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RESUMEN: 

ETICA DE ACCION DOCENTE 

Este articulo defiende Ia idea de que Ia etica, 
Ia justicia social y Ia democracia pueden ser 
forjadas par Ia actividad didactica que 
contribuye a formar personas capaces de 
re/acionarse con los demas y consigo mismas, 
y que aprendan, sabre todo, Ia to/erancia. Las 
re/aciones entre e/ saber, los metodos de en
senanza, e/ compromiso co/ectivo de trabajo y 
afecto, y Ia eva/uaci6n de los a/umnos de 
metodo/ogia en e/ nive/ de especia/izaci6n de 
Ia ensenanza superior, magister o doctorado, 
del ana 2004, constituyen e/ fundamento em
pirico para las afirmaciones te6ricas que aqui 
se exp/ican. 
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ABSTRACT: 

ETHICAL OF EDUCATIONAL ACTION 

Ethics, social justice and democracy can be 
forged by the didactic activity that contributes 
to form people able to be related to the others 
and themselves, and that learn, mainly, tole
rance. Relations between knowledge, educa
tion methods, collective commitment of work 
and affection, and the evaluation of the 
students of methodology in the level of 
specialization of superior education, Master or 
doctorate, year 2004, constitute the empirical 
foundation for the theoretical statement that 
are explained here. 

Key words: didactic, methodology, teaching, ethics, 
educational action. 

RESUMO: Este artigo defende a ideia de que a etica, a justif;a social e a democracia tambem 
podem ser forjadas pe/a atividade didatica ao contribuir para a construr;iio de sujeitos 
capazes de se referenciar em sua re/ar;iio com as outros e consigo mesmo, e que, sobre
tudo, aprendam a deseja-/as. As re/ar;oes entre saber, metoda de ensino, compromisso 
co/etivo de traba/ho e afeto, na ava/iar;iio de a/unos de quatro turmas da discip/ina de 
Metodo/ogia do Ensino Superior em nive/ de Especia/izar;iio, de Mestrado e de 
Doutorado, no ana de 2004, constituem o suporte empirico para as afirmar;oes te6ricas 
aqui exp/icitadas. 

Palavras chaves: didatica, metodologia, ensino, etica, a~ao, docente. 

1 INTRODUCAO 

E lie Wiesel, professor de religiao e filosofia da Universidade de Boston, agraciado em 
1986 com o Nobel da Paz, libertado ha sessenta anos atnis -no dia 11 de abril de 
1945- do Campo de Concentrayao de Buchenwald, publicou um artigo em 14 de abril 

de 2005, no New England Journal of Medicine, serve de ponto de partida para as reflexoes 
desenvolvidas neste estudo: 

Deve-se concluir que, desde que a ciencia humana existe, havia tambem uma ciencia 
que nao era humana? Eu nem levo em considerar;;ao os te6ricos que tentaram tratar 
o racismo como ciencia exata. Sua estupidez vulgar nao merece nada senao des
dem. Mas eram excelentes medicos, quimicos bern informados e grandes cirurgioes 

2 
Baibich-Faria, Tania Maria, Universidad Federal de Parana, Curitiva, Brasil. 
Kanashiro Meneghetti, Francis, Universidad Federal de Parana, Curitiva, Brasil. 
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-todos racistas. Como poderiam procurar a verdade e a alegria para as seres 
humanos ao mesmo tempo em que odiavam alguns deles somente pelo fato de 
pertencerem a outras comunidades que nao as suas? 

Urn dos mais brutais cheques na minha vida adults aconteceu quando descobri que 
muitos dos oficiais da Einsatzgruppen -os comandos da morte na Europa Oriental
possuiam diplomas das melhores universidades alemas. Alguns possuiam doutorado 
em literatura, outros em filosofia, teologia ou hist6ria. Passaram v8rios anos estu
dando, aprendendo li~Oes de gera~es passadas, mas nada os impediu de matar 
aianc;as judias em Babi Yar, em Minsk, Ponar. Sua educa~o nao as protegeu da 
tenta~o e da sedut;ao da crueldade que muitos ca.rregam consigo. Par quA? Esta 
questAo ainda me assusta. 

E. impossfvel estudar a hist6ria da medicina alemA durante o perfodo nazista 
isoladamente da educa.c;Ao em geral. Quem ou quA pode ser culpado pela criac;Ao de 
assassinos de branco? SerB a heran~fS anti-semita que os te61ogos e fil6sofos 
alemaes desencavaram? Os efeitos danosos da propaganda? Talvez a educac;Ao 
superior tenha dado muita &nfase as ideias abstratas e pouca ao humanismo con
creto. 

[ ... ] Contudo, esses honores da perversao medica se estenderam alem de Auschwitz. 
Rastros podem ser encontrados, por exemplo, nas infernais eras de Stalin e p6s
Stalin [ ... ] E como se justificam as recentes e vergonhosas torturas a prisioneiros 
mUt;ulmanos palos soldados americanos? As condi¢es de prisOes no lraque nAo 
deveriam ser condenadas por profissionais da area legal e igualmente medicos 
militares? (Wiesel, 2005, p. 22-23). 

Este estudo defende a ideia de que a etica, a justi~a social e a democracia tambem 
podem ser fmjadas pela atividade didatica ao contribuir para a constru~iio de sujeitos capazes 
de se referenciar em sua rel~io com os outros e consigo mesmo, e que sobretudo, aprendam 
a deseja-las. As rela~oes entre saber, metodo de ensino, compromisso coletivo de trabalho e 
afeto, na avaliayno de alunos de quatru turmas da disciplina de Metodologia do Ensino 
Superior em nivel de Especializa~iio, de Mestrado e de Doutorado, da Universidade Federal 
do Parana, no ano de 2004, constituem o suporte empfrico para as afrrma~oes te6ricas aqui 
explicitadas. 

Com a convic~io de que a "educa~io s6 teni sentido se Auschwitz nio mais se 
repetir" (Adorno, 2000, p. 119) e de que, portanto, "sese respeita a natureza do ser humano, 
o ensino dos conteudos niio pode dar-se alheio a formafiio moral do educando" (Freire, 
1997, p. 37), este trabalho busca apreender, mediante a analise de conteudo (Bardin, 2002) e 
do discurso (Fairclough, 2001) constantes das avalia~oes dos alunos das quatru turmas da dis
ciplina de Metodologia do Ensino Superior referidas, o quanto a etica da Qfiio3 do professor e 
quem convoca e convida --<:oncomitantemente-- o aluno a estrutura~iio da pr6pria etica. 
Assim, o processo da elev~iio do aluno da sincrese ingSnua a sintese crltica, na visi!o do 
prOprio aluno, e 0 parametro para aquilatar 0 quanto a rigorosa a9ii0 etica do professor ao 
!ado sempre da estetica -"decencia e boniteza de miios dadas" (Freire, 1997, p. 36}- consti
tuem a medula da form~iio do futuro professor•. 

3 0 termo aqui utilizado nio tem rel~io com a etica da a'rio comunicativa de Habermas (1994). 
4 Quando aqui se fala em etica, tala-se da "etica universal do ser humano. Da etica que condena o cinismo do 

discurso, que condena a explOI'a.'rio da for'rB de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, 
afmnar que alguem falou A sabendo que foi dito B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco e 
indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que nio cumprini a promessa, testemunhar 
mentirosam.ente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal. A etica de que falo e a que se sabe traida e negada 
nos comportamentos grosseiramente imorais como na perversio hip6crita dapureza empuritanismo. A etica de 
que falo e a que se sabe afrontada na manifes~ discriminat6ria de ~a, g8nero, de classe. E por essa etica 
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0 espayo delimitado de tempo de urn semestre, nas complexas situayoes sociais que 
abriga esta disciplina que ora agrega alunos de Mestrado e Doutorado ( duas turmas') de todas 
as areas da universidade, ora de cursos de especializayao de areas distanciadas dos saberes 
das ciSncias humanas (duas turmas6

), constituem a arena na qual os campos social, institu
cional e pessoal subordinam, ao mesmo tempo, os limites da formayiio do professor. 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA: POR CENTRO DO 
CONTEUDO E DO DISCURSO 

Estudos anteriores sobre a formayiio de Professores de Psicologia (Baibich, 2003) e 
sobre a Didatica do Antipreconceito (Baibich; D' Avila, 2003), alem de observayoes ainda 
niio formalizadas, tanto relativas a disciplina de Metodologia do Ensino Superior {informayiio 
vetbal)7 quanto com duas turmas da disciplina de Didatica para o Curso de Letras (informa
l'iio verbal)', indicarn a percepyiio dos alunos sobre urn fen6meno que neste trabalho esta 
sendo conceituado como etica da arilo do professor, e que e reconhecido por eles, de forma 
niio sistematica e talvez niio-consciente, como elernento principal para seu envolvimento no 
processo de ensino-aprendizagem, e ern sua formayiio para a profissiio e para a vida. 

Tambem sem o saber, as avaliayoes dos alunos apontam para o fenomeno da 
"aprendizagem por apego" (MINSKY, 1989, p. 175) como conseqiiSncia do que aqui se 
caracteriza como etica da arilo do professor. Para Marvin Minsky (1986), professor 
catedrlitico de CiSncias do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, criador do Laborat6rio 

insepartvel da pr&tica educativa, nio importa se t:rabalhamos com crian9as, jovens ou com adultos, que 
devem.os lutar. E a melhor maneira de por ela lutar e vive-Ia em nossa pnitica, e testemunM-la, vivaz, aos 
educandos em nossas re~Oes com eles. Na maneira como lidamos com os contelidos que ensinamos, no modo 
como citamos autores de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos [ ... ] Forma,.:io cienti:fica, 
corre~ 6tica, respeito aos outros, coerSncia, capacidade de viver e de aprender com o diferente, nio pennitir 
que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com re~o ao outro nos ~am acusB-lo do que nio fez sio 
obri.g~Oes a cujo cumprimento devemos humilde mas persevera.ntemente nos dedicar. [ ... ] Nio podemos nos 
assumir como sujeitos de procura, da decisio, da ruptura, da owao, como sujeitos hist6ricos, transfonnadores, a 
nlo ser assumindo-nos como sujeitos eticos. Neste sentido, a transgresslo dos principios Citicos e uma 
possibilidade mas nio e uma virtude. Nio podemos aceiti-la. [ ... ] Quando f alo da etica universal do ser humano 
estou fitlando da Citica enquanto marca da natureza humana, enquanto algo absolutamente indispensbe1 a 
convivSncia humana. Ao faz!-1o estou advertido das possiveis criticas que, infi6is a meu pensamento, me 
apontarlo como :ingenuo e idealista. Na verdade falo da etica universal do ser humano da mesma forma como 
falo de sua voc~io ontol6gica par o ser mais, como fitlo de sua natureza constituindo-se social e historicamente 
nlo como um 'apriori' da HistOria. [ ... ] Como presen9a consciente no mundo na.o posso escapar a Citica no meu 
mover-me no mundo. [ ... ] Isso nlo signifi.ca negar os condicionamentos geneticos, culturais, sociais a que 
estamos submetidos. Signifies reconhecer que somos seres condicionados, mas nio determinados. Reconhecer 
que a Hist6ria 6 tempo de possibilidade e nlo de determinismo, que o futuro, permita-me reiterar, 6 proble
mOtico nlo inexorilvel. (Freire, 1996, p. 17-21) 
A disciplina aqui considerada e do Curso de Mestrado e Doutora.do em Edu~io e se destina a todos os cursos 
da universidade. No caso destas duas turmas havia alunos das areas de Ed~io, Psicologia, Letras, MUsica, 
Filosofia, Veterimiria, Engenharias, Matematica, Veterin8ria, Zootecnia, Administr891o, Economia, Arquitetura, 
e alunos do Centro Federal de Educ~o Tecnol6gica (CEFET, Curitiba). 

6 Os cursos aqui citados sio: Especializa9io em Aten9io Farmaceutica, vinculado ao Curso de Farmicia e Cidade 
e Meio Ambiente, vinculado ao Corso de Arquitetura.. 

7 Inform.a¢es de conversas informais de Tinia M. B Garcia e Tinia M. Batbich em 2001 e 2002; de Blanca Diaz, 
em 2004; e, de Vilma Barra e Tinia M. Baibich-Faria em 2004. 

8 Inform.a¢es de conversas informais de Tin:ia M. B Garcia e Tinia M. Baibich-Faria em 2004. 
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de Inteligencia Artificial desta mesma institui9iio, "aprendizagem por apego", conceituada em 
"Sociedade da Mente", mostra que 

a presen~ de alguem a quem estamos emocionalmente ligados tern urn efeito 
especial no modo como aprendemos, sobretudo durante a inf8ncia. A aprendizagem 
por apego inclina-se a nos levar a modificar nossas metas ao inves de se limitar a 
melhorar nossos m~todos para alcam;ar as metas que ja Iemos (1986, p. 326). 

Neste trabalho pretende-se conceituar a etica da a~ilo do professor e suas 
conseqllSncias para a forma9iio do aluno de p6s-gradua9iio, no entendimento do proprio 
aprendiz a professor. E da compreensll.o do estudo que o aluno de p6s-gradua9iio, pela 
vivencia escolar que ja possui, por sua maturidade, pelo fato de ter escolhido estar naquele 
curso e pela necessidade que avalia ter a p6s-gradua9iio para sua vida profissional, quando 
solicitado a avaliar urna disciplina, sem identificar-se 9

, possui o ambiente e as condi96es 
propicias para valorar o que lhe deixa marcas, o insignare 10

. 

A constru91l.o metodol6gica deste trabalbo esta fundamentada nas seguintes referencias: 
Bardin (2002), Fairclough (2001), Richardson (1999), Roesch (1999), Selltiz; Wrightsman; 
Cook (1987a, 1987b) e Yin (2001). Trata-se de urna pesquisa qualitativa e seu delineamento e 
de pesquisa participante, de natureza avaliativa e formativa. A tecnica de coleta de dados uti
lizada e a aplic39iio de questionario estruturado de perguntas abertas. Utiliza-se a observ39iio 
participante como tecuica secundaria de coleta. Os dados coletados sofrem avali39iio longitu
dinal (ex-post-factum), ou s<tia, siio coletados dentro de urn periodo e nll.o siio mauipulados ao 
Iongo do mesmo. Somente ap6s a coleta total dos dados os mesmos siio avaliados. 

Inicialmente, utiliza-se a anlllise de conteUdo (Bardin, 2002) para relacionar as cate
gorias analisadas com as respostas dos alunos. Posteriormente, para refmamento das res
pastas e utilizada a anlllise do discurso (Fairclough, 2001). 0 caminho metodol6gico perco
rrido nesta pesquisa caracteriza-se pela analise de conte\ido como tecnica que procura identi
ficar as categorias originarias a partir da rel39iio entre as perguntas feitas nos questionarios e 
as respostas obtidas. Salienta-se, desta forma, a importancia dos pesquisados na forma91l.o das 
categorias. A partir disso, a analise do discurso apresenta-se como urn "refinamento" das 
respostas, apresentando graus de conformidade, intertextualidade e discordancias entre os 
discursos dos respondentes. 

Assim, toda categoria apresentada e slntese das afirma96es e contradi96es presentes 
na capta~io do real. A "ana.J.ise de contet'ido" e "anAlise do discurso" sio, portanto, instru
mentos que procuram captar oreal e aproximar-se com a maxima validade do concreto que 
origina as a~Oes. 

0 desenvolvimento da pesquisa ocorreu concomitantemente ao desenvolvimento da 
disciplina de Metodologia do Ensino Superior, como ja referido anteriormente, a partir da 
anlllise de contwdo e de discurso das avali396es de oitenta e cinco alunos de quatro turmas ja 
citadas, em dois diferentes Cursos de Especializa9iio e em duas turmas de Mestrado e Douto
rado, todos na Uuiversidade Federal do Pararul, tendo sido ministradas pela mesma profe
ssora. Os passos de forma esquematica foram os que seguem: a) inicialmente tres a quatro 

9 A ausenci.a da identifi.c~o do respondente tem o objetivo de evitar qualquer tipo de constrangimento que 
censure o conte\ido da avali~o independentemente do teor que possua. 

10 Da origem latina significa ''marcar com urn sinal". 
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encontros que constituem o momento de reconhecimento do grupo constituido pelos alunos e 
pelo professor, bern como de discussAo das expectativas e de conceitos basicos a partir da 
leitura de textos fundantes da referida disciplina, no que tange aos pressupostos politicos e 
epistemol6gicos na perspectiva escolhida pelo professor ( critico-social dos conteU.dos ); b) e 
proposto, para discussao, ja partindo dos pressupostos referidos, o plano de trabalho da 
disciplina. Nele, os sentidos e os objetivos da disciplina sAo especificados mediante os 
conteudos, a metodologia proposta e as formas de avalia~o; c) ap6s a "contra~ilo coletiva" 
do plano de trabalho, da divisoo de tarefas, do estabelecimento do cronograma de trabalho, as 
aulas sAo ministradas de acordo com a carga hor8.ria da disciplina. As aulas sAo desenvolvidas 
de forma a estabelecer em todo o processo as relayoes te6rico-praticas, atraves de aulas 
dialogadas, discussilo de textos, debates no pequeno e no grande grupo, convite a especia
listas em temas especificos para palestra e debate, trabalhos de elabora~Ao escrita, atividade 
didatica dos alunos e critica coletiva permanente e sistematizada do trabalho; d) precedendo a 
discussiio final de avalia~Ao, e solicitado aos alunos o preenchimento do question8.rio, nllo 
assinado, documento que serviu de base para o presente trabalho. 

As descriyoes das turmas pesquisadas, com o nivel e o curso, o nUmero de alunos, a 
disciplina, sua carga hor8.ria e as categorias analisadas esta:o dispostas no seguinte quadro 
(Quadro 1). 

Nivel e Curso N° de Disciplina Carga Horarla Categorias Analisadas 
Alunos da Dlsclpllna 

Eapecializ~o 

Metodologia do 
Proposta pedag6gica, prfltica do-

Arqultetura - Cidades e 17 Ensino 60 cente, a~ao did~lica, constru~o do 
Maio Ambiente 

Superior 
conhecimento, avalia~ilo, rala~o 
professor-aluno. 

Matodologia do 
Proposta padag6gica, pnlltica do-

Farmtcia- Aten~o 17 Ensino 90 cente, a~ao didlllica, conslru~o do 
Farmactulica 

Superior 
conhecimento, avalia~ao, rela~o 
professor-aluno. 

Mestrado/Doutorado 

Metodologia do 
Proposta pedag6gica, prfltica do-

Educa~ao (2 turmas) 51 Ensino 45 cente, a~ao didlllica, conslru~o do 

Superior conhecimento, avalia~ao, rela~o 
professor-aluno. 

Total 85 X X X 

Quadro 1. Descn9i\o das Turmas Pesqwsadas Fonte: A autora 

Assim, o objetivo central desta pesquisa e investigar see de que forma a disciplina de 
Metodologia do Ensino Superior, na avaliayilo dos alunos, contribui para sua forma~ilo como 
futuros professores. Considerando (i) que, muitas vezes, esta e a -.lnica disciplina de carater 
pedag6gico da formayilo do professor universit8.rio, (ii) que sua d~iio varia, via de regra, 
apenas entre 45 a 60 horas aulae (iii) que carrega consigo, no entendimento de profissionais 
de diversas areas, o estigma de que nao passa de uma mera formalidade, encontrar formas de 
toma-la marcante e formadora e objetivo que a pesquisa relativa a area do ensino superior 
entende que necessita perseguir. 

A partir da analise de conteU.do das respostas aos questionarios de avaliayiio da 
disciplina de Metodologia do Ensino Superior, foram defmidas seis grandes categorias de 
analise, ja descritas no Quadro 01, a saber: a) proposta pedag6gica; b) pratica docente; c) 
ayiio didatica; d) constru~Ao do conhecimento; e) avaliayao; f) relayAo professor-aluno. 
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E importante salientar que o primeiro criteria para se chegar a defini9iio de categoria, 
foi o de que pelo menos 70% das dos questionanos respondidos contivessem direta ou indire
tamente as caracteristicas que a compoe. Trata-se da tecnica de contagem de palavras utili
zada na analise de conteUdo que da a primeira forma para a categoria. Entretanto, sabe-se que 
analisando as categorias apenas pela pratica da analise de contelido niio e passive! captar as 
nuances que proporcionam maior profundidade a analise. Assim, e, portanto, a metodologia 
de analise do discurso que proporciona o "refinamento de genera!iz~ao". E a analise do 
discurso que, por sua vez, apresenta as rel~6es causais no interior de cada categoria bern 
como dos graus de congruSncia ou discordlincia das caracteristicas, alem de elucidar que tipo 
de rel~6es e estabelecido. A analise do discurso, desta forma, procura adequar as respostas 
mais freqiientes e ressaltar sua intensidade e qualidade11

• 

Desta forma, consideradas as condi96es metodol6gicas de analise descritas, faz-se 
poss!vel aquilatar com melhor acuidade o que verdadeiramente ensina o aluno de p6s-gradua-
9iio em forma9iio, na perspectiva do mesmo. Assim, cada categoria, mediante as analises de 
contelido e de discurso, alem de conter em si os fatores entendidos como fimdamentais para a 
aprendizagem e para o desenvolvimento do aluno, contem tambem rel~oes de causalidade12

, 

conforme e poss!vel verificar em seguida: 

a) Proposta Pedag6gica: A principal caracteristica que ela deve ter e a de possibilitar 
que os conteudos foci/item a rej/exiio critica13 sobre os temas estudados. So assim, e 
possfve] a CODStro9iio do conhecimento adequado as necessidades dos discentes. 
Entre outras caracteristicas, ela precisa possibilitar o desenvolvimento pessoa/, por 
meio da interatividade dos envolvidos e da reflexiio propria. Para tanto, a experiencia 
do professor e de crucial importiiocia; 

b) Pratica Docente: Deve, sobretudo, propiciar a participariio e interariio entre os 
alunos. A pratica docente esta relacionada a expectativas de natureza morale de habi
lidades especificas (competSncia do professor). Sao ressaltadas qualidades docentes 
necessanas: o respeito, a postura democratica, a criatividade e a capacidade de inova-
9iio, a habilidade de trazer equilibria para o grupo, a visiio critica e analitica; 

c) A~ao Didatica: Favorece a constro9iio, transmissiio e aprendizado do conhecimento, 
aliado aos interesses dos alunos. Para tanto, deve ser planejada e organizada. Ela 
precisa propiciar a criatividade e o envolvimento dos alunos, levando em 
considera~io o uso da 16gica. do raciocinio e a coerertcia; 

d) Constru~iio do Conhecimento: Precisa, fundamentalmente, estar associada il critica e 
a rej/exiio dos temas estudados. A realidade e o ponto de partido para as abstra96es 
te6ricas na formula~io e avan~os conceituais. A relac;io entre teo ria e prtitica nece
ssita ser constante. 0 envolvimento do grupo e a troca de experi@ncias sio necess8.
rios para o avanc;o do conhecimento. Esti associado, ainda, a aquisi~o e assimil~io 
de conhecimentos de diversas areas, sem perder, no entanto, a coerencia epistemo-
16gica; 

11 200/o das afirma¢es mais citadas conferem um. grau de confi~ de 900/o. 
12 E necessario que se esclare~ que nOO e in~ dos autores propor que cabe ao aluno de p6s-~o a 

responsabilidade Unica de defini9io do que e do como ensinar Metodologia do Ensino Superior, o que seria um. 
contra-senso. 0 que se deseja com.bater e a prAtica de deixar de levar em conta sua compreensio do pr6prio 
desenvolvimento. 

13 Toda fa1a em italico que aparece no texto 6 fa1a dos sujeitos pesquisados. 
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e) Avaliagl!o: Esta relacionada, sobretudo, a capacidade de criticar e ser criticado. Preve 
a capacidade de avaliar a totalidade do aluno. A auto-avaliafiio ajuda ter consciencia 
dos pr6prios limites, da diversidade. E um momento de rej/exiio que e facilitado 
quando feito em grupo. Ajuda os sujeitos a se perceberem no Iugar do outro. E o 
momento de reflexao e de auto-analise das posturas e comportamentos; 

f) Rela~ao Professor Aluno: Esta rela~ao esta pautada, principalmente, por aspectos 
relacionados a forma de tratamento e vinculo entre o professor e o a/uno, ou grupo. 
0 respeito, a honestidade, a antizade, o afeto, a proximidade, a confian9a, a 
integrayao siio essenciais para se estabelecer uma boa relayiio entre professores e 
alunos. Estes fatores favorecem que o conhecimento seja uma prtitica humanizada e 
marcante para os alunos. 

Definidas estas categorias, trata-se de construir, a partir das respostas provenientes do 
campo empirico, uma analise te6rica, o que sera feito em seguida. 

3. ETICA DA ACAO DO PROFESSOR COMO 
METODOLOGIA DE ENSINO SUPERIOR 

0 que e que conecta os assassinos com PhD, citados por Wiesel (2005), as aniilises 
dos alunos de p6s-graduayiio em niveis de Especializayiio, Mestrado e Doutorado da 
Universidade Federal do Parana cursando a disciplina de Metodologia do Ensino Superior? 
No entendimento aqni proposto, o que faz a conexiio e a educa9iio, como especificidade 
humana, como urn ato de interven9iio no mundo. Educa9iio para a democracia e a justi9a 
social, que niio concebe autoridade sem liberdade e nem esta sem aquela. Educ89ao e a 
conseqllente prlitica pedag6gica-polftica do professor que forma para a autonomia moral e 
intelectual do educando, exercendo, coerente e humanamente, a pr6pria autonomia. 0 que as 
conecta, portanto, eo que as distingue. 

Na avalia~ao dos estudantes de p6s-gradua~o, que constituem o campo empirico 
desta pesquisa, 0 metodo de ensino que Jhes ensina e pautado numa etica de afiiO do 
professor. lsto siguifica dizer que, no entendimento nao sistematizado e talvez niio consciente 
dos alunos, o pedag6gico efetivo e, necessariamente, ao mesmo tempo, politico e afetivo. 

Mediante as analises desenvolvidas a partir dos questioniirios, e possivel conceituar 
ao que aqui se denomina de etica da afiio do professor, como aquela que: genuinamente 
voltada a forma~o integral do ser humano, no sentido inverso ao do treino, qualifica, planeja, 
estrutura e orgsniza o conhecimento -de maneira 16gica e coerente. A partir desta organiza
~io, no exercicio de urn permanente "convite-convocayio" que passa pelo compromisso esta
belecido na rel89iio de afeto, agrega e cimenta as unidades peninsulares que sao os alunos14

• 

14Com.o definiu o romancista e pacifista israelense, AmOs Oz: 
Acrescento, humildemente a frase maravilhosa de John Donne que nenhum homem e nenhuma :m:u1her e uma 
ilha, mas cada um de nOs 6 uma peninsula, metade ligado a terra fume, metade contemplando o oceano. Uma 
metade conectada a familia, aos amigos, a cultura. a tradi~io. ao pais, a n~o. ao sexo, a linguagem. e a muitos 
outros ~os. A outra metade quer que a deixem sO contemplando o oceano. E acho que deveria ser permitido 
que continuissemos sendo peninsulas. [ ... ] Nenhum deles 6 uma ilha, assim como nenhum deles pode fundir-se 



ISO 
Conrl'extosN"l9, 2008, 183-195 

TANIA BAIBICH-FARIA Y FRANCIS KANASHIRO M., ~TICA DA A9.AO DOCENTE 

Os estudantes, professores em forma9iio, reconhecem e apontam que a fun9iio de 
dupla agenda do professor (Perrenoud; Paquay; Altet; Charlier, 2001, p. 17), que exerce tanto 
a fun9iio didatica de estrutura9iio e de gestiio dos con!elidos quanto a fun9iio pedag6gica de 
gestiio e de regula9iio interativa dos acontecimentos dentro da sala de aula, e causadora do 
avan9o do conhecimento. Aquilo que Paulo Freire chama de decencia, os alunos caracterizam 
como: respeito, honestidade, postura democriitica, e que siio entendidas por eles como 
qualidades docentes necesstirias, tal o grau de importiiocia que lhes atribuem. 

0 entendimento de que a amizade, o afeto, a proximidade, a confian9a e a integra9iio 
entre o professor e os alunos, mediatizados pela habilidade do professor de trazer equil!brio 
para o grupo, com uma visio ao mesmo tempo critica e analitica, como sendo fatores deter
minantes da aprendizagem e do desenvolvimento, e corroborado na literatura contemporiinea 
especifica, como pode ser constatado no dizer da psicanalista Mireille Cifali, que ao situar o 
ensino entre os oficios relacionados a vida humana, na rela9iio, mostra a necessidade de niio 
restringir as competencias aos conhecimentos, e sim de abordar a "dualidade saber e afeto" 
(2001, p. 19). Esta autora proplle a ado9iio de uma forma clfnica de trabalhar na forma9iio que 
se caracterize por urn "traba/ho incessante de lucidez a gerir" (Cifali, 2001, p. 19), os quais, 
no entendimento dos sujeitos desta pesquisa, siio "fatores que favorecem que o conhecimento 
seja uma pratica humanizada e marcante para os alunos" (Cifali, 200 I, p. 19, grifo nos so). 

Libaneo (2004), citando Davydov e quem reitera que a coisa mais importante na 
atividade cientlfica niio c! a reflexiio nem o pensamento, nem a tarefa, mas a esfera das 
necessidades e emoc;Oes. 

[ ... ] As em~Oes sao muito mais fundamentais que as pensamentos, elas sao a base 
para todas as diferentes tarefas que um homem estabelece para si mesmo, incluindo 
as tarefas do pensar. [ ... ] A funt;ao geral das emo~Oes ll ca.pacitar uma pessoa a pOr
se certas tarefas vitais, mas este e somente maio caminho andado. A coisa mais 
importante e que as erno9Ses ca.pacitarn a pessoa a decidir, desde o inicio se, de 
fato, existern rneios fisicos, espirituais e rnorais necessaries para que ela consiga 
atingir seu objetivo. (2004, p. 122). 

Para os estudantes, esta rela9iio esta pautada, principalmente, por aspectos relacio
nados 8. forma de tratamento e vinculo entre o professor e o aluno, ou grupo sendo que o 
envolvimento do grupo e a troca de experiencias siio necesslirios para o avan9o do conheci
mento. Ja para Cifali, 

o procedirnento clinico se ca.racteriza por: urn envolvirnento necesstirio; um trabalho 
a justa distancia; urna inexor8vel dernanda; urn encontro intersubjetivo entre seres 
humanos que nao esta.o na rnesma posi~o; a complexidade da criatura viva e a 
mistura inevitavel do psiquico e do social (2001, p. 104). 

N a concep9iio dos alunos, o que aqui se denomina como etica da afiio do professor, 
tern na re!a9ii0 teoria e priitica seu SUS!ento, que alem de crftica e criativa, e inovadora, isto e, 
pressupoe o conhecimento construido na cultura para compreensiio da realidade, mas niio se 
submete a mera reproduyiio do ja estabelecido. Trata-se de conhecimento vivo, molhado de 
realidade, a servi~o nio apenas da informa~io ou mesmo da erudi~io, mas, sobremaneira, a 
servi9o da forma9iio pessoal e coletiva para a transforma9iio social. 

completamente no outro. [ ... ] deveriam estar relacionadas [as peninsulas] e, ao mesmo tempo, deixadas a s6s. 
(2004, p. 39-40). 
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A transform"''iio do conhecimento cientifico acerca do ensinar em "conhecimento 
ensinivel e compreensivel, isto e, passive/ de assimilariio ativa par parte do sujeito 
aprendiz" e referido na literatora como transposi9iio didatica (Chewallard, 1997), media9iio 
didatica (Lopes, 1999, p. 208), entre outros (Garcia, 2005, informa9iio verbal)" e, caracte
rizado, por sua vez, como aquele que .. produz um outro tipo de conhecimento que chamamos 
de conhecimento escolar. cuja natureza e diferente daquela do conhecimento produzido na 
pesquisa, que e um dos seus constitutivos" (Garcia, 2005, infofiD"''iio verbal)16

• No enten
dimento dos alunos de p6s-gradU"9iio sujeitos desta pesquisa, a bricolagem exercida pe1o 
professor, partindo da citlncia do ensinar, possibilita ao aluno a constru9iio deste conheci
mento tanto pe1o ambiente de organiza9iio dos conteildos, quanto pe1o da organiz"''iio social 
do grupo de traballio, quanto pe1a organiz"''iio metodo16gica propriamente dita. 

Assim, a atividade avaliativa, como parte intrinseca desta produ9iio/forma9iio, esta, 
na compreensio dos alunos, relacionada, sobretudo, a capacidade de criticar e ser criticado. 
Preve a condi9iio de avaliar a totalidade do aluno, de ajudar a ter conscitlncia dos pr6prios 
1imites bern como da diversidade. E um momento de rejlexiio que e facilitado quando feito em 
grupo e que ajuda os sujeitos a se perceberem no Iugar do outro17

• 

AlainBadiou (1993, p. 107) proclama que 

nao existe tttica a nao ser na singularidade e na intersubjetividade de situa¢es de 
criatura viva. Ela e interroga~o reflexiva, mais do que afinnat;ao; guia e referAncia, 
mais do que caminho j& tra~do. Ela leva em cants a irresoiOvel da a~o. em que a 
resposta deve ser buscada par si e certamente nao vira de outra parte. 

Assim, e interessante observar que OS estudantes de p6s-gradu"''ii0 ao vivenciarern 
urn processo de trabalho cuja modalidade de avali"''iio seja formativa passam a reputa-la 
como fonte permanente de reflexAo, isto e, como instrumento e processo de "diagn6stico 
portatil", que pode e deve ser acessado pelo pr6prio sujeito aprendiz, permanentemente e a 
qualquer tempo. Na dire9iio da constru9Ao da autonomia moral e intelectual, tomar para si o 
direito e o dever da reflexiio permanente e objetivo precipuo da educa9iio: s6 assim pode-se 
impedir futuras barbllries por obeditlncia a regras de carater desumano. 

Deste modo, ao verificar as categorias estabelecidas, baseadas nas respostas dos 
alunos, e possivel observar que elas legitimam cinco dimensoes do ensinar e do aprender -
como dimensoes constitutivas do processo efetivo de form"''iio do aluno--, sem que llies 
sejam atribuidas nenhum tipo de ordem hierllrquica. Siio elas as dimensoes tecnica, epistemo-
16gica, polltica, psicossocial e afetiva. A dimensiio epistemo16gica e a que referenda o 
conhecimento como uma constru9iio, na qual o sujeito aprendiz niio e tabula rasa e e sujeito 
pr6-ativo de sua aprendizagern; a dimensiio tecnica que a esta se alia, pressupoe o planeja
mento, a organiza~io do processo de "didatiza~io", a sele~io de conteUdos vivos, a utiliza~io 

15 Informa~ citada pela Professora Dra. Tania Maria Braga Garcia em palestra proferida em maio de 2005 no 
setor de Educ~ da UFPR. 

16 Informa~ citada pela Professora Dra. Tania Maria Braga Garcia em palestra proferida em maio de 2005 no 
setor de Educ~ da UFPR. 

17 A condi~ de imaginar-se no lugar do outro, conceituada por AmOs Oz (2004) em entrevistas anteriores como 
o ''poder da imagina9io", tern sido defendida pelos autores em trabalhos anteriores (Baibich-Faria; Meneghetti, 
2004) como fundamental para toda e qualquer re~o social. A autonomia moral como defendida por Piaget na 
chissica obra intitulada 0 Julgamento Moral na C~ pressupOe a descentr~ e a coorden~io de diferentes 
pontos-de-vista como pr6-requisito basico. 
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da tecnica como mediadora e facilitadora e a avalia9iio de natureza formativa, como elemen
tos fundamentais da a9Ao docente; a dimensAo psicossocial e a que compreende o coletivo 
como locus privilegiado para o estabelecimento do contrato de trabalho, sua execu9iio e 
avalia9iio, sendo que os sujeitos do processo assurnem a posi9Ao de parceiros efetivos na 
consecu9iio do mesmo; a dimensiio politica, partindo do real, estabelecendo a rela9iio perma
nente entre teoria e priitica, trabalhando com conteUdos cujo objetivo maior e o de aprimorar 
a retlexiio sabre esta mesma realidade, exercendo a democracia no decurso dos traballios, e 
aquela que localiza o ensino na sua fun9iio preclpua de educ~Ao e, por lim, a dimensAo 
afetiva e a que confere ao processo como urn todo sua condi9iio primordial de ser urna ativi
dade eminentemente humana. Todas, na visAo dos alunos, se constituem como fundamentais 
para a forma9iio do professor, gozando igualmente do status de conhecimento, como no dizer 
de urn aluno: "agrade9o a oportunidade de conhece-la e compartilhar de seu [ ... ] conheci
mento: cientifico, educacional e pessoal". 

Paulo Freire entendia como indispensaveis as qualidades mencionadas, cujo signifi
cado apontado pelos alunos de p6s-gradua9iio, como qualidades do professor cuja op9iio 
politico-pedag6gica se pretenda democriitica ou progressista, quando afirmou que. 

Deve fazer parte de nossa formac;ao discutir quais sao estas qualidades indispen
saveis, mesmo sabendo que alas precisam ser criadas par n6s, em nossa prBtica., sa 
nossa opt;ao polftico-pedag6gica ll democr8tica au progressista e se somas 
coerentes com ela. ~ preciso que saibamos que, sem certas qualidades au virtudes 
como amorosidade, respeito aos outros, tolerincia, humildade, gosto pela vida, 
abertura ao novo, disponibilidade a mudanca, persistAncia na luta, recusa aos 
fatalismos, identificac;ao com a esperanca, abertura a justi~. nao e possivel a pr8tica 
pedag6gica progressista, que nao se faz apenas com ciAncia a tecnica. (Freire, 1997, 
p.136). 

4. A ETICA DA ACj(AO DO PROFESSOR: 
CONSIDERACOES FINAlS 

Michael Meaney18 (2005), professor da McGuill University, em recente Congresso de 
Psiquiatria dos USA realizado em maio de 2005 em Atlanta, apresentou interessante trabalho 
na linha de investiga9iio sobre genetica e meio-ambiente, denominado de "Matemagem 
Precoce e Seus Efeitos Sobre a Cromatina do DNA", que pode servir de metafora para a 
concep9iio que o aluno de p6s-graduayiio tern acerca do papel do professor de Metodologia de 
Ensino na form~Ao de futuros professores. (Meaney, 2005). 

18 Individual differences in maternal care can modify an offspring's cognitive development, as well as its ability to 
cope with stress later in life. Michael Meaney, PhD, was one of the first researchers to identify the importance 
of maternal care in modifying the expression of genes that regulate behavioral and neuroendocrine responses to 
stress, as well as hippocampal synaptic development. At present, Michael Meaney and his team of research 
assistants, postdoctoral fellows, and students are pursuing several. lines of research, including: 1) the influence 
of maternal care on the development of the GABAA receptor system- a neural system critical to the expression 
of behavioral and endocrine responses to stress; 2) studies on the molecular mechanisms by which maternal care 
alters gene expression, with an emphasis on genes involved in the regulation of endocrine responses to stress, 
such as the glucocorticoid receptor and the corticotropin-releasing factor (CRF) systems of the hypothalamic 
paraventricular nucleus and amygdala, which form part of the hypothalamus-piluitary-adronal (liP A) axis; 3) 
the effects of environmental enrichment on the development of the hippocampus and prefrontal cortex, with a 
focus on NMDA-stimulated synaptogenesis; and 4) the effects of maternal separation on the developmmt of the 
corticomesolimbic dopamine system as a model for drug abuse susceptibility. (Michael Meaney, 2006, p. 1). 
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A pesquisa, conduzida por Meaney com ratos cobaias, demonstra que os ratos 
bastante acarinhados pela miie ou substituta nos primeiros dias de vida ficam (para o resto da 
vida) como DNA mais acetilado, menos metilado e, conseqiientemente, mais plastico, mais 
adaptavel, mais flexivel e com capacidade muito maior de reagir ao estresse. Em contraste, as 
proteinas regulat6rias nos ratos n!lo matemados continuam altas e a abundfulcia de receptores 
hormonais continua baixa, o que llies tomam muito menos capacitados para lidar com situa-
96es de estresse. Assim, ficou demonstrado que ha uma possibilidade grande de ''regula9iio 
genetica" de filliotes de acordo com a qualidade da primeira matemagem. (Meaney, 2005). 

Fazendo uma associa9iio da pesquisa de Meaney (2005) com o presente estudo, 
percebe-se que a fala dos alunos de p6s-gradua9iio, ao avaliar o que e o como foram 
ensinados na Metodologia do Ensino Superior, aponta para o que aqui se denomina etica da 
afOO do professor e para as marcas que este fenOmeno deixa nos seus respectivos "DNA", de 
forma que OS aiunOS acarinhadOS por essa etica da aflJO do professor ficam para 0 resto da 
vida com maior capacidade de exercer a atividade docente. 

Este espR9o que "acarinha" e definido pelos alunos, basicamente, como urn espR9o 
cultural criativo e organizado que os alberga na condi9iio de sujeitos que buscam respostas 
para o desconbecirnento bern como a inven91lo de novas formas de convivencia. 0 professor, 
neste espa9Q, e quem "segrega" substincias que possibilitam a humaniza91lo da formR9iio 
docente mediante as referencias mwtiplas, isto e, o espellio social. Como na antiga palavra 
africana ubuntu19

, cujo senti do primeiro e o de ser pessoa atraves de outras pessoas, ser quem 
se e mediante nossas rela96es, o siguificado da metodologia do ensino para os alunos da 
pesquisa, ancorado na etica da aflio do professor, remete o aluno em forma9iio para o "saber 
da irnpossibilidade de desunir o ensino dos contelidos da forma91lo etica dos educandos" 
(Freire, 1997, p. 106). 

Assim, o professor que ensina a ensinar, alem de exercer a fun~o de maestro, exerce 
a fun91lo de spalld'0• Dito em outras palavras, toea seu violino como os "colegas-alunos" 
tocam seus respectivos instrumentos musicais, ao mesmo tempo em que seu violino se toma a 
referencia da afma9iio para a orquestra; representa-os e os conduz -tal qual o maestro- porem 
sem ocupar Iugar distinto, ainda que, sempre que necessilrio, assirn proceda. 

Os alunos, como demonstra a pesquisa, (i) referem esta condi9iio de "dupla agenda" 
do professor que lhes ensina e lhes marca, no exercfcio de uma enca de ariio que os 
contagia21

; (ii) reconhecem a irnportancia de serem escutados, com paciencia e critica, por 
quem fala com eles sem, entretanto, abrir miio da fun9iio de falar para eles'12

, (iii) apreciam a 
inesgotabilidade intema da disciplina que se contrapoe a seus lirnites externos de tempo e de 

19 
"I am what I am because of who we all are" (Vifiar, 2005). 

20 0 spalla, que e o primeiro violino da orquestra, possuiu a habilidade musical para tal ~ e tem tambem 
outras caracteristicas relativas a capacidade de lider~a, representatividade, seguran~ e equilibrio. Aiem de ser 
responsAvel pelo comando na ~io de todos os instnunentos da orquestra, o spatia pode tamb6m atuar como 
porta voz dos instrumentistas. Dentre as mais dificeis tarefas do spalla esta a responsabilidade pela disciplina 
dos instrumentistas e a possibilidade de assumir a fun~io de maestro quando necessario. 

21 "0 Direito e a Justi~a se irmanaram neste processo em que discutimos, refletimos e fizemos tantas outras coisas 
em tomo da Disciplina 'Metodologia do Ensino Superior". 

22 ''Sua a~io foi sempre muito boa. Solicita, atenciosa, compreensiva e diretiva, pois por ser um tem.a amplo 
procurou sempre assegurar uma linha, um caminho". 
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espR\'O e os contradiz" e, (iv) entendem e valorizam o que SchOll (1983, 1987, 1991, 2000) 
chama de reflective practice,(174) que observa e analisa a pr6pria pratica e a pr6pria maneira 
de pensar e agir, como forma de desenvolver em si instrumento portatil de interpretayllo da 
realidade.24 

Da analise empreendida a partir da avalia9iio dos alunos e passive! concluir que 
existe uma etica da afilo do professor que ao efetivar-se na tensao entre a 16gica do saber 
previa das ciencias humanas e do conhecimento construido na experiencia e na alteridade, 
engendra caminhos, constr6i o methos. e, fundamentalmente, ensina e forma. 

0 rigor polltico-pedag6gico exigido para esta fonnavAo, se e quando acompanhado 
de estetica e de temura, deixa marcas de humauidade. Os alunos, ainda que em nlveis 
avanvados da vida escolar e, as vezes, da pr6pria vida, reconhecem, apreciam e aprendem. 
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'possfveis' da disciplina- esta forma de con~, vincou-me todo urn mapa". 
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