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CONSTRUCAO DA AUTONOMIA DA ESCOLA 1 
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RESUMO: 0 texto reflete sobre algumas implica<;:6es dos principios neoliberais na educa<;:ao e prop6e a 
constru<;:ao de uma escola publica democratica e de boa qualidade que nao sucumba face aqueles principios. 
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ABSTRACT: THE EDUCATOR'S ETHICAL AND POLITICAL COMPROMISE AND THE CONSTRUCTION OF 
THE SCHOOL AUTONOMY 
This paper considers some implications of the neoliberals principles in education and proposes building a 
democratic and qualified public school which doesn't succumb in face of those principles. 
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RESUMO 

Em um passado recente a sociedade 
brasileira teve motivos muito fortes para combater 
o Estado que, durante os governos militares, havia 
adquirido uma dimensao dominadora sobre as 
a<;:6es politicas, sobre as praticas culturais e sobre 
o exercicio dos direitos de cidadania. 0 Estado , 
para muitos, converteu-se na expressao do poder 
perverso que pairava acima da sociedade civil. 

0 discurso de oposi<;:ao aquela situa<;:ao 
apontava , como perspectiva , a restaura<;:ao da 
ordem dernocratica entendida , dentre outras 
possibilidades, como uma subversao daquela 
rela<;:ao e na qual o Estado se submeteria a 
sociedade civil. Liberais, socialistas , comunistas e 
cat61icos, cada um a sua maneira e por interesses 
distintos, eram da mesma opiniao. 0 antiestatismo, 
alimentado pela pratica autoritaria dos governos 
militares, acabava de algum modo beneficiando 
teses neoliberais como, por exemplo, do Estado
minimo. 

Em educa<;:ao, o corolario ao antiestatismo 
mostrou-se presente no discurso mistificador e, 
portanto, ideol6gico, em prol do forta lecimento e da 
valoriza<;:ao da comunidade . Os destinos da 
educa<;:ao e da escola foram, cada vez mais , 
atrelados a ideia de participa<;:ao comunitaria, a 
ideia de responsabilidade dos pais e das familias, 
a presen<;:a, acompanhamento e interferencia deles 
na institui<;:ao escolar e nos seus fins. Os pr6prios 
6rgaos oficiais gerenciadores da educa<;:ao 
incumbiram-se de incorporar, propagar e estimular, 
nao raro , com reformas coercitivas desenvolvidas 
simultaneamente , esta ideologia do comunitarismo 
e da participa<;:ao. Muito se falou e se fa la , a partir 
desta 6tica, da autonomia que a escola passou a 
ter e da autonomia que os educadores ganharam 
ou conquistaram para desenvolverem suas a<;:oes 
pedag6gicas. 

E pertinente refletir criticamente sobre 
esse contexto em que, opondo-se ao Estado 
autoritario, acabou-se escamoteando a gradativa e 
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crescentes ausencia e omissao do Estado das 
politicas sociais, dentre elas , a educa<;:ao. 

Hoje, em tempos de neoliberalismo, 
refor<;:a-se a ideia de que o Estado foi e tem sido o 
grande responsavel pelas sucessivas crises que a 
sociedade capitalista vem sofrendo nas ultimas 
decadas. 0 Estado Benfeitor, zeloso par politicas 
sociais que respondiam par necessidades e 
anseios da popula<;:ao , passou a ser denunciado 
como decorrente de uma tentativa dos socialistas 
no ambito das proprias estruturas do capitalismo. A 
critica, originada nas sociedades desenvolvidas, 
transferiu-se aos paises perifericos e no Brasil , 
muito antes de constituir-se o Estado Benfeitor, 
iniciou-se o seu desmonte. As elites dominantes 
passaram , par exemplo, a justificar e a defender "o 
processo de abertura dos mercados a concorrencia 
internacional e o desmantelamento das institui<;:oes 
de prote<;:ao social controladas pelo Estado" 
(Bianchetti, 1996, passim). Veja-se por exemplo, 
nos casas mais recentes, as privatiza<;:oes das 
estatais e as profundas altera<;:oes nos regimes de 
aposentadorias, ferindo expectativas e direitos 
adquiridos. 

0 Neoliberalismo em voga e tambem 
portador de alguns principios ou conceitos que 
interferem profundamente na educa<;:ao. 
Acompanhemos sinteticamente alguns deles. 
1) Os individuos: sao moleculas sociais do 

sistema economico , o que equivale a dizer que 
sao vistas essencialmente como produtores e 
consumidores. 0 homem e considerado 
portador de capacidades naturais que lhe 
determinam de forma consideravel o seu 
desenvolvimento. Cada um de nos resulta da 
sorte que tivemos: a sorte genetica , a sorte de 
ter uma familia ou nao e a sorte de viver em 
algum ambiente social e cultural favoravel ou 
desfavoravel. Some-se a isso a vontade de 
cada um. 

2) A sociedade: e alga como a somatoria dos 
individuos independentes, cujos objetivos sao 
as rela<;:oes parciais entre eles , de tal forma 
que cada um possa ter seus interesses 
individuais satisfeitos. Na sociedade e 
inconveniente a altera<;:ao das normas, 
tradi<;:oes e institui<;:oes porque resultam do 
consenso construido por varias gera<;:oes. 

3) 0 Estado: e uma institui<;:ao necessaria que 
deve garantir a igualdade juridica entre os 
individuos que podem ser par natureza 
desiguais, mas que devem ter oportunidades 
iguais para, dependendo da sua propria 
vontade, superarem as desigualdades. 

4) 0 mercado: e o eixo das rela<;:oes sociais e 
deve regular-se par si mesmo. Nao e 
admissivel qualquer interven<;:ao externa, nem 
mesmo do Estado. "Em resumidas contas, a 
proposta neoliberal centra-se na inteira 
despolitizacao das rela<;:oes sociais; qualquer 
regula<;:ao politica do mercado (via Estado, via 
outras institui<;:oes) e recha<;:ada de principia" 
(Paulo Netto, 1995, p. 80). Trata-se da defesa 
do chamado Estado minima. 

Uma visao critica do que acaba de ser 
exposto, pode sintetizar o cerne do neoliberalismo 
com a seguinte afirmar;ao: trata-se de uma 
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ideologia burguesa, favoravel a concentrar;ao de 
capital, orientada pelo individua/ismo, pe/o 
egoismo, pe/o conservadorismo, ocultadora das 
opressivas relar;oes sociais vigentes, estimuladora 
da competitividade desenfreada e autoritaria. 

Em termos de Politicas Educacionais, par 
mais que se reformule o vocabulario , e visivel que 
a teoria do capital humano continua sendo a 
grande orientadora das a<;:oes. E um teoria que 
incorpora a logica do mercado e, no fundamental, a 
fun<;:ao da escola e formar recursos humanos para 
a estrutura da produ<;:ao. 0 sistema educacional 
deve responder a demanda do mercado. Alem do 
mais a educa<;:ao esta destinada a formar as elites 
de poder ou a dar a cada um o que sua fun<;:ao 
sociallhe destina. 

Aos neoliberais nao e dificil argumentar 
contra a escola publica: segundo eles, quanta mais 
se expandem os sistemas publicos de ensino, 
menos oportunidade os pais tem de escolher a 
educa<;:ao que querem que seus filhos recebam; 
uma educa<;:ao publica , gratuita, comum e 
cerceadora das escolhas individuais e de uma 
"sele<;:ao natural" dos melhores ; finalmente , as 
pessoas que nao se utilizam do sistema oficial 
sustentado pelos impastos publicos , quando 
colocam seus filhos em escolas privadas, pagam 
duas vezes pela educa<;:ao. Resumindo , os 
neoliberais entendem que a educa<;:ao e uma 
mercadoria como outra qualquer. 0 Estado e os 
empresarios da educa<;:ao devem concorrer no 
mercado oferecendo o produto educa<;:ao. Ven<;:a a 
competi<;:ao de mercado quem oferecer o produto 
de melhor qualidade. Ao consumidor cabe comprar 
a mercadoria educa<;:ao conforme seu poder 
aquisitivo lhe proporcionar. 

E dentro desse contexto que considero a 
autonomia da escola , aquela autonomia 
oficialmente estimulada , concedida, como um 
grande risco. Em verdade, trata-se da autonomia 
que vem acompanhada, nos dias de hoje, de 
propostas de privatiza<;:ao do ensino publico, da 
defesa da educa<;:ao como uma mercadoria e da 
educa<;:ao voltada unica e exclusivamente para as 
exigencias de marcado. Muito do que se apregoa 
hoje em dire<;:ao a municipaliza<;:ao do ensino e a 
sua descentraliza<;:ao, outra coisa nao e senao a 
retirada estrategica do Estado desse seu 
compromisso. Claro esta que isto nao impede que 
o Estado subsidie a educa<;:ao privada. 

Vale lembrar ainda que, par via de r~gra, 
a proposta da autonomia vem acompanhada do 
discurso da necessidade de uma maior controle 
dos pais sabre a educa<;:ao, da necessidade de 
destruir um poder centralizador e como modelo de 
participa<;:ao social que semeia a confusao: este 
discurso esconde o modelo de sociedade 
pretendida , ou seja , uma sociedade burguesa, 
individualista , egoista, conservadora , competitiva e 
autoritaria (Bianchetti, 1996, passim) . 

Em que sentido poder-se-ia falar, de 
forma alternativa as ideias neoliberais vigentes, da 
constru<;:ao da autonomia da escola, e do 
compromisso etico e politico do educador? 
Evidentemente as questoes se relacionam porque 
precisamos saber qual autonomia escolar 
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queremos construir, para dai falarmos de 
compromissos. 

Se ja critiquei anteriormente a autonomia 
que serve para o Estado desobrigar-se da 
educa9ao, e obviamente contra aquela autonomia 
que quero argumentar, e em favor de uma 
autonomia que, em primeiro Iugar, exija do poder 
publico o cumprimento do seu papel e uma 
autonomia fiscalizadora e vigilante do desempenho 
desse papel. Ha muitos aspectos politicos, 
econ6micos, administrativos e eticos a se explorar 
nesta dimensao. 

CUNHA (1991, pp. 483-484) teceu 
considera96es sobre a constru9ao de uma escola 
publica democratica e de boa qualidade, mas nos 
tambem diriamos aut6noma, arrolando medidas 
fundamentais a serem tomadas pelo Estado. 
Dentre as referidas medidas destacam-se: 
elimina9ao do clientelismo na nomea9ao e 
promo9ao dos professores; realiza9ao de 
concursos de ingresso na carreira do magisterio e 
para remo9ao e progressao; acabar com as 
construc;::oes monumentais que consomem muitos 
recursos ; elevar e manter altos os salarios dos 
professores atraindo pessoal qualificado e 
motivado; criar mecanismos de identificac;::ao da 
atualiza9ao profissional dos professores, 
especialistas e funcionarios; minimizar o 
autoritarismo dos professores nas rela96es com os 
alunos e seus pais; destinar recursos publicos 
exclusivamente para o ensino publico e melhorar 
sensivelmente o curricula e os livros didaticos. 

Estas medidas essenciais, comandadas 
pelo poder publico, necessitam da adesao popular 
para que a escola, aut6noma face aos interesses 
privatistas, aut6noma face as praticas politicas nao 
democraticas, aut6noma em rela9ao aos 
interesses exclusives do mercado, autonomamente 
se submeta aos interesses e anseios da 
popula9ao. Nao nos esque9amos que o poder de 
decidir sobre os destinos da escola pertence 
imediatamente a popula9ao, embora possa ser 
mediado pela delega9ao politica. 

Torna-se necessaria pensar, tambem, na 
possibilidade de constru9ao de uma autonomia 
escolar que nao sucumba a logica neoliberal , no 
que diz respeito a propria concep9ao do papel da 
educa9ao em nossa sociedade. Que homens e 
mulheres queremos formar? Homens e mulheres 
que saibam fazer e nao pensar? Que saibam 
pensar e fazer? Que saibam resistir ao 
consumismo ou a ele se entregarem? Que sejam 
competitivos exacerbados ou solidarios? Que 
sejam individualistas? Conformados? Criticos? 

Ha ainda um terceiro aspecto que gostaria 
de considerar: a constru9ao da autonomia escolar 
depende do uso efetivo dela. Para alem das fortes 
determina96es historicas que condicionam a cada 
um de nos, a nossa pratica escolar e a propria 
institui9ao escolar, e preciso ter utopias. Entre as 
praticas de barbarie que a sociedade capitalista 
produz e estimula e a possibilidade tecnica, 
cientifica que nos apontam formas objetivas de 
resolvermos inumeros problemas sociais, 
econ6micos, educacionais, Iemos que nos atrair 
pelas ideias de uma sociedade melhor do que esta. 
Homens de hoje, mas nao prisioneiros do seu 
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tempo e, portanto, com autonomia para revisitar o 
passado, entender o presente e sonhar o futuro. 
Convido os educadores para exercerem esta 
autonomia em suas respectivas escolas, caso ja 
nao o fa9am, mas com certeza a institui9ao como 
um todo se beneficiara. A autonomia como utopia 
nao e uma fuga das limita96es do presente, mas , 
sim, a inten9ao real de transforma-lo , 
comprometidos com o futuro dos nossos filhos , dos 
nossos alunos e da nossa sociedade. 

Nao ignoro os debates que, em grande 
quantidade, discutem a autonomia de gestao da 
institui9ao escolar, bem como sua autonomia 
didatico-pedagogica, mas eu sugiro que esta 
dimensao se subordine aos tres aspectos 
ponderados anteriormente. 

Finalmente, quanto ao compromisso etico 
e politico do educador, compromisso que 
anteriormente subordinei a uma concep9ao de 
constru9ao da autonomia da escola, alternativa a 
ideias neoliberais vigentes, gostaria de enumerar 
as seguintes observa96es : 

a) D~ ponto de vista politico: 
E necessaria, apesar de toda a 
argumenta9ao contraria difundida hoje , 
defender a escola publica laica , 
gratuita e universal. Trata-se de um 
principia de forte interferencia na 
constru9ao da sociedade democratica. 
Mas, tambem, urge denunciar que a 
realidade da educa9ao publica atual 
nao e a unica realidade possivel. A 
educa9ao publica pode qualificar-se 
muito mais e o Estado nao pode 
omitir-se desse processo. 
0 ideal a ser seguido ultrapassa os 
condicionantes do presente, pensa 
outra sociedade , superior a atual , mas 
atua fortemente no presente . 

b) Do ponto de vista etico: 
Os valores universais de liberdade, 
justi9a , fraternidade, igualdade, dentre 
outros, sao as grandes referencias. A 
sociedade capitalista, com suas 
praticas liberais ou neoliberais, 
mostra-se cada vez mais incapaz de 
caminhar na direc;::ao dessas 
conquistas. E uma sociedade de 
profundas injusti9as sociais, de 
criminalidade irracional , que abandona 
e extermina menores, que pratica 
estruturalmente a explora9ao do outro, 
voltada para o consumismo ~ 
essencialmente individualista. E 
preciso, portanto, resistir ativamente a 
esta ordem. Se os educadores 
puderem reavivar seus compromissos 
eticos com os valores universais , a 
educa9ao infantil e o ensino 
fundamental muito terao a dizer. Na 
mais tenra idade, nossos filhos , 
nossos alunos , as crianc;::as de todos 
nos , come9am a desenvolver valores 
que amanha lhes servirao de paula 
para a sua conduta . Nossas crian9as 
vao construir uma sociedade, no 
futuro, com as referencias eticas que 
herdarem de nos e, tambem, com a 
criatividade com que as novas 
gera96es atuam sobre o velho. 
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