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RESUMO  

Este estudo investiga as boas práticas e desafios na gestão escolar eficiente, utilizando uma abordagem 

metodológica que combina revisão sistemática da literatura, pesquisa de campo e análise documental. 

Os resultados revelam que a gestão escolar eficiente está fundamentada em cinco práticas principais: 

liderança participativa, planejamento estratégico, uso eficiente de tecnologias, formação continuada e 

avaliação institucional sistemática. A pesquisa identificou que 85% dos gestores adotam práticas 
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participativas, resultando em maior engajamento da equipe. O uso de tecnologias na gestão reduziu 

em 30% o tempo dedicado a tarefas administrativas em 68% das escolas estudadas. Contudo, desafios 

significativos foram identificados, incluindo resistência à mudança, limitações orçamentárias e 

dificuldades na conciliação entre demandas administrativas e pedagógicas. A resistência à mudança 

foi apontada por 58% dos gestores como um obstáculo principal, enquanto 70% relataram dificuldades 

orçamentárias como fator limitante para melhorias. A pesquisa conclui que a gestão escolar eficiente 

requer uma abordagem holística, integrando aspectos pedagógicos, administrativos e relacionais. 

Recomenda-se o desenvolvimento de políticas públicas que apoiem práticas inovadoras de gestão e a 

formação contínua de gestores para enfrentar os desafios emergentes no campo educacional. Este 

estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre gestão escolar, oferecendo insights valiosos 

para educadores, gestores e formuladores de políticas educacionais. 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Liderança Educacional. Eficiência Administrativa. Desafios 

Educacionais. Inovação Pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão escolar eficiente é um tema de crescente importância no cenário educacional 

brasileiro, desempenhando um papel crucial na qualidade do ensino e no desenvolvimento integral dos 

alunos. Segundo Fernandes et al. (2024, p. 3), "a administração escolar eficaz é o alicerce sobre o qual 

se constrói uma educação de qualidade, capaz de enfrentar os desafios do século XXI". Esta afirmação 

ressalta a relevância de se investigar e implementar boas práticas na gestão de instituições de ensino. 

O contexto educacional contemporâneo apresenta uma série de desafios que demandam uma 

gestão escolar cada vez mais eficiente e inovadora. Como observam Narciso et al. (2024, p. 15), "os 

gestores escolares enfrentam um cenário complexo, marcado por rápidas mudanças tecnológicas, 

sociais e pedagógicas, que exigem adaptabilidade e visão estratégica". Essa realidade reforça a 

necessidade de se explorar novas abordagens e metodologias na administração escolar. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe novas diretrizes e expectativas para a 

educação brasileira, impactando diretamente a gestão escolar. Nesse sentido, o Ministério da Educação 

destaca: 

A implementação da BNCC requer das instituições de ensino uma gestão participativa e 

alinhada com as demandas contemporâneas, capaz de promover a formação integral dos estudantes e 

o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI. (BRASIL, 2018, p. 14) 

Essa orientação evidencia a importância de uma gestão escolar que esteja em sintonia com as 

políticas educacionais vigentes e com as necessidades da comunidade escolar. 

A inovação tecnológica tem se mostrado um fator determinante na modernização da gestão 

escolar. Fernandes et al. (2024) apontam que: 

A incorporação de tecnologias digitais na administração escolar não apenas otimiza processos 

burocráticos, mas também abre novas possibilidades para o acompanhamento do desempenho dos 

alunos, a comunicação com a comunidade escolar e a implementação de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem. (FERNANDES et al., 2024, p. 7) 

Essa perspectiva ressalta o potencial transformador da tecnologia na gestão educacional, desde 

que aplicada de forma estratégica e alinhada aos objetivos pedagógicos. 

A formação continuada dos gestores escolares emerge como um elemento crucial para o 

aprimoramento das práticas administrativas e pedagógicas. Conforme destacam Narciso et al. (2024, 

p. 78), "o investimento na capacitação dos diretores e coordenadores pedagógicos é fundamental para 

a construção de uma gestão escolar eficiente e alinhada com as demandas educacionais 

contemporâneas". Essa visão reforça a importância de programas de desenvolvimento profissional 

voltados especificamente para os gestores educacionais. 
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A gestão democrática e participativa tem se consolidado como um modelo eficaz na 

administração escolar, promovendo o engajamento da comunidade e a corresponsabilidade no processo 

educativo. Nesse contexto, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) argumentam que: 

 

A gestão democrática, mais do que uma exigência legal, é uma necessidade para a construção 

de uma escola que atenda às demandas sociais e forme cidadãos críticos e participativos. Ela 

implica na participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar nos processos 

decisórios, desde o planejamento até a avaliação das ações educativas. (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 456). 

 

Essa abordagem ressalta a importância de se criar mecanismos de participação e diálogo dentro 

das instituições de ensino. 

A avaliação institucional surge como uma ferramenta indispensável para o aprimoramento 

contínuo da gestão escolar. Segundo Hoffmann (2014, p. 132), "a avaliação institucional, quando 

conduzida de forma sistemática e participativa, fornece subsídios valiosos para a tomada de decisões 

e o planejamento estratégico da escola". Essa perspectiva destaca a relevância de se estabelecer 

processos avaliativos que permitam identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria na gestão 

escolar. 

A gestão de recursos humanos na escola é outro aspecto fundamental para a eficiência 

administrativa e a qualidade do ensino. Nóvoa (2019) enfatiza que: 

 

A valorização e o desenvolvimento profissional dos educadores são pilares essenciais de uma 

gestão escolar eficiente. Um ambiente de trabalho que promova a colaboração, a inovação e o 

bem-estar dos profissionais da educação reflete diretamente na qualidade do ensino e na 

aprendizagem dos alunos. (NÓVOA, 2019, p. e84910). 

 

Essa visão ressalta a importância de políticas e práticas de gestão de pessoas alinhadas com os 

objetivos educacionais da instituição. 

Por fim, é importante reconhecer que a gestão escolar eficiente é um processo contínuo de 

aprendizagem e adaptação. Como afirmam Fernandes et al. (2024, p. 12), "os desafios da gestão escolar 

são dinâmicos e exigem uma postura de constante reflexão, inovação e busca por melhores práticas". 

Essa perspectiva convida a uma abordagem flexível e proativa na administração das instituições de 

ensino, sempre em busca de soluções criativas e eficazes para os desafios educacionais 

contemporâneos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTOS DA GESTÃO ESCOLAR EFICIENTE 

A gestão escolar eficiente é um tema complexo e multifacetado que tem sido objeto de estudo 

de diversos pesquisadores na área da educação. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) definem a gestão 

escolar como: 

 

Um conjunto de normas, diretrizes, estruturas, ações e procedimentos que asseguram a 

racionalização do uso de recursos humanos, materiais, financeiros e intelectuais, assim como 

a coordenação e o acompanhamento do trabalho das pessoas. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2012, p. 438). 

 

Esta definição abrangente destaca a natureza multidimensional da gestão escolar, que envolve 

não apenas aspectos administrativos, mas também pedagógicos e relacionais. 

 

2.2 MODELOS DE GESTÃO ESCOLAR 

Ao longo das últimas décadas, diferentes modelos de gestão escolar têm sido propostos e 

implementados. Fernandes et al. (2024) destacam três principais abordagens: 

a) Gestão Democrática e Participativa b) Gestão Estratégica c) Gestão Baseada em Resultados 

Cada um desses modelos apresenta características específicas e implica em diferentes práticas 

e desafios para os gestores escolares. 

 

2.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

A gestão democrática e participativa tem ganhado destaque como um modelo eficaz para a 

administração escolar. Segundo Narciso et al. (2024): 

 

A gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade 

escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os aspectos da organização 

da escola. Esta participação incide diretamente nas mais diferentes etapas da gestão escolar 

(planejamento, implementação e avaliação) seja no que diz respeito à construção do projeto e 

processos pedagógicos quanto às questões de natureza burocrática. (NARCISO et al., 2024, p. 

87). 

 

Esta abordagem enfatiza a importância do diálogo e da colaboração entre todos os atores 

envolvidos no processo educativo. 
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2.4 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA GESTÃO ESCOLAR 

A incorporação de tecnologias digitais na gestão escolar tem se mostrado um fator crucial para 

a modernização e eficiência dos processos administrativos e pedagógicos. Fernandes et al. (2024) 

argumentam que: 

 

A adoção de ferramentas tecnológicas na gestão escolar não apenas otimiza processos 

burocráticos, mas também possibilita uma análise mais precisa e ágil de dados educacionais, 

facilitando a tomada de decisões baseadas em evidências. Além disso, a tecnologia pode 

potencializar a comunicação entre escola, família e comunidade, criando um ambiente mais 

transparente e colaborativo. (FERNANDES et al., 2024, p. 5). 

 

Esta perspectiva ressalta o potencial transformador da tecnologia quando aplicada de forma 

estratégica e alinhada aos objetivos educacionais. 

 

2.5 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE GESTORES ESCOLARES 

A formação continuada dos gestores escolares é um elemento fundamental para o 

aprimoramento das práticas administrativas e pedagógicas. Nóvoa (2019) enfatiza que: 

 

A formação de gestores escolares deve ir além dos aspectos técnicos e administrativos, 

abrangendo também competências relacionadas à liderança, à mediação de conflitos e à 

promoção de um ambiente escolar inclusivo e inovador. É essencial que os programas de 

formação estejam alinhados com as realidades e desafios específicos enfrentados pelas escolas 

contemporâneas. (NÓVOA, 2019, p. e84910). 

 

Esta visão destaca a importância de uma formação holística e contextualizada para os gestores 

educacionais. 

 

2.6 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E MELHORIA CONTÍNUA 

A avaliação institucional emerge como uma ferramenta essencial para o aprimoramento 

contínuo da gestão escolar. Hoffmann (2014) argumenta que: 

 

A avaliação institucional, quando conduzida de forma sistemática e participativa, não apenas 

identifica pontos fortes e fracos da instituição, mas também promove uma cultura de reflexão 

e autoavaliação entre todos os membros da comunidade escolar. Este processo é fundamental 

para a construção de um projeto educativo coerente e para o estabelecimento de metas realistas 

de melhoria. (HOFFMANN, 2014, p. 145). 



 

 
REVISTA ARACÊ, São José dos Pinhais, v.6, n.2, p.1489-1505, 2024  

1495 

Esta abordagem ressalta o papel da avaliação como um instrumento de aprendizagem 

organizacional e de promoção da qualidade educacional. 

 

2.7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ESCOLA 

A gestão eficiente dos recursos humanos é um aspecto crucial para o sucesso das instituições 

de ensino. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) afirmam que: 

 

Uma gestão de pessoas eficaz na escola envolve não apenas aspectos administrativos, como 

contratação e avaliação de desempenho, mas também a criação de um ambiente que promova 

o desenvolvimento profissional, a motivação e o bem-estar dos educadores. Isso inclui a 

promoção de oportunidades de formação continuada, o reconhecimento do trabalho realizado 

e a construção de uma cultura colaborativa. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 470). 

 

Esta perspectiva destaca a importância de uma abordagem humanizada e estratégica na gestão 

dos profissionais da educação. 

 

2.8 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA GESTÃO ESCOLAR 

Os gestores escolares enfrentam uma série de desafios no cenário educacional contemporâneo. 

Narciso et al. (2024) identificam alguns dos principais desafios: 

 

Entre os desafios mais prementes enfrentados pelos gestores escolares atualmente, destacam-

se: a implementação efetiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a promoção da 

inclusão e da equidade educacional, a gestão de crises (como a pandemia de COVID-19), a 

integração de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, e a promoção do 

engajamento e da participação da comunidade escolar. (NARCISO et al., 2024, p. 112). 

 

Estes desafios exigem dos gestores uma postura proativa, flexível e inovadora na busca por 

soluções eficazes. 

 

2.9 INDICADORES DE EFICIÊNCIA NA GESTÃO ESCOLAR 

A definição e o monitoramento de indicadores de eficiência são fundamentais para uma gestão 

escolar baseada em evidências. Fernandes et al. (2024) propõem um conjunto de indicadores que 

incluem: 
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a) Desempenho acadêmico dos estudantes b) Taxas de evasão e retenção c) Clima escolar e 

satisfação da comunidade d) Eficiência na utilização de recursos e) Desenvolvimento profissional dos 

educadores 

Estes indicadores fornecem uma base objetiva para a avaliação e o aprimoramento contínuo 

das práticas de gestão escolar. 

 

2.10 PERSPECTIVAS FUTURAS DA GESTÃO ESCOLAR 

As tendências e desafios futuros da gestão escolar apontam para uma necessidade crescente de 

adaptabilidade e inovação. Conforme destacam Fernandes et al. (2024): 

 

O futuro da gestão escolar será marcado pela necessidade de equilibrar as demandas por 

resultados acadêmicos com a formação integral dos estudantes, a incorporação de tecnologias 

emergentes (como inteligência artificial e realidade virtual) nos processos educativos, e a 

promoção de uma educação cada vez mais personalizada e inclusiva. Os gestores escolares 

precisarão desenvolver competências para navegar neste cenário complexo e em constante 

evolução. (FERNANDES et al., 2024, p. 15). 

 

Esta visão prospectiva ressalta a importância de uma formação continuada e de uma postura de 

aprendizagem permanente por parte dos gestores escolares. 

 

3 METODOLOGIA 

 A metodologia adotada neste estudo foi cuidadosamente elaborada para abordar de forma 

abrangente e rigorosa o tema da gestão escolar eficiente, suas boas práticas e desafios. Conforme 

destacam Narciso et al. (2024): 

 

A escolha metodológica em pesquisas sobre gestão escolar deve refletir a complexidade do 

tema, abrangendo tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos, de modo a capturar não 

apenas dados mensuráveis, mas também as nuances e percepções dos atores envolvidos no 

processo educacional. (NARCISO et al., 2024, p. 56) 

 

Seguindo esta orientação, optou-se por uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e 

qualitativos. 
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3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 A pesquisa adotou uma abordagem mista, integrando métodos quantitativos e qualitativos. 

Creswell e Creswell (2021) argumentam que: 

 

A abordagem de métodos mistos na pesquisa educacional permite uma compreensão mais 

completa e nuançada dos fenômenos estudados, combinando o poder explicativo dos dados 

quantitativos com a profundidade interpretativa dos dados qualitativos. (CRESWELL; 

CRESWELL, 2021, p. 203) 

 

 Esta escolha metodológica visa proporcionar uma visão holística da gestão escolar eficiente, 

capturando tanto tendências gerais quanto experiências individuais. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados foi realizada em três etapas principais: 

a) Revisão sistemática da literatura b) Pesquisa de campo c) Análise documental 

 

3.2.1 Revisão Sistemática da Literatura 

 A revisão sistemática da literatura foi conduzida seguindo os princípios propostos por 

Kitchenham e Charters (2007): 

 

Uma revisão sistemática da literatura deve seguir um protocolo predefinido, incluindo critérios 

claros de inclusão e exclusão, estratégias de busca abrangentes e uma avaliação crítica da 

qualidade dos estudos incluídos. (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007, p. 45) 

 

 Foram consultadas bases de dados acadêmicas como SciELO, ERIC e Google Scholar, 

utilizando palavras-chave como "gestão escolar eficiente", "administração escolar" e "boas práticas em 

gestão educacional". 

 

3.2.2 Pesquisa de Campo 

 A pesquisa de campo envolveu a aplicação de questionários e a realização de entrevistas 

semiestruturadas com gestores escolares, professores e outros profissionais da educação. Fernandes et 

al. (2024) ressaltam a importância desta etapa: 
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A pesquisa de campo em gestão escolar permite capturar as realidades e desafios enfrentados 

no cotidiano das instituições de ensino, fornecendo insights valiosos que complementam e 

enriquecem os dados obtidos através da revisão da literatura. (FERNANDES et al., 2024, p. 8) 

 

 Foram selecionadas 20 escolas públicas e privadas de diferentes regiões do Brasil, buscando 

uma amostra diversificada e representativa. 

 

3.2.3 Análise Documental 

 A análise documental incluiu a avaliação de projetos político-pedagógicos, relatórios de gestão 

e outros documentos relevantes das instituições participantes. Segundo Lüdke e André (2013): 

 

A análise documental constitui uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 

de um tema ou problema. (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 45) 

 

Esta etapa permitiu contextualizar e aprofundar a compreensão das práticas de gestão adotadas nas 

escolas estudadas. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 A análise dos dados coletados seguiu uma abordagem mista, combinando técnicas quantitativas 

e qualitativas. Para os dados quantitativos, foram utilizadas análises estatísticas descritivas e 

inferenciais, enquanto os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo, seguindo as 

orientações de Bardin (2011): 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 

48) 

 

 Esta abordagem permitiu identificar padrões, temas recorrentes e insights significativos a partir 

dos dados coletados. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 Todos os procedimentos de pesquisa foram conduzidos em conformidade com as diretrizes 

éticas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Conforme destacam Narciso et al. (2024): 

“A pesquisa em gestão escolar deve ser conduzida com o máximo respeito aos princípios éticos, 

garantindo a confidencialidade dos participantes, o consentimento informado e a integridade na coleta 

e análise dos dados”. (NARCISO et al., 2024, p. 98) 

 Foram obtidas as devidas autorizações institucionais e o consentimento informado de todos os 

participantes da pesquisa. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 É importante reconhecer as limitações inerentes à metodologia adotada. Fernandes et al. (2024) 

alertam que: 

 

Toda pesquisa em gestão escolar está sujeita a limitações, seja pela complexidade do tema, 

pela diversidade dos contextos educacionais ou pelas restrições de tempo e recursos. É 

fundamental que os pesquisadores reconheçam e explicitem essas limitações, contribuindo 

para uma interpretação mais crítica e contextualizada dos resultados. (FERNANDES et al., 

2024, p. 11) 

 

 Entre as limitações identificadas, destacam-se a amostra relativamente pequena de escolas 

participantes e a possibilidade de viés nas respostas dos entrevistados. 

 

3.6 VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Para garantir a validade e confiabilidade dos resultados, foram adotadas estratégias de 

triangulação de dados e métodos, conforme recomendado por Creswell e Creswell (2021): 

 “A triangulação em pesquisas de métodos mistos envolve a convergência ou corroboração de 

resultados de diferentes métodos e fontes de dados, aumentando a credibilidade e a robustez das 

conclusões do estudo”. (CRESWELL; CRESWELL, 2021, p. 217) 

 Além disso, os resultados preliminares foram submetidos à revisão por pares e à validação por 

especialistas em gestão escolar. 

 Esta metodologia abrangente e rigorosa visa proporcionar uma compreensão aprofundada e 

multifacetada das boas práticas e desafios na gestão escolar eficiente, contribuindo para o avanço do 

conhecimento nesta área crucial da educação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados coletados através da revisão sistemática da literatura, pesquisa de campo e 

análise documental revelou insights significativos sobre as boas práticas e desafios na gestão escolar 

eficiente. Os resultados serão apresentados e discutidos em consonância com os objetivos da pesquisa, 

destacando as principais tendências e implicações para o campo da gestão educacional. 

 

4.1 PRÁTICAS DE GESTÃO ESCOLAR EFICIENTE 

A pesquisa identificou um conjunto de práticas recorrentes associadas à gestão escolar 

eficiente. Entre as principais, destacam-se: 

a) Liderança participativa e democrática b) Planejamento estratégico alinhado com metas 

educacionais c) Uso eficiente de tecnologias na gestão administrativa e pedagógica d) Formação 

continuada da equipe escolar e) Avaliação institucional sistemática 

Conforme observado por Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a liderança participativa emerge 

como um elemento crucial: 

 

A gestão escolar eficiente está intrinsecamente ligada a uma liderança que promove a 

participação ativa de todos os segmentos da comunidade escolar. Este modelo de gestão não 

apenas democratiza as decisões, mas também fomenta um senso de pertencimento e 

responsabilidade compartilhada. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 452) 

 

Esta observação é corroborada pelos dados coletados em campo, onde 85% dos gestores 

entrevistados relataram adotar práticas de gestão participativa, resultando em maior engajamento da 

equipe e melhoria no clima organizacional. 

O planejamento estratégico emergiu como outra prática fundamental. Fernandes et al. (2024) 

destacam que: 

 

O planejamento estratégico nas escolas não se limita à definição de metas acadêmicas, mas 

abrange uma visão holística do desenvolvimento institucional, incluindo aspectos como 

infraestrutura, formação docente e relação com a comunidade. (FERNANDES et al., 2024, p. 

18) 

 

A análise documental revelou que 73% das escolas participantes possuíam planos estratégicos 

bem estruturados, com metas claras e indicadores de desempenho definidos. 

O uso de tecnologias na gestão escolar foi identificado como um fator diferencial. Narciso et 

al. (2024) observam: 
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A incorporação de ferramentas tecnológicas na gestão escolar não apenas otimiza processos 

administrativos, mas também possibilita uma análise mais precisa e ágil de dados 

educacionais, facilitando a tomada de decisões baseadas em evidências. (NARCISO et al., 

2024, p. 105) 

 

A pesquisa revelou que 68% das escolas estudadas haviam implementado sistemas integrados 

de gestão nos últimos cinco anos, resultando em uma redução média de 30% no tempo dedicado a 

tarefas administrativas. 

A formação continuada da equipe escolar emergiu como uma prática essencial para a 

manutenção da qualidade e eficiência na gestão. Nóvoa (2019) enfatiza: 

A formação continuada dos profissionais da educação, incluindo gestores, professores e equipe 

de apoio, é um investimento fundamental para a melhoria contínua das práticas pedagógicas e 

administrativas. (NÓVOA, 2019, p. e84912) 

Os dados coletados indicam que escolas que investem regularmente em programas de formação 

continuada apresentam índices de satisfação profissional 40% superiores e uma redução de 25% na 

rotatividade de pessoal. 

A avaliação institucional sistemática foi identificada como uma prática crucial para o 

aprimoramento contínuo. Hoffmann (2014) argumenta: 

“A avaliação institucional, quando conduzida de forma participativa e reflexiva, torna-se um 

poderoso instrumento de autoconhecimento e direcionamento estratégico para a escola”. 

(HOFFMANN, 2014, p. 158) 

A pesquisa revelou que 62% das escolas participantes realizavam avaliações institucionais 

anuais, com ampla participação da comunidade escolar, resultando em melhorias significativas nos 

indicadores de qualidade educacional. 

 

4.2 DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS EFICIENTES 

Apesar dos benefícios evidentes das práticas identificadas, a pesquisa também revelou desafios 

significativos em sua implementação. Os principais obstáculos relatados incluem: 

a) Resistência à mudança por parte de alguns membros da equipe b) Limitações orçamentárias 

para investimentos em tecnologia e formação c) Dificuldades na conciliação entre demandas 

administrativas e pedagógicas d) Complexidade na gestão de conflitos e expectativas da comunidade 

escolar e) Pressões externas relacionadas a políticas educacionais e avaliações padronizadas 
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A resistência à mudança foi identificada como um desafio recorrente. Conforme observam 

Fernandes et al. (2024): 

 

A implementação de novas práticas de gestão frequentemente encontra resistência, 

especialmente em instituições com culturas organizacionais arraigadas. A superação deste 

desafio requer uma abordagem sensível e gradual, com ênfase na comunicação e no 

envolvimento de todos os stakeholders. (FERNANDES et al., 2024, p. 22) 

 

A pesquisa revelou que 58% dos gestores entrevistados consideravam a resistência à mudança 

como um dos principais obstáculos à implementação de práticas inovadoras. 

As limitações orçamentárias emergiram como outro desafio significativo. Narciso et al. (2024) 

destacam: 

A escassez de recursos financeiros muitas vezes impede a adoção de tecnologias avançadas e a 

realização de programas de formação continuada, elementos cruciais para uma gestão escolar eficiente. 

(NARCISO et al., 2024, p. 118) 

Os dados coletados indicam que 70% das escolas participantes relataram dificuldades 

orçamentárias como um fator limitante para a implementação de melhorias na gestão. 

A conciliação entre demandas administrativas e pedagógicas foi identificada como um desafio 

constante. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) observam: 

 

O gestor escolar contemporâneo enfrenta o desafio de equilibrar as exigências burocráticas e 

administrativas com a necessidade de liderar o processo pedagógico, garantindo que o foco 

principal da escola permaneça na aprendizagem dos alunos. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2012, p. 475) 

 

A pesquisa revelou que 82% dos gestores entrevistados consideravam este equilíbrio como um 

dos aspectos mais desafiadores de sua função. 

A gestão de conflitos e expectativas da comunidade escolar emergiu como outro desafio 

significativo. Nóvoa (2019) argumenta: 

“A escola é um espaço de diversidade e, consequentemente, de potenciais conflitos. A 

habilidade do gestor em mediar diferentes interesses e promover um ambiente de diálogo e colaboração 

é fundamental para o sucesso da instituição”. (NÓVOA, 2019, p. e84915) 

Os dados coletados indicam que 65% dos gestores relataram dedicar uma parcela significativa 

de seu tempo à mediação de conflitos e à gestão de expectativas dos diferentes atores da comunidade 

escolar. 
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Por fim, as pressões externas relacionadas a políticas educacionais e avaliações padronizadas 

foram identificadas como um desafio crescente. Hoffmann (2014) observa: 

“A ênfase excessiva em avaliações padronizadas e metas quantitativas pode desviar o foco da 

escola de sua missão fundamental de promover uma educação integral e humanizada”. (HOFFMANN, 

2014, p. 172) 

A pesquisa revelou que 75% dos gestores entrevistados expressaram preocupação com o 

impacto das políticas educacionais e avaliações externas na autonomia e no direcionamento 

pedagógico das escolas. 

Em síntese, os resultados desta pesquisa evidenciam que a gestão escolar eficiente é um 

processo complexo e multifacetado, que requer uma combinação de práticas inovadoras, liderança 

participativa e capacidade de adaptação a desafios em constante evolução. As boas práticas 

identificadas oferecem caminhos promissores para o aprimoramento da gestão educacional, enquanto 

os desafios apontados indicam áreas que demandam atenção e esforços contínuos por parte de gestores, 

educadores e formuladores de políticas públicas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou identificar e analisar as boas práticas e os desafios na gestão escolar 

eficiente, revelando um cenário complexo e multifacetado. Os resultados obtidos evidenciam que a 

gestão escolar eficiente está intrinsecamente ligada a uma abordagem holística, que integra liderança 

participativa, planejamento estratégico, uso adequado de tecnologias, formação continuada e avaliação 

sistemática. Conforme destacado por Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 480), "a gestão escolar 

eficiente transcende a mera administração de recursos, constituindo-se em um processo dinâmico de 

articulação entre aspectos pedagógicos, administrativos e relacionais". 

Os desafios identificados, como a resistência à mudança, limitações orçamentárias e a 

complexidade na conciliação de demandas diversas, reforçam a necessidade de uma abordagem 

flexível e adaptativa na gestão escolar. Neste contexto, as palavras de Nóvoa (2019, p. e84918) ganham 

relevância: "O gestor escolar do século XXI deve ser, acima de tudo, um mediador capaz de navegar 

pelas complexidades do sistema educacional, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo 

e inovador". Esta perspectiva ressalta a importância de uma formação contínua e abrangente para os 

gestores escolares, capacitando-os a enfrentar os desafios emergentes no campo educacional. 

Por fim, esta pesquisa aponta para a necessidade de políticas públicas que apoiem e fomentem 

práticas de gestão escolar eficientes, reconhecendo a diversidade de contextos e necessidades das 

instituições educacionais. Como observam Fernandes et al. (2024, p. 30), "o sucesso da gestão escolar 
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não depende apenas de esforços individuais, mas de um ecossistema educacional que valorize a 

inovação, a colaboração e o desenvolvimento contínuo". Assim, conclui-se que o caminho para uma 

gestão escolar verdadeiramente eficiente passa pela integração de boas práticas, superação de desafios 

e um compromisso coletivo com a qualidade da educação.   
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