaborativa, considerando as especificidades de cada comunidade escolar e 

as necessidades de seus estudantes.  

  De igual modo, ao desenvolver materiais didáticos e avaliações que 

valorizem as competências e habilidades, a escola oferece aos alunos oportunidades 

de aprender de forma mais significativa e autônoma, contribuindo para a superação 

das desigualdades educacionais e contribuindo para o desenvolvimento. 

  10. Reconhecer a importância da BNCC, estudando o documento para 

otimizar a implantação das suas diretrizes, principalmente no momento de elaboração 

dos currículos e de capacitação docente;  

  Ao aprofundar o conhecimento sobre a BNCC, a gestão não apenas 

garante a adequação dos currículos às novas diretrizes, mas também sinaliza um 

compromisso com a melhoria contínua da prática pedagógica.  

  Trata-se de uma ação se mostra particularmente relevante no contexto 

da recuperação da defasagem educacional, pois a BNCC oferece um norte para a 

reestruturação dos processos de ensino e aprendizagem, permitindo que as escolas 

identifiquem as lacunas existentes e planejem intervenções pedagógicas mais 

eficazes.  

  A valorização da capacitação docente, orientada pela BNCC, é 

fundamental para garantir que os professores estejam preparados para implementar 

as novas metodologias e utilizar os recursos pedagógicos adequados, contribuindo 
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para a construção de um currículo mais conectado com as realidades locais, 

valorizando a diversidade cultural e as especificidades de cada comunidade escolar. 

  11. Ofertar continuamente aos docentes, programas de formação 

continuada, inclusive com treinamentos focados no conhecimento das disposições 

impostas pela BNCC; 

  A gestão escolar, nesse contexto, assume um papel central ao 

proporcionar aos professores as ferramentas e conhecimentos necessários para 

adaptar suas práticas pedagógicas às novas exigências.  

  Ao investir na formação continuada, as escolas garantem que os 

docentes estejam atualizados sobre as diretrizes da BNCC, permitindo uma melhor 

compreensão dos objetivos de aprendizagem e a criação de estratégias pedagógicas 

mais eficazes.  

  A prática de oferecer continuamente programas de formação continuada 

aos docentes, com foco na BNCC e no desenvolvimento regional, é fundamental para 

a recuperação da defasagem educacional causada pela pandemia e para a efetiva 

implementação deste documento.  

  Estas formações contribuem também para que os professores 

desenvolvam atividades que valorizem a cultura local e as diferentes realidades dos 

estudantes, promovendo uma educação mais relevante, inclusiva e significativa. 

  12. Orientar, acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico exercidos 

pelos docentes, ofertando apoio sempre que necessário; 

  À gestão pedagógica cabe sempre a prática de orientar, acompanhar e 

avaliar o trabalho pedagógico dos docentes, oferecendo apoio sempre que 

necessário.  

  Ao desempenhar esse papel, os gestores contribuem diretamente para 

a adequação das práticas pedagógicas às novas diretrizes da BNCC, garantindo que 

os conteúdos sejam trabalhados de forma significativa e contextualizada.  

  Além disso, o acompanhamento individualizado dos docentes permite 

identificar e superar as dificuldades encontradas no processo de ensino-

aprendizagem, otimizando os resultados e promovendo uma educação de qualidade 

para todos os estudantes. 

  Essa prática também favorece a construção de redes de colaboração 

entre as escolas, permitindo a troca de experiências e o aprimoramento contínuo das 

ações pedagógicas, fortalecendo, assim, a educação em nível local. 
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  13. Fortalecer a cultura organizacional, mediante o desenvolvimento da 

comunicação e das relações interpessoais, promovendo aos atores escolares, um 

ambiente educativo vibrante e engajador, de respeito mútuo, profissionalismo e ética;  

  Ao fomentar a comunicação e as relações interpessoais, a gestão 

escolar cria um espaço onde professores, alunos e demais profissionais da educação 

se sentem valorizados e motivados a colaborar, promovendo um ambiente educativo 

vibrante e engajador. 

  Um ambiente propício ao aprendizado é fundamental para que as 

diretrizes da BNCC sejam efetivamente aplicadas, pois a sua implementação exige a 

participação ativa de todos os envolvidos.  

  Uma organização escolar com uma cultura organizacional fortalecida 

também contribui para o desenvolvimento, ao formar cidadãos mais críticos, 

engajados e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.  

  Portanto, ao investir em um ambiente escolar positivo, a gestão 

demonstra seu compromisso com os seus colaboradores, com a qualidade da 

educação e com o desenvolvimento integral dos estudantes. 

  14. Adotar os preceitos de uma gestão democrática e participativa, 

através da qual a sua a sua liderança do gestor atua conjuntamente em um processo 

de trabalho em equipe, com todos os membros da comunidade escolar, para a tomada 

de decisões; 

  A adoção de uma gestão democrática e participativa na escola é 

promover a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar na 

tomada de decisões. Assim, a gestão escolar cria um ambiente colaborativo e propício 

à construção de um projeto pedagógico que atenda às necessidades e 

particularidades dos estudantes.  

  Essa prática, alinhada com os princípios da BNCC, permite que a escola 

se torne um espaço mais justo e equitativo, onde todos os estudantes tenham 

oportunidades de aprender e se desenvolver. 

  Por fim, a escola também deve estabelecer uma articulação com as 

famílias e com a comunidade, buscando o envolvimento de todos no processo de 

aprendizagem dos estudantes. 

  15. Manter a transparência das informações acerca dos processos de 

ensino aprendizagem, mantendo os pais informados sobre o progresso dos filhos e 

oferecer suporte para auxiliar no processo de aprendizagem em casa; 
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  A gestão escolar, nesse cenário, desempenha um papel crucial ao 

fortalecer a parceria entre escola e família, promovendo um acompanhamento mais 

próximo do desenvolvimento dos estudantes e garantindo que as ações pedagógicas 

estejam alinhadas às necessidades individuais de cada aluno.  

  A prática de manter a transparência das informações sobre o processo 

de ensino-aprendizagem, comunicando os pais sobre o progresso dos filhos e 

oferecendo suporte para auxiliar no processo de aprendizagem em casa, revela-se 

fundamental no contexto da recuperação da defasagem educacional pós-pandemia.  

  Essa prática contribui para a construção de um ambiente de colaboração 

e confiança, estimulando o engajamento dos pais no processo educativo e 

favorecendo a criação de estratégias personalizadas de aprendizagem. Ao promover 

a transparência e o diálogo, a gestão escolar demonstra seu compromisso com a 

qualidade do ensino e com o sucesso de todos os estudantes. 

  Verifica-se, portanto, que cabe a gestão pedagógica pautar-se em um 

plano de ações para desenvolver uma educação de qualidade neste período pós-

pandemia.  

  A gestão escolar desempenha um papel estratégico na implementação 

da BNCC e na recuperação da defasagem educacional. Entretanto, pode-se concluir 

que, elaborar um planejamento estratégico, adotar ações voltadas ao acolhimento e 

as necessidades socioemocionais de seus integrantes, investir na formação 

continuada dos professores e no uso de metodologias diferenciadas, realizar um 

diagnóstico estrutural, articular-se com a comunidade e adotar uma cultura 

organizacional que preconize a transparência das informações, as escolas podem 

oferecer um ensino de qualidade e contribuir para o desenvolvimento regional. 

  Diante das respostas coletada nos questionários aplicados nas escolas 

e a partir das discussões do referencial teórico, foi percebido que, estas práticas não 

faziam parte da rotina das escolas antes da pandemia e podem ser eficazes se 

adotadas pelos gestores pedagógicos.  

  A pesquisa limitou-se as escolas particulares de um munícipio do interior 

do estado de São Paulo, não tendo como concluir se são práticas adotadas em por 

consenso por todos os gestores escolares. Entretanto, acredita-se que a presente 

pesquisa possa servir de contribuição para a produção de conhecimentos voltados 

para a área de gestão escolar. Tais ações podem contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos e, portanto, para a promoção do Desenvolvimento Regional.   
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  A implementação das normas e diretrizes trazidas pela BNCC, através 

de suas competências e habilidades e recuperação da defasagem educacional estão 

intrinsicamente relacionadas a questão do desenvolvimento regional uma vez que 

uma educação de qualidade contribui para a formação de cidadãos, o 

desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades sociais. 

  A BNCC busca formar cidadãos críticos, reflexivos e participativos, 

capazes de transformar a realidade em que vivem, sendo que uma população mais 

educada e qualificada é fundamental para o desenvolvimento econômico de uma 

região. Assim, a educação se mostra como uma ferramenta poderosa para reduzir as 

desigualdades sociais e promover a inclusão. 

  Investir na recuperação da aprendizagem e no bem-estar dos alunos, 

contribui significativamente para o desenvolvimento regional, uma vez que uma 

população com educação de qualidade e mentalmente saudável, possui uma 

potencialidade maior para impulsionar o crescimento econômico e contribuir para o 

progresso social da comunidade. 

  Assim, a finalidade das propostas acima elencadas, elaboradas com 

base nas pesquisas realizadas é contribuir ainda mais para a compreensão dos 

desafios da gestão escolar no pós-pandemia e para a reflexão e construção de 

soluções inovadoras e eficazes, a fim de garantir uma educação de qualidade para 

todos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao retomar o objetivo geral que é analisar as práticas pedagógicas da 

gestão escolar para a recuperação da defasagem educacional em escolas de um 

município estado de São Paulo, sob a óptica de políticas públicas como a BNCC - 

Base Nacional Comum Curricular, pode-se considerar as reflexões abaixo tecidas a 

partir das discussões do referencial teórico e do resultado da pesquisa de campo.  

 A pandemia de COVID-19 trouxe implicações significativas para toda a 

sociedade, com mudanças em todas as áreas e nos hábitos cotidianos das pessoas.  

  Nos processos de ensino-aprendizagem, a necessidade do ensino 

remoto e virtual, durante os quase dois anos de isolamento social obrigatório, 

ocasionou um grande impacto aos alunos da Educação Básica, que, 

independentemente de ter ou não condições, passaram precisaram aprender o 

conteúdo das disciplinas e/ou iniciar sua alfabetização, isolados em suas casas, 

mediados por dispositivos eletrônicos.  

  De acordo com pesquisas, apresentadas no referencial teórico, o Brasil 

foi um dos países onde as escolas permaneceram fechadas por mais tempo por causa 

da pandemia. Ainda que, sendo a educação, universalmente garantida pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e um dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

prevê o direito a uma educação inclusiva e equitativa, de qualidade e capaz de 

promover a aprendizagem ao longo da vida para todos.  

  No Brasil, é um direito social constitucionalmente protegido pela 

Constituição Federal de 1988 e vem se mostrando como fator indispensável e 

essencial para todas as nações se desenvolverem. 

  As instituições de ensino, os alunos e a comunidade escolar não 

estavam preparados para enfrentar as consequências exigidas pela situação 

pandêmica.  

  Diante de tal cenário, mesmo com o retorno das aulas presenciais, a 

educação ainda tinha que enfrentar os resultados e consequências do ensino remoto. 

Coube a gestão escolar encontrar alternativas para reconhecer a defasagem no 

aprendizado e traçar estratégias para a sua recuperação.  
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  Ao mesmo tempo, a gestão escolar também precisava se adaptar à 

implementação da nova política de padronização curricular imposta pelo Ministério da 

Educação, através da criação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, a qual 

poderia se apoiar para implantação das políticas e minimização dos impactos da 

defasagem educacional pós pandemia, tal consideração justificou o presente trabalho 

de diagnosticar algum grupo de escolas e conhecer as diversas experiências.  

  A discussão bibliográfica demonstrou que a BNCC nasce como um 

marco na educação brasileira, tracejando um conjunto de aprendizagens essenciais 

para todos os alunos da Educação Básica e indubitavelmente representa um 

importante passo com vistas a construir um sistema ensino mais justo e de qualidade 

a todos.  

  Entretanto, necessário se faz reconhecer que esta é uma política pública 

que, por si só, não vai resolver todos os problemas da educação brasileira, sendo que 

sua efetividade depende também, em grande parte, da competência e disposição das 

escolas, gestores pedagógicos e dos professores de adaptá-la à sua realidade. 

  Para isso, torna-se essencial a autonomia das instituições escolares, na 

construção de seus currículos, com liberdade e recursos necessários para 

contextualizar os conteúdos da BNCC, considerando as peculiaridades de seu 

público-alvo e do contexto sociocultural em que estão inseridos, a fim de garantir que 

a BNCC esteja de fato satisfazendo às necessidades dos alunos brasileiros.  

  Necessário se faz também, investir na formação continuada dos 

professores, proporcionando-lhes os conhecimentos e ferramentas necessários para 

implementar de forma eficaz a BNCC. 

  O referencial bibliográfico demonstrou também que a gestão pedagógica 

escolar é responsável pela estruturação e condução das diferentes ações voltadas ao 

ensino-aprendizagem, que são desenvolvidas dentro da instituição, sendo um 

componente essencial na busca de uma educação de qualidade. 

Os resultados apontados na pesquisa de campo, junto aos docentes e 

gestores demonstraram que a pandemia trouxe inúmeros e multifacetários desafios 

para a gestão escolar, principalmente quanto a continuação dos processos de ensino-

aprendizagem durante o período pandêmico. 

Ainda, através da pesquisa de campo pode-se verificar também que a 

BNCC e a sua política de padronização do currículo contribuem para que alunos de 

uma mesma etapa escolar, tenham acesso aos mesmos conteúdos didáticos, 
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facilitando assim aos professores, na recuperação de eventuais déficits de 

aprendizagens, inclusive de alunos que tenham enfrentado a pandemia e 

consequentemente as aulas remotas e virtuais em instituições de ensinos ou 

localidades diferentes.  

  Após a análise das informações coletadas nas três escolas pesquisadas, 

foi possível identificar que em todas, há adoção de estratégias de enfrentamento, 

algumas mais fracas do que outras, voltadas para a recuperação da defasagem dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

  Assim, a partir do confronto/alinhamento dos dados coletados no 

ambiente escolar com o referencial teórico, observa-se que as práticas docentes estão 

se modificando, presume-se a relevância da apresentação da proposta de ações, que 

possa contribuir com os gestores para a elaboração de estratégias de recuperação da 

aprendizagem dos alunos afetados pelo ensino obrigatoriamente remoto imposto pela 

pandemia de COVID-19. 

  Ficou premente que a pandemia trouxe inúmeros desafios para os atores 

envolvidos na dinâmica educacional e que cabe a gestão escolar desenvolver 

estratégias de enfrentamento as consequências oriundas deste período, visto que a 

qualidade do ensino e sua capacidade de formar cidadãos mais conscientes de seu 

papel social, capazes de contribuir para a transformação da comunidade está 

diretamente interligado com o desenvolvimento local. 

  Pode-se depreender do discorrido que pandemia da COVID-19 causou 

um impacto na vida dos alunos. A interrupção das aulas presenciais e a inadequada 

infraestrutura para o ensino remoto ocasionaram perdas significativas no conteúdo 

curricular, bem como o isolamento social e a incerteza do período pandêmico 

causaram impactos negativos na saúde mental dos alunos, gerando ansiedade, 

depressão e desmotivação para os estudos. 

  Como visto, o atual cenário requer dos professores e gestores um 

planejamento mais direcionado para suprir determinadas demandas dos alunos, como 

defasagem e falta de assimilação de conteúdos básicos no processo de ensino-

aprendizagem, dificuldades de relacionamento interpessoal e falta interesse pelos 

estudos. 

Neste sentido, observou-se que a BNCC tem um papel expressivo para 

desenvolver as competências e habilidades socioemocionais nos alunos, que lhes 

serão válidas para uma formação integral, contribuindo não apenas para o 
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aprendizado cognitivo eficiente, mas também para nortear suas relações, emoções e 

ações cotidianas, também afetadas pela pandemia, recentemente enfrentada por 

estes jovens e crianças. 

Ao tomar consciência dos desafios e das oportunidades que a BNCC 

representa, desvenda-se um caminho promissor para a construção de uma educação 

brasileira de excelência, com vistas a atender às demandas dos alunos do século XXI 

e consequentemente impulsionar o desenvolvimento social, econômico e cultural do 

país. 
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Notas 

 

(1) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PROFESSORES E 
GESTORES 

 

I – Dados da escola: 

1) Nome da escola: 

II - Perfil sócio demográfico do (a) Respondente:  

1) Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

2) Idade:  

( ) Entre 21 e 30 anos ( ) Entre 31 a 40 anos ( ) Entre 41 a 50 anos  

( ) Entre 51 e 60 anos ( ) Acima de 61 anos  

3) Grau de instrução: 

( ) Superior ( ) Especialização lato sensu (pós-graduação)  

( ) Especialização stricto senso (mestrado)  

( ) Especialização stricto senso (doutorado) 

4) Tempo de exercício profissional na atividade de docência: 

( ) abaixo de 2 anos ( ) 2 a 4 anos ( ) 4 a 6 anos  

( ) 6 a 8 anos ( ) 8 a 10 anos ( ) acima de 10 anos  

III - Questões temáticas: 

Dentre os itens abaixo aponte o nível de concordância com o argumento trazido, 
sendo: 

1 - Discordo Totalmente (não concorda em nenhum aspecto) 

2 - Discordo  

3 - Concordo  

4 - Concordo Totalmente (concorda em todos os aspectos) 

A) Questões temáticas acerca do alinhamento das dez competências, os 
impactos e os desafios na implementação da BNCC. 
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1) As competências e habilidades trazidas pela BNCC garantem um conjunto de 
aprendizagens essenciais a realidade dos estudantes brasileiros.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

2) As 10 competências gerais trazidas pela BNCC são coerentes com a realidade atual 
da educação.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

3) As 10 competências gerais defendidas pela BNCC são coesas para o ensino-
aprendizagem no atual momento pós-pandemia.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

4) As competências gerais da BNCC permitem à escola e ao professor a elaboração 
de um currículo capaz de criar cidadãos críticos e conscientes de seu papel na 
sociedade.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

5) A padronização de currículos imposta pela BNCC foi uma política pública 
necessária para reduzir a desigualdade na aprendizagem. 

( ) 1 - Discordo totalmente 
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( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

6) Para uma implementação eficaz da BNCC, faz-se necessário a formação 
continuada de professores e gestores. 

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

B) Questões temáticas sobre impactos e desafios decorrentes da pandemia de 
COVID-19 e a realidade educacional. 

7) Durante a pandemia, além das dificuldades impostas pelo distanciamento social, 
observou-se também o desinteresse dos alunos pelos estudos.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

8) Durante a pandemia de Covid-19, houve uma defasagem na transmissão e 
absorção do conteúdo didático ministrado, consequentemente resultando em um 
prejuízo no processo de aprendizagem, pela grande maioria dos alunos.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

9) Com a adoção das aulas remotas durante a pandemia de Covid-19, resultou em 
sua escola alunos com déficit de aprendizagem na volta às aulas presenciais. 

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 
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( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

10) As medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19 
causaram um impacto negativo aos alunos, afetando sua concentração, motivação e 
desempenho escolar. 

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

11) A pandemia de Covid-19 evidenciou a necessidade de capacitação dos 
professores em metodologias de ensino online. 

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

12) A capacitação garantiu a qualidade do ensino remoto e lidar com as diferentes 
realidades socioeconômicas dos alunos. 

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

C) Questões temáticas sobre estratégias da gestão escolar sob a ótica da cultura 
organizacional. 

13) As normas estabelecidas em cada sistema de ensino estão sujeitas à 
interpretação das pessoas que compõem a comunidade escolar.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 
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( ) 4 - Concordo totalmente 

14) Mesmo com a padronização imposta pela BNCC, cada instituição de ensino tem 
uma margem de autonomia para desenvolver suas ações, o que resulta em diferentes 
maneiras de funcionamento e consequentemente tomada de decisões.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

15) A forma como uma instituição escolar estrutura seus valores e se organiza em 
termos administrativos e políticos, é um fator determinante e influencia em seus 
resultados.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

16) Os valores da gestão escolar estão alinhados com os valores da comunidade 
escolar (professores, alunos, pais), promovendo um ambiente de respeito mútuo, 
profissionalismo e ética. 

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

17) A gestão escolar faz uso de canais de comunicação eficazes para informar e 
envolver a comunidade escolar nas decisões para manter a comunidade informada e 
engajada nos processos da escola. 

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 
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18) A cultura organizacional da escola é considerada um fator importante para a 
motivação dos professores e o engajamento dos alunos.  

( ) 1 - Discordo totalmente 

( ) 2 - Discordo parcialmente 

( ) 3 - Concordo parcialmente 

( ) 4 - Concordo totalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA GESTORES 

 

I – Dados da escola: 

1) Nome da escola: 

2) Número de alunos em 2024: 

3) Número de professores em 2024: 

II - Perfil sócio demográfico do (a) Respondente:  

1) Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

2) Idade:  

( ) Entre 21 e 30 anos ( ) Entre 31 a 40 anos ( ) Entre 41 a 50 anos  

( ) Entre 51 e 60 anos ( ) Acima de 61 anos  

3) Grau de instrução: 

( ) Superior ( ) Especialização lato sensu (pós-graduação)  

( ) Especialização stricto senso (mestrado)  

( ) Especialização stricto senso (doutorado) 

4) Tempo de exercício na função de gestor escolar nesta escola: 

( ) abaixo de 2 anos ( ) 2 a 4 anos ( ) 4 a 6 anos  

( ) 6 a 8 anos ( ) 8 a 10 anos ( ) acima de 10 anos 

5) Tempo de exercício profissional na função de gestor escolar: 

( ) abaixo de 2 anos ( ) 2 a 4 anos ( ) 4 a 6 anos  

( ) 6 a 8 anos ( ) 8 a 10 anos ( ) acima de 10 anos  

III - Questões temáticas: 

Experiência do gestor escolar durante e após a pandemia de COVID-19: 

1) De acordo com a sua visão, enquanto gestor educacional, dentro da seara 
pedagógica, relate as os desafios enfrentados durante a pandemia: 
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2) Com base em sua experiência, descreva como foi o período de retorno as aulas 
presenciais pós suspensão obrigatória em virtude da pandemia de COVID-19: 

3) Enquanto gestor educacional, dentro da seara pedagógica, descreva se houve ou 
não defasagem educacional de seus alunos em virtude das aulas remotas decorrentes 
da pandemia de COVID-19. Em caso positivo, relate quais foram os principais 
impactos e as consequências desta defasagem. 

4) Descreva as ações e práticas pedagógicas que a gestão escolar de sua instituição 
de ensino adotou e aquelas que ainda está adotando, com o intuito de amenizar os 
efeitos do ensino remoto durante a pandemia de COVID-19: 

5) Com base em sua experiência como gestor pedagógico, exponha a sua opinião 
acerca da padronização curricular imposta pela BNCC e como ela contribui para o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos, neste período pós-pandemia: 
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APÊNDICE C– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
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ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA 
DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA 

 

  Autorizo a pesquisadora DÉBORA NOGUEIRA TURAZZA, portadora do 
RG nº: 44.812.910-3, a realizar sua pesquisa para o Programa de Mestrado 
Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional, do Centro Universitário Municipal de 
Franca (Uni-FACEF), sob o tema: “A EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: 
desenvolvimento social e os reflexos da gestão escolar no processo de 
aprendizagem”. 

  Tendo o mesmo a possibilidade de convida-los, enquanto gestores 
pedagógicos, a participar como respondentes da pesquisa. 

  O presente termo, tem como objetivo também, autorizar a pesquisadora 
a adentrar no ambiente institucional para a aplicação da pesquisa. 

  As informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, 
sendo preservados os dados de identificação, sendo as escolas e seus respondentes 
tratados ou identificados como A, B, C e D. 

  Por ser verdade, firmo o presente.  

  São Joaquim da Barra/SP, (data) 

 

_____________________________________________ 

Gestor (a) pedagógico 

 

 

 

 


