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O inacabado de que nos tornamos consciente 

nos fez seres eticos. O respeito a autonomia e a 

dignidade de cada um e um imperative) etico e 

nao um favor que podemos ou nao conceber 

uns aos outros precisamente porque eticos 

podemos desrespeitar a rigoridade da etica e 

resvalar para a sua negacao, por isso e 

indispensavel deixar claro que a possibilidade 

do desvio ctico nao pode receber outra 

designacao senao a de transgressao. 

Paulo Freire 
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R E S U M O 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratoria, no qual se utilizou como instrumentos de 
coleta de dados a observacao e entrevistas, com o objctivo de verificar as causas que levam os 
educandos da Escola Publica Municipal Maria Marques Formiga de Sousa, de Sao Jose da 
Lagoa Tapada - PB, a terem comportamentos e atitudes agressivos no ambiente escolar. 
Durante a pesquisa, foi percebido que os maus comportamentos dos educandos estao 
relacionados com o fato dos mesmos desconhecerem a importancia etica/moral. para vida em 
sociedade. Ao termino do trabalho concluimos que os alunos sao agressivos/indisciplinados 
porque nao receberam uma educacao sobre uma boa conduta c tambem porque nao 
acompanham os conteudos que cxige o dominio da leitura. Desta forma, cabe aos 
responsaveis subsidiar os sujeitos nestes conhecimentos. Portanto, a familia e escola sao os 
agentes mais indicados para esta finalidade. 

Palavras-ehave: Etica. Moral. Familia. Escola. 
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A B S T R A C T 

This is an exploratory qualitative research, which was used as instruments to collect data 
observation and interviews, in order to verify the causes of the Municipal Public School 
students Maria de Sousa Marques Formiga. Sao Jose da Lagoa Zoo - PB, to take aggressive 
behaviors and attitudes in the school environment. During the research, it was realized that the 
bad behavior of students are related to the fact of them being aware of the importance of 
ethical / moral life in society. Upon completion of the work concluded that the students are 
aggressive and unruly because they did not receive an education on good behavior and 
because the content does not follow that requires mastery of reading. Thus, it is responsible 
for subsidizing the subjects in these skills. Therefore, the family and school are the most 
suitable for this purpose. 

Key-words: Ethics. Moral. Family. School. 
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INTRODU^AO 

Somos sujeitos inseridos em uma sociedade em proeesso constante de transformacao. 

Diante desta realidade, poderiamos dizer que algum indivlduo influenciado por uma ideologia 

capitalista tern levado estes sujeitos a agirem iixefletldamente tendo ideias que, o ter vale mais 

que o ser, levando a sociedade a um nivel de relacao no qual o homem, passa a ser 

depreciado, principalmente. se pertencer as camadas mais baixas da piramidc cconomica. Isto 

estar fazendo com que o sujeito perca seus valores fundamentais. tais como: a dignidade, a 

solidariedade, a justica entre outros. 

Estes valores a principio deveriam ser construidos na familia, mas acreditamos que as 

transformaeoes da epoea atingem a estrutura familiar de modo que os valores economicos do 

sistema capitalista ocupam a aqueles que personalizam a conduta do ser humano, ou seja, os 

valores eticos e morais. Com isso, a familia se desobriga de suas responsabilidades de pais 

responsaveis por ensinar e repassar tais valores para seus filhos. 

Sendo assim, a familia, transfere a responsabilidade integralmente para a escola, que 

sozinha nao consegue dar conta de ensinar principios eticos e valores morais. A escola dara 

suporte e continuidade aos ensinamentos assimilados na estrutura familiar, sobre uma boa 

conduta que supomos preparar o sujeito para viver com autonomia e liberdade no meio social. 

Podemos dizer, entao, que e na familia que os sujeitos internalizam, atraves da 

convivencia do relacionamento uns com os outros, os valores morais culturalmente 

construidos ao longo da vida. Desta forma a escola torna-se apenas base de sustentacao 

destes. 

O maior problcma da escola contemporanea e valorizar os conteudos em detrimento de 

aspectos relacionados a conduta do sujeito ator social. Ela tem apenas a preocupacao de 

preparar o aluno para o mcrcado do trabalho, levando-o a ser um sujeito competitivo, que quer 

o poder economico, nao Importa como seja tornando-o um ser individualista e contribuinte 

para uma sociedade alienada e cada vez mais complexa. Portanto, entendemos que a funcao 

de escola, juntamente com a familia c formar o sujeito completo. 

Sendo assim, a mesma precisa ter metas direcionadas para a formacao do caratcr do 

cidadao, consciente e capaz de reconhecer que, para viver em sociedade, e necessario 

vivenciar as normas e regras que organizam e equilibram a sociedade, visto que caso estas 

sejam desrespeitadas serao punidas moralmente. 
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Sonios livres para cumprir ou nao as regras e norm as condicionadas pela sociedade. 

Neste sentido a consciencia etica retlexiva e um marco fundamental, que pode contribuir para 

uma sociedade de individuos mais humanos solidarios. que valorizam e rcspeitam as regras e 

normas socials e tambem a diversidade. Ou seja, que buscam com perseveranca e dignidade 

uma sociedade cquilibrada, justa e igualitaria. 

Diante disso, levantamos hipotcses de que os professores, talvez nao cstejam 

qualificados e preparados profissionalmente para trabalhar com a tematica etica, devido a sua 

complexidade e amplitude. Sendo, assim ainda Ihes faltam conhecimentos teoricos e 

habilidades, seguidos de seguranca para trabalhar com as criancas uma tematica que esta 

presente nas relacoes cntre sujeitos. 

Baseado em hipotcses de que os discentes nao receberam uma formacao etica moral, 

observamos o problema que tern levado no momento presente os alunos do 4 a ano, da Escola 

Maria Marques Formiga de Sousa, localizada na cidade de sao Jose da Lagoa Tapada, no 

bairro Joao Cavaco, a terem comportamento e atitudes agressivas que vem prejudicando o 

relacionamento dos alunos uns com os outros, com professores e demais pessoas da 

sociedade. Desta forma se faz neccssario que o aluno seja instigado a refletir e avaliar suas 

atitudes, pois assim, ele se colocara no lugar do outro, sempre que agir incorretamente ou 

presenciar atos desumanos como estes. 

Por esta razao podemos dizer que ser ou nao etico e uma questao de consciencia que 

exige sentimentos e sensibilidades diante de algumas situa§oes. Ser etico e algo subjetivo. 

Foi a partir destas questoes, que tracamos os objetivos para melhor compreender tais 

problemas percebidos atraves de observacoes, seguidos de entrevistas aplicadas aos alunos 

mencionados anteriormente. E foi atraves destes instrumentos que tivemos a oportunidade de 

observar os problemas mais freqiiente. Dentre estes detectamos a indisciplina e a falta de 

interesse pelos estudos. Pois as causas destes ocorrem por falta de uma educacao sobre etica 

retlexiva voltada para valores morais sigmficativos que mo Idem o modo de pensar e agir dos 

educandos na perspectiva de querer sempre o melhor para si e para o outro 

Diante disso, queremos invest! gar a questao da consciencia etica, por en tender ser a 

falta dela que da margem para maus comportamentos e atitudes dos educandos e outros de 

ordem pedagogicos relacionados ao convivio da sala de aula. Desejo trabalhar essa tematica a 

priori para aprofundar meus conhecimentos previos academicos e a partir deles compreender 

melhor os problemas em estudos. 

A necessidade de abordagem dessa tematica surgiu a partir de estudos sobre filosofia, 

psicologia e sociologia, entre outros, estudados no decorrer do curso de pedagogia. no qual 
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sou graduanda, despertando a curiosidade e desejo mais profundamente por algo subjetivo do 

ser humano a razao e deste agir tao diferente uns dos outros. Neste sentido, o curso ampliou 

minha visao do mundo, a filosofia e psicologia foram chaves principais para o despertar de 

uma pesquisa sobre o tema etica, voltada para questao refiexiva sobre os valores eticos moral 

que caracteriza a conduta do ser humano, na perspective de educar, moldar, trans lbrmar o 

modo de pensar e agir dos educando via educacao atraves da conscientizacao. 

Em sua estrutura a monografia apresenta: capitulos, referencias, anexos c conclusao. 

O primeiro capitulo trata da metodologia. evidenciando o caminho percorrido durante 

todo o processo de realizacao da pesquisa. tcndo como instrumento de coleta de dados a 

observacao e a entrevista. 

O segundo capitulo trata da etica e sociedade, evidenciando a importancia da etica 

para a sociedade e tambem da contribuicao neccssaria da escola e da familia para a construcao 

desses valores. 

No terceiro capitulo abordaremos a importancia da consciencia etica na formacao dos 

discentes, bem como o papel da escola na construcao de valores que proporcionem aos 

educandos um reconhecimento de principios morais. Para tanto, enfatizamos o dialogo como 

um meio pelo qual podemos descnvolver a consciencia etica/moral. 

No quarto capitulo, evidenciamos a concepcao de estagio de forma abrangente, bem 

como a analise do estagio a partir da experiencia vivenciada em sala de aula, avaliando as 

atividades realizadas. com a finalidade de identiiicar as causas da indisciplina, relacionando 

teoria e pratica. 
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C A P I T U L O I 

1. M E T O D O L O G I A D O ESTUDO 

No presente capitulo abordaremos o caminho percorrido. os metodos e os 

recursos utilizados com relacao aos instrumentos de coletas de dados, bem como os 

sujeitos e o local da pesquisa. 
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1.1 Sujeito e local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada com os alunos do quarto ano, que estudam na Escola 

Municipal Maria Marques Formiga de Sousa, localizada no bairro Joao Cavaco, na cidade Sao 

Jose da Lagoa Tapada - PB. A turma de alunos e composta por 40, alunos da qual 

participaram da amostragem quatro alunos, assim distribuidos: dois do sexo masculino e dois 

do sexo feminino. 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Utilizamos como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, por se 

tratar de uma pesquisa em processo de investigacao do fenomeno em estudo. Na situacao de 

entrevista pudemos, com maior riqueza de detalhes, apreender as opinioes que levaram aos 

resultados da pesquisa. A proposito disso, Minayo, referindo-se a entrevista semi-estruturada, 

considera que: 

suas qualidades consistem em enumerar de forma mais abrangente possivel 
as questSes onde o pesquisador quer abordar no campo, a partir de suas 
hipoteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da definicao do objeto de 
investigacao. (1999, p. 121). 

As entrevistas tiveram um roteiro semi-estruturado, que combinavam questoes 

objetivas e subjetivas, em que cada entrevistado teve a liberdade de falar sobre o tema 

proposto. Esta foi adaptada sempre que necessaria e se deu no espaco da biblioteca. O registro 

foi feito por escrito, tendo o cuidado de ser o mais fiel possivel. 

Por ocasiao da entrevista utilizou-se tambem a observacao, pois esta nos deu a 

oportunidade de melhor compreender o problema, o fenomeno que tentamos entender atraves 

do roteiro de observacao. Em relacao a isto, Lakatos considera que 

a observacao e uma tecnica de coleta de dados para conseguir informac5es 
utilizando os sentidos na obtencao de determinados aspectos da realidade. 
Nao consiste apenas em ver e ouvir, mas tambem em examinar fatos ou 
fenomenos que se deseja estudar. (2009, p.275) 
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No segundo momenta da pesquisa utilizei como instrumento de coleta de dados a 

observacao e a entrevista com a finalidade de coletar informacoes sobre a realidade como um 

todo da escola investigada, objetivando adquirir conhecimentos para elaboracao do piano de 

estagio. 

A principio, comecamos com a observacao da estrutura fisica da escola, estudando e 

fazendo anotacoes de cada ponto observado, como: visita a biblioteca, analise ambiental da 

escola, interacao/ integracao dos membros que compoem a escola, se o gestor se envolve nos 

trabalhos do cotidiano escolar. Em seguida, passei a observar a sala de aula, se o professor e 

alunos sao pontuais, se assumem com seguranca e responsabilidade as atividades, se professor 

explica o conteudo levando em consideracao a realidade do aluno, se sua metodologia e 

recursos materials que facilitam a assimilacao do conteudo pelos alunos se estes sao 

participativos, levando em consideracao a autonomia do professor- aluno no processo ensino-

aprendizagem, como tambem se ha um bom relacionamento e cooperaeao entre professor-

alunos e tambem o metodo avaliativo usado pelo professor e, por ultimo, a participacao dos 

pais na vida escolar de seus filhos. 

Terminado este momenta, foi realizada a entrevista com o professor, questionando-lhe 

a respeito do tempo que exerce a profissao, sua formaeao academica, se para ele o 

planejamento e importante, se o mesmo faz para cada aula um piano e qual a importancia da 

metodologia para construcao do ensino aprendizagem e se ele considera o nivel de 

aprendizagem dos alunos no momenta avaliativo, se ele usa estrategias diversificadas para 

com aqueles discentes que apresentam dificuldades de aprendizagem, se considera importante 

a familia participar do processo ensino- aprendizagem dos alunos e de que forma a escola atua 

para se relacionar com a familia e juntos trabalhar em parceria. 

Com relacao as tecnologias se as utiliza para aprimorar a sua aula e se participou 

ativamente do projeto - politico - pedagogico ou se tern conhecimento do mesmo. 

Por ultimo, passamos para entrevista com os alunos, tento uma amostra de quatro 

alunos com o objetivo de nos informar sobre como o professor trabalha os conteudos para 

aqueles a forma que a professora explica e de facil compreensao, entre voces e a professora, 

se a metodologia que ele utiliza leva voces a participar com criticidade e autonomia na aula, 

se o momenta do intervalo da aula ajuda o relacionamento de voces entre si, se a professora se 

utiliza de jogos e brincadeiras para trabalhar os conteudos, se gostam de atividades de leitura, 

se eles gostam de vir para a escola, se gostam de aprender o que a professora ensina. 
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1.3 Tipo de pesquisa 

Para a realizacao desse trabalho a fim de alcancar os objetivos determinados, foi feita 

uma pesquisa de campo do tipo exploratoria. A pesquisa de campo oferece ao entrevistador a 

oportunidade de estar diretamente com o objeto de estudo, proporcionando-lhe uma visao 

panoramica dos sujeitos entrevistados e "pretende buscar a informacao diretamente com a 

populaeao pesquisada. A mesma exige do pesquisador um encontro mais direto". 

(GONSALVES, 2001, p.67). 

Entretanto a pesquisa exploratoria oferece mais esclarecimento sobre o objeto de 

estudo, ou seja, e um tipo de pesquisa que 

Se caracteriza pelo o desenvotvimento e esclarecimento de ideias, com o 
objetivo de oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximaeao a um 
determinado fenomeno que e pouco explorado.(GONSALVES,2001, p.65). 

1.4. Abordagem da pesquisa 

Dessa forma, optamos pela pesquisa de carater qualitativo, pois a mesma tern a 

preocupacao de interpretar o fenomeno em destaque, uma vez que esta proporciona uma visao 

ampla do fenomeno pesquisado, ou seja, "a pesquisa qualitativa preocupa-se com a 

compreensao e interpretacao do fenomeno, considerando o significado que os outros dao as 

suas praticas, o que impoe ao pesquisador uma abordagem hermeneutica" (GONSALVES, 

2001, p. 68) 

Assim, a pesquisa qualitativa foi a que melhor nos ofereceu subsidios para interpretar 

o fenomeno aqui observado. Alem disso, levamos em consideracao tambem o lado emocional 

do entrevistado e o seu modo de interpretar a presenca do pesquisador. 

1.5. Procedimentos para efetivaeao e analise do estagio 

Para planejar e reaiizar o estagio utilizamos como instrumento de coletas de dados 

uma aula experimental, com a finalidade de vivenciarmos a priori a experiencia em sala de 
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aula. A preparacao da aula teste, tivemos que Ir ao local da pesquisa para planejar, junto com 

a professora da sala, os conteudos que a mesma estava trabalhando. E, a partir deles, 

esquematizar a aula que iriamos trabalhar no dia marcado pela professora da turma. Esta aula 

teve como objetivo conhecer melhor os educandos e nos familiarizar com eles, para a 

preparacao das aulas do estagio. Terminada a aula-teste, foi feito um relatorio, informando 

passo a passo as experiencias vividas em sala de aula e relatando os comportamentos dos 

discentes, a forma como eles reagiram perante as atividades realizadas, como foi a 

aprendizagem, se foi dificil trabalhar o conteudo, se os objetivos tracados foram alcancados, 

enfim, como foi a interacao professor/aluno, aluno/aluno. 

Para as aulas do estagio, seguimos o caminho do planejamento das dez aulas, 

conforme o que estava prescrito no portfolio, sempre de acordo com aquilo que a professora 

titular estava trabalhando; por isto, foi preciso ir ao local de realizacao do estagio para pedir 

os conteudos que a mesma iria trabalhar naqueles dias. 

Estes pianos foram avaliados e orientados pela professora orientadora do estagio, a 

qual pedia que dentro dos pianos fosse trabalhado o objeto de estudo, pois ele iria servir para 

o momento de analise do estagio. 

Terminado este momento, foram planejados os dias do estagio que se realizaram nos 

dias 23/08 a 03/09/2010. 

Concluindo o estagio foram feitos os relatorios de cada dia de aula, constraindo assim, 

o diario de campo, transcrevendo as experiencias vivenciadas em sala de aula. 

Por fim, foi feita a analise do estagio, e, para tal, tivemos que buscar fontes teoricas, 

dentre estas, podemos citar: icami Tiba, Selma Garrido, entre outras, para contextual izar 

aquilo que estavamos analisando, sempre buscando fazer relacao com as fontes documentais 

escritas no diario de campo e portfolio, uma vez que estas fontes contribuiram de forma 

significativa, servindo como subsidio para compreender e analisar melhor o objeto de estudo. 

Diante disto, 

[...] destacamos a riqueza dos procedimentos oferecidos por meio da historia 
oral e da analise das fontes documentais para a area da educacao, como 
pesquisa qualitativa, pois podem possibilitar o resgate de informac5es 
importances sobre determinados assuntos que se pretende pesquisar. 
(SANTOS, 2007, p. 03). 

Nesse sentido, convem ressaltar que o documento e o meio atraves do qual o 

pesquisador faz a correspondencia entre a sua descricao e os eventos aos quais ela se refere. O 
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pesquisador, entao, examina os fatores que cercam o processo da sua produeao, oferecendo 

uma contribuicao rclevante para o entendimento das causas que favorecem a indisciplina em 

saia de aula, objetivando a conscientizacao dos discentes para a importancia da efetivacao de 

bons eomportamentos e atitudes. 



C A P I T U L O I I 

2. E T I C A E S O C I E D A D E 

No presente capitulo abordamos o tenia etica, evidenciando sua importancia para 

a sociedade, quando os agentes que a compoem sao sujeitos que pratica atitudes eticas e 

morais, perantc regras e normas sociais. E de modo fundamental, a escola e familia 

contribuirem para a construcao destes valores. Alem disso, destacamos a importancia 

destas instituicoes trabal harem em parceria para a formacao do carater do educando. 
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2.1 A importancia da etica para a sociedade 

Somos seres historicos, sociais, ou seja, vivemos a agimos cm uma determinada 

sociedade. Dessa forma, somos consequentemente, construtores de nossa propria historia e ao 

mesmo tempo construido moldados por ela, para termos comportamentos morais que atendam 

as regras e normas sociais. Estes vao sendo construidos ao longo da nossa vida e geralmente e 

internalizado atraves da familia, da escola e da propria vida em sociedade. Neste sentido, 

O comportamento moral e propria do homem como ser historico, social e 
pratico, isto e, como um ser que se transforma conscientemente o mundo que 
o rodeia; que faz da natureza extrema um mundo a sua medida humana. e 
que desta maneira, transforma a sua propria natureza. Por conseguinte, o 
comportamento moral nao e a manifestacao de uma natureza humana eterna 
e imutavel. dada de uma vez para sempre, mas de uma natureza que esta 
sujeito ao processo de transformacao que constitui precisamente a historia da 
humanidade. (VAZQUEZ, 1975, p. 17). 

Diante desta, podemos dizer que somos seres humanos mutaveis. influenciados pela 

sociedade e por sua propria natureza manifestada atraves da razao. A final, sabemos que a 

sociedade se transforma a cada dia e com ela os agentes que a compoem. 

Vale salientar, que em meio a essas transformacoes, viver hoje no meio social nao e 

facil. Lutamos a cada dia por uma vida mais digna, solidaria com igualdade de oportunidade 

para todos usufruirem de uma boa educacao, saude e lazer. 

Por isso, sermos sujeitos de atitudes eticas morais neste mundo globalizado se faz 

necessario, pois a cada dia a ideologia capitalista esta desviando do ser humano seus valores 

eticos morais, uma vez que a ideia contida no mundo consumista propocm para os sujeitos e 

que o possuir bem a cada dia traz felicidade, onde na verdade o homem se esquece de viver a 

vida. de ser humano consigo e com o outro, perdendo a sensibilidade diante do contexto que 

esta inserido, visto que sua ganancia o Impede de enxerga-la. 

Porem. isso nao e determinante para o ser humano, pois somos seres inacabavcis, 

lapidados a cada dia pela sociedade, porque nosso jeito de ser, pensar e agir e algo que se 

transforma constantemente. consequentemente, somos seres humanos mutaveis com 

capacidade cognitiva que nos proporciona mudar o nosso jeito de pensar e relletir a realidade. 

Nao existe individuo estavel, pronto. Somos uma obra de arte criada pelas maos divinas. em 

processo de construcao constante. 

UNIVERS!DADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE 

CENTRO OE F0R»#»CA0 DE PROFESSORES 
8IBU0TECA S6T0RIAL 



IS 

O mundo social e composto por pessoas que vivcm cm processo constante de 

transformacao. Desta forma, o que moral e hoje, amanha podcra nao se-lo. 

Na sociedade somos seres humanos por natureza dependentes uns dos outros, o que 

nos coloca em interacao uns com os outros, ensinamos um ao outro e tambem a nos mesmos. 

Pois, parece verdade relativa que nos aprendemos com nossos erros quando estes sao 

interpretados de um jeito certo, que desperta para a reilexao e criticidade, podendo nos 

orientar para os acertos. Nos somos produtos do meio, isso quer dizer que aprendemos com a 

sociedade geralmente por imitacao. 

Levando em consideracao que somos aprendizes de nos mesmos, podemos dizer que 

somos juizes de nossas proprias acoes. Sendo assim, no campo etico somos julgados atraves 

de nossa propria consciencia, pois a mesma se utiliza da razao para julgar nossas atitudes 

morais. A razao nos fara compreender as regras e normas sociais e o melhor eaminha para 

sermos seres humanos eticos, tomando atitudes morais que serao validas para a sociedade. 

Desta forma, precisamos contribuir para um mundo com pessoas equilibradas, pensantes e 

criticas. obedecendo a regras condicionadas pela sociedade. 

Nao que o significa obediente seja visto como algo pejorativo que leva o sujeito a 

condicao de alienado, disciplinado, onde o mesmo perca sua iiberdade critica, nao e disto que 

estamos falando e sim no sentido de sermos livres, consciente de nossos direitos e deveres 

como cidadaos. Se o sujeito tern consciencia de suas rcsponsabilidades como cidadao, 

compreende que a seguranca e a paz da sociedade dependem de suas acoes e luta para fazer a 

coisa certa. Este e um ser livre. 

Somos livres para julgar o que e certo ou errado, bom ou ruim. As regras e normas 

sociais sao julgadas con forme a interpretamos, pois aquilo que depende do nosso julgamento 

pode ser considerado como relativo, subjetivo e, portanto, complexo de se entender. Assim, 

nosso juizo sobre dcterminadas normas e algo subjetivo e nao uma verdade absoluta, podendo 

ser para o outro algo relativo, ou seja, aquilo que julgo ser uma coisa positiva para um podera 

ser o contrario para o outro. Sendo assim, nossas atitudes diante de normas e regras sociais 

nao poderao ser consideradas como uma verdade absoluta. Desta forma, 

Quase todos nos julgamos moralmente de forma absoluta, mas em relacao a 
validade destes juizos tendemos a considera-los como relativas. Em geral 
nao nos tomamos conscientes de que estao se quer poderiamos mais emitir 
tais juizos. No seu lugar deveriam aparecer explicitamente juizos relativos. 
(WGENDERAT, 2008,p.l9). 
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Nesta linha de raciocinio, nao podemos considerar que aquilo que pensamos ou 

julgamos como verdade, seja para o outro a mesma coisa, porque nosso modo de observar as 

coisas e de interpreta-la e unico. Dai, podermos dizer que cada ser humano e culturalmente 

diferente um do outro, jamais pensamos e refletimos a realidade igualmente, pois nao 

vivemos em uma realidade absoluta, ja que tudo e relativo ao ser humano. 

2.2 Familia e Escola na construcao dos valores eticos morais dos 
educandos 

O homem desde pequeno vive em sociedade, como tal, e considerado um ser social, 

posto que a familia e uma parte que compoe a sociedade. Desta forma, desde muito cedo, 

convive a interage com outros seres humanos. Diante disso, afirmamos que e na familia que 

os sujeitos aprendem os primeiros ensinamentos sobre valores eticos e morais. 

Mas sera que as familias deste mundo pos-moderno se preocupam com a formacao de 

valores eticos e morais de seus filhos? 

Analisando a realidade em que vivemos, percebemos que algumas familias nao mais 

se preocupam com estas questoes, visto que detenninados pais estao mais ocupados em 

adquirir bens materials do que da formacao moral de seus filhos. Hoje, de modo geral, os 

educadores de nossos filhos e o mundo virtual. Assim, vivemos uma era da crise de valores, 

devido a vasta dose de informacao que se recebe atraves dos meios de comunicacao. E, uma 

das coisas que podemos observar na sociedade contemporanea, e que os seres humanos, desde 

pequenos tem uma visao de mundo bastante ampla, pois vivem rodeados de informacoes das 

mais diversas. 

Isso, de certa forma, nao e positivo, pois devido a influencia que esse mundo da 

informatizacao traz para o mundo da crianca de certa forma nao condiz com sua realidade, 

havendo uma distorcao no carater humano que forma a personalidade dessas criancas, que nao 

vivem cada momento da vida como o manda a lei da natureza. Um exemplo bem claro esta na 

forma como as criancas se comportam, pois a grande maioria destas criancas perdem ou nem 

chegam a ter infancia, deste muito cedo, se vestem e se comportam como adultos. 

As brincadeiras saudaveis que nos ensinavam coisas simples, mas, com muitos valores 

fundamentals para formacao de nossa personalidade, aos poucos estao desaparecendo, 

tambem a reuniao da familia em volta da mesa, hoje ja nao existe, cada membro vive isolado 

um do outro como se nao fizesse parte da mesma origem. 
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A partir dessa observacao. entendemos ser necessario que cada crianca seja criada 

dentro de uma familia estruturada. Esta, por sua vez, tern por responsabilidade transmitir para 

seus filhos os cnsinamentos do dia-a-dia, pois os pais sao modclos para seus filhos, por isso, 

precisamos ser pais de boa indole, bom carater, uma vez que aquilo que aprendemos ainda 

quando crianca e de fundamental importancia para nossa formacao. 

A final e na familia que nos seres humanos devemos aprender e nos apropriar de 

cnsinamentos sobre valores morais, com liberdade, justica. solidariedade. honestidade, 

tolcrancia, disponibilidade para o dialogo e o respeito da humanidade em outras pessoas e na 

propria familia, pois os mesmos nos darao suporte para o desenvolvimento de atitudes que na 

escola ircmos aperfeicoa-los e compreende-los. de maneira clara, ampla e systematica. A 

crianca de hoje certamente sera o adulto de am anna, portanto, para ser um cidadao consciente 

de seus deveres e direitos sera preciso ter uma boa educacao que inicialmente acontece na 

familia. 

Nos nao nascemos sujeitos eticos. visto que a crianca nao tern maturidade suficiente e 

pensamento logico reflex ivo da realidade. Nesta fase, o individuo so tem a capacidade de 

assimilacao que no futuro servira de base para construir conceitos eticos e, dependendo do seu 

carater e conduta, sera ou nao um sujeito etico. A etica e valor subjetivo e nao coisa 

condicionada por alguem. Nos somos livres para sermos ou nao eticos, o que vai determinar 

isso e nosso grau de maturidade e responsabilidades. 

Temos o poder e autonomia de decidir entre o mal e o bem, o certo e o errado, somos 

livres para julgarmos e aceitar ou nao as regras e normas condicionadas pela sociedade. Se 

vamos ou nao cumpri-las, vai depender de como nos encaramos e interpretamos a realidade. 

de como nos comportamos diante da sociedade. Sendo assim: 

O homem e livre de decidir e agir, sem que a sua decisao e a sua acao 
deixem de ser causada. Mas, o grau de liberdade esta por sua vez 
determinada historica e socialmente, pois se decide e se age numa 
determinada sociedade, que oferece aos individuos determinadas pautas de 
comportamento e de possibilidades de acao. (VAZQUEZ, 1975, p. 17). 

Como podemos observar, o ser humano e livre, mas essa liberdade diante da vida cm 

sociedade tem limites, pois vivemos em uma sociedade pautada de regras e normas sociais, 

que a maioria das vezes precisam ser respeitadas, em prol da harmonia e cquilibrio no meio 

social. 

UNSVEK3': 
DE OA?.' -

cemtro de ?<:•" ' 
B;L:L" ~ 
CAJKV 



21 

Mas, sera que a familia juntamente com a escola esta educando nossas criancas para 

seres cidadaos conscientes de seus direitos co-responsaveis para com seus deveres? 

Acreditamos que nao, pois a educacao do lar esta fragmentada e a da escola so prepara 

o educando para o mcrcado do trabalho, para a competitividade, que esta levando o sujeito ao 

individualismo e, consequentemente, ao egoismo. E isso e desumano conosco e com o outro. 

Acreditamos que a maioria das escolas cducam nesta perspectiva. Pois frase do tipo: 

"a escola e importante porque se adquire conhecimento para no futuro conseguirmos um 

emprego" e comum ouvirmos. E o lado, humano que muitas vezes precisa ser moldado, Ilea 

no esquecimento. Nem sempre ensinamos nossos alunos a serem gente no mundo de hoje. 

Ensinamos muitas vezes a agirem irrefletidamente, faltando-o assim uma consciencia etica, 

pois esta leva o aluno a um pensamente reflexivo sobre os valores que regem a conduta 

humana. Entretanto, a falta de etica dentro de uma sociedade causa desequilibrio social 

tornando o relacionamento entre individuos desumanos. 

Desta forma, ensinar nossas criancas a viverem eticamente nesta sociedade de massa 

social disforme, dominada pela midia e tambem pela ideologia da classe dominante que aliena 

a classe dominada tirando-lhe sua dignidade e liberdade. Assim, e importante despertar o 

aluno para uma consciencia retlexiva que o levc a aprender a pensar, e a rever nossas proprias 

atitudes e pensamentos eticos e morais. So assim, estaremos direcionando o educando a 

refletir sobre suas acoes perante a sociedade. Dai e que, no PCN de apresentacao dos temas 

transversals, "a etica e um etemo pensar, refletir, construir. E escola deve educar seus alunos 

para que possam tomar parte nessa construe!©, serem livres e autonomos para pensarem e 

julgarem." (BRAS1L, 2001, p.72). 

Com base nisso, percebemos que e atraves da etica que temos a capacidade de refletir 

nossa conduta e tambem as regras e normas sociais, para a partir dai ser livre para construir 

nossa propria maneira de pensar e interpretar a realidade, tendo autonomia para refletir 

critieamente estas regras e normas. 

Na escola, a etica e o motor principal para que o relacionamento entre os agentes que 

constituem a instituicao gire e m torno do respeito, do bem, da solidariedade, da justica, da 

fraternidade e da igualdade. A final, esses sao valores, que nos orienta para vivermos em 

harmonia c equilibrio quando nos relacionamos uns com os outros. 

Mas, sera que a escola trabalha o conteudo voltado para esses valores? Acreditamos 

que algumas escolas nao. 

Ha varios fatores que nao ofereccm a estas instituicoes oportunidades de trabalhar um 

curriculo voltado para tais valores. Entre eles estao a precariedade das escolas, desde da 
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infraestrutura ate o material didatico, a ma qualificacao dos professionals dos agente que 

compoem a escola, principalmente, o professor e tambem os proprios comodismos destes 

agentes. 

Nesse periodo pos-moderno o conhecimento caminha num ritmo bastante acelerado, 

trazendo mudancas radicals para a vida dos sujeitos, sendo que eles nao conseguem 

acompanha-los. fazendo com que muitas vezes esses seres, pcrcam sua identidade como 

individuo historico social, que se constitui e se constroi como cidadao dentro destes fatores. 

Somos seres diferentes, com conduta humana distinta. construida culturalmente no 

meio social. Desta forma, a escola e familia e um dos lugares mais importantes na construcao 

dos valores eticos e morais dos seres humanos. E a partir delas que o sujeito se constroi como 

pessoa. 

A familia e a escola precisam estar atentas para formacao do carater do educando. Por 

isso devem oferecer uma educacao moral, buscando nos principios eticos uma reflexao sobre 

atos morais. Assim. o ser humano e livre quando ele tem dade de refletir seus atos, 

suas atitudes. Diante disto, tomar a melhor decisao de acordo com as regras e normas 

predeterminadas pela sociedade, caso contrario ele sera aos olhos da sociedade um sujeito 

imoral. Segundo Vasquez, 

O ato moral implica consciencia e liberdade. Mas so pode ser livre e 
conseiente a atitude dos individuos concretos. Por isto, em sentido proprio, 
tem carater moral somente os dos individuos enquanto seres conseiente, 
livres e responsaveis(...]. (VAZQUEZ, 1975, p. 184). 

Para formar o educando para uma consciencia etica para viver numa sociedade repleta 

de regras e normas, sera preciso tomar consciencia de que as mesmas precisam ser cumpridas, 

respeitadas para que o convivio seja agradavel e respeitoso. Portanto, consciencia etica e arte 

de pensar as regras e normas sociais. Por isso, "indiscutivelmente a etica e o bem mais 

importante e o mais rentavel de uma sociedade. E arte de tomar decisoes que convenham a 

vida dos demais." (SILVA, 2006, p. 108). Aqui, fica clara a importancia de sermos seres 

humanos eticos, conscientes de que ser etico e saber refletir sobre a propria acao, 

comportamento e atitudes morais. Por isso, se faz necessario que a escola trabalhe em parceria 

com a familia, porque cada aluno vive em um contexto de vida diferente, e a escola tem por 

missao compreender cada educando, tanto do ponto vista social como individual. Sendo 

assim, e de fundamental importancia que a escola conheca a realidade do aluno, para, a parti r 

dela compreender o educando, seu modo agir, pensar e tambem sua conduta. 
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3. E T I C A E E S C O L A 

No presente capitulo, evidenciamos a importancia do ambiente escolar no 

processo de construcao dos valores eticos morais, tendo para isso o apoio familiar. E 

tambem a valorizacao do dialogo como meio que a escola utilizara para a 

conscientizacao dos alunos sobre a importancia de resolver os atritos que desarmonizam 

o relacionamento existente na sala de aula. 
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3.1 A etica como fator fundamental no processo ensino-aprendizagem dos 
discentes 

A importancia de sermos eticos consiste em termos como fundamento a reflexao 

critica dos comportamentos e atitudes hum an as. Desta forma, precisamos refletir nossas acoes 

e atitudes morais, porque estas estao em todos os relacionamentos sociais dos seres humanos. 

Sendo assim, nossos comportamentos morais precisam estar coercntes com as normas c regras 

preestabelecidas pela sociedade, que os coloca como "ideal" para se viver neste mundo 

informatizado e global izado. 

Diante disso, podemos dizer que em todos os ambientes, nos quais existem pessoas se 

relacionando, ha presenca de acoes comportamentais e atitudes morais. 

A escola, sendo um ambiente educativo, precisa esta atenta a estas questoes e se 

preocupar com atitudes morais dos alunos. E este ambiente devera ser um lugar agradavel e 

atraente para que o aluno sinta-se estimulado a estudar. 

Partindo desse entendimento, procuramos conhecer se a escola para o educando. e um 

lugar agradavel, ficando evidenciado na fala do aluno 1, quando diz: "o ambiente escolar e 

agradavel," (sexo masculine, entrevistado em 14/10/2009). 

Desta forma, partimos do pressuposto de que a instituicao escolar e um lugar 

estimulante, educativo que prepara e acompanha a crianca no seu processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, o PCN, temas transversals etica alerta que: 

A escola deve ser um lugar onde cada aluno encontre a possibilidade de se 
instrumentalizar para a realizacao de seus projetos; por isso, a qualidade do 
ensino e condicao eeeessaria a formacao moral de seus alunos. Se nao 
promove um ensino de boa qualidade, a escola condena seus alunos a serias 
dificuldade fuluras na vida, e decorrentemente, a que vejam seus projetos de 
vida frustados. (BRASIL, 2001, p.79). 

Desta maneira, o educando precisa de um ambiente saudavel e agradavel para seu 

desenvolvimento intelectual, moral, pois o educando e o protagonista da sala de aula e deve 

estar num ambiente que lhe ofereca subsidio para adquirir conhecimentos que sirvam de base 

para sua formacao etica e moral. 

Assim, a escola devera ser um lugar no qual o aluno possa ter oportunidade de uma 

educacao "integral" de qualidade. A mesma precisa ser um espaco no qual o aluno se sinta 

bem, estimulado, que desperte o seu desejo de estar all no dia seguinte. 
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O aluno precisa entender o ambiente promoter de informacoes que oferece subsidio 

para a realizacao de seus projetos de vida, caso contrario, a escola sera para o discente um 

lugar de frustracao e consequentemente, com isto, levara para suas vidas serias dificuldades 

futuras. 

E importante destacar que. no ambiente escola, as pessoas ali convivem, sejam amigas 

companheiras. Nisto, o discente 1, em seu discurso, se mostra oportuno quando diz: "eu gosto 

de meus amigos e da professora." (sexo masculino, entrevistado em 14/10/2009). 

Diante desta situacao, poderiamos dizer que este afeto e construtivo para o relacionamento 

intra e extra classe. Uma amizade saudavel pautada no respeito e na dignidade contribui para 

o desenvolvimcnto de uma aprendizagem solida e eficaz. Sobre isso o PNC argurnenta que: 

[...] se as relacoes forem respeitosas, e que valerao a uma bela experiencia de 
respeito miituo. Se forem democraticas, no sentido de os alunos poderem 
participar de decisoes a serem tomadas pela escola, e que valerao a uma 
experiencia de como se convive democraticamente, de como se toma 
responsabilidade, de como se dialoga com aquele que tem ideias diferentes 
das nossas. Do contrario, corre-se o risco de transmitir aos alunos a ideia de 
que as relacoes sociais em geral sao e devem ser violentas e autoritarias. 
(BRASIL,2001,p.94). 

Nessa linha de pensamento, e preciso que no convivio em sala de aula e fora dela, as 

pessoas se respeitem mutuamcnte, e que cada um seja tolerante com as opinioes dos outros, 

sabendo respeitar as diversidades de ideias, comportamento moral e atitudes eticas. 

Somos historicamente diferentes uns dos outros, expressamos na subjetividade as 

raizes culturalmente construidas desde que nascemos. Entao, comportamo-nos de acordo com 

a nossa realidade pessoal e social. Desta forma, nao podemos julgar, condenar o outro, sem 

antes fazermos uma analise de sua realidade de vida, pois, o ser humano, seus 

comportamentos e atitudes sao condizentes com a formacao moral que recebeu atraves da 

familia, da escola e da sociedade onde esta inserido. Desta maneira, podemos dizer que somos 

produtos daquilo que o fator interno influenciado pelo o cxtemo nos condiciona a ser dentro 

do contcxto social de onde vivemos. 

Diante desta evidencia. dcvemos compreender as acoes de cada um, sem excluir, 

maltratar ou humilhar. visto que nao dcvemos fazer juizo de algo que nao conhecemos, pois 

corremos o risco de sermos injustos. 

Assim, pcrante atos desumanos. os entrevistados mostraram-se sensibilizados quando 

aftrmam: "eu ajudava, nao deixava brigar, apartava a briga e ia brincar com eles." (aluno 4, 
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sexo masculino, entrevistado 14/10/2009). A proposito, verificamos que existe da parte do 

educando sensibilidade, quando estes se preocupam com o sofrimcnto do outro. Desta forma, 

suponhamos que a escola, de certa forma, estar cumprindo com sua funcao, formando o 

educando para o despertar de valores eticos, concretizados no comportamento moral. Diante 

disto, o PCN afirma: 

Cada comunidade deve escolher quais as acoes que os alunos de sua escola 
pode realizar para participar de forma solidaria dos problemas existentes. 
Mas a solidariedade nao deve ser apenas apresentada e incentivada como 
valor desejavel. Deve-se tambem instrumentalizar os alunos para que 
possam de fato traduzi-la em acoes. (BRASIL, 2001, p. 132). 

Cabe entao a escola selecionar os conteudos que leve o aluno a despertar o sentimento 

de sensibilidade, atraves da qual ele se Instrumentalize a praticar esse aprendizado em acoes 

que pedem sensibilidade. 

Em quase todos ambiente institutional, existem nomas e regras, e na escola nao e 

diferente. Entao, para que o funcionamento das acoes seja organizado e todos trabalhem em 

paz, sem conflito, sera preciso que os membros que compoem a escola aceitem e 

disponibilizem a cumpri-las. 

Partindo desse principio, a escola como um todo esta orientando os alunos a terem 

consciencia de regras e normas existentes para organizar e orientar o convivio social. 

Mostrando ao educando que "e importante respeitar as regras e normas" (aluno 4, sexo 

masculino, entrevistado 14/10/2009). 

Isso remete a ideia de que o aluno ve e aprende a respeitar as pessoas, a cumprir as 

regras e normas sociais como condicao fundamental para adaptacao dele nos diferentes 

ambientes que frequenta. Nesse sentido, recorremos ao PCN, quando nele se argumenta que: 

[...] sas normas de funcionamento e os valores, implicitos e explicitos que 
regem a atuaeao das pessoas na escola sao determinantes da qualidade do 
ensino, interferindo de maneira significativa sobre a formacao dos alunos.* 
BRASIL, 2001, p. 132). 

Assim, ilea claro que a falta de regras e normas, que regem a sociedade da margem 

para maus comportamentos e atitudes na vida estudantil dos educandos. Esses valores sao 

essentials na conduta humana, na perspectiva do educar, do transformar o modo de agir das 

pessoas. Portanto, a escola por meio das acoes implicitas e explicitas. molda de maneira 
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significativa o comportamento dos educandos, sem que este seja transformado por imposicao 

e sim pelo exemplo, atraves do dialogo: este e de fundamental importancia para qualquer 

relacionamento. 

Conllitos, desentendimento existem em qualquer convivio. Entre seres humanos. o que 

se deve evitar, e que estes venham atrapalhar o relacionamento dos agentes que compoem a 

escola, Por isto, o dialogo ainda e a melhor forma de resolver os conllitos existentes no 

ambiente escolar. 

Isto fica declarado no discurso do aluno 1, quando argumenta que "e importante o 

dialogo, porque eles nao sao para quebrar nao, eles quebram tudo, fica mexendo com os 

alunos, com a pessoa, fazendo um montes de coisas." (sexo masculino, entrevistado em 

14/10/2009). 

A partir desses depoimentos ficou evidente que o dialogo no processo escolar promove 

um maior entendimento entre os agentes, como tambem a conscicntizacao de que conflitos 

sempre existirao, mas estes nao devcm ser determinantes. Diante disto, o PCN argumenta: 

[...] dialogar pede capacidade de ouvir de ouvir o outro e de se fazer 
entender. Sendo a democracia composta de cidadaos, cada um dele deve 
vaforizar o dialogo como forma de esclarecer conflitos e tambem saber 
dialogar. A escola e um lugar privilegiado onde se pode ensinar esse valor e 
aprender a traduzi-lo em a9oes e atitudes. (BRASIL, 2001, p. 110). 

Desse modo. a escola deve de fato ser uma instituieao democratica, valorizando o 

dialogo como indispensavei enquanto uma pratica possivel e viavel para a solucao dos 

problemas existentes no meio escolar. 

E por meio do dialogo que sera possivel desenvolver nos educandos a capacidade de 

ouvir o outro com tolerancia e posicionamento diante das exigencias com relacao as regras e 

normas condicionadas no do ambito escolar, expresso em seus regimentos, piano de estudo e 

projeto politico pcdagogico da escola. 

Vale salicntar que no convivio escolar as pessoas que compoem esse espaco precisam 

ter espirito de fraternidade, de coopera^ao para que a democracia se concretize, porque o 

amor ao proximo nos leva a ter capacidade de desenvolver o sentimento de solidariedade uns 

com os outros, criando com este um clima de harmonia e de amor fraternal. Isto e 

fundamental para o relacionamento entre os seres humanos. Desta forma, os conflitos se 

torn am mais face is de resolver. 
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Desta maneira, o amor fraternal que compoe o eorpo discente e docente e de 

fundamental importancia, como mostra o dlscurso do aluno 1, e oportuno, quando diz: "o 

amor fraternal e importante, porque devemos ser unidos e parar de brigar." (sexo masculino, 

entrevistado em 14/10/2009). 

Assim, o amor fraterno liga, une as pessoas e faz com que todos se harmonizem em 

prol de uma unica causa, o ensino-aprendizagem de qualidade dos educandos. 

Diante disso, queremos enfatizar a importancia da participacao da familia neste 

processo. A familia precisa ser uma parceira da escola, colaborando com o desenvolvimento 

intelectual dos alunos, participando afctivamente e ativamente das reunioes de pais e eventos 

oferecidos pela a escola, porque esta atitude e significativa aos olhos dos educandos. 

Isto colabora com o desenvolvimento moral, intelectual dos alunos. E num momento 

como este, que a escola dialoga com os pais sobre os comportamentos e o andamento da 

aprendizagem do aluno. 

Neste momento, a escola tem a intencao de pedir a colaboracao dos pais no ensino 

aprendizagem, e tambem de orienta-los, para conversar com seus filhos a respeito de como 

educacao e Importante na vida dos sujeitos sociais. 

Portanto. e fundamental que a familia se envolva efetivamente na educacao dos 

alunos. Isto fica evidente no discurso da aluna 2, quando ela afirma que "e importante que os 

pais participem das reunioes, porque atraves del a, ficam sabendo o que o filho faz na escola, 

se da trabalho, briga, chama norae." (sexo feminino, entrevistada em 14/10/2009). 

Isto implica que a familia deve orientar os educandos, dando-lhes exemplos de 

comportamento etico/moral. porque o exemplo educa mais do que a fa! a. Tambem e funcao 

da familia ajuda-los com tarefas escolares mostrando sempre para eles que, a escola e um 

lugar em que aprendemos com dignidade. E um ambiente que nos oferece oportunidades de 

sermos cidadaos livres com capacidade critlca, para analisar e refletir sobre esta sociedade 

consumista, que muitas vezes nos tira a identidade, que nos descaracteriza como seres 

humanos que pensam e tem aptidoes. 

Ou seja, a participacao da familia e indispcnsavcl. Ela precisa estar em contato direto 

com os professores e demais componentes da escola, devendo, interessa-se pela vida escolar 

dos educandos. Com relacao a isto Tiba argumenta que: 

O ambiente escolar deve ser de uma instituicao que complementa o ambiente 
escolar do educando, os quais devem ser agradaveis e geradores de afeto. Os 
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pais e a escola devem ter principios muito proximo para o beneficio do 
filho/aluno. (1996, p. 140). 

Assim, a integracao escola familia e essencial para um melhor desenvolvimento do 

educando nos aspcctos flsico, intelectual, moral e social. Estes formam a personalidade do 

sujeito como um todo. Porem, para que estes aspectos se efetivem, sera preciso que a familia e 

a escola, como agentes principals desta formacao, se empenhem para oferecer aos educandos 

uma educacao consistente, proporcionando que o aluno torne-se um sujeito equilibrado, 

autonomo de iniciativa propria dentro do meio social onde convive. 

A escola como instituicao social precisa ser vista pel© aluno como ambiente acolhedor 

que se preocupa com seus problemas interno e externos. Os mesmos precisam entender que a 

escola quer seu bem. e torna-los homens e mulheres de carater. Assim, atraves da escola 

podemos mudar de vida, conhecer outras realidades diferentes da nossa. Ela e um lugar no 

qual aprendemos a ler e escrevcr o mundo. Isto fica evidente na fala de um dos educandos. 

quando ele argumenta que "a escola e um lugar onde aprendemos a ler e escrever." (aluno 3, 

sexo masculino. cntrevistado em 14/10/2009). 

Ao refletirmos esta percepcao, percebemos que o ambiente escolar e fundamental para 

o aprendizado dos sujeitos, e um local que promovc a difusao de saberes morais, dentre 

outros. Ela tambem proporciona espaco de leitura e escrita que encaminha o discente no 

mundo das letras e palavras, para, a partir dai, assimilar, internalizar, atraves destes 

mecanismos, valores, eticos e morais nccessarios para a convivencia humana. Nesta 

perspectiva, o "homem nao pode torna-se um verdadeiro homem se nao pela educacao. Eles e 

aquilo que educacao dele faz." (LOMBARDO; GEORGE, apud. KANT, 2005, p. 67). 

Parti ndo desta ideia, fica evidente que a escola deve oferecer oportunidade ao 

educando para que este desenvolva uma inteligencia versatil de valores comportamcntais, 

voltada para a moralidade. Podemos dizer entao, que estes sao construidos desde a infancia, 

na qual a escola tem por funcao aprimorar e apcrfeicoar. Estes valores nos orientam a sermos 

eticos diante das normas e regras que organizam a vida em sociedade. Desta forma, o homem 

sera capaz de dirigir com competencia e responsabilidade sua propria vida. Assim, o aluno 

compreendera a escola como um lugar que Ihe encaminha para a vida e de que e importante 

estudar. pois este podem ser o passaportc para uma vida "digna". 

Com isto, os educandos tomarao gosto pela a escola e consequentemente pelos 

estudos. e vir para ela sera sinonimo de prazer e realizacao. Isto pode ser entendido a partir do 

discurso do educando quando argumenta e, diz "gosto de estudar porque eu quero aprender, 
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terminar meus estudos para ajudar minha familia.*' (sexo masculino. entrevistada em 

14/10/2009). 

Diante desta percepcao, tornou-se patente a ideia de que o aprendizado e a base de 

nossa vida e que cabe a escola atuar de maneira decisiva para formar seres pensantes e 

criticos. A final, a educacao ainda e um dos meios que permite ao educando realizar tal 

processo, alem de leva-los a compreender o mundo e a viver as mais diferentes emocoes que 

favorecem o repensar e o agir. Assim, "A educacao e uma eficaz para formacao da 

consciencia critica. Atraves da leitura se tem accsso ao saber e pelo dominio do saber pode se 

explicitar os mecanismos do funcionamento da sociedade."' (ORLANDI, 1996, p. 11). 

Neste particular, no tocante a aprendizagem, a escola tem uma real responsabilidade. 

Ela cada vez mais, tem se conscientizado disso e posto em pratica estrategias variadas de 

leituras, para que seus aprendizes possam se tomar cidadaos, refletindo e agindo, buscando 

aperfeicoar-se em prol de uma melhor qualidade de vida. 



C A P I T U L O I V 

4. A N A L I S E D O E S T A G I O 

Neste capitulo descrevemos a percepcao do estagio e a experiencia adquirida em 

sala de aula, analisando as atividades realizadas pelos alunos, bem como os seus 

comportamentos no momento de explanacao de conteudos e realizacao de tarefas 

propostas. Analisamos tambem a interacao entre aluno/aluno e aluno/professor e vice 

versa, abordando a importancia do ambiente escolar no processo de formacao do carater 

humano. 
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4.1. Estagio: confronte teoria/pratica como preparo para o trabalho docente 

O estagio e um momento de fundamental importancia no processo de formacao da 

vida profissional do futuro professor. Pois e atraves dele que o estagiario vive a experiencia 

de aprender a profissao, de conhecer e vivenciar a realidade de uma sala de aula e neste 

momento que o conhecimento adquirido com as disciplina na universidade e colocada em 

pratica. 

Desta forma, a universidade contribui significativamente atraves das teorias, para uma 

formacao pratica de qualidade, ja que ela e o caminho de treinamento no qual o estudante 

estagiario poe em pratica aquilo que a teoria Ihe proporcionou no curso de pedagogia, 

portanto, e interessante dizer que "[...] A universidade e por excelencia o espa90 formativo da 

docencia, uma vez que nao e simples para os exercicios da docencia de qualidade, [...]". 

(PIMENTA, 2004, p.41). 

Desta maneira, o estagio e um confronto entre as disciplinas estudadas na academia e a 

pratica vivenciada na sala de aula. Sendo assim, teoria e pratica caminham juntos, uma nao 

acontece sem a outra, ou seja, elas sao complementares.. 

E importante destacar que a universidade prepara o professor teoricamente e este 

precisa dominar conhecimentos cientlficos para se tomar um profissional com habilidades e 

competencias tecnicas eficiente na pratica com a devida reflexao. Caso contrario a pratica 

torna-se mera repeticoes, sem mudancas metodologicas na pratica educativa. Diante disto 

Pimenta afirma que "[ . . . ] , a pratica e o emprego de tecnicas sem devida reflexao podem 

reforca a ilusao de que ha uma pratica sem teoria ou teoria desvinculada da pratica". ( 2004, p. 

37). 

Fica evidente que a pratica sem reflexao se torna algo mecanico sem vida. E a pratica 

educativa meramente tecniea nao produz nenhum conhecimento teorico, pois sabemos que 

teoria e pratica e um moinho em processo constante que se traduz em acao-reflexao-acao, 

gerando a cada rodada um novo conhecimento teorico, ou seja, a pratica reflexiva produz 

teoria e esta orienta para uma nova pratica educativa. Desta forma, e importante ressaltar que: 

[...], o papel das teorias e iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 
analise e investigacao que permitem questionar as praticas 
institucionalizadas e as acoes dos sujeitos e, ao mesmo tempo colocar elas 
proprias em questionamento uma vez que as teorias sao explicacdes sempre 
provisorias da realidade. (PIMENTA, 2004, p. 43). 
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Desta forma, as teorias que compoem todas as disciplinas oferecidas no curso de 

Pedagogias sao de fundamental importancia, pois e atraves del as que temos a capacidade de, 

no momento do estagio, fazer recordes que orientam a pratica e sua complexidade, bem como 

a postura que devemos ter como professionals docentes, que tem por responsabilidade formar 

seres cidadaos. 

Desta maneira, o estagio e o momento real de confronto concrete em praxis entre 

teoria e pratica. E atraves deste momento que o professor se identiflca com a profissao e 

descobre que ser professor vai muito alem de dominar tecnicas metodologicas, pois sala de 

aula e um ambiente complexo de relacoes sociais multiplas, no qual a educacao acontece entre 

interacoes dos sujeitos nos com os outros, pois o trabalho docente jamais se realiza 

isoladamente. individualmente. A profissao e algo que se realiza num ambiente social 

historico cultural. Pois somos sujeitos constituidos por estes fatores, sao eles que form am 

personalidade. 

Sendo assim, o estagio e urn treinamento que prepara o professor para viver e refletir 

sabre a realidade. Assim, vale ressaltar que: 

[...], o estagio prepara para um trabalho docente coletivo, uma vez o ensino 
nao e um assunto individual do professor, pois a tarefa escolar e resultado 
das acoes coletivas dos professores e das praticas institucionais, situada em 
coatexto sociais, historicos e culturais. (PIMENTA, 2004, p. 56). 

Desta forma, o estagio nos oferece oportunidade para compreender a realidade de um 

ambiente escolar e principalmente de sala de aula. 

Neste sentido, consideramos de suma importancia a valorizacao o conhecimento 

cientifico assimilado na universidade, pois, e atraves deste que no estagio, temos a capacidade 

de apiicar com seguranca e eficiencia os pianos de aulas planejados para as atividades do 

estagio, para isso, buscamos ser flexiveis e criticos, na perspectiva de melhorar a cada dia a 

pratica em sala de aula. Para tanto o conhecimento teorico e fundamental, principalmente nas 

das disciplinas de filosofia e psicologia e sociologia, pois elas deram-nos subsidlos para 

apiicar metodologias condlzentes com a realidade da turma, na qua! o estagio se realizou. 

Entao, podemos dizer que o estagio ofereceu-nos experiencias riquissimas sobre a 

profissao docente, alem de darmos oportunidades de trabalhar o objeto de estudo que tem 

como tema consciencia etica. 
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4.2. Dificuldade de aprendizagem causa indisciplina por falta de etica 

A partir deste momento. analisaremos minuciosamente algumas atividades trabalhadas 

em sala de aula, levando em conta os relatos escritos no diario de campo, buscando 

compreender, atraves das teorias estudadas no curso, as dificuldades de aprendizagem dos 

discentes no convivio escolar, pois foi perante os maus comportamentos e atitudes 

indesejaveis, observados no estagio que relacionamos o nosso objeto de estudo a consciencia 

etica. Verificamos que a falta de etica juntamente, com algumas dificuldades de aprendizagem 

sao fatores que levam os discentes a terem comportamentos e atitudes que atrapalham e 

dificultam o desempenho do professor. 

A partir dessa observacao, constatamos que so existe ser humano indisciplinado 

porque falta-lhe a mentalidade da importancia da etica em qualquer relacionamento, visto que 

o anti-etico e um ser humano que esta condicionado a desobedecer as regras predeterminada 

pela escola. Acreditamos que esses discentes nao tiveram oportunidade de receber uma 

educacao etica voltada para os valores morais, alem de apresentarem dificuldades de 

aprendizagem com relacao a leitura, interpretacao e escrita. Sao alunos de dificil 

relacionamento, indisciplinados, sem limites. E, diante de tal realidade podemos confrontar 

teoria e pratica, fazendo recordes das teorias estudadas no curso no qual somos concluintes. 

Em especial a disciplina filosofia que busca refletir as varias situacoes de sala de aula, 

buscando, atraves de questionamentos, respostas para tais situacoes e atraves del a 

procurarmos refletir e analisar cada comportamento do aluno que o leve a agir de tal forma, 

fazendo quebrar a harmonia e o equilibrio que devera existir em sala de aula? Ou, que fatores 

levam uma crianca a nao realizar uma atividade com efieiencia c autonomia? Atraves destes 

questionamentos, buscamos compreender os problemas da aprendizagem. Para isto, foi 

preciso recorrermos aos ensinamentos obtidos na disciplina de psicologia, tentando cntender 

quais as causas que levavam os educandos a terem dificuldades de ler e interpretar e escrever. 

Assim. podemos dizer que, no estagio a filosofia e a psicologia foram as disciplinas 

que mais colaboraram com a pratica em sala de aula. A partir delas podemos compreender as 

dificuldades de aprendizagem dos discentes e em varios momentos tolerar alguns conflitos 

existentes na sala de aula sem deixar de esclarecer que tudo tem limite e toda regra precisa ser 

cumprida. Sem as regras a convivencia se torna impossivel, mas, dependendo das 

necessidades de melhorar o relacionamento entre seres, elas podem ser reformuladas. Diante 

disto se afirma que. "{.. .] regras sao construidas porque sao necessarias, porque nao e possivel 

UNIVERSIDADE FC.HERAL 

OECAMPiNA GRANDE 
rmm DE FORMACAO DE PROFESSOR! 

B1BU0TEC A SETORIAL 



35 

viver sem elas, mas podem ser refeitas. Nao se trata de aboli-las nem de cristaliza-los, mas de 

mante-los como objeto de reflexao". (PONCE, 2000, p. 91). 

Desta forma, as regras existem para cquilibrar e tornar possivel a convivencia uns com 

os outros. Porem, se faz necessario sempre fazer reflexoes criticas sobre estas regras, tendo 

em mente que elas existem para favorecer o bem estar de todos em especial do sujeito em si. 

Sera precise que o sujeito a veja como algo necessario para a organizacao do ambiente e nao 

como obrigatoriedade e castigo. Porque se assim for, elas nao serao respeitadas e cumpridas. 

Neste sentido, convem ressaltar que: 

Diante desse raciocinio fica clara a importancia de conscientlzar os discentes da 

valorizacao das regras para o convivio de todos se esta for visto como algo necessario. 

Desse modo, na turma que estagiamos faltava esta conscientizacao. Ou seja, os 

discentes se comportavam indiscipiinadamente, ignorando por completo as regras existentes 

naquele ambiente e obedeciam, apenas por pressao, e nao por vontade propria, isso era 

bastante incomodo para conosco. 

A maioria dos alunos eram inquietos, nao prestavam atencao ao conteudo que estava 

sendo explicado, ficavam conversando uns com os outros e, a partir dai, comecavam as 

discussoes entre si. Desta forma, era preciso intervir e pedir que fizessem silencio. conforme o 

que afirmamos a seguir: 

Desta forma, flea evidente que o barulho gerado pelas conversas atrapalham o 

professor no momento de explicacao do conteudo, sendo muitas vezes impossivel dar 

[...], para que um individua se incline a legitimar um dcterminado conjunto 
de regras, e necessario que o veja como traduzido algo bora para si, como 
dizendo respeito a seu 'bem estar psicologico, ao que se poderia cbamar de 
seu "projeto de felicidade". Se vir nas regras aspectos contraditorios ou 
estranhos ao seu bem estar psicologico pessoal e ao seu projeto de felicidade, 
esse individuo simplesmente nao legitimara os valores subjacentes a eles e, 
por eonscguinte, nao legitimara as proprias regras. (BRASIL, 2001, p. 76). 

[...] Os alunos ficavam dispersos com conversas paralelas, atrapalhando o 
momento de explicacao do conteudo para isto tivemos de conversar e pedir 
silencio, dizendo que prestasse atencao no que estava sendo debatido. [...]. 
Por conta deste motivo nao conseguimos trabalhar o conteudo programada 
para aquele dia. (DIARIO DE CAMPO, 24/08/2010). 
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continuidade a explanacao do conteudo, mesmo este sendo trabalhado com recursos visual, ou 

seja, cartaz, como mostra a figura abaixo. 

Figura 01: trabalhando o conteudo de ciencias sobre a fotossintcse 
Fonte: Portfolio do Estagio Supervisionado em Docencia. 

Os maus comportamentos e atitudes atrapalham e difieultam o professor de trabalhar o 

que foi planejado, alem de prejudicar a assimilacao e fixacao do conteudo. Por isso podemos 

dizer que: "Os alunos sao criancas e adolescentes indisciplinados, mal acostumados e com 

pouco interesse de estudar, sao alunos que brigam que conversant alem do normal. E Isto 

dificulta o desenvolvimento de uma aprendizagem solida e eficaz." (DIARIO DE CAMPO, 

26/08/10). 

Ao contrario do que se preve quando ha disciplina, e a indisciplina que prevalece 

como um dos fatores que causa desordem. em sala de aula. E esta, esta relacionada as 

dificuldades dos alunos em relacao a leitura, interpretacao e escrita, visto que o nao 

acompanhamento das aulas ja e um forte indicio de indisciplina. E a evidencia maior de 
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indisciplina se observava no momento da real i/acao das atividades que eles demonstravam 

bastante dillculdade para resolver, visto que, as mesmas exigiam leitura com fluencia para sua 

compreensao e a escrita com clareza e entendimento do assunto em estudo. Conforme mostra 

a atividade abaixo: 

1 - Os vegetais sao importantes para a vida dos seres humanos? Por que? 

2 - De que forma podemos cuidar da vegetacao para que ela nao seja destruida? De 

exemplo de preservacao das plantas. 

3 - Marque as respostas certas: 

a) A energia solar e utillzadas pelos vergetais durante processo de producao de seu 

alimento. Esse processo e chamado de: 

( ) respiraeao 

( ) fotossintese 

( ) transpiracao 

( ) clorofila 

b) A substantia quimica verde das folhas e chamada de: 

( ) clorofila 

( ) glicose 

( ) seiva 

( ) fotossintese 

4 — Com suas palavras descreva o processo que forma a seiva bruta e seiva elaborada. 

Atividade 1 - funcoes vitais das plantas 
Fonte: Portfolio do Estagio Supervisionado em Docencia. 

Eram atividades como estas, que os alunos sentiam dificuldades para resolver, por nao 

dominarem a leitura e consequentemente a interpretacao. Com isto, percebemos a baixa 

estima dos alunos, os quais, sentindo-se dcsmotivados, tentavam fugir da situacao se 

comportando indisciplinadamente. Isso fica atestado quando: 

As questoes aplicadas exigiam que os alunos tivessem o dominio da leitura 
para rcsponder as questoes que exigiam a interpretacao do assunto em 
estudo. Diante desta, podemos dizer que atividade de leitura e escrita gera 
mal entendimento do texto, scguido de comodismo. (DIARIO DE CAMPO, 
23/08/2010). 
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A partir dai, fica claro que, quando o aluno nao acompanha o conteudo trabalhado, 

procura escapar daquela realidade de qualquer maneira. Este fato, da margem para maus 

comportamentos e atitudes, tomando o discente antietico perante as regras predeterminadas 

como um todo. Isto fica evidenciado na fala de Cardoso quando afirma que: 

A criatura humana constantemente reage por meio de mecanismo 
semelhante: diante do fato que e dificil ou penoso aceitar, procura 
racionalizar, isto e, encontrar causa que o justifique, tomando menos 
doloroso e, portanto, mais facil de ser admitido. (CARDOSO, 1967, p. 141). 

Sendo assim, podemos dizer que uma das estrategias dos seres humanos e a fuga da 

realidade, quando esta lhe causa incapacidade, inseguranea, entre outras razoes. E isto para 

uma crianca ou adolescente que esta em processo de formacao da personalidade, que ainda 

nao tem maturidade suficiente para encara-la e supera-la, torna mais dificil. Por isto, e 

importante que o professor esteja atento a estas questoes para nao cometerem injustica e 

frustrar cada vez mais uma turma dificil de trabalhar, que apresenta em seus comportamentos 

rebeldia diante dos desafios que precisam enfrentar no momento de realizacao das atividades 

na qual sente dificuldade. Por isto se faz necessario que o professor, dentro dos limites, 

trabalhe estas dificuldades. 

Para isso, se faz necessario buscar nos teoricos conhecimentos e tentar a partir deles 

compreender cada aluno nas suas diferencas individuals e sociocultural, procurando a melhor 

forma de ajuda-los a superar as dificuldades de aprendizagem. 

O professor e um profissional que precisa esta sempre se aperfeicoando buscando 

competencias e habilidades para trabalhar e enfrentar situacoes dificeis de indisciplina dos 

educandos, sem excluir e marginalizar estes alunos. Pois e preciso que o professor tenha o 

conhecimento teorico e jogo de cintura, seguida de criatividade para enfrentar os desafios de 

sala de aula. Ele, o professor, e a pessoa mais indicada para ajudar nessas dificuldades de 

aprendizagens e limitacoes comportamentais do aluno, conforme afirma Santos e Nunes: 

[...], o professor nao pode desistir e nem se acomodar. Nao pode deixar que a 
educacao silencie e limite os alunos e que impeca seu desenvolvimento 
criativo e participativo em sala de aula. Precisa-se de uma educacao que 
valorize as organizac5es coletivas e que contribua para a construcao da 
autonomia e para o desenvolvimento intelectual dos alunos, afim de que se 
conquiste uma sociedade democratica. (2006, p.22). 
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Portanto, o professor precisa encarar a Indisciplina como um problema que merece 

atencao especial. E ter um olhar voltado para os fatores que fazem com que os alunos fiquem 

rebeldes. E nao privar o aluno de aprender e de se desenvolver so porque ele nao e 

"bonzinho" e "quieto" na sala de aula. Os educandos que sao indisciplinados, nao o sao 

porque assim nasceram. Por tras da indisciplina ha fatores que a provocam e desencadeiam. 

No caso da turma na qual estagiamos a indisciplina era presente quando os alunos nao 

conseguiam acompanhar o conteudo trabalhado. Nestes momentos, eles ficavam 

incontrolaveis. nao tomavam iniciativa de refletir sobre o assunto estudado se acomodavam e 

nem tentavam resolver as questoes, pois diziam que nao sabiam, entao o melhor caminho que 

eles cncontravam era se comportarem inadequadamente. Desta forma, vale dizer que: 

Sao alunos que scntem bastante dificuldade de usar a imaginacao que 
prefcrem achar tudo pronto uma cultura que ja perpassa pelas escolas 
desde muitos anos levando os discentes a nao tentar se quer pensar e 
refletir sobre o que se esta estudando ou fazendo. Afinal, fazer uso da 
razao requer esforco mental e estes discentes que se igualam a materia 
do alunado de hoje, nao querem ter trabalho so estudam para prova, 
nao querem enfrentar qualquer desafio, so falam que nao querem 
fazer, nao sabcm fazer, desistem sem fazer nenhuma tentativa. 
(DIARIO DE CAMPO, 01/09/2010). 

Desta forma, podemos dizer que os discentes sao indisciplinados sem limite porque se 

sentem fracassados diante das atividades propostas: 

Atividade 7 - Doroteia a Centopeia. 
Fonte: Portfolio do Estagio Supervisionado em Docencia. 
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Esta atividade nao foi rcsolvida pela maioria dos alunos, tendo em vista o barulho, e as 

brigas causadas por eles. Desta forma, nao foi possivel trabalhar este conteudo, o que nos faz 

salientar que: 

A indisciplina na escola pode ter relacao com o fraco rendimento escolar dos 
alunos. O seu insucesso pode leva-los a investir pouco nas tarefas escolares e 
a desinteressarem-se pela escola, desencadeando, eventualmente, emoeoes 
negativas, traduzidas em comportamentos inadequados. (SANTOS; NUNES, 
2006, p. 18). 

Por ser a indisciplina um dos comportamentos mais prejudiciais ao convivio de sala de 

aula, alunos indisciplinados tornou-se dificeis de trabalhar, principalmente aqueles agressivos. 

Para eles, o professor precisa ser bem preparado emocional e psicologicamente, alem ter 

firmeza para disciplina-los sempre atraves do dialogo e jamais com castigos severos, visto que 

a punicao gera mais violencia. Todos nos gostamos de ser bem tratados, acolhidos e, acima de 

tudo, respeitados, talvez o aluno podera agir indisciplinadamente, por desconhecer estes 

valores e a escola com a ajuda dos pais podera educar os alunos para uma consciencia etica. 

Assim sendo, vale lembrar que os pais sao os primeiros responsaveis pela educacao moral de 

seus filhos, como afirma Tiba, 

A formacao da cidadania tem que partir de casa desde que a e crianca 
pequena. Assim, a educacao familiar ganha um foco para onde devem 
convergir todas as orientacoes, os ensinamentos e exigencias, os deveres e 
direitos, os racionamentos afetivos, as relacoes de custos/beneficios, os 
aprendizados e praticas dos valores, profissionais e pessoais no processo 
muito mais rational do que emocional. (2007, p.271). 

A partir disso, fica evidente a importancia da familia na vida escolar dos filhos. E com 

relacao aos valores morais, a familia tem uma responsabilidade crucial, porque estas 

formacoes da personalidade dos alunos precisam chegar a escola com alguns valores 

incorporados em sua conduta. Quando o aluno chega sem nenhuma consciencia destes 

valores, fica mais dificil da escola trabalhar e por li mites a nestes alunos Indisciplinados. 

Neste caso, os alunos sem limites sao indisciplinados e a maioria deles sao agressivos e por 

Isto acham que pode fazer o que bem entende na escola, sem medir as consequencias de seus 

atos. A respeito disso Tiba afirma: 
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[...], por falta de limites, por tolerarem raenos as frustracoes do cotidiano, 
por se acharem no direito de fazer o que tem vontade, sem a minima 
consideracao com os outros, pode se tornar muito agressivos e impulsivos. 
Dai para a violencia e um passo. A violencia e a agressividade natural e 
adequada que sai do controle e passa a ser destrativa. (2007, p.256). 

Desta forma, a indisciplina toma-se violencia por falta de controle emocional, causada 

pelas frustracoes vivenciadas no cotidiano escolar que tem em sua raiz as dificuldades de 

aprendizagens que os alunos demonstravam em sala de aula, e tambem porque os alunos nao 

recebem uma educacao voltada para os valores morais. Em razao disto a escola devera 

incorporar no curriculo escolar conteudo voltado para formacao da personalidade e carater do 

aluno. 

Com relacao a turma, na qual estagiamos, podemos concluir e dizer, de acordo com o 

conhecimento aprendido, que a turma tem varias dificuldades de aprendizagem, o mais 

presente e com relacao a leitura, escrita e interpretacao. 

Diante desta realidade, esses educando precisam de acompanhamento especifico, com 

relacao as dificuldades apresentadas, porque delas se geram os maus comportamentos e 

atitudes indesejaveis. Para esta conclusao fizemos o paralelo entre atividades trabalhadas, e o 

que observamos e que, quando era trabalhado uma atividade que eles dominavam resolviam 

sem dificuldades, o comportamento era outro, eles se tornavam mais calmos e tranquilos. Isso 

sempre acontecia no momento da realizaeao das atividades de matematica, envolvendo as 

quatro operacoes. A atividade que segue serve como exemplo: 

Resolva as seguintes expressoes numericas: 

a) 23 + 3 5 - 1 5 - 2 8 = 

b) 5 9 - 15 + 8 + 20 = 

c) 4 3 8 - 8 6 - 120+ 17 = 

d) 147-99 + 50-63 = 

e) 5 6 8 - 1 2 3 - 145-191 = 

1) 868 + 2 5 6 - 8 9 6 - 150 = 

g) 275 + 802-745 + 907 = 

h) 999 + 250-408-603 = 

Atividade 2 - Expressoes numericas 
Fonte: Portfolio do Estagio Supervisionado em Docencia 
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Eram atividades como esta que a maioria dos alunos resolviam sem dificuldades, 

ficando evidente, no momento em que as realizavam, pois eles, nao apresentavam 

dificuldades em resolve-las. Com isso, ressaltamos que so fazemos com prazer aquilo que 

gostamos e compreendemos com clareza, caso contrario, vamos sempre reagir com 

indiferenca diante da incapacidade de realizar algo que nao entendemos. 

Nesse sentido, e preciso que os educadores estejam preparados para lidar com 

situacoes corriqueiras no dia a dia da sala de aula. Como as que abordamos: as dificuldades de 

aprendizagem e a indisciplina. Para tanto, o dialogo seria de fundamental importancia para 

convivencia amigavel em sala de aula, pois, se ha uma maior cumplicidade entre os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem, aluno/professor, consequentemente havera 

um melhor desempenho por partes dos alunos e de ambos. 

Por fim, podemos dizer que o ensino aprendizagem acontece num ambiente 

compativel com os propositos educativos, em que todos se empenham e se dedicam em prol 

da aprendizagem "integral" de todos os envolvidos no respectivo processo. 
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C O N C L U S A O 

Visando a formacao de sujeitos dentro de uma consciencia etica e moral e que 

realizamos um trabalho voltado para este fim. Para tanto, iniciamos o trabalho 

abordando a etica e a moral e a sua importancia para a sociedade. Tambem procuramos 

ver como a escola e a familia oferecem condicoes de formacao para a construcao destes 

valores, destacando a importancia da escola e a familia trabalharem em parceria para o 

desenvolvimento e melhoria, do carater do educando. Com isso, enfatizamos que e 

papel da escola implantar medidas que permitam a todos igualdade e justica social no 

intuito de atender as condicoes basicas apresentadas pelos educandos e a familia Ihe dar 

o apoio essencial. 

Por fun, podemos dizer, que a pesquisa nos fez compreender que os alunos sao rebeldes, 

indisciplinados e resistentes no momento de respeitar regras e normas existentes na 

escola, porque nao tiveram a oportunidade de receber uma educacao voltada para a 

conscientizacao da importancia de respeitar esses preceitos existentes na escola e em 

qualquer ambiente social. Foi observado no momento de rcalizacao do estagio, que nos 

fez compreender com mais exatidao as atitude dos discentes. Para isto foi feito analise 

das atividades realizadas nas aulas do estagio, no qual buscamos compreender os 

motivos pelos quais os discentes agiam em desacordo com aquilo que a instituicao 

coloca como ideal para a harmonia do ensino-aprendizagem de qualidade 

Portanto, chegamos a conclusao que formacao do sujeito etico depende da experiencia 

adquirida na educacao familiar e seu meio sociocultural. Da mesma forma, a escola 

deve criar condicoes para formar o individuo para uma vida moral, tornados sujeitos 

capazes de pensar criticamente e tomar decisao por si proprio, exercendo assim sua 

autonomia. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1- Para voce, o que significa um ambiente escolar? Aqui e um local agradavel? 

2- Qual o sentimento que voce tem para com a professora e colegas de sala de aula? 

3- O que voce faria se presenciasse alguem sendo maltratado ou humilhado? 

4- Para voce e importante as regras e normas condicionadas pela sociedade? 

5- E importante o amor fraterno entre os seres humanos? Por que? 

6- Em sua opiniao, e melhor resolver os conflitos de sala de aula atraves do dialogo? 
Por que? 

7- Para voce e importante que sua familia participe das reunioes de pais? Conte-me 
alguns pontos positivos e negativos dessas reunioes. 

8- Porque e importante vir a escola? 

9- O que voce mais gosta de fazer na escola? 


