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Ser Humano

Ser humano
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade
O teu sorriso iluminado que me faz tão bem
O teu astral pra cima já é marca registrada

Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém
Essa vontade de quem vai vencer na vida

Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo
Teu coração não cabe dentro do teu peito
Que está lotado transbordando de amigos
Você tem sempre uma palavra de consolo
Fica sem jeito se deixar alguém na mão

Tá sempre junto e misturado com seu povo
Fecha com quem está sem lenço e documento

Na correria você sempre encontra tempo
De demonstrar o que é ser gente de verdade

Sempre buscando o bem da humanidade
É ser humano, é ser humano

E ser humano, ser humano, êh
(É ser humano) que sabe chegar pra somar

(É ser humano) não deixa a canoa virar
(É ser humano) na hora que o tempo fechar

Ser humano, êh
que tá pro que der e vier

(É ser humano) é tema da minha canção
(É ser humano) eu tenho esperança e fé

No ser humano

Compositores: Claudemir Da Silva / Marcos Aurelio Goncalves Nunes / Mario
Cleide Correia Do Nascimento



RESUMO

O presente trabalho trata se de um estudo de caso, que teve como objetivo
verificar se as práticas de justiça restaurativa, em especial as técnicas de
assembleia e mediação de conflito escolar, utilizadas em uma escola pública,
têm promovido o exercício da cidadania, entendida como tomada de
consciência da realidade e efetuação de ações em favor do desenvolvimento
humano, a liberdade e solidariedade. Como objetivos específicos buscou-se
verificar os resultados das mencionadas práticas sobre a minimização de
conflitos, mudança nos modos de convivência em espaços escolares e a
maior possibilidade de diálogo. Para tanto, a pesquisa proposta assume uma
abordagem qualitativa por meio de um estudo de caso constituído por
observações da pesquisadora em assembleias escolares e realização de
entrevistas semiestruturadas com a equipe gestora, além de entrevista com
grupo focal envolvendo alunos. A amostra foi constituída por alunos de 5° ano,
de uma escola da rede municipal, localizada no interior de São Paulo. Os dados
obtidos foram analisados qualitativamente quanto ao conteúdo de informações
coletadas. Os resultados apontam que as assembleias escolares têm
favorecido o diálogo para a resolução dos conflitos interpessoais, além de
incentivar os alunos na busca de soluções coletivas para os problemas
comuns em contexto escolar. Com isso, estima-se que tal prática não só deva
continuar, como também deva ser realizada em todas as outras turmas da
rede, dados os benefícios significativos para o desenvolvimento e formação de
cidadãos conscientes e solidários.

Palavras Chaves: Diálogo. Rede Estadual Paulista. Cidadania. Mediação.
Desenvolvimento Humano. Social.



ABSTRACT

The present work is a case study, which aimed to verify whether restorative
justice practices, in particular the techniques of assembly and school conflict
mediation, used in a public school, have promoted the exercise of citizenship,
understood as awareness of reality and carrying out actions in favor of freedom,
solidarity and human development. As specific objectives, we sought to verify
the results of the mentioned practices on the minimization of conflicts, changes
in the ways of coexistence in school spaces and the greater possibility of
dialogue. Therefore, the proposed research takes a qualitative approach
through a case study consisting of the researcher's observations in school
assemblies and conducting semi-structured interviews with the management
team, in addition to an interview with a focus group involving students. The
sample consisted of 5th grade students from a municipal school located in the
interior of São Paulo. The data obtained were analyzed qualitatively regarding
the content of information collected. The results indicate that school assemblies
have favored dialogue to resolve interpersonal conflicts, in addition to
encouraging students to seek collective solutions to common problems in the
school context. With this, it is estimated that this practice should not only
continue, but should also be carried out in all other classes in the network, given
the significant benefits for the formation of conscientious and supportive citizens.

Keywords: Dialogue. Paulista State Network. Citizenship. Mediation. Human
and Social Development.
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1. INTRODUÇÃO

A atual pesquisa trata-se de um estudo de caso realizado em uma

escola da rede pública que adere às práticas de justiça restaurativa, por meio

de assembleias escolares e mediação de conflitos, de modo que a presente

investigação pretendeu verificar de que modo tais processos ocorrem e qual o

efeito no cotidiano de uma sala de aula.

Neste contexto, nota-se que a justiça restaurativa tem sido utilizada

para a resolução de conflitos interpessoais no âmbito escolar de forma pacífica

e democrática, tal como apontam os estudos de Evans & Vaandering (2018) e

Araújo (2008) ao mencionarem que os atores envolvidos no problema,

aprendem a discutir soluções, tendo espaço para desenvolver diálogo e refletir

sobre suas ações, se tornando agentes transformadores da realidade.

Assim, as práticas de justiça restaurativa dentro das instituições

escolares, denotam momentos de integração, socialização e discussões dos

problemas, onde todos os envolvidos têm a possibilidade de falar seus pontos

de vista e argumentar suas necessidades, vivenciando sistema democrático

de respeito dentro das escolas, no âmbito de viabilizar ambiente coletivo

saudável.

Para abordagem do mencionado tema, se faz fundamental uma

contextualização do cenário recente no país, que seja capaz de destacar os

principais problemas e limitações. Tal noção é importante por destacar que a

educação brasileira nos últimos anos tem sofrido grandes impactos quanto

aos problemas relativos aos conflitos escolares. Além disso, os quase dois

anos da pandemia de covid-19, resultaram em atrasos na aprendizagem,

aumentando ainda mais a desigualdade social.

Sobre isso, o presidente da associação brasileira de alfabetização,

Lourival Martins Filho, em entrevista ao jornal digital GZH atualidade na seção

Educação e Trabalho ocorrida no mês de fevereiro de 2022, assevera que o

processo de alfabetização exige que haja professores preparados para

trabalhar com as crianças, sendo fundamental também a interação e o contato

humano. Adicionalmente, o centro de aprendizagem em avaliação e resultado,

para o Brasil e a África, Lusofona, que é vinculado a Fundação Getúlio Vargas
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(FGV), cita que a pandemia de covid-19 trouxe para a educação brasileira um

atraso correspondente a quatro anos para os estudantes brasileiros,

resultando em maiores comprometimentos da aprendizagem na área de

matemática e no ensino fundamental.

Sendo assim, o desafio para educadores, estudantes e famílias, durante

o tempo de isolamento social foi muito grande visto que, manter as medidas

sanitárias, continuar a busca pelo alimento de cada dia e conseguir manter o

nível de aprendizagem, não denotou tarefa simples. Atualmente, pós

isolamento social, o retorno à vida escolar ainda enfrenta situações complexas

correspondentes às sequelas do período, como: defasagem extrema de

conteúdo em relação ao nível escolar; e aspectos psicossociais bastante

comprometidos, com a necessidade de realizar trabalhos que despertem nos

alunos hábitos de boa convivência e de respeito mútuo.

Outro impacto recente para a educação brasileira foi a condução política

do Brasil nos últimos anos, tendo em vista que esta demonstrou pouca afeição

para com a educação, em especial para a educação pública (FRIGOTTO,

2021). Tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro realizaram ações

de contra reformas educacionais. A exemplo, durante a gestão de Jair

Messias Bolsonaro, o MEC (Ministério da educação e cultura) foi chefiado por

5 diferentes ministros, dentro de um mandato de quatro anos, sendo que um

deles, Milton Ribeiro, além de ser exonerado, foi preso preventivamente por

denúncias de corrupção e processos por falas homofóbicas (MARTINS et al.,

2022).

Com isso, notoriamente, a gestão de Bolsonaro foi marcada por

escândalos de corrupção na Educação. O mencionado Governo ainda atacou

duramente as universidades públicas com cortes nos orçamentos, no número

de matrículas e evasão. Houve ainda corte de verbas e recursos do ENEM

(Exame Nacional do Ensino Médio), que teve um maior índice de estudantes

considerados vulneráveis, fomentando ainda guerra ideológica nas escolas

com ideias militares e educação domiciliar, além de abandonar suporte as

escolas no momento da Pandemia de Covid-19 (AGUILAR e NEVES FRANCA,

2020).

Consequentemente, como já mencionado, houve prejuízos importantes

na educação durante a pandemia de covid-19 visto que, a gestão educacional
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neste período foi caracterizada por falta de planejamento, falta de

continuidade de políticas necessárias para a educação, omissões, ausências

e descaso diante da realidade brasileira. Essa paralisia do governo federal no

tempo de isolamento social da pandemia de covid-19, contribuiu para que o

Brasil fosse o quarto país no mundo a ficar mais tempo sem aulas presenciais

(ALVES et al., 2020).

Os problemas recentes mencionados, agravaram nos comprometimentos

psicossociais vivenciados na escola, fazendo com que a justiça restaurativa

entrasse em cena como um importante instrumento para sanar as dificuldades

e conduzir as novas aprendizagens, especialmente aquelas relativas ao

exercício da cidadania e auxílio na resolução de conflitos, minimizando outro

problema premente que é a violência escolar.

A este respeito, no dia 14 de março de 2023, a então presidente do

conselho nacional de justiça (CNJ), ministra Rosa Weber, declarou o ano de

2023 como sendo o ano da justiça restaurativa na educação, tendo com isso

os seguintes objetivos almejados: ampliação das práticas que utilizam o

diálogo para a resolução dos conflitos, visando a responsabilidade pessoal e

coletiva; reparação dos danos e harmonização dos relacionamentos; e, por

último, a vivência dos direitos humanos nas escolas.

Segundo o relator da 3º Sessão Ordinária do Conselho, Vieira de Melo

Filho, a justiça restaurativa no ambiente escolar favorece o desenvolvimento

humano e social, contribuindo para que sejam diminuídos os prejuízos

acadêmicos e fragilidades sociais que estão entorno da escola, e que

geralmente ultrapassam seus muros (AGÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE

JUSTIÇA, 2023)

No estado de São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São

Paulo (SEDUC-SP), através das Diretrizes Curriculares, propôs o Projeto de

Vida, o qual determinou que as escolas têm a missão de desenvolver

práticas que visam a cultura da paz, permitindo a interação dos alunos e o

desenvolvimento de competências sociais e emocionais, tornando assim o

ambiente escolar mais seguro e afetivo, com o incentivo ao respeito mútuo

associado ao desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas,

para auxiliar alunos a lidar com sentimentos e emoções diante de conflitos,

desenvolver empatia nos relacionamentos, e por consequência ter uma
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postura positiva diante das rejeições, do isolamento e situações de bullying.

Portanto, respaldo literário demonstra que as práticas de justiça

restaurativa no ambiente escolar devem ser um dos caminhos para o

combate à violência e disseminação da cultura da paz pois, denotam

consonância com o desenvolvimento de competências socio-emocionais e da

vivência de autorregulação.

O relatório lançado em maio de 2021, sobre a violência no cotidiano de

adolescentes, do Comitê Paulista pela prevenção de homicídios na

adolescência, demonstrou que a escola é o terceiro ambiente em que jovens

mais presenciam situações de violência visto que, oito em cada dez jovens já

presenciaram pelo menos uma vez alguma situação de violência na escola,

principalmente envolvendo estudantes negros e LGBTQIA+. Sendo assim, a

escola é o primeiro lugar onde a discussão e debates sobre os temas

violência e racismo, parecem fazer sentido na formação de adultos

conscientes.

No mês de julho de 2022, o IBGE publicou o resultado do levantamento

de 2019 do PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde Escolar). O objetivo desta

pesquisa foi conhecer e dimensionar fatores de riscos e proteção de

adolescentes, subsidiando o monitoramento da saúde dos estudantes do

país, orientando ações de saúde destinadas a esse grupo populacional,

mediante informações confiáveis sobre o tema. Alguns apontamentos

apresentados na pesquisa indicaram que cerca de 11,6% dos estudantes de

13 a 17 anos (1,3 milhão de alunos) deixaram de ir à escola porque não se

sentiam seguros no trajeto de casa para a escola; 23% dos alunos afirmaram

que sentiram algum tipo de humilhação em um espaço de 30 dias, sendo o

percentual entre as meninas de 26,5%, enquanto entre os meninos o índice é

de 19,5%. As meninas declaram que as agressões mais frequentes são por

motivos como: a aparência do corpo e rosto, cor ou raça; 12% dos

estudantes disseram ter praticado algum tipo de bullying contra algum

colega. Em relação à prática do bullying, a pesquisa aponta que a taxa de

ocorrência da agressão émaior entre os meninos.

Observa-se que na vida escolar pós covid-19, mesmo após o período

de isolamento social, resultou em agravamento do relacionamento entre os
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estudantes, sendo que a plataforma conviva, que é o sistema gratuito para

Dirigentes Municipais de Educação (DME) do estado de São Paulo, registrou

aumento de casos de violência (agressões físicas) nas escolas estaduais do

Estado de São Paulo de 48,5% em comparação a fevereiro e março de 2019,

quando aconteciam aulas presenciais; nos dois primeiros meses de retorno

as aulas, foram registrados um total de 4.021 casos de agressões físicas,

sendo 108 casos por dia nas 5.500 escolas estaduais. O aumento de casos

de bullying foi de 77% e de ameaças de 52%.

Diante do cenário atual, é imprescindível que sejam repensadas as

relações dentro da escola, para assegurar a todos os educandos uma

educação inclusiva, equitativa, de qualidade, com oportunidades de

aprendizagens em ambientes de paz, a fim de proporcionar condições plenas

de desenvolvimento como seres humanos, exercendo cidadania e tendo a

oportunidade de desenvolver a condição de agentes transformadores da

sociedade.

Para isto, os ambientes escolares precisam ser espaços abertos ao

diálogo, como nos ensina Paulo Freire (1967): "diálogo é autêntico”, e

estimular práticas de diálogo entre os educandos, para permitir que discutam

sobre seus pontos de vista, dores, dificuldades, defasagens, sentimentos e

vidas, pode ser caminho de reflexão para encontrar possíveis resoluções dos

problemas que os cercam. As práticas e ciclos de Justiça Restaurativa

propõe exatamente o uso do diálogo para resolver os problemas da

comunidade e por consequência, a busca do bem comum, promovendo um

espaço de desenvolvimento de convivência mais pacífica.

Nesse sentido, o presente estudo foi realizado com vistas a

compreender e mensurar a magnitude dos efeitos que a prática de justiça

restaurativa exerce sobre o aumento de qualidade no ambiente escolar e se

os alunos envolvidos neste processo conseguem refletir sobre a realidade

circundante, buscando com isso o bem de si e o bem do outro, que é o

princípio de cidadania.

A pesquisa foi realizada em uma escola da Rede Pública Municipal, na

cidade de Franca, localizada no interior do estado de São Paulo. A escola

investigada foi fundada no ano de 2009 e atende o Ensino Infantil e

Fundamental I, com 445 alunos divididos em dois períodos de aula, manhã e
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tarde. Nessa escola, tanto a diretora quanto a orientadora educacional usam

assembleias e mediação de conflitos (ambos instrumentos da justiça

restaurativa) como forma de abertura ao diálogo para resolver problemas

interpessoais dentro da escola.

Frente ao problema exposto, algumas indagações respaldaram a

fundamentação sobre a relevância do presente estudo, com destaque à

necessidade de resposta quanto as seguintes perguntas:

1). As práticas de Justiça Restaurativa favorecem que os alunos

desenvolvam habilidades e competências oportunas para os capacitar

quanto a escolha livre do seu próprio bem e o bem comum?

2). Há diminuição dos índices de violência com esta prática?

3). Quais são as dificuldades e potencialidades encontradas nos

momentos das assembleias escolares? E quais suas consequências

posteriores na vida dos alunos e no ambiente escolar?

Portanto, o objetivo geral da pesquisa é verificar se as práticas de

justiça restaurativa, em especial as técnicas de assembleia e mediação de

conflito escolar, utilizadas em uma escola pública do interior de São Paulo,

têm promovido o exercício da cidadania, entendida como tomada de

consciência da realidade e efetuação de ações em favor da liberdade e

solidariedade. Como objetivos específicos buscou-se verificar os resultados

na minimização de conflitos, mudança nos modos de convivência nos

espaços escolares e a maior possibilidade de diálogo.
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2. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

2.1 TIPO DE ESTUDO

Com a intenção de investigar o campo escolar e suas nuances, para

compreender as relações que ocorrem quanto as situações de conflito

escolar comuns no cotidiano, este estudo utiliza como metodologia a

abordagem qualitativa. Por sua vez, a abordagem qualitativa investiga o

desenvolvimento humano e social, buscando compreender os fenômenos que

ocorrem além dos resultados, associada a visão dos processos e as

representações que se têm sobre o objetode estudo. Neste contexto, estudar

a mediação escolar é refletir quanto aos fenômenos negativos incluídos no

processo, como: a violência e os conflitos interpessoais, para então
entender como a mediação e as práticas restaurativas interferem no

ambiente escolar no qual tais práticas estão presentes.

O método qualitativo de pesquisa prevê a descrição dos fatos

observados e vivenciados pelo pesquisador, sendo que o pesquisador e o

objeto de estudo têm uma íntima ligação. Além disso, leva-se em consideração

a compreensão que o pesquisador tem do fenômeno estudado e os

significados dados a cada aspecto da pesquisa.

O pesquisador, portanto, na abordagem qualitativa precisa realizar a

junção da descrição dos fatos observados, criar técnicas rigorosas para

compreender o fenômeno e por fim explicar, ou seja, triangular a pesquisa com

base nestes três critérios mencionados. Minayo (2012, p.622) define a

produção de ciência como:

Trabalhar simultaneamente com teoria, método e técnicas, numa
perspectiva em que esse tripé se condicione mutuamente: o modo
de fazer depende do que o objeto demanda, e a resposta ao objeto
depende das perguntas, dos instrumentos e das estratégias
utilizadas na coleta dos dados. À trilogia acrescento sempre que a
qualidade de uma análise depende também da arte, da experiência
e da capacidade de aprofundamento do investigador que dá o tom
e o tempero do trabalho que elabora (MINAYO, 2012, p. 622).

Sob tal perspectiva, compete ao pesquisador o trabalho de desenvolver
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um olhar crítico, que questiona, observa e analisa a realidade estudada, para

obter a resposta do problema de pesquisa proposto em cada tipo de estudo

realizado.

Dentro da abordagem qualitativa, para construir um conhecimento que

está em constante modificação pode-se utilizar o estudo de caso. O estudo de

caso não tem um planejamento rígido de pesquisa para ser desenvolvido,

mas vai se delineando com o decorrer das investigações e, havendo a

necessidade, pode ser reestruturado.

Na área da educação, estudos de caso são conduzidos para auxiliar

na compreensão quanto as multiplicidades da realidade estudada, podendo

contribuir para que haja avanços significativos na prática escolar. No que se

refere as vantagens desse tipo de estudo, André (2008) menciona que:

Outra qualidade usualmente atribuída ao estudo de caso é o seu
potencial de contribuição aos problemas da prática educacional.
Focalizando uma instância em particular e iluminando suas
múltiplas dimensões, assim como seu movimento natural, os
estudos de caso podem fornecer informações valiosas para
medidas de natureza prática e para decisões políticas. É preciso,
no entanto, não esquecer que da mesma forma que eles podem
ajudar a implementar mudanças que para certas pessoas
significam melhoria e aperfeiçoamento, para outras podem
significar prejuízo e retrocesso (ANDRÉ, 2008, p.46).

Assim, trata-se também de um estudo de caso, realizado em uma

turma do 5° ano de uma escola que utiliza a justiça restaurativa em seu

cotidiano.

2.2 LOCAL E PARTICIPANTES

O estudo de caso foi realizado em uma escola de educação básica de

ciclo I, na cidade de Franca, localizada no interior do Estado de São Paulo.

Os participantes da pesquisa foram: a diretora, orientadora educacional da

unidade escolar e alunos do 5° ano matriculados no período da tarde.

2.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada em três etapas, que serão descritas

separadamente na sequência.
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 Etapa 1) Observações das assembleias: A pesquisadora observou um

total de 10 assembleias realizadas na sala do 5º ano, previamente

selecionada para o estudo. Tais observações tiveram duração média de

30 a 40 minutos.

 Etapa 2) Entrevistas: Foram realizadas entrevistas a partir de um

roteiro semiestruturado, com a orientadora educacional e com a diretora

da unidade escolar (Apêndice A), realizadas dentro da própria escola,

onde as profissionais atuavam. A entrevista com a diretora foi realizada

dentro de sua própria sala, sendo gravada em dispositivo celular da

pesquisadora, mediante autorização prévia, com duração de 33 minutos

e 13 segundos. A entrevista com a Educadora Educacional foi realizada

dentro da sala de orientação educacional, tendo sido gravada em

dispositivo celular da pesquisadora, mediante autorização prévia, com

duração de 48 minutos e 28 segundos.

 Etapa 3) Entrevista em grupo focal: Após a devida autorização dos

responsáveis, os alunos foram convidados para participar de uma

entrevista (Apêndice B) em grupo focal para avaliar o efeito das

assembleias em suas vidas. Participaram desta etapa 17 crianças, tendo

sido realizada na própria sala de aula, com duração de 58 minutos. Os

alunos foram orientados a expor os seus sentimentos, ideias e

impressões sobre os problemas interpessoais que estavam vivendo no

cotidiano escolar e sobre as assembleias escolares vivenciadas durante

o ano de 2022. A entrevista descrita foi gravada.

2.4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados de observação foram descritos em diário de campo e as

entrevistas foram gravadas e transcritas, passando por devida análise de

conteúdo segundo os moldes propostos por Minayo (2017). As assembleias

escolares foram registradas em um quadro, que continha os seguintes dados:

data, duração, temáticas trabalhadas, temas abordados, observações da

pesquisadora e indicação das assembleias em que os participantes

conseguiram chegar em um consenso.
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Na sequência foram descritas na íntegra o conjunto de informações

coletadas nas 4 assembleias representativas de todas as outras, uma vez

que revelaram os temas usualmente trabalhados e também os

encaminhamentos que os alunos deram diante dos desafios. Todos os dados

foram apresentados de modo qualitativo.

2.5 ASPECTOS ÉTICOS

A fim de garantir o bem-estar e a integridade dos participantes do

estudo, e em consonância com procedimentos recomendados pelo comitê de

ética em pesquisa envolvendo seres humanos, antes de qualquer

procedimento, todos foram orientados quanto aos objetivos do estudo e

somente após concordarem em participar, foram orientados a assinar um

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) assegurando direitos de

privacidade. No caso dos alunos menores de idade, o termo foi assinado por

seus responsáveis.

Sendo assim, antes do início da coleta de dados, tal conduta visou

respeitar a autonomia dos participantes, garantindo tratamento digno, com

defesa contra a vulnerabilidade, deixando claro todos os benefícios e riscos

do estudo, assegurando com isso evitar os danos previsíveis e constatando as

vantagens e relevância no que se refere à sociedade.

Além disso, todos os procedimentos respeitaram as disposições da

resolução 466/12 do Ministério da Saúde sobre pesquisas envolvendo seres

humanos, elaboradas segundo todas documentações necessárias para a

concretização do projeto e aceite no comitê de ética, incluindo: a Carta de

Anuência da Escola (Apêndice C), o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido aos participantes da pesquisa - Famílias (Apêndice D), Carta de

Autorização/Anuência e Compromisso (Apêndice E) sendo todos estes

devidamente encaminhados para avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa

envolvendo seres humanosdo Uni- FACEF, obtendo posterior aprovação. CAAE:

64091122.8.0000.5364/2022.
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3 PROBLEMATIZAÇÃO DO CONCEITO DE
DESENVOLVIMENTO

Desde o avanço da globalização, principalmente com a era da internet,

o mundo tem passado por mudanças rápidas, como por exemplo:

sofisticados meios de comunicação de massa e as redes sociais que trazem

informações de maneira instantânea; associados aos meios de transportes

cada vez mais rápidos e modernos; bem como, as transações financeiras

rápidas e acessíveis contribuem para que o ser humano venha cada vez

mais, vivendo e assistindo a grandes transformações na sociedade. Apesar

disso, mesmo com todas essas mudanças e acesso a informação, percebe-

se permanência de diversos tipos de desigualdades sociais.

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) em 2018 o rendimento mensal da parcela 1% mais rica do país era

quase 34 vezes maior que o rendimento da metade mais pobre do país. Com

isso, é possível questionar se desenvolvimento é sinônimo de aumento do

PIB, problematizando a ideia de desenvolvimento ligada ao capital e ao lucro

concentrado nas mãos de poucos.

A exemplo, importante pesquisador e professor na área, foi

fundamental para nortear a referida temática. Trata-se de Amartya Sen,

professor de economia e filosofia da cátedra Thomas W. Lamont na

Universidade de Harvard, que também é membro sênior da Harvard Society of

Fellows, nascido na Índia em 1933. O mencionado professor já recebeu o

prêmio Nobel de Economia em 1998, e em sua obra: Desenvolvimento como

Liberdade, aponta que a liberdade é o principal fim e meio para o

desenvolvimento. Para este autor, o desenvolvimento possibilita

erradicação das privações de liberdades que são obstáculos limitantes do

modo de vida e os funcionamentos de exercício quanto as escolhas e

condição de agente.

Sen (2010) apresenta um olhar de desenvolvimento, além do Produto

Nacional Bruto (PNB), onde esse é visto apenas na perspectiva de

industrialização crescente, avanço tecnológico, modernização e aumento da

renda financeira das famílias. Sen (2015), acredita em objetivos além dos
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fatores financeiros como: possibilidade de vida longa, sem a presença de

doenças evitáveis, que podem ser conquistadas por meio de disposições

sociais como serviços de educação, saúde, mobilidade urbana, disposição da

preservação dos direitos civis, garantias protetivas e de transparência. A este

respeito, Sem (2010) ainda destaca que:
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontesde
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades
econômicas e destituição social sistemática, negligência dos
serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de
Estados repressivos (SEN. p 16, 2010).

Diante dos mais diversos tipos de fragilidades e vulnerabilidades vistas

na sociedade atual, se faz importante a oportuna atuação das políticas

sociais, que têm por objetivo proteger e promover socialmente a população,

diminuindo desigualdades. Neste sentido, tais políticas constituem elementos

indispensáveis para impulsionar o desenvolvimento e a qualidade da vida das

pessoas.

Na visão de Amartya Sen, tanto a sociedade como um todo, como cada

indivíduo considerado de modo único, denotam importância ímpar no

processo de transformação social, isso porquê o desenvolvimento pode ser

visto como um processo de expansão das liberdades reais das pessoas que o

desfrutam (SEN, 2000).

Segundo Wentroba e Botelho (2021), a riqueza do pensamento de

Amartya Sen está em considerar os aspectos sociais, além dos financeiros, na

compreensão do exercício da cidadania para o desenvolvimento e qualidade

de vida das pessoas e da sociedade em que estão. A este respeito, Botelho

(2021) afirma que:
A originalidade do seu pensamento traduz-se na tentativa de
enfatizar todos os componentes sociais e políticos do
desenvolvimento, sem negar a importância do mercado na criação
de riqueza, propondo uma análise integrada das esferas econômica,
social e política, o que permite uma abordagem mais ampla do que
a centrada no mero crescimento do produto e do rendimento. Outro
dos elementos centrais do pensamento de Sen é o valor absoluto
da democracia, incorporado na sua definição de desenvolvimento,
entendido como um processo de expansão das liberdades políticas,
facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantia de
transparência, segurança e proteção (WENTROBA, BOTELHO,
2021, p.3).
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Em complemento, Amartya Sen (2010) explica que a pobreza está

relacionada à ausência das chamadas liberdades substantivas, que tiram de

forma bruta a liberdade das pessoas de se alimentarem de maneira digna e

prazerosa. Outras vezes, está relacionada a falta de condições financeiras

para obtenção de tratamentos médicos adequados, vestuários apropriados e

desejáveis, ou ainda, falta de acesso à serviços de mobilidade urbana.

Neder (2019) afirma que Sen considera o desenvolvimento como a

possibilidade de o indivíduo escolher os caminhos que o levam para o seu

próprio bem-estar, mas também, como sendo a possibilidade de atuação e

influência na coletividade, no espaço regional. O mesmo estudo, define o

desenvolvimento como sendo:
Possibilidades das pessoas poderem influenciar o ambiente
institucional de seus países e suas coletividades locais, ou
seja, todo um conjunto de condições do ambiente sócio-
político que o autor considera como o principal motor do
processo de desenvolvimento das nações (NEDER 2019,
p.3).

Na mesma linha, o estudo de Sen (2015) menciona que a

possibilidade de a pessoa ter a chance de realizar suas escolhas livremente e

conseguir pensar no bem da coletividade, caracteriza a condição de agente.

O autor destaca ainda que liberdades e desenvolvimentos estão

intrinsecamente ligados, isso porquê as liberdades têm dois papeis distintos,

sendo o primeiro com o meio e o segundo com o fim do desenvolvimento. As

liberdades substantivas visam a qualidade e o modo de vida que as pessoas

desejam terpor meio do acesso à saúde, educação, habitação, entre outros. O

conceito da liberdade, assume que a própria possibilidade de fazer escolhas

já é um bem em si e deve ser ampliada nos processos de desenvolvimento.

Wentroba e Botelho (2021) sintetizam as liberdades primordiais, sendo

estas meios básicos para se atingir o desenvolvimento segundo Amartya Sen.
Liberdades políticas: se referem às oportunidades para determinar
quem vai governar e quais regras e com base em que princípios,
além de poder fiscalizar e criticar as autoridades, de ter liberdade
de expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a
liberdade de escolher e a expressão política; Facilidades
econômicas: são as oportunidades que os indivíduos têm para
utilizar os seus recursos econômicos, tais como os bens e serviços
e com propósitos de consumo, produção ou troca, é a
capacidade de poder com seus próprios recursos adquirir o
básico para o seu sustento e desenvolvimento; Oportunidades
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sociais: são disposições que a sociedade estabelece nas áreas de
educação e saúde, as quais influenciam a liberdade substantiva de
o indivíduo viver melhor e ter outros serviços sociais capacitantes;
Garantias de transparência: referem-se às necessidades de
sinceridade que as pessoas podem esperar, a liberdade de lidar
uns com outros sob garantias, isso incluem o direito à informação
em todos os níveis; Segurança protetora: necessária para
proporcionar uma rede de segurança social, impedindo que a
população afetada seja reduzida à miséria abjeta, e em alguns
casos, até mesmo a fome e a morte. Ela inclui a previdência
social e o seguro desemprego, tendo uma abertura de frentes de
trabalho emergenciais e ajudando os mais necessitados
(WENTROBA, BOTELHO, 2021 p.05).

Sen (2015) destaca que a condição de agente é o motor responsável

por impulsionar o desenvolvimento. Ademais, a livre condição de agente não

só, é em si uma parte 'constitutiva' do desenvolvimento, como também auxilia

no fortalecimento de outros tipos de condições de agentes livres (SEN, 2010, p.

18).

O Estado tem por obrigação garantir com que as políticas sociais

sejam cumpridas de modo efetivo, de modo que todos os cidadãos tenham

oportunidade e capacidade para buscarem sua liberdade de escolha,

exercitando a autonomia nas tomadas de decisões, em um ambiente

democrático. A educação básica, os serviços de saúde, empregos, seguros e

fatores econômicos têm os seus méritos em si mesmos, além disso, dão

condições para que as pessoas tenham maior liberdade em suas escolhas

(SEN, 2010).
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4. DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO

Martha Nussabaum, filósofa norte americana, defende em suas obras

a ideia de que desenvolvimento está relacionada ao conceito de liberdade,

em consonância as ideias de Amartha Sen. Ambos acreditam que o

desenvolvimento deve incluir o crescimento econômico, mas também é

primordial o desenvolvimento social, responsável por geração de qualidade

de vida.

Para Nussabaum (2019), a educação escolar desempenha papel

importante na formação das pessoas que irão utilizar inteligência não

somente para atuação no mercado de trabalho, como também para serem

pessoas que contribuam dentro da sociedade na qual se encontram inseridas.

Além da formação para o trabalho, a educação precisa produzir pessoas

pensantes para atuarem nesta mesma sociedade, de modo a agir como

cidadãos críticos e comprometidos, solidários, capazes de lutarem por seus

direitos e exercerem seus deveres com aptidão.

Para que tais objetivos sejam atingidos com êxito, é fundamental que a

educação escolar volte atenção para as disciplinas de humanidades como

filosofia, literatura e artes, sendo estas essenciais para a formação da

consciência crítica que permite a reflexão sobre a realidade, desenvolvimento

do senso de igualdade e manutenção da democracia.

A autora assevera, ainda, a importância da educação para a

construção de uma sociedade mais democrática e igualitária, sendo

necessário porém, rever os atuais moldes de educação na esfera global, isso

porquê em muitos países a educação visa somente preparar o cidadão para

o exercício do trabalho, o que não assegura a melhora da sociedade, mas a

deixa mais vulnerável. Por sua vez, estes moldes de educação são úteis

enquanto instrumento para o capital, ou seja, trata-se de uma educação com

submissão ao lucro.

Na visão de Nussabaum (2019), essa situação da educação conduz a

uma crise mundial silenciosa, que a longo prazo terá efeitos devastadores

para os países governados por sistemas democráticos de direito. A autora

não exclui a importância do capital para as sociedades atuais, porém alerta
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que o desejo desenfreado pelo lucro e a formação de pessoas adequadas

para a chamada geração do lucro, se trata de um caminho perigoso que a

humanidade está a trilhar.

Portanto, o futuro da democracia depende de qual tipo de cidadão

está se formando, sendo necessário educar pessoas que pensem além de si

mesmas, com capacidade de realizar críticas ao sistema, compreender o

papel das tradições e acima de tudo, ser sensível ao ressignificar os

sofrimentos de si e dos outros. Sendo assim, é necessário rever os caminhos

da educação nas sociedades democráticas, com vistas a integrar aos

currículos os chamados componentes curriculares das humanidades e das

artes, importantes por desenvolver o raciocínio critico, despertar pessoas

criativas e críticas, com domínio do diálogo e uso correto de seus diretos e

deveres. Logo, as relações humanas devem ser norteadas por significados, ou

seja, por relações humanas ricas, que favoreçam o pensar, o imaginar e o

sentir quanto aos sentimentos dos outros, se colocando no seu lugar,

enxergando o outro de maneira respeitosa e assim pensar no bem da

humanidade (NUSSABAUM, 2019).

Além das escolas, Nussbaum (2019) também acredita que as famílias

têm um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, principalmente

na primeira infância, de modo que o Estado deve promover políticas públicas

úteis ao auxílio das famílias para o desempenho da função de cooperar e

cuidar do desenvolvimento das capacidades cognitivas e afetivas de seus

filhos. Avaliar qualquer sistema de ensino é questionar como ele prepara as

crianças e os jovens para a vida em uma sociedade politicamente e

socialmente organizada. Sobre o exposto, se faz importante refletir o quanto

as pessoas que passaram por essa formação escolar conseguem raciocinar

e refletir criticamente.

A educação voltada para o desenvolvimento do ser humano, de

acordo com Nussbaum (2019) é coexistente com a educação voltada para o

desenvolvimento econômico pois são complementares, e, portanto, devem

ser aplicadas juntamente. Educar para que as pessoas construam

habilidades científicas e técnicas, assim como também a construção de

valores humanitários.

A construção de uma sociedade plural, que tem a presença de
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diferentes culturas, etnias diversas, diversidade religiosa, pensamentos

diferenciados, diversidade de gêneros, somente se realizará se houver

formação de pessoas íntegras, respeitosas e éticas, aptas a realizarem

questionamentos e argumentações coerentes e críticas.

Com isso, de acordo com a perspectiva de Nussbaum (2019), a

educação voltada apenas para o lucro é uma ameaça para os governos

democráticos porque resultam na falta de estímulo para a construção de

raciocínio lógico, que faz com que os cidadãos participem ativamente das

sociedades democráticas. Em contrapartida, ela defende a ideia de que há

habilidades globais que devem ser trabalhadas em toda a escolarização,

sendo elas: Autocrítica, a capacidade de se enxergar como membro de uma

sociedade heterogênea e plural, e a capacidade de se colocar no lugar do

outro, tentando enxergar o seu ponto de vista e seus sentimentos. A autora

enfatiza a importância de se trazer para o contexto escolar o método socrático,

estimulando nos alunos o pensamento crítico e a argumentação diante das

várias situações.

Trabalhar no espaço escolar, dessa forma, permite a formação de

competências úteis para questionar as políticas públicas, sendo este um

papel do Estado para formar cidadãos ativos frente a pressão de qualquer

pessoa ou sistema considerado hierarquicamente superior pois, cria-se o

pensamento de igualdade entre todos e, portanto, respeito para todos.

Nussbaum (2019) considera importante que nas escolas se estude a história,

economia, religião e políticas de diversos países, pois essa integração

permite que os estudantes vejam as diferenças no mundo e compreendam as

diferenças em seus próprios países.

Adicionalmente, outras disciplinas humanas são relevantes no âmbito

exposto. A exemplo, a educação com música, desenho e dança de diversas

culturas como a indiana, africana e francesa faz com que os alunos

construam diferentes pontos de vista sobre vários assuntos diferentes;

aprendam o respeito mútuo e cultivem o sentimento de solidariedade.

Concluindo, a educação tem a função de desenvolver nos seres humanos a

consciência dos direitos e a necessidade de que todos na sociedade possam

ser cooperadores sociais. A educação tem a missão de estimular às

habilidades de imaginação dos educandos, para que estes façam o exercício
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de se colocar no lugar do outro, se mostrando aptos para vida em sociedade,

que sempre será representada por inúmeras diferenças, conforme

mencionado anteriormente.

No que se refere a legislação, a constituição brasileira de 1988 garante

como direito fundamental a todos, o acesso à educação sendo, dever

primeiramente do Estado e da família. De acordo com o artigo 205 da

mencionada constituição:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1988).

Ademais, dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS)

propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas) através da Agenda

2030, incluem-se a proteção dos mais pobres; e o cuidado com o planeta via

proteção do meio ambiente. Sendo assim, preconiza-se que os indivíduos

tenham a liberdade e o direito de viver em paz, com prosperidade, em qualquer

ludar do mundo. Para isto a ONU, propõe 17 objetivos para o mundo.

Neste contexto, o item número 4 do ODS diz respeito à educação, que

se refere ao intuito de: “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de

qualidade, a fim de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da

vida para todos”. Está visão de educação como instrumento de ascensão e

desenvolvimento se correlaciona à visão de Sen (2010), por meio da qual a

educação é uma forma de contribuir para promoção da condição de agente.

Mattos (2017) explica a relação da educação de qualidade e equitativa e a

condição de agente do seguinte modo:
A principal abordagem é indagar a educação como modelo que
eduque para as capacidades, em benefício para a condição de
agente, contribuindo para dinamizar, qualificar e ampliar os
mecanismos de participação dos indivíduos na sociedade,
almejando um desenvolvimento democrático, tendo em vista a
importância da democracia para o equilíbrio social (MATTOS, 2017,
p. 265).

A educação, portanto, é o caminho para conseguir acesso ao conjunto

dos bens e serviços e adquirir a liberdade. Além disso, é responsável por

movimentar a engrenagem do desenvolvimento pois, o indivíduo que não é

alfabetizado se encontra em desvantagem para alcançar a liberdade e se

tornar agente da própria vida. O acesso à educação é direito das pessoas
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para que estas possam exercer a cidadania e colaborar para construção de

um Estado social democrático (WENTROBA e BOTELHO, 2021).

Por meio da educação, é possível visualizar liberdade instrumental

para a melhoria da vida das pessoas, na medida que promove a inclusão de

todos, de modo justo e oportuno para desenvolver nos educandos habilidades

necessárias para o exercício da cidadania. Para tanto, o Estado tem por

obrigação direcionar recursos e planejamento para que as políticas públicas

educacionais sejam efetivas e viáveis por preparar os cidadãos não apenas

para o mercado de trabalho, como também por diminuir e dar condições para

superação das desigualdades a longo prazo.

O desenvolvimento de um país depende de recursos econômicos, de

infraestrutura, mas o mais importante é o investimento nas pessoas, mais

intencionalmente nas crianças e na sua formação, possível pela oferta

igualitária de acesso à educação.

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE), os países com maior melhora significativa na área da

educação tiveram por consequência desempenho econômico superior nas

últimas décadas, sendo exemplos claros: Singapura, Coreia do Sul, Portugal e

Polônia, com notas acima da média na avaliação do Pisa (Programa

Internacional de Avaliação de Alunos). O Brasil, por sua vez, na última edição

do Pisa teve uma queda significativa de 2 pontos ficando nos últimos lugares

do ranking dentre os países avaliados. Isto significa que nas três áreas

avaliadas: leitura, matemática e ciências quase metade dos estudantes não

chega nem ao nível básico de proficiência.

4.1 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA EM SOCIEDADE

A democracia é um espaço de diálogo entre as pessoas de um

determinado local, sendo que o estabelecimento de regras e critérios de

convivência permitem a boa convivência entre todos. É o poder do povo, para

o povo.
Como poder popular (demos = povo; krathós = poder), a democracia
exige que a lei seja feita por aqueles que irão cumpri-la e que
exprima seus direitos. Nas sociedades de classe, sabemos, o povo,
na qualidade de governante, não é a totalidade das classes nem da
população, mas a classe dominante que se apresenta através do
voto, como representante de toda a sociedade para a feitura das
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leis, seu cumprimento e agarantia dos direitos (CHAUÍ, 2009, p. 69).

Na sociedade democrática o povo escolhe seus representantes para

estar à frente e determinar as leis, porém, existem inúmeros espaços de

participação popular, como conselhos de direitos e deliberativos, fóruns,

conferências, plebiscitos, entre outros, que precisam ser utilizados para que

todos os cidadãos possam ter seus direitos assegurados.

Um estado democrático permite vivência plena da cidadania, que pode

ser entendida como o conjunto de direitos e deveres voltados as pessoas de

uma determinada localidade. Logo, cidadania e democracia são conceitos

que estão intimamente interligados.
Pode-se afirmar que cidadania, o funcionamento do Estado e o
exercício de direitos são pilares interpretativos essenciais para
compreender a democracia. Estabelece-se uma relação de
interdependência entre os três elementos quando analisados
histórica e geograficamente, a ponto de se perceber que a
democracia é mais ou menos desenvolvida conforme se tem a
efetividade de direitos aos cidadãos em determinados Estados
(SILVA e MATTIELLO, 2021 p.03).

Quanto maior o acesso aos bens, direitos e serviços públicos, maior é

a qualidade de participação das pessoas na vida comunitária e nos

processos decisórios. A democracia está ligada à qualidade de vida e bem-

estar das pessoas. O´Donnell (2004) afirma que a democracia para ser

efetivada precisa colocar o ser humano no centro das decisões.

A população deve participar mais ativamente na formulação,

implantação e avaliação das políticas públicas, manifestando suas opiniões

aos governantes, apontando os problemas públicos e auxiliando nos

processos de tomada de decisão, através da participação em fóruns,

conselhos, consultas públicas, entre outros mecanismos de participação

direta e indireta. Em contrapartida, a pouca participação da população nas

decisões políticas pode ser considerada como cidadania de baixa intensidade

(SILVA e MATTIELLO, 2021).

Assim, para que a população exerça seu direito à cidadania e participe

efetivamente do estado democrático, é necessário desenvolver a cultura da

participação, através do acesso à uma educação de qualidade, que propicie o

envolvimento de todos. De acordo com Freire (1967) é necessária educação

para a decisão e para a responsabilidade social e política.

É preciso ter espaço para o diálogo, para a troca de experiências e
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saberes, para a construção coletiva das ideias, conceitos e decisões que

permeiam a sociedade. Assim, chega-se a oferta de uma educação

responsável e participativa, conforme apontado por Freire (1967):
(...) que voltada para a responsabilidade social e política, se
caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas. Pela
substituição de explicações mágicas por princípios causais. Por
procurar testar os “achados” e se dispor sempre a revisões. Por
despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e,
na sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a
transferência da responsabilidade. Pela recusa a posições
quietistas. Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo
e não da polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas porque
novo e pela não-recusa ao velho, só porque velho, mas pela
aceitação de ambos, enquanto válidos. Por se inclinar sempre a
arguições (FREIRE, 1697, p. 67).

Nesse sentido, a educação é a porta de entrada e o caminho a ser

traçado no exercício da cidadania pois, é desde a primeira infância que se

inicia a formação para cada um desempenhar papel de protagonismo em suas

histórias de vida, enquanto membros ativos da sociedade, não somente para

eleger representantes, mas para buscar qualidade de vida para todos,

pautada na defesa dos direitos humanos e liberdade, sendo ambos conceitos

inerentes a todos os seres humanos (POMPEU, CAMARA, 2017).

Na percepção de Nussabaum (2019), a educação tem o papel de fazer

a manutenção da democracia, desde que voltada para habilidades de se

colocar no lugar dos outros, levando a conhecer diferentes histórias de

diferentes povos, e proporcionando aos alunos a consciência de seus direitos

e deveres. Assim, se faz possível a formação de cidadãos críticos e ativos,

que não se intimidam diante de qualquer governante, e capazes de exercerem

ações baseadas na responsabilidade social.
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5 O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)

constituída pela Assembleia das Nações Unidas (ONU) em 1948, e mais tarde,

oficialmente em 1959 com a Declaração Universal dos Direitos das Crianças

e adolescentes, que foi um marco histórico, as crianças passaram a ser

vistas como portadoras de direitos. A partir de então, o direito a saúde, à

educação e o direito de serem ouvidas e respeitadas passou a ganhar força.
Os modelos de implementação dos novos paradigmas para a
infância propostos pela Convenção Universal dos Direitos da
Criança devem buscar, assim, articular de forma equilibrada as
relações entre adultos e crianças para que os jovens cidadãos
possam exercitar a participação e certo nível de poder para opinar
e influenciar em decisões sobre suas vidas, de modo compatível
com sua maturidade, ainda sentindo-se protegidos pelos mais
velhos em sua condição peculiar de desenvolvimento (MESQUITA,
2022 p.10).

Porém, somente quando houve um envolvimento maior da sociedade

civil e o empenho de cada Estado na luta pelos direitos das crianças e dos

adolescentes como pessoas portadoras de direitos, baseadas em novas

ideias e teorias sobre a infância e a juventude, é que de fato foram criados

documentos oficiais, por meio dos quais crianças e adolescentes passaram a

seem vistos como cidadãos de direitos, com direito a serem ouvidos e com o

direito de participar ativamente na construção da cidadania.

No Brasil, tal situação se instaurou a partir da Constituição Federal de

1988, e com a Lei n° 8069/1990 doEstatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

que passou a representar notória ruptura com a visão clientelista e

repressora, até então predominante (NUNES, 2022). A Lei n°9394/1996 (Lei

de diretrizes e base da educação – LDBEN) prevê que os educandos sejam

sujeitos de direitos e capazes de exercer a cidadania, conforme ilustrado no

artigo 227 da mencionada lei:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (BRASIL, 1988).

Com o Estatuto da criança e do adolescente publicado no ano de 1988,

houve no Brasil uma ampliação das políticas públicas para a infância, com a
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visão de desenvolvimento infantil em totalidade, considerando aspectos

físicos, cognitivos, afetivos e o contexto sociocultural. Para que a cidadania

possa ser vivida em uma sociedade democrática, é preciso que os direitos

sejam para todos. Ou seja, o viver em sociedade deve ser a busca do bem

comum para além das necessidades básicas de sobrevivência, para que haja,

com isso, o bem-estar e qualidade de vida para todos os cidadãos. Exercer a

cidadania implica viver em uma sociedade mais justa.

O exercício da cidadania exige que se tenha a consciência dos direitos

e também dos deveres. Essa consciência é condição básica para que todos

os indivíduos tenham acesso aos espaços e serviços públicos de maneira

digna e a vivam plenamente (MESQUISTA, 2022).

A cidadania em uma visão contemporânea é vista para além da

aquisição de direitos, sendo também considerada como a possibilidade das

pessoas serem ouvidas e de expressarem suas ideias, exteriorizarem seus

diretos civis e políticos. É compreendida como a somatória da luta de

diferentes grupos sociais e instituições. Com isso, atualmente o conceito de

cidadania está diretamente relacionado com a discussão sobre o significado

e o conteúdo da democracia, incluindo perspectivas e possibilidades de

construção de uma sociedade democrática (BRASIL, 2002).

Descortinar crianças e adolescentes como cidadãos capazes de

exercer a cidadania, é compreender que eles fazem parte de uma sociedade,

de um grupo e que podem exercer suas ideias emitindo opiniões e

selecionando escolhas. Seguindo tal pressuposto, assume-se que a

educação escolar tem como um de seus objetivos tratar para que seus

espaços sejam espaços de educação voltados para o exercício da cidadania,

com ênfase no posicionamento contra práticas sociais e valores que gerem o

desrespeito entre as pessoas como: o racismo; o desrespeito contra a

diversidade; não inclusão de pessoas diferentes; entre outros. Não menos

importante, a educação escolar precisa contemplar conhecimentos e

aptidões para que seus educandos vivam e participem da vida social de

forma integral.

Ainda nesse sentido, a prática educativa voltada para o exercício da

cidadania deve ser trabalhada de forma transversal, articulando a vivencia

escolar com a reflexão de temas voltados para a vida dos alunos, de modo
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que o ato educativo represente uma leitura do mundo, para que tanto os

educandos, quanto os educadores, sejam sujeitos ativos no processo

(MESQUITA, 2022).
E na escola, se a criança e o adolescente tiverem a oportunidade
de exercitar suas capacidades comunicacionais, cognitivas, sociais,
afetivas, éticas e criativas, em situações de discussão e escolha e,
consequentemente, de decisão, no âmbito de direitos e deveres
que os afetam pessoalmente ou aos interesses do coletivo que
integram, haverá uma aproximação com um dos princípios dessa
educação para a democracia articulada intimamente com o
exercício da cidadania (MESQUITA, 2022, p. 18).

Segundo Paulo Freire, “ensinar exige compreender que a educação é

uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 2018 p. 96). Portanto, os

espaços escolares devem ser palco aberto para que jovens e crianças

possam ser os atores principais no ato de se comunicar; trocar ideias, discutir

sobre diferentes pontos de vista e selecionar as melhores escolhas para

interesses próprios e para o bem da coletividade.

A partir do exposto, nota-se que falar em educação voltada para o

exercício da cidadania e da democracia é compreender que o ensino precisa

ser enfatizado para os direitos humanos, o que na contemporaneidade tem

sido a arma mais eficaz no combate contra a desigualdade e violação de

direitos. Para Medina e Nunes (2019) o trabalho no âmbito escolar na

perspectiva dos direitos humanos, precisa ser planejando e executado de

forma interdisciplinar, transitando por todas as disciplinas, ou seja, vivendo a

práxis que valoriza a dignidade humana e a tolerância. Tal ideia é explicada

no trecho abaixo:
Por outro lado, também é preciso ter a consciência de que a
formação é o estágio inicial, mas que o processo educativo em
direitos humanos é contínuo e se consolidará ao longo da prática
dos direitos humanos. A finalidade maior da EDH é a constituição
de uma cultura de direitos humanos e, nesta perspectiva, está
sempre em renovação. É a educação em direitos humanos que
permite a afirmação de tais direitos e que prepara cidadãos e
cidadãs conscientes de seu papel social no enfrentamento, não
somente reconhecimento, contra as desigualdades e injustiças, e
aborda as questões relacionadas a este processo de
conscientização e construção do saber nesta área. (NUNES,
MEDINA, 2019, p.2).

Logo, uma educação voltada para os direitos humanos dirigir-se-á ao

respeito aos demais, à disseminação no âmbito escolar, a cultura da paz e a

possibilidade de exercer o diálogo em todas as situações; por meio de lutas
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implementadas para o bem de si e para o bem dos demais, é educar para o

amor e para a esperança de dias melhores em uma sociedade em que todos

os seres humanos consigam realizar suas próprias escolhas e se

desenvolvam com dignidade.

5.1 RUPTURAS NO EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Ao contrário do mencionado, a violência se configura com uma das

formas de ruptura do exercício da cidadania. Sobre isso, a OMS descreve a

violência como sendo um ato de força ou poder, em ameaça ou prática

contra a própria pessoa, outro individuo ou grupo. Existem diferentes tipos de

violências, de modo que o tipo de violência coletiva pode ser de origem

familiar ou de grupos de terceiros, com a possibilidade de envolvimento de

questões políticas, sociais e econômicas. Um segundo tipo, são as violências

auto-infligidas onde a própria pessoa destila atos contra si como a

automutilação e comportamentos suicidas; por fim, a violência interpessoal

se dá com pessoas da mesma família ou comunidade (COELHO, SILVA e

LINDNER, 2015).

Dentro do quadro das violências coletivas estão a violência juvenil,

atos como estupro, ataque sexual por pessoas desconhecidas e também a

violência por grupos institucionais, como na escola. Neste cenário, sendo a

escola um espaço que envolve muitas pessoas, de diversas vivências, com

uma ampla diversidade de pensamento, muitas vezes se mostra foco de

situações conflituosas, resultando comumente em casos de violências, tanto

físicas, quanto violências simbólicas com uso de palavras e atitudes hostis

(ABRAMOVAY e RUA, 2003).

Segundo o professor e pesquisador Bernard Charlot (2020), é

necessário diferenciar os diferentes tipos de manifestações de violência que

perpassa o ambiente escolar. O autor afirma existir as violências nas escolas,

ocorridas como em qualquer lugar pois, não estão diretamente ligadas a

questões escolares, neste ponto de vista a escola é um lugar como qualquer

outro. Existe ainda violências à escola que estão relacionadas as questões

escolares, ou seja, violência aos professores, ao patrimônio escolar. E por

último a violência da escola que utiliza de seu poder para propagar
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estereótipos, preconceitos, injustiça aos estudantes, uso da violência

simbólica e institucional.

O conflito entre os alunos no espaço escolar é algo do cotidiano,

discussões, diversidades de ideias, de pensamentos de ideologias, porém,

não se pode ser tratado como trivial. No Brasil, além da violência física,

também são consideradas as violências ocultas, representadas por falas e

atitudes preconceituosas e descorteses. Abramovay e Rua (2003) chamam

estas de violências antisociais e antiescolares, atitudes de incivilidade, que

se não tratadas com a devida importância podem trazer comoções e impactos

grandes na vida dos envolvidos.

Para Abramovay e Rua (2003), o fenômeno da violência na escola tem

que ser explicado sob duas óticas: 1) os fatores internos da escola chamados

de endógenos e 2) os fatores externos da escola, ou seja, exógenos, que são

exemplificados pelas autoras com sendo as questões de gênero (masculino/

feminino), relações raciais e culturais, relativas a situações sociais familiares,

influências de meios de comunicação, o entorno do bairro em que se localiza

a escola, dentre outros. Adicionalmente, a violência também é influenciada

por questões relativas ao uso das mídias sociais, que atualmente têm sido

muito utilizadas para a disseminação do ódio o do preconceito, e por isso

devem ser consideradas no contexto escolar.

As mencionadas variáveis endógenas, se referem aos fatores internos,

como: idade, série, nível de escolaridade, a forma com que cada instituição

lida com as regras de convivência e disciplina aliadas ao projeto político

pedagógico da escola e a cultura de punição, os comportamentos dos

professores em relação aos alunos e a prática didático-pedagógica.

Abramovay (2003) menciona que:

Para identificar variáveis ou fatores comumente inter-relacionados
com as violências nas escolas, percorrem-se diversas outras
relações e processos sociais. A tendência é não isolar um único
fator como possível causa ou antecedente que as potencializaria.
Prefere-se, em lugar disso, identificar conjuntos ou ambientes
favoráveis à violência. Por isso, além de enfoques
multidimensionais, vários autores defendem a importância de
abordagem transdisciplinar, com a contribuição da sociologia, da
ciência política, da psicologia, das ciências da educação e da
justiça crimina (ABRAMOVAY, RUA 2003 p. 22).

Refletir sobre os diversos tipos de violências que ocorrem no
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ambiente escolar e a cultura de punição requer um olhar apurado e amplo,

para se perceber que as violências são muitas vezes a sema da privação de

liberdades que estudantes vivem cotidianamente dentro de suas realidades.
Mesmo que a violência nas escolas não se expresse em grandes
números e apesar de não ser no ambiente escolar que acontecem
os eventos mais violentos da sociedade, ainda assim, trata-se de
um fenômeno preocupante. Preocupa porque afeta diretamente
agressores, vítimas e testemunhas dessa violência e,
principalmente, contribui para romper com a ideia da escola como
lugar de conhecimento, de formação do ser, de educação, como
veículo, por excelência, do exercício e aprendizagem, da Ética e da
comunicação por diálogo e, portanto, antítese da violência
(ABRAMOVAY, RUA, 2003 p.26).

Ao analisar a violência dentro da escola, é necessário observar a

vizinhança em que as escolas estão inseridas pois, muitas das vezes os

alunos trazem para o interior das escolas os impasses da comunidade local.

Outro desafio da escola para ser transpassado, são as violências simbólicas

visto que, com a constituição de 1988, por meio da qual o ensino passou a se

tornar obrigatório no Brasil para todas as crianças e jovens que estejam em

idade escolar, a escola tornou-se lócus para todos, porém ela não se

preparou para ser um lugar para todos, o que faz com que essa tenha

problemas de gestão interna por não ser um espaço democrático, mas lugar

de punição.

Por consequência, ocorre outro tipo de violência, a violência

institucional, onde a escola aplica regras e normas que não podem ser

contestadas. O despreparo da escola em ser um lugar para todos, torna-se

uma violência contra os alunos pois, esses são prejudicados quando não

existe um preparo profissional de funcionários e professores. Passa a existir

aí a aplicação de conteúdos alheios aos estudantes, sendo a dinâmica

escolar pouco estimulante, além de não haver combate a preconceitos e

estereótipos no espaço escolar e abuso de poder (SILVA, ASSIS, 2018).

A ideologia que acompanha a educação atual contribui para o

aumento das desigualdades e conservação da sociedade hegemônica.

Exemplo disso é o objetivo da escolarização brasileira que inclui a

preparação para o exercício do trabalho, imposta pela legislação na

constituição federal e em especial na lei de diretrizes e base da educação

LDBN 9394/96. Além disso, mais recentemente com o documento normativo

chamado Base Nacional Comum (BNCC), o qual define as aprendizagens
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essenciais que deverão ser trabalhadas na escola, em especial na educação

pública. Tal documento, segundo Ramos e Frigoto (2017), é um conjunto de

contra reformas educacionais pois, visa a formação para o trabalho, mas tira

do currículo disciplinas que permitem que os alunos reflitam sobre o mundo

que os rodeiam, como a sociologia e a filosofia.

Apesar disso, analisar o problema da violência dentro dos muros da

escola demanda uma visão transdisciplinar, multidimensional e pluricausal.

Por este motivo, as equipes escolares precisam pensar, analisar e

compreender a comunidade local, visando identificar os problemas sociais e

culturais, e na sequência, buscando formas democráticas junto com os

alunos para atuar na resolução de problemas notados.

Este é um dos motivos pelos quais os projetos políticos pedagógicos

(PPP), necessitam da participação ativa de toda a comunidade escolar e não

apenas de professores e gestores como também de alunos, pais e

funcionários.

Ademais, verifica-se que no Brasil, nos últimos anos, os ataques às

escolas vêm se agravando, conforme exposto pelo relatório “O extremismo

de direita entre adolescentes e jovens no Brasil: ataque às escolas e

alternativas para a ação governamental”, que apontou um total de 16 ataques

registrados em estudos entre os anos de 2002 e 2022, resultando em 35

pessoas mortas e 72 feridas. Outro dado importante se refere aos registros

feitos no primeiro semestre de 2023, onde é possível notar que os ataques as

escolas brasileiras que foram registrados em todo país incluiu a participação

de ex alunos, matando uma professora e deixando outras 4 pessoas feridas

na cidade de São Paulo. Outro caso, correspondente ao atendado à creche

em Santa Catarina resultou na morte de 4 alunos da educação infantil.

A coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à

Educação (CND), Andressa Pellanda, e também uma das responsáveis pelo

relatório, afirma que o aumento da violência nas escolas brasileiras é uma

soma de fatores e não um acaso. O uso excessivo de redes sociais e jogos

virtuais envolvendo crianças e jovens, sem que haja o acompanhamento de

seus responsáveis ou familiares, e por último mais não menos importante a

onda que envolve o mundo atual de populismo e extremismo contribuem para

os registros de ataques registrados recentemente. Acredita-se também que a
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postura do governo federal na gestão de 2019-2022, caracterizada por

flexibilizar o uso do porte de armas e defesa da militarização das escolas,

colaborou para a formação de um discurso de ódio na sociedade, sendo

responsável pelo aumento da violência vista recentemente.

Com tudo isso e na contramão do cenário descrito, o desafio atual é

fazer das escolas um ambiente acolhedor e seguro para os estudantes e

profissionais de ambientes escolares, sendo fundamental a proposição de

políticas públicas eficazes no âmbito de sugerir medidas preventivas,

formação continuada para professores, oferta como apoio de outros

profissionais das áreas da saúde incluindo psicologia e assistência social,

além de infraestrutura básica ao fornecimento de segurança a todos que

permeiam o interior das escolas.

Outra medida para a proteção de todos dentro da escola é o

fortalecimento do vínculo criado entre escola e família, isso porque, quando

as famílias se sentem parte da escola e encontram uma escola disposta,

aberta ao diálogo, com empatia demonstrada por parte dos profissionais

escolares, o resultado tende a ser uma comunidade escolar mais fortalecida

por todos, que neste cenário, demonstram trabalho em equipe para garantir a

segurança e o direito de aprendizagem saudável dos educandos.

As escolas precisam ser espaço aberto ao diálogo com os educandos,

pois práticas de escuta e empatia, propostas pela justiça restaurativa, fazem

com que seja possível a erradicação de práticas associadas a todos os tipos

de bullying (racial, sexual, gênero, cyberbullying, violências físicas entre

outros).
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6. INSTRUMENTOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NA ESCOLA:
MEDIAÇÃO, COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E CICLOS DE
CONSTRUÇÃO DE PAZ – ASSEMBLEIAS ESCOLARES

O princípio da Justiça Restaurativa se mostra anterior a sociedade

ocidental. Os ciclos de construção da paz em comunidades não ocidentais já

eram usados para resolver conflitos, de modo que a restauração de

relacionamentos dentro das comunidades de povos originários era comum.

Conforme exposto no estudo de Evans, Vaandering (2018):
Comunidades indígenas, como o povo navajo, sempre viram o
dano e o conflito como sintoma de desconexão, enxergando a
justiça por lente de cura e reconexão, como restauração dos
relacionamentos. Da mesma maneira, as tribos Maori, da Nova
Zelândia, há muitas gerações incorporam o sentenciamento
comunitário e as conferências de grupos familiares às suas práticas.
Essas abordagens tradicionais à construção de paz e a resolução
de conflitos foram documentadas (EVANS, VAANDERING, 2018, p,
22).

O registro no ocidente do primeiro caso com princípios de justiça

restaurativa aplicado no campo do direito é o caso Elmira ocorrido no ano de

1974 em Kitchener, Ontário, Canadá, que deu origem ao programa de

reconciliação vítima-ofensor (VORP), por meio do qual o objetivo era buscar

formas alternativas de tratar o crime com ênfase na cura dos relacionamentos

e não o contrário: a lei e punição. A partir de então, foram criados outros

programas de reconciliação vítima-ofensor restituição, primeiramente no

sistema criminal e depois expandido para o sistema de justiça da infância e

juventude.

Em meados de 1970 a prática de VORP foi introduzida nos Estados

Unidos, em Elkahart, Indiana, sob a condução de um dos maiores estudiosos

do assunto, Howard Zehr, que há mais de 40 anos vem trabalhando no

campo da justiça restaurativa. Com a publicação do livro “Trocando Lentes:

um novo olhar para o crime e a justiça” publicado em 1990, Howard Zehr

estruturou os fundamentos teóricos da Justiça Restaurativa. A partir de 1999

a ONU passou também a reconhecer oficialmente tal prática.

Anos mais tarde, por meio do projeto “Promovendo Práticas

Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, realizado no ano de 2004, o

ministério da justiça juntamente com o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD) introduziu o pensamento da Justiça Restaurativa
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no Brasil. Para isto, foram criados três projetos pilotos, sendo um deles no

estado de São Paulo, na vara da infância e da Juventude da comarca de São

Caetano, onde se criou o estatuto como projeto de Justiça e Educação,

trazendo assim a Justiça Restaurativa para o ambiente escolar. Na

sequência, a experiência se ampliou para outros municípios do estado de São

Paulo, sob o nome de Sistema de Proteção Escolar (SPEC), concebido pela

Secretaria Estadual de Educação (SEESP), para execução de um conjunto

de programas e projetos de prevenção à violência escolar.

Em 31 de maio de 2016, o Conselho Nacional de Justiça, a partir da

resolução CNJ nº 225/2016, instaurou a Política Pública Nacional de Justiça

Restaurativa no Brasil:
2. Atribuições do CNJ para a implementação da Política Pública
Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário –

Artigo 3º, Resolução CNJ nº 225/2016: compete ao Conselho
Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de promover
ações de incentivo à Justiça Restaurativa, para fins de instituir,
incentivar e disseminar um modelo de política pública de Justiça
Restaurativa no Brasil, a partir das diretrizes delineadas em tal
normativa, que implicam observância escorreita dos princípios e
dos valores restaurativos como orientadores, respeito à autonomia
dos Tribunais e aos contextos próprios de cada localidade, bem
como, articulação com os mais diversos setores da sociedade para
que o programa ou o projeto de Justiça Restaurativa seja resultado
de uma construção coletiva comunitária (BRASIL, 2016 p. 03).

As áreas de atuação da Justiça Restaurativa, no âmbito dos
Tribunais, são bem variadas: Infância e da Juventude, tanto
Infracional, como Protetiva e também Escolar; Criminal; Violência
Doméstica; Família, Cível, atuação preventiva e Administração
(BRASIL, 2016, p. 07).

O modelo de Justiça Restaurativa, vindo do judiciário, não está

centralizado no papel de punição do Estado, mas baseado no diálogo entre

os envolvidos no conflito. A Justiça Restaurativa, segundo o estudo de

Santos e Santos (2019), é um conceito em construção, com diferenciação da

mediação pois, não existe um árbitro que está para julgar e encontrar

soluções, mas, existe um coletivo voltado a auxiliar na seleção de caminhos

satisfatórios entre a vítima e ofensor.

Howard Zehr (1990), em seu livro trocando lentes, explica o que não

faz parte da Justiça Restaurativa, sendo os itens mais importantes

apresentados na tabela 1.
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Tabela 1. Aspectos que não se enquadram na Justiça Restaurativa.

O perdão e a reconciliação não são
objetivos da RJ

Porém, é algo que pode ocorrer

Não é um reviver a cena e apagar o
passado.

Mas visa ter relacionamentos mais
saudáveis, com a não perpetuação de
padrões de racismo e preconceito.

Não é uma panaceia ou um
substituto para o sistema judicial.

Seria no mínimo irreal que a justiça
restaurativa resolva todos os
problemas.

Não se contrapõe necessariamente
à justiça redistributiva.

Fonte: Adaptado do livro Justiça Restaurativa: Teoria e Prática de
Howard Zehr (1990).

A ideia de justiça restaurativa contempla ação coletiva e individual com

respeito e responsabilidade nos relacionamentos; atuando para reparar os

danos que foram causados pelos conflitos, na busca de ideais mais fraternas.
Portanto, na perspectiva restaurativa que ora se expressa, o que é
justo se revela nas ações que proporcionam o respeito, a
responsabilidade e o relacionamento entre os indivíduos em busca
de um ideal fraterno, contudo, quando algum fenômeno ocasionar o
inverso – desrespeito, irresponsabilidade e desunião – será
necessário um procedimento que tenha como objetivo restaurar a
eficácia dos princípios formadores da ideia de justiça enquanto
restaurativa, o que se denomina como prática restaurativa (MAIA,
2018 p. 7).

Então, compreende-se que a conceituação de justiça restaurativa se

baseia no uso do diálogo para resolução das situações que trazem

desequilíbrio na sociedade. Além do mais, para que a justiça restaurativa

tenha êxito em sua aplicação, é necessário que todos os envolvidos tenham

o compromisso de se responsabilizar por seus atos, caso contrário, a ideia de

viver em uma sociedade justa e equilibrada não ocorrerá.

A justiça restaurativa em qualquer instância que for aplicada, visa o

bem do coletivo como também, o bem-estar de cada pessoa envolvida nas

situações, tendo o objetivo de renovar e restaurar os relacionamentos, o que

resulta no processo de desenvolvimento humano e social.

Iniciada na esfera jurídica, os princípios da Justiça Restaurativa se
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espalharam para diversos campos da sociedade, ocorrendo consequente

abertura ao diálogo diante dos conflitos, tais como: conflitos escolares,

familiares, religiosos, raciais, de gênero e conflitos pós-guerra com registros

de genocídio. Estes são exemplos que permitem demonstrar o potencial de

transformação da justiça restaurativa, adicionado a possibilidade de ir além

do debate que se iniciou a partir da crítica ao atual sistema de justiça penal

(MAIA, 2018).

A justiça restaurativa quando aplicada no ambiente escolar tem por

finalidade trabalhar os conflitos por meio da cooperação e do uso da

linguagem não violenta, para que os envolvidos nas situações de conflitos

tenham voz e façam uso do diálogo e da ética como ferramentas de

pacificação. Para Schiling e Kowaleswki (2021), a aplicação da justiça

restaurativa tanto na escola quanto nos demais ambientes, sempre que

utilizada, deve ter o foco na responsabilidade pessoal de seus atos. O

diálogo deve ser usado na conscientização dos conflitos e na resolução dos

mesmos de maneira cordial.

Na escola tal prática vem sendo utilizada como forma de equilibrar a

convivência e os relacionamentos. Segundo Santos e Santos (2019).
A JR não tem o propósito de trazer reconciliação ou perdão entre a
vítima e ofensor, tampouco visa a redução ou reincidência dos
conflitos. É um modo coletivo de reequilibrar as relações, na forma
da convivência possível, a partir do coletivo, lidando com os
resultados atuais e futuros da ofensa e suas implicações, envolvendo
todos os interessados em solucionar o problema. Ela não se resume,
é uma concepção associada a um conjunto de valores. Por não ter
uma metodologia própria, pode se valer de procedimentos diversos,
desde que haja uma relação dialógica e voluntária na qual vítima,
ofensor e comunidade se encontram, com identificação das
necessidades de cada uma das partes. Neste processo, busca-se a
reinserção do ofensor na comunidade de origem, após o
reconhecimento de seu erro e assunção da responsabilidade pelas
consequências do ato cometido, buscando sanear o mal causado
(SANTOS e SANTOS, 2019 p. 142).

Freire define o diálogo como o principal responsável pelo encontro entre

os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo. De modo que, ao dizer

suas palavras, chamando ao mundo, os homens têm o poder de transformar o

diálogo, usando deste como o caminho para encontrar seu significado

enquanto homens; o diálogo é, pois, uma necessidade existencial (FREIRE,

1980, p.42).

Schiling e Kowaleswki, (2021) em seu estudo, afirmam que a justiça
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restaurativa no ambiente escolar é sinal de renovação e democratização do

ambiente escolar, por ser uma prática inserida no contexto da promoção dos

direitos humanos e no estatuto da criança e do adolescente. No ambiente

escolar e nos demais locais em que foi introduzida, aponta um caminho

inovador para a vivência de uma sociedade justa por se tratar de uma

ferramenta que utiliza do diálogo dentro da escola, nas variadas situações; o

seu objetivo é a reparação e restauração de danos aos vínculos escolares.

As práticas de justiça restaurativa podem ser usadas por qualquer

pessoa ou grupo, não importando a idade, já que são ferramentas para a

promoção de valores civilizatórios que contribuem para a efetivação de uma

cultura de paz (SANTOS, 202). A escola como local de convivência entre

várias pessoas, é ambiente de interação, aprendizagem e resolução de

conflitos.
Enquanto lugar de prática do diálogo e de troca, a escola tem o
papel de ser espaço de ensino, aprendizagem, valorização e cultivo
de uma comunicação ativa e construtiva na vida de toda a
comunidade escolar. Um lugar em que as pessoas escutam uma
as outras, falam e compartilham suas ideias, sentimentos e
interações. Um lugar onde os estudantes aprendem a fazer isso
com os professores e equipes que produzem junto com eles, e na
relação com o conhecimento, a relação pedagógica (SANTOS,
2021, p.94).

Nas escolas, tal prática pode contribuir para que ocorra a comunicação

não violenta entre seus membros, trazendo benefícios a curto, médio e longo

prazo, construindo uma cultura de paz e respeito, a medida que promove um

diálogo reflexivo, consciente e responsável.
O objetivo da utilização das técnicas restaurativas na escola é de
implantar uma metodologia voltada para a educação cidadã,
formando no educando um ser autônomo e capaz de se
responsabilizar por seus atos. Além disso, o uso das práticas
restaurativas é uma forma de prevenir a violência e a criminalidade,
de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes e de
construir uma comunidade pacífica, dentro do ambiente escolar
(LIMA, 2019, p.9).

A escola faz parte de um contexto socioeconômico, político e cultural,

devendo ser por excelência um local de fortalecimento dos vínculos, de

exercício da escuta, fala e vivência dos direitos. Neste contexto, o diálogo é a

ferramenta para que educandos expressem seus sentimentos, desejos,

dúvidas, dificuldades, conflitos e ainda percebam que rótulos e atitudes

preconceituosas são maléficos para as pessoas e para a sociedade como um
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todo.

Em seu estudo, Lima (2019) menciona que a inserção da justiça

restaurativa no ambiente escolar é uma forma de trazer para o interior dela a

educação em direitos humanos, sendo esta uma maneira de repensar os

conflitos. O mesmo estudo ainda assevera que pela importância das

instituições escolares, estas devem incluir na proposta pedagógica e

regimentos internos, fundamentos e técnicas que sejam pautados na justiça

restaurativa.

Sobre tal aspecto, o processo de mediação denota auto composição,

onde os educandos envolvidos falam sobre seus sentimentos com autonomia,

diálogo e empoderamento. Neste processo, o mediador desempenha o papel

de promover o diálogo sem julgar ou buscar a verdade. A seguir, são

apresentados alguns tipos de diálogos utilizados pelo mediador:

 Comunicação Não Violenta (CNV): Promoção do diálogo para que as

pessoas expressem suas necessidades e sentimentos, procurando a

garantia de igualdade e respeito.

 Fala e escuta ativa: Permite que todos os envolvidos nas situações

exponham suas versões e pontos de vista sobre a situação vivenciada,

permitindo que equipe a escolar faça planejamentos para organização

de situações futuras.

 Círculos da construção de paz: Todos os envolvidos são vistos com o

mesmo valor e dignidade, além de possuírem a oportunidade de falar e

escutar ativamente. Todos os envolvidos são chamados a se colocarem

no lugar dos outros. Os ciclos de construção de paz são conduzidos por

um mediador que tem a missão de ajudara resolver os conflitos.

6.1PRÁTICAS RESTAURATIVAS

6.1.1 Mediação

Entre as práticas restaurativas está a mediação que representa

instrumento usado constantemente no interior das escolas. Os profissionais

estão sempre mediando as aprendizagens dos educandos, mas também

existe muita mediação nas diversas relações sobretudo, nos momentos de
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conflitos. Conforme destaca Neves (2022):
A mediação escolar começa a ser conhecida por meio de projetos
pilotos, recentemente. Temos como exemplos: Programa de
Justiça Restaurativa em uma escola pública estadual de
Curitiba/PR — experiência publicada no livro Justiça Restaurativa
na Escola: aplicação e avaliação de programa, de autoria de Mayta
Lobo dos Santos e Paula Inez Cunha Gomide; e as Orientações da
Cartilha do MP/RJ — A Justiça Restaurativa no Ambiente Escolar
—, instaurando o novo paradigma e relatando esta nova realidade
da prática da mediação escolar (NEVES, 2022 p.7).

O papel do mediador escolar é criar estratégias que possibilitem a

todos os envolvidos a prática da escuta ativa, buscando a resolução do

conflito em que estão envolvidos. Essas estratégias devem levar os

educandos a se colocar no lugar do outro, ampliando a perspectiva de si e do

outro (NEVES, 2022). Os conflitos dentro da escola podem ser em

consequência de vivências diversas, nos ambientes familiares, da rua, virtual,

social e na própria escola. Por sua vez, a mediação realizada a partir da

comunicação oral auxilia os educandos a exporem os seus sentimentos,

desejos, pensamentos e ainda, exercerem a escuta ativa para o

desenvolvimento de relações saudáveis.
Os pais e/ou responsáveis assumem diversas posturas de
resistência a diálogos ou estabelecem, taxativamente, uma
dificuldade de comunicação. Muitas vezes, estes responsáveis, não
sabendo lidar com estas colocações, recorrem à escola, pedindo
auxílio para superar estes conflitos (NEVES, 2022 p.8).

Dentro do espaço escolar, a mediação ocorre por meio dos ciclos

restaurativos, que são organizados por três respectivas fases: 1) Pré Ciclo:

onde tratam-se os sentimentos que provocaram as desavenças; 2) Ciclo

Restaurativo: onde acontecem os diálogos entre os envolvidos e a elaboração

de acordos; e 3) Pós Ciclo: Onde há a averiguação se todos estão cumprindo

a sua devida parte no acordo.

Parece interessante pensar em um novo paradigma de educação, onde

sejam trabalhados os problemas de indisciplina e conflitos entre os educandos,

não como erro a ser punido, mas para que os erros sejam oportunidade para

que os educandos se expressem e tenham relações mais saudáveis.

6.1.2 Comunicação não violenta

A comunicação de maneira não violenta envolve o exercício de falar e
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escutar. Ademais, tal exercício representa possibilidade de conexão consigo

mesmo e com os outros, abrindo procedente para a reflexão acerca de atos

próprios e pensamentos conscientes (ROSENBERG, 2006).

A base da comunicação não violenta, de acordo com Rosenberg

(2006), é tentar perceber os próprios sentimentos e desejos, e desta forma

refletir sobre as reações. Para isto, as pessoas devem ser sinceras e

honestas para consigo mesmas, com seus sentimentos, além de

desempenharem empatia, respeito e atenção com o próximo. O autor propõe

quatro elementos que na comunicação pode ajudar o diálogo a ser mais

saudável e, portanto, uma comunicação não violenta, sendo eles:
Observação: Fazer observações sobre as ações ou falas das
pessoas que estão nos incomodando ou gerando conflitos, em uma
discussão, por exemplo. É importante que essas observações
sejam baseadas em fatos, e não em nossas interpretações acerca
do que a pessoa quais dizer com suas atitudes, mas sim, o que de
fato ela fez ou falou.
Sentimento: É preciso entender qual sentimento a situação
desperta. É importante nomear o que se sente, por exemplo, mágoa,
medo, felicidade, raiva entre outros.
Necessidade: A partir da compreensão de qual sentimento foi
despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão
ligadas a ele.
Pedido: Depois de entendermos melhor o que precisamos, podemos
fazer ao outro um pedido claro para que nossas necessidades
sejam atendidas (ROSENBERG, 2006 p.50).

O objetivo da comunicação não violenta é tentar encontrar formas de

comunicação efetiva em que todos os envolvidos tenham suas necessidades

atendidas, identificando o que estão sentindo e não emitindo julgamentos

contra outrem.

No entanto, é necessário que as equipes escolares e educadores,

tenham práticas pedagógicas capazes de contemplar a socialização entre os

educandos, e saiam da esfera da educação onde os alunos não têm voz na

escola e vivem a ditadura do “silêncio, porque é assim” pois, desta forma a

própria escola estaria praticando e disseminando a comunicação violenta em

seu espaço.

6.2 CICLOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ E ASSEMBLEIAS

ESCOLARES

Os ciclos de construção da paz são momentos de diálogos onde todos
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são vistos como iguais, podendo expressar seus sentimentos e as realidades

na qual vivem. Os ciclos possibilitam que os seus membros compartilhem o

que têm de melhor, mostrando capacidades e potencialidades, ao mesmo

tempo que interpretam e compreendem a realidade na qual estão inseridos.

Dentro da escola tais práticas tornam os alunos não apenas protagonistas,

mas também responsáveis por resolver os conflitos em harmonia (SANTOS,

2021).
[...] a horizontalidade proposta pelos círculos de paz, baseada na
reciprocidade da escuta e do diálogo, cria um sentimento de
pertencimento e de importância para todas as pessoas
participantes. No ambiente escolar, tal proposta pode corresponder
ao rompimento do paradigma meramente punitivista e
verticalizando. Na concepção das práticas restaurativas na escola,
a prática dos Ciclos de Construção de Paz apresenta -se como um
processo em que se reconhece que todos precisam de ajuda e que,
auxiliando os outros, estamos, ao mesmo tempo, ajudando a nós
mesmo (SANTOS, 2021, p.101).

Nesta proposta, deciclos restaurativos de construção da paz, destacam-

se as assembleias escolares, que se baseiam no fundamento da

ancestralidade indígena, pautada no pensamento de que somos socialmente

e humanamente dependentes, resultando em um impacto nas organizações.

Além disso, as assembleias escolares representam momentos institucionais

coletivos onde professores e alunos se reúnem para refletir, promovendo a

tomada de consciência individual no grupo e, ao mesmo tempo, organizando o

que é oportuno para todos os envolvidos (ARAÚJO, 2015). Isto permite

trabalhar o diálogo e a construção de valores dentro do espaço escolar,

conforme menciona Araújo (2015):
Além de ser um espaço para a elaboração e reelaboração
constante das regras que regulam a convivência escolar, as
assembleias propiciam momentos para o diálogo, a negociação e o
encaminhamento de soluções dos conflitos cotidianos. Dessa
maneira, contribuem para a construção de capacidades psicomorais
essenciais ao processo de construção de valores e atitudes éticas”
(ARAUJO, 2015, p.118).

As assembleias escolares permitem aos docentes conhecerem melhor

seus alunos, e ao mesmo tempo compartilharem com a classe a

responsabilidade da disciplina e organização da sala de aula, sendo

instrumentos de participação social ativa, que incentivam o protagonismo e a

construção de valores como: igualdade, equidade e respeito ao outro

(ARAUJO, 2005).
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Segundo o estudo de Neves (2022), os ciclos de construção de paz,

como a realização das assembleias escolares, permitem que todos os

educandos que estão participando estejam em igualdade e com o mesmo

valor em dignidade. Todos têm a possibilidade de falar e escutar de maneira

ativa, e são chamados a se colocarem no lugar do outro.
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Mantovani (2016) assevera que os momentos de assembleia escolar

podem também ser tempo para negociações e encaminhamentos, para

encontrar soluções sobre problemas do cotidiano, onde coletivamente os

educandos e educadores tomam decisões acerca do ambiente escolar de

forma a contemplar toda a comunidade. As assembleias escolares

possibilitam que seja fomentado nas unidades escolares a empatia, a

cooperação, o autoconhecimento, a responsabilidade, a comunicação e o

exercício da cidadania.

Segundo Araújo (2015), as assembleias escolares podem ser dividias

em três tipos:

a)Assembleias de docente: trata-se de reuniões conhecidas

como conselho de ano, de planejamento e re planejamento,

onde são abordados assuntos relacionados as funcionalidades

da escola e da vida escolar dos discentes.

b)Assembleias de escola: em alguns lugares são chamados de

conselho de escola. Trata de temas relacionados à comunidade

escolar, onde são tomadas decisões em conjunto para a

melhoria das instituições.

c)Assembleias de classe: contempla os momentos de diálogo

entre os discentes e docentes da própria turma, para que sejam

refletidos temas importantes para aquele grupo, seja em relação

ao comportamento, disciplina ou conflitos interpessoais.

As assembleias escolares/de classe podem ser organizadas seguindo

os seguintes passos: 1) Organização planejada para que todos os

participantes estejam no mesmo campo de visão; 2) Cerimônia de abertura,

onde são repassadas as regras do momento da assembleia e retomados os

trabalhos da assembleia anterior; e 3) Inicio do diálogo e início da vivência da

metodologia proposta (SILVEIRA, VEIGA, SILVA e BOCHENEM, 2020).

A organização das assembleias de classe deve acontecer para que

haja a possibilidade de todos falarem em nível de igualdade e vivenciarem o

exercício da alteridade, se colocando no lugar do outro com empatia e

expressando suas opiniões de maneira respeitosa.
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7. A PRÁTICA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM UMA
ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR PAULISTA

O atual capítulo trata da apresentação dos resultados obtidos a partir da

metodologia aplicada, correspondendo a descrição dos dados coletados

durante a pesquisa de campo. A apresentação dos achados será realizada em

três tópicos, sendo o primeiro relativo às observações referentes aos

participantes durante as assembleias escolares; o segundo relativo às

entrevistas individuais com as gestoras das assembleias; e o terceiro relativo à

entrevista com o grupo focal.

7.1OBSERVAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS ESCOLARES DO 5° ANO

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, foram

realizadas observações nas assembleias do 5º ano da escola selecionada,

na qual a equipe gestora, sendo a diretora e orientadora educacional,

implantaram as assembleias escolares para trabalhar problemas

interpessoais.

Segundo as gestoras entrevistadas, o projeto surgiu pela necessidade

de se trabalhar os diversos conflitos dentro e fora da sala de aula pois, tanto

em conselho de ano quanto nas diversas reclamações de pais, as

observações coletadas levaram a equipe a buscar outras formas de resolver

as situações envolvendo os alunos e com isso, estimular o protagonismo

infanto-juvenil, dividindo com os alunos as responsabilidades pela busca de

um ambiente mais harmônico.

Diante da visão de educação participativa e cidadã, é importante que

os alunos tenham a oportunidade de falar e de serem ouvidos, de modo que

a vivência prática ofertada por meio das assembleias escolares viabiliza que

os alunos desenvolvam mecanismos para se pronunciar de forma respeitosa

diante de qualquer situação.

De acordo com o Plano Municipal da Assistência Social da cidade

onde a pesquisa ocorreu (2018-2021), a escola estudada está localizada na

área de maior índice de vulnerabilidade e risco social, sendo a 2ª região mais
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populosa da cidade. Indicadores demonstram a existência de grande

concentração de trabalho infantil no local e além disso, o território é marcado

por elevada prevalência de casos de violência doméstica e tráfico de drogas

(PMAS, p.52)

A escola em questão foi escolhida para ser o objeto de estudo da

pesquisa exatamente por estar em uma região vulnerável e mesmo assim ter

um projeto de participação ativa envolvendo os alunos para que estes

busquem novas formas de viver, sem o uso das violências.

No que se refere ao período, as assembleias observadas

aconteceram todas as quartas-feiras, porém, houve duas mudanças de datas

em razão à presença de feriados. Nestes dias, a pesquisadora foi

previamente avisada pela equipe responsável e as assembleias foram

antecipadas para a terça feira. As assembleias aconteceram sempre no início

das aulas e tinham uma duração média de 40 minutos. Toda dinâmica das

assembleias acontecia dentro da sala de aula, onde os participantes se

sentavam todas as vezes em círculo sendo que algumas vezes sentavam no

chão, outras vezes nas próprias cadeiras.

Ao iniciar cada assembleia, as educadoras relembravam as regras,

que todos deveriam seguir, sendo elas:

 Cada um tem a sua vez de falar;

 Somente se fala de quem está presente;

 O que fala na assembleia fica na assembleia;

 Pode falar o que se sente, sem agredir ou acusar o outro.

No total, foram observadas 10 assembleias na turma do 5º ano, onde

as temáticas trabalhadas foram diferentes de acordo com as necessidades

da turma. Durante as observações realizadas nas assembleias, pode-se

notar que houve um consenso final entre os alunos, porém este fato não

ocorreu todas as vezes. Para facilitar a análise dos diários de campo foi

construído um quadro com dados sobre as assembleias, apresentados a

seguir.

Quadro 1. Informações das assembleias observadas.
Tema da

assembleia
Data Duração Desfecho

consensual
Sem

desfecho
Pontos

observados
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Os alunos
que se
socaram na
saída da
escola

05/10 42
minutos

X Violência física
e verbal
Bullying
Importância do
diálogo e o
respeito ao
outro.

Alunos que
levaram
objetos não
escolares
para a
escola
(Energético)
.

11/10
*

37
minutos

X Importância da
vida.
Ilegalidade
Projeção para o
futuro.
Fofocas
Respeito ao
próximo

Mentiras.
Alunos que
falaram
inverdades
sobre a
professora
para a
família.

19/10 43
minutos

X Agressões
Verbal,
Bullying
Gestão de sala
de aula.
Dificuldades de
comunicação.
Respeito ao
outro.

Influê
ncia das
famílias no
ambiente
escolar de
forma
negativa.

26/10 36
minutos

X Violências
externas a
escola.
Violência verbal.
Falta de
comunicação.
Cultura de paz.

Necessidad
e de fazer
lições de
casa.

01/11
*

27
minutos

X Gestão de sala
de aula.
Falta de apoio
das famílias
Projeção para o
futuro.

Problemas
de falta,
todas as
segunda e
sexta-feira

09/11 32
minutos

x Falta de
projeção para o
futuro.
Falta de
compromisso.
Falta de apoio
das famílias.
Falta de
credibilidade na
educação.
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Pegar os
lanches dos
outros.

16/11 37
minutos

Falta de
respeito.
Bullying
Situações de
pobreza familiar.
Empatia

Problemas
de gestão
de aula.

23/11 41
minutos

X Falta de respeito
entre
professores e
aluno.
Falta respeito
entre os alunos.
Falta de visão
da necessidade
da educação
escolar.
Violências
simbólicas
Problemas de
didática.
Necessidade de
diálogo.
Empatia

Problemas
interpessoai
s entre as
meninas-
“Ela não
quer ser
minha
amiga.”

30/11 43
minutos

X Violência
Verbais
Preconceito
Racismo
Bullying
Empatia

Melhorias
na escola;
alunos
solicitaram a
diretora a
limpeza dos
banheiros
da escola

07/12 28
minutos

X Estrutura das
escolas.
Sistema de
direito e deveres
dos cidadãos.

Fonte: Dados coletados pela autora, 2023. *A data foi antecipada devido a

presença de feriados.

Foram selecionadas quatro situações observadas durante as

assembleias acompanhadas, porque estas revelaram diferentes situações de

conflitos que aconteceram e foram discutidos no momento dos encontros,
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Ocorreu no dia anterior da assembleia, na saída da escola.

Os alunos reportaram que estando em fila, quase chegando perto do portão

os alunos A e D, trocaram soco e a professora responsável não tinha sequer

notado, demodoqueoutro funcionário separou a briga e conteve osalunos.

Resultado: A mãe do aluno D, foi na direção da escola no mesmo dia, relatou

a versão do filho, e cobrou de forma inflexível que a direção tomasse

providencias com o aluno A pois, o mesmo sempre causava confusões com

outros alunos.

No dia seguinte a mãe do aluno A foi na direção pedir providências em relação

ao aluno D pois, este tinha dado um soco em seu filho que chegou em casa

machucado.

entre os educandos e mediadores, sendo elas: 1ª situação) denota cenário de

conflitos com agressão física entre os alunos; 2ª situação) envolveu além dos

alunos a influência das famílias no ambiente escolar de forma negativa; 3ª

situação) caracterizada por trazer problemas de gestão de sala de aula,

demonstrando como a prática da assembleia escolar desenvolve nos alunos

a autonomia para levantar questões de ordem coletiva e de disciplina

partilhada entre docentes e discentes; e a 4ª situação) que além de

comprovar a autonomia dos alunos, por meio de conversa sobre os conflitos

que acontecem dentro da instituição escolar, com situações que envolveram

outras turmas da escola, os alunos usaram do seu direito de falar para fazer

solicitações à direção escolar de melhorias na escola, pensando no bem de

todos. A seguir cada uma das mencionadas situações são descritas em

detalhes.

1ª Situação

No dia da assembleia escolar/de classe que ocorreu logo após o

episódio relatado, foi visível que o encontro já se iniciou com tensão, de

modo que nenhum dos alunos envolvidos estava disposto a falar, então a

mediadora da situação, iniciou o círculo restaurativo. Durante a fala, os

alunos e envolvidos se sentiram confortáveis para reportar os seus

respectivos pontos de vista, e acordaram de ao menos se respeitarem, visto

que amigos ambos se negaram a ser.
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Os círculos da construção de paz têm exatamente esta característica,

voltada a encontrar um modo de convivência pacífica e respeitosa pois, a

convivência precisa ao menos ser harmoniosa. O diálogo nesta situação não

tem a pretensão de fazer com que os alunos A e D se tornem os melhores

amigos, mas ensinar a ambos que as diferenças existem, porém, na presença

destas, deve haver respeito mútuo. Concordando tal pressuposto, Santos

(2021) afirma que:

É a chance de mostrar todas as suas capacidades de interpretar e
compreender o mundo que o cerca. Os círculos ajudam a
compreender a necessidade de pertencimento e a necessidade de
autonomia; ajudam a entender a si próprio e ao outro. O processo
circular encoraja os participantes a desacelerarem e a estarem
presentes com eles mesmo e com os outros. O círculo acolhe
emoções e realidades difíceis, ao mesmo tempo em que mantém
um sentido de possibilidades positivas (SANTOS, 2021, p.101).

O papel do mediador/facilitador, nas situações em que os sentimentos

ainda estão muito intensos diante da gravidade do conflito vivido, se torna

essencial, pois este terceiro tem a missão de estimular o diálogo e a

comunicação não violenta, por meio da qual os envolvidos consigam ouvir o

ponto de vista do outro, refletir sobre as suas ações e pensamentos,

chegando a possível resolução da questão de forma pacífica.

Neves (2022) afirma que o mediador deve impulsionar a postura

colaborativa e inclusiva, para que ocorra a construção do diálogo e a escuta

ativa com vistas a estabelecer a paz.

No caso da 1° situação descrita, a mediadora interveio por meio da

seguinte frase: “A e D vocês sempre foram os melhores amigos desde a Fase I.

Vamos tentar resolver essa situação, quem gostaria de falar primeiro?”. Após

um breve momento de silêncio, o aluno D inicia o diálogo: “Eu não suporto

este moleque, intrometido. Ele fica mexendo comigo, não quero nem papo”.

Ao que na sequência o aluno A respondeu: “O D fica com raiva porque eu sou

o melhor aluno da turma, é mentira que eu fico mexendo com ele”. Neste

momento, outra aluna externa a briga interrompeu dizendo: “O A mexe com

todo mundo, fica colocando apelido em todo mundo, ele se acha”. Ao que a

mediadora respondeu: “A o que você tem a dizer sobre as falas dos seus

amigos? Porque assim não podemos ficar!”. Então, o aluno A responde: “Eu

sou assim mesmo, mas eu reconheço, preciso melhorar, D você me desculpa,
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O mediador inicia a assembleia da turma com a seguinte frase: “Pessoal, está

tendo várias reclamações de pais desta turma, falando que tem alunos

resolvendo as situações com tapas, e aí o que vocês acham?

Aluna T responde: “É sempre o A que fala demais e nós não aguentamos

mais a chatice deste moleque. Ele mexe comigo, e o meu pai falou pra eu dá

na cara deste imbecil, idiota, e agora eu bato na cara dele”.

T você me desculpa”. Então o aluno D diz: “Posso até te desculpar, mas não

quero mais papo. Você no seu canto e eu no meu”. A seguir, a aluna T

acrescenta: “A não quero que você fique me chamando de * e nem de *,

mais.” E ouve do aluno A: “Desculpa!”. Para finalizar, o aluno D diz: “Não

quero papo com este cara. Não vou brigar mais se ele não me encher. Eu

respeito ele me respeita”. Logo, a mediadora tenta concluir: “Meninos,

precisamos viver bem e tranquilos, pensem bem, não precisa viver beijando

mas, precisa respeitar, fazendo com o outro, o que desejamos que façam

conosco. Vamos encerrar por aqui, mas vamos continuar esta conversa na

próxima assembleia. Mas D e A, como vocês se agrediram vão ter de assinar

a advertência de acordo com o regimento escolar”.

Apesar do trabalho das assembleias, é evidente uma falha do sistema

pois, não é um trabalho que consta no projeto político pedagógico da escola

e portanto, ainda nota-se limitação relacionada a cultura da punição para

resolução dos conflitos.

2ª Situação

Na sequência ao breve trecho exposto, outras falas que envolviam o

aluno A foram expostas, fazendo com que a mediadora trouxesse para o

grupo a seguinte reflexão: “Pessoal, podemos resolver as coisas com

xingamentos e agressões, ou podemos resolver as coisas de outra forma?”.

Ao que o aluno G respondeu: “Ontem conversamos sobre a história da raposa

e o tucano, para usar a conversa para consertar as coisas. Acho que o que

está acontecendo é que o A não pensa como a gente se sente, que ele chama

a gente de burro, ceguinho... E nós não conseguimos falar com ele que isto
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Logo no começo da assembleia a aluna P reporta uma opinião a respeito de

sua turma: “Acho que o julgamento em nossa turma está demais”. Ao que a

mediadora responde: “Por que P você acha isto? O que te incomoda?” A

aluno P então responde: “Quando a professora manda a gente ler alto, e

alguém erra, tem gente que fica rindo ou fica lendo na frente do leitor e depois

fica zoando a pessoa. Tudo é julgamento, por isto tem briga e xingamento”.

nos magoa”. Ainda, o aluno M complementa para mediadora: “Dona T, ainda

bem que a gente conversa aqui na assembleia, porque aqui a gente pode falar

o que incomoda”.

Na sequência, a mediadora diz: “Vamos fazer um combinado essa

semana. Vamos fazer o compromisso de não chamar ninguém por apelido,

mas somente pelo nome. Quem concorda?” Todos os alunos levantaram as

mãos concordando e a assembleia deste dia se encerrou.

Nota-se que a sociedade brasileira na atualidade, muitas vezes têm

resolvido as situações conflitosas de maneira violenta, e está mesma violência

tem entrado na escola, por diversas portas, inclusive pela fala que vem de

casa.

Abramovay e Rua (2003) afirmam que romper a violência dentro da

escola é uma tarefa importante pois, famílias e sociedade precisam saber

que a escola é um lugar de aprendizagem, de ética, de comunicação e de

diálogo, ao contrário de ser um lugar onde a violência acontece e se propaga.

Acredita-se que a escola precisa criar parcerias com as famílias,

momentos onde possam expor que o papel da escola não cabe mais a

cultura da punição e da violência, que mesmo que a atual sociedade esteja

polarizada pelas várias disputas, o caminho do diálogo, do respeito a opinião

do outro, respeito ao corpo do outro é regra de ouro para que a sociedade se

desenvolva e cresça.

3ª Situação

Na sequência ao trecho exposto, o diálogo prossegue. Assim, em meio

as falas, a aluna L menciona: “Quero falar para o F que eu não gosto quando

você enche o meu saco, me incomoda”. A mediadora então responde: “Você
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Neste dia ocorreu o “Dia de caixa... Eu critico; Eu sugiro; Eu felicito”.

A assembleia deste dia ocorreu a partir das caixas de sugestões, por se

tratar do final do ano. Assim, durante duas semanas as caixas ficaram no

fundo da sala de aula para que os educandos pudessem escrever o que

desejassem. Neste dia, as mediadoras abriram junto com os alunos as caixas

e todos os alunos que desejavam realizaram comentários que julgaram

pertinentes.

precisa falar com o F e aluna L complementa: “É chato, isto me incomoda”.

Diante disso, o aluno F responde: “Desculpa aí. Vou melhorar”. Então a

mediadora complementa: “Mas você quer a amizade dele?”. Ao que a aluna L

diz: “Quero sim”. Aluno F: “Valeu!”. A seguir, o diálogo segue com a fala da

aluna P: “Acho que o julgamento em nossa turma está demais. Quando a

professora manda a gente ler alto, e alguém erra, tem gente, que fica rindo, ou

fica lendo na frente do leitor e depois fica zoando a pessoa. Tudo é julgamento,

por isto tem briga e xingamento”. Coro de alunos: “É verdade...”. Então, a

mediadora segue: “E como a gente pode resolver isto, porque estou vendo que

é uma reclamação de muitos”.

O silêncio predomina o ambiente por instantes. Até que a mediadora

continua: “O que podemos fazer?”. Ao que o aluno C responde: “Uma nova

regra de combinado”. Mediadora: “Como podemos estabelecer este novo

combinado?” Aluna K: “No momento da leitura, favor não conversar”. Aluno L:

“Respeitar a leitura de todos”. Aluno J: “Não interromper a explicação dos

professores”. Mediadora: “Todos concordam?”. Coro: “Sim”. Mediadora: “Então

vamos registrar esta nova regra e na próxima assembleia faremos a avaliação

dela”.

A partir do diálogo transcrito, é notório que as assembleias mostram sua

importância pois, são momentos onde os alunos expressam suas emoções,

mesmo que por acontecimentos pequenos aos olhos de muitos.

Adicionalmente, vale destacar que todos os educandos têm o direito

assegurado por lei de aprender, porém as relações dentro das salas de aulas,

por meio de várias linguagens simbólicas, podem eventualmente trazer

sentimentos e emoções, compatíveis a barreiras para o aprendizado dos

alunos, e o diálogo sobre estes tipos de situações trazem frutos positivos, para

que possam expor o que pensam, criar combinados na turma, favorecendo as

relações e a convivência saudável.

4ª Situação
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A seguir, a mediadora iniciou a assembleia fazendo a leitura da caixa

“eu critico”. Depois abriu a palavra para os alunos expressarem seus

pensamentos, ao que a aluna L disse: “Não precisa da dona. Maísa entrar no

banheiro, só ficar na porta, porque eu jávi as meninas desperdiçando sabonete,

elas vão lá no parquinho, suja o pé de barro entra no banheiro e faz aquela

lambuzeira”. E a aluna P complementa: “Elas acham que são pequeninhas e

faz coco no chão”. Aluna MF: “É verdade... nossa o banheiro está sendo usado

de forma errada”. Na sequência, a mediadora acrescenta: “Vamos conversar

mais com as crianças pequenas, e fazer um trabalho mais atento sobre isto.

Priorizamos a segurança da escola, por isso a diretoria fica aberta. Alguém

deseja comentar?”. A mediadora ainda diz: “Está escrito aluno P eu te felicito.

Mais não disse o que”.

A turma então aplaude e a mediadora continua a leitura das mensagens:

“Eu felicito a minha amiga Paola - Mas também não tem assinatura - Gosto

muito da minha turma dou os parabéns para todos. Alguém gostaria de felicitar

algum amigo ao vivo?”. Então o aluno P pede a palavra: “quero felicitar a L, ela

é sempre amiga e responsável” Aluno JP segue: “Eu quero felicitar o F”. Aluno

F: “Ainda bem, pensei que seria só bucha”. Turma: “Risos”. Aluno JP: “Gosto

muito do F, sempre me ajuda, é amigo de toda sala, traz felicidade para a sala”.

Ao que a mediadora menciona: “Ah! Você F é um bom companheiro e seus

amigos sabem disso, você recebe muitas sugestões de mudanças, mas

também é um dos alunos mais felicitados da turma. Fico muito feliz porque

desde o 2º ano, a gente conversa lá na minha sala, mas agora no 5º ano,

percebo as suas mudanças, seu crescimento, por este motivo quero te felicitar

também. Eu quero felicitar toda essa turma linda”. Turma em coro: “É verdade”.

Na caixa de sugestões e de críticas, os alunos levantaram problemas

relacionados à estrutura da escola como por exemplo: a limpeza dos

banheiros; a segurança; a atenção com os alunos menores nos momentos de

banheiro; e cobraram ações da diretora que estava presente no momento.

Além disso, o clima da turma era de comunicação e aceitação da

opinião dos demais, o que demostra a capacidade de dialogar e estabelecer

prioridades coletivas, ou seja, o exercício da razão pública, aspecto trazido

por Sen (2010) como fundamental nos processos de desenvolvimento. A
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seguir serão apresentadas imagens relativas à 4ª situação descrita nas

assembleias do 5º ano, quando aconteceu a dinâmica das caixas de

sugestão.

Figura 1. Aluno pedindo maior segurança na escola.

Fonte: Dados coletados pela autora, 2023.

Figura 2. Aluno relatando um problema que acontece no banheiro masculino.

Fonte: Dados coletados pela autora, 2023.
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Figura 3. Alunos colocando seu recado dentro da caixa de felicitação.

Fonte: Dados coletados pela autora, 2023



64

Figura 4. Aluno criticando a infraestrutura da escola que não está funcionando

Fonte: Dados coletados pela autora, 2023.
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7.2. ENTREVISTAS COM AS GESTORAS

Neste tópico serão transcritas as entrevistas realizadas com a gestora

da escola analisada. Assim, a primeira entrevista foi realizada com a gestora L,

que é uma mulher de 45 anos, com atuação nomagistério escolar há cerca de

15 anos, sendo professora efetiva na rede municipal na cidade da escola

investigada. No ano de execução da coleta de aula, a gestora se encontrava

trabalhando fora da sala de aula, atuando na função de diretora escolar.

A segunda participante, entrevistada K, tinha 41 anos e era efetiva na

rede municipal, também da mesma cidade, como orientadora educacional há

cerca de 10 anos, já tendo atuado anteriormente em sala de aula como

professora por 9 anos. Conforme mencionado na metodologia, ambas as

entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro padronizado.

Após diversas leituras e análises das entrevistas realizadas com as

gestoras da escola envolvida no projeto das assembleias escolares e

mediação de conflito, foram destacados alguns aspectos importantes,

transcritos no quadro 2, e alocados em categorias de análise.
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Quadro 2. Transcrição das entrevistas realizadas com as gestoras.

Pergunta Resposta da entrevista
com L

Resposta da entrevista
com K

Quais os conflitos

mais comuns

nesta escola?

Os conflitos na escola

frequentemente

acontecem entre os

próprios alunos. Às vezes

são discussões pontuais,

mas em muitos casos

ocorre a prática de

bullying.

Relacionamentos

interpessoais, fofocas,

subtração de item de

outras pessoas, negativa

na realização de atividades

propostas, professores que

não sabem lidar com

conflitos, disputa de ego

entre funcionários,

dificuldade em lidar com

hierarquia, dificuldade no

cumprimento de regras de

convivência entre alunos e

famílias.

Você já

presenciou

alguma situação

de conflito dentro

da escola em que

não sabia como

proceder?

Sim, muitas e em várias

situações. Foi por esse

motivo a busca de

técnicas para resolver

soluções para conflitos

escolares.

Sim, na subtração de item

alheio (furto/ roubo).

Devido à faixa etária (de 4

a 10 anos), há uma

dificuldade em lidar com

esse assunto, devido à

falta de apoio de órgãos

maiores. Porém, sempre

foi encontrada uma

estratégia para resolver.

Como e quando

você conheceu a

técnica da

Conheci a assembleia

Escolar em 2010 na

Instituição de Ensino

A técnica da assembleia

escolar foi apresenta em

um evento chamado Boas
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assembleia

escolar e

mediação de

conflitos?

Particular de uma cidade

do interior de São Paulo,

que se fundamenta nas

ideias da antroposofia

desenvolvidas por Rudolf

Steiner. Eram

organizadas para nós

professores, para turmas

ou para toda a escola,

com o objetivo de falar

das questões pertinentes

para melhorar o trabalho

e a convivência escolar.

Práticas Pedagógicas, em

2017, por profissionais da

educação que já aplicavam

na escola em que

trabalhavam. A mediação

de conflitos foi conhecida

em 2016, após vários

estudos para

aperfeiçoamento

profissional e também

através de formação

pedagógica em 2020.

O que as

assembleias

escolares

modificaram na

sua prática

pedagógica?

As assembleias

promovem momentos de

diálogo e negociação

para encontrar soluções

coletivamente.

Lidar com o tempo e as

emoções foi o que mais

impactou positivamente na

minha prática. A arte de

ouvir e ser ouvido sem

julgamento e a iniciativa de

querer resolver aquele

conflito gerado também

agregaram muito.

Você percebe

alguma mudança

nas turmas de

alunos desde a

prática das

assembleias?

Sim, as mudanças

aparecem, mas não na

primeira semana. Aos

poucos eles aprendem a

respeitar os colegas e

professores, colocam

aquilo que sentem, o que

acham na hora certa e

também nos dão a

oportunidade de ouvi-los

e começar a entender o

Os alunos ficaram mais

atentos no saber ouvir o

outro e validar os

sentimentos apresentados,

trabalhar a empatia em

todas as situações,

aumentar o repertório dos

alunos e ainda resolver o

assunto levantado sem

levar a consequências que

possam levar ao



68

lado deles. arrependimento. As

assembleias escolares são

importantes, acima de

tudo, para mostrar que

todos merecem ser

ouvidos e que podemos

errar porque somos seres

humanos falíveis.

Quais as

dificuldades que

encontram para

realizar e verificar

os efeitos das

práticas da

assembleia

escolar?

As assembleias

promovem construção de

competência, para que

ocorra com êxito é

preciso constância na

rotina escolar. Talvez a

maior dificuldade seja

como começar, como

organizar e fazer com

que os alunos entendam

que não é culpar o outro

e sim buscar melhoria no

ambiente escolar.

O tempo é o maior

empecilho para alcançar a

excelência do trabalho.

Muitas vezes, na escola,

agimos na urgência e na

emergência e o trabalho

preventivo acaba ficando

prejudicado devido a isso.

Fonte: Dados coletados pela autora, 2023.

Na sequência são apresentadas análises das entrevistas realizadas

com as gestoras.

Categoria de análise 1: Conflitos mais recorrentes na escola

De acordo com a entrevista realizada com as gestoras responsáveis

pela aplicação do projeto de assembleia escolar e resolução de conflitos,

observou-se que os conflitos mais recorrentes na escola são o bullying entre

os alunos, as fofocas, subtração de itens de outrem e dificuldade nos

relacionamentos pessoais interpessoais. Foram destacados também alguns

aspectos em relação as demais relações dentro da escola como por exemplo

professores que não sabem lidar com os conflitos em sala de aula, disputa de
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ego entre funcionários, dificuldade de funcionários e professores em lidar

com a hierarquia no espaço escolar e dificuldades relativas ao cumprimento

de regras.

Categoria de análise 2: Vivências de conflitos difíceis

As gestoras responsáveis pela aplicação do projeto, trouxeram em

entrevista que já passaram por várias situações delicadas e difíceis de

resolver dentro do espaço escolar, e por conta destas situações resolveram

procurar técnicas que possibilitassem a resolução dos conflitos de forma

educativa. A entrevistada K trouxe uma situação na qual uma criança na faixa

etária de 4 à 12 anos, subtraía objetos dentro da escola, para a entrevistada

está situação foi muito desafiadora de resolver, visto que em sua opinião,

falta apoio de órgãos externos competentes e multidisciplinares á escola,

para colaborar em situações como esta.

Categoria de análise 3: História da assunção da metodologia
Assembleia Escolar na escola estudada.

A entrevistada L, reporta que conheceu a metodologia das

assembleias escolares no ano de 2010 em uma Instituição escolar da rede

particular em uma cidade do estado de São Paulo, ao qual era fundamentava

nas ideias da antroposofia desenvolvidas pelo estudioso Rudolf Steiner. A

este respeito, a entrevista complementa que tais assembleias: “Eram

organizadas para nós professores, para turmas ou para toda a escola, com o

objetivo de falar das questões pertinentes para melhorar o trabalho e a

convivência escolar”.

Já a entrevistada K conheceu a técnica da assembleia escolar em um

evento chamado Boas Práticas, no ano de 2017, onde profissionais da

educação que já aplicavam o método em suas escolas, socializaram os

resultados que estavam tendo em suas unidades escolares. Já a mediação

de conflitos foi conhecida por ela em 2020, após vários estudos de

aperfeiçoamento profissional.

Categoria de análise 4: Resultados da utilização da técnica
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assembleia escolar

As entrevistadas trouxeram que as suas práticas pedagógicas foram

modificadas principalmente no uso do diálogo para resolver as questões

relativas aos conflitos em sala de aula, tanto em questões particulares como

em questões coletivas. Uma das entrevistadas relatou observar mudança nas

atitudes dos alunos com o decorrer do tempo pois, os alunos passaram a

conseguirem aos poucos, se colocar diante das situações e ao mesmo tempo,

demonstrar empatia ao expor o que pensam e sentem por meio do diálogo.

A este respeito, a entrevistada L complementou que: “As mudanças

aparecem, mas não na primeira semana. Aos poucos eles aprendem a

respeitar os colegas e professores, colocam aquilo que sentem, o que acham

na hora certa e também nos dão a oportunidade de ouvi-los e começar a

entender o lado deles”. Sobre o mesmo ponto, a entrevistada K mencionou

que: “Lidar com o tempo e as emoções foi o que mais impactou

positivamente na minha prática. A arte de ouvir e ser ouvido sem julgamento

e a iniciativa de querer resolver aquele conflito gerado também agregaram

muito”.

Categoria de análise 5: Dificuldades encontradas para realizar e
verificar os efeitos das assembleias escolar.

As entrevistadas apontaram que a organização das assembleias é um

dos desafios da prática pedagógica pois, leva um tempo até que os alunos

compreendam que não se trata de culpar o outro, mas tentar refletir ações

próprias para encontrarem soluções que visam a empatia e a cultura de paz

no espaço escolar. Também foi apontado outra dificuldade de implantar a

prática relacionada a rotina escolar pois, na opinião das entrevistadas

existem muitas demandas na escola e o trabalho preventivo acaba sendo

prejudicado.

Neste sentido, a entrevistada L menciona que: “... Talvez a maior

dificuldade seja como começar, como organizar e fazer com que os alunos

entendam que não é culpar o outro e sim buscar melhoria no ambiente

escolar.
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7.3. GRUPO FOCAL

Neste tópico serão apresentados os resultados das entrevistas

aplicadas com um grupo focal de alunos da turma investigada (5° ano). No

total, o mencionado grupo foi constituído por 17 alunos. Logo no início, o

grupo foi orientado a falarem suas queixas relacionadas ao ambiente escolar e

discutidas em assembleias, ao passo que as seguintes respostas foram

obtidas:

Aluna L: “A gente falou sobre brigas como o dia que o D socou a cara do

A”.

Aluno F: “os xingamentos e apelidos também parou, e aí as brigas foram

parando. Agora a gente zoa, mas com respeito”.

Aluno J: “A limpeza dos banheiros dos menores melhorou muito”.

Na sequência, o grupo foi questionado sobre quais problemas reportados

anteriormente, atualmente se mostram resolvidos, e as seguintes respostas

foram obtidas:

● Aluna L: “O problema era que tá sumindo as coisas na sala de aula.

Depois que a gente conversou na assembleia, conversamos sobre o respeito,

sobre limite, e sobre ter vontade de ter as coisas e não poder ter, nunca mais

aconteceu”.

Aluna P: “Quando a gente fala nas assembleias o que sente, quando

chama a gente de alguma coisa que a gente não gosta, como quando

o P me chama de Baiana de cabeça chata, e aí passa a raiva”.

Aluno P: “eu vi que a P ficou muito triste com o que eu falei, aí tocou o

meu coração. Não faço mais isto”.

Aluno W: “A fofoca melhorou porque as coisas que se fala nas

assembleias ficam resolvidas e depois ninguém mais fica falando pela

escola as coisas ruins”.

O próximo questionamento para a turma, foi relacionado sobre a mudança

que a assembleia tem causado na vida dos alunos e o que estes aprenderam.

Frente a tal indagação, as seguintes respostas foram obtidas:

● Aluna T: “A professora e todo mundo fala que eu sou muito tímido na

frente da sala, e eu não gosto. Aí eu aprendi a falar na assembleia o que eu
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acho ruim que me fala, sem medo”.

Aluna P: “o J e eu somos primos, e até lá na casa da vó agora a gente

briga, mas conversa como aqui na escola e fazemos os outros primos

conversar também como se tivéssemos na assembleia” – Risos.

Aluno J: “até lá na vó as brigas das meninadas pararam”.

Então, a próxima pergunta foi em relação a convivência na escola e na

sala de aula. Sendo assim, os alunos foram questionados se as assembleias

têm melhorado tal aspecto. As seguintes respostas foram obtidas:

 Aluna MF: “O trabalho das assembleias deu certo. Do início do ano até

agora, a turma melhorou, agora todo mundo é mais colega, a gente

tenta resolver as implicâncias conversando”.

 Aluno G: “Com as assembleias os nossos problemas ficam aqui e aí a

gente encontra lá na rua ou conversa no grupo WhatsApp de boa, sem

ninguém ameaçar bater em ninguém na saída”.

 Aluno P: “eu pensei no jeito de brincar. Porque tem gente que

dependendo da brincadeira, não entende que é zueira e fica mal. A

gente leva isto para a vida, todos os estudantes de todas as escolas

tinham que estudar e fazer isto (Assembleia) para fazer parte da família”.

 Aluno D: “E sei que algum faz uma crítica construtiva sobre mim nas

assembleias, é porque é algo que tenho que melhora em mim, não fico

chateado, mas feliz, é uma oportunidade de melhorar como pessoa.

Minha mãe sempre diz que precisamos melhorar como pessoa”.

 Pesquisadora: “Muito sábias as suas palavras D. Mais alguém gostaria

de falar mais alguma coisa?”

 Aluno J: “Todas as turmas que os moleques, opa, as crianças já

conseguem falar tinha que fazer isto. Para quando chegar no 5º ano as

coisas já estejam resolvidas e a gente vai ter mais tempo para estudar”.

Risos da turma.

 Pesquisadora: “Mais alguém quer dizer algo?”.

 Aluno R: “Vale a pena isto (as assembleias) para a escola toda porque aí

todo mundo cresce em harmonia”.

 Aluno O: “É tipo um psicólogo, mas como muita gente junta no

tratamento”. Risos da turma.
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 Aluno D: “Vamos dar um abraço coletivo...”

A seguir são apresentadas fotos referentes ao momento dos alunos

com a pesquisadora no grupo focal.

Figura 5. Imagem dos alunos após a realização do grupo focal.

Fonte: Dados coletados pela autora, 2023.

Figura 6. Abraço coletivo dos alunos após do encerramento do grupo focal.
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Fonte: Dados coletados pela autora, 2023.

7.3.1 Análise temática do grupo focal

Conforme apresentado, os discentes no momento do grupo focal

colocaram a suas impressões sobre as assembleias escolares vivenciadas

durante o ano de 2022. A partir da leitura das respostas dos alunos, foram

criadas três categorias de análise que serão apresentadas a seguir.

Categoria de análise 1: Situações que foram trabalhadas em
assembleia

Segundo os alunos, as situações que foram trabalhadas em

assembleia foram as mais diversas, e incluíram principalmente: briga entre

alunos; brigas entre professores e alunos; xingamentos; bullying; problemas

estruturais da escola; problemas de comportamentos em sala de aula; e furtos

em sala de aula. A este respeito, a aluno L destacou que: “A gente conversou

sobre as brigas na escola, como o dia em que o aluno D socou a cara do

aluno A”. Ao que o aluno J complementou: “Depois das assembleias os

banheiros melhoraram muito, estão mais limpos, porquê a diretora ouvi as

nossas reclamações e conversou tanto com os alunos, quanto com as

pessoas da limpeza”.

Categoria de análise 2. Problemas iniciais e resoluções

De acordo com a visão dos alunos sobre as situações graves que

foram trabalhadas em assembleia, como o problema de furto em sala de aula,

onde após conversas na assembleia as vítimas colocaram seus sentimentos e

o desejo de serem respeitadas, ocorreu aparente resolução dos casos.

Casos de bullying também foram foco das assembleias, de modo que

os problemas também foram solucionados quando os envolvidos colocaram as

consequências que tais atitudes estavam tendo em suas vidas. Sobre isso, o

aluno E ressaltou: “Eu ouvi como o P ficou triste com o que eu falei, aí tocou o

meu coração, não faço mais isto”.
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Categoria de análise 3. Mudanças no ambiente e na vida dos
alunos.

Os alunos mencionaram que nas assembleias aprenderam a falar o

que sentem e pensam sem medo, além de respeitar o pensamento dos outros.

Além disso, mencionaram que tem levado o diálogo para se expressarem em

outros ambientes, a exemplo do convívio familiar e em redes sociais comum

aos alunos. Na visão deles ainda, a convivência em sala de aula está mais

tranquila e respeitosa pois, as assembleias tem motivado todos a pensarem

em ações e tentar conviver da melhorar forma. No grupo focal os alunos

reconheceram a importância da prática, ao ponto de dizerem que todas as

turmas da escola teriam que viver a experiência desde do início da idade

escolar.

A este respeito, o aluno D reiterou: “Eu sei que quando alguém faz

uma crítica construtiva sobre mim nas assembleias, é porque é algo que tenho

que melhorar em mim, não fico chateado, mas feliz, é uma oportunidade de

melhorar como pessoa. Minha mãe sempre diz que precisamos melhorar

como pessoa”. E na sequência o aluno J complementou: “Todas as turmas

que os “moleques”, opa, as crianças que já conseguem falar direito, tem que

fazer isto (a assembleia), para que quando chegar no 5º ano as coisas já

estejam resolvidas e a gente vai ter mais tempo para estudar”. E a aluna R

finalizou: “Vale a pena isto (as assembleias) para a escola toda, porque aí

todo mundo cresce em harmonia”.
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8. DISCUSSÃO

A partir da análise dos resultados obtidos nas três etapas desenvolvidas

durante a condução da pesquisa, foram criados cinco eixos temáticos, a fim de

facilitar a organização lógica quanto a apresentação da discussão dos achados,

que serão expostos a seguir.

8.1 ASSEMBLEIAS ESCOLARES COMO INSTRUMENTO DA JUSTIÇA

RESTAURATIVA

Conforme mencionado ao longo do texto, o espaço escolar denota local de

diversidade devido a presença de evidente pluralidade quanto aos indivíduos

ali inseridos, os quais possuem pensamentos e constituições familiares

distintas, com culturas e visão de mundo diversas, apesar de viverem no

mesmo ambiente, fato que requer complexo entendimento para aceitação,

respeito e inserção social, fundamentais para formação de uma sociedade mais

igualitária e justa.

Apesar disso, é comum que a mencionada diversidade resulte em conflitos,

tornando necessária reflexão para formulação de questionamentos e ações

adequados diante destas situações. Nesse sentido, o pensamento da justiça

restaurativa representa abordagem que visa trabalhar os danos nas relações e

assim as tornarem saudáveis, conforme destacado por Horward Zehr (2015):
Justiça Restaurativa é uma abordagem que visa
promover justiça e que envolve, tanto quanto possível,
todos aquele que tem interesse numa ofensa ou dano
específico, num processo que coletivamente identifica e
trata os danos, necessidades e obrigações decorrentes
da ofensa, a fim de restabelecer as pessoas e endireitar
as coisas na medida do possível (ZEHR, 2015, p. 54).

A este respeito, a ótica de repensar os conflitos e as relações dentro das

escolas, por meio do diálogo, se faz importante de modo que as assembleias

escolares se tornam um espaço para viabilizar tais comunicações. Por sua vez,

durante tais diálogos os alunos conseguem se comunicar de forma não violenta,

tomando consciência de seus próprios atos e das consequências destes na

vida dos demais.
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No que se refere aos dados coletados, observa-se que a categoria 1 da

entrevista com as gestoras escolares, mostrou que as assembleias permitem

trabalhar circunstâncias diversas de conflitos, como: bullying, fofoca,

dificuldades de relacionamentos entre os alunos, problemas de furto, entre

outros. Além disso, durante as assembleias os alunos também mencionaram

situações de brigas e xingamentos, expondo em conversas sobre situações

delicadas ao ponto de compreender o sentimento e se colocar no lugar de

outrem. Tal fato é endossado pela seguinte fala do aluno F, durante a

realização do grupo focal: “Eu vi que a P ficou muito triste com o que eu falei, aí

tocou o meu coração. Não faço mais isto”. Tal fala leva a crer que o referido

aluno conseguiu compreender o impacto dos seus atos sobre o outro e

repensar, evitando episódios similares no futuro.

As assembleias escolares foram inicialmente propostas com o objetivo de

trabalhar a empatia, o auto conhecimento a responsabilidade consigo e com os

outros, onde o diálogo consegue se tornar uma ponte no processo de

pacificação e sensibilização entre os envolvidos.

Sob a perspectiva de Schiling e Kowaleswski (2021), as assembleias

escolares atuam em oposição à justiça retribuitiva ao se apresentar como

ferramenta mais justa em relação a algo que é reconhecido como parcial e

injusto. De modo ainda que os seus valores permitem alcançar uma nova

possibilidade de justiça. Portanto, os ciclos restaurativos vivenciados dentro do

espaço escolar, permitem encontrar soluções coletivas, através de um diálogo

não violento, conversando sobre questões problemáticas do dia a dia

responsáveis por afetar as pessoas. Também, desenvolve segundo as falas

dos alunos e gestores, sentimentos de empatia, respeito ao outro e a

possibilidade de argumentar frente aos conflitos.

Ainda em relação aos resultados mencionados, a seguinte fala do aluno L:

“O problema era que tá sumindo as coisas na sala de aula. Depois que a gente

conversou na assembleia, conversamos sobre o respeito, sobre limite, e sobre

ter vontade de ter as coisas e não poder ter, nunca mais aconteceu” indicou

situação correspondente a subtração de itens alheios, sobre a qual nota-se

também que o diálogo sobre o respeito e a responsabilidade pessoal,

resultando segundo a aluna, em um ambiente mais harmonioso, se mostrado

importante à medida que o tempo passa, e novas assembleias vão sendo
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realizadas.

Com isso, é possível concluir que as assembleias escolares são aplicadas

com o olhar de gestão de conflitos, permitindo aos membros uso da

comunicação não violenta, por meio do diálogo de maneira autêntica, como

sendo responsável pela resolução de situações conflituosas, sem no entanto, a

necessidade das antigas punições, até então comuns no ambiente escolar, e

que muitas vezes não traziam resultados positivos, mas causava

constrangimento, abuso de poder e reforço de atitudes negativas.

A assembleia número 3, que teve como ênfase o momento da leitura

coletiva, de acordo com os alunos, havia em sala de aula demasiado

julgamento sobre a maneira sobre a qual cada aluno realizava suas leituras

durante as aulas, resultando em maior insegurança, vergonha e medo,

resultando em expressiva limitação por parte dos alunos para realizarem tais

leituras quando solicitados. A este respeito, na mencionada assembleia, cada

aluno que quisesse, deveria expor os sentimentos vivenciados diante da

situação descrita. Na sequência, os alunos reportaram que após tal tema ter

sido exposto na assembleia, julgamentos não ocorreram mais, sendo fator

determinante para o desenvolvimento adequado dos alunos, quanto a

habilidade da leitura.

Os dados observados, indicam que diante das situações apresentadas nas

assembleias, o diálogo é fundamental para modificar positivamente o ambiente

escolar, garantindo bons exemplos e cenário oportuno ao desenvolvimento dos

indivíduos, sem preconceito ou qualquer tipo de discriminação. Em

contrapartida, a ausência do diálogo inviabiliza a vida em sociedade, ao que o

autor Paulo Freire (1980) relaciona o diálogo como sendo uma necessidade

existencial.

As práticas de justiça restaurativa propõem aos educandos reflexão acerca

das situações permeadas por desarmonia nas relações, e por meio do diálogo

em grupo, utilizando-se da argumentação pautada na discussão dos problemas

sobre os pontos levantados, a fim de que sejam encontradas as melhores

soluções para construção saudável da convivência em grupo. Em complemento,

Neves (2022) descreve sobre a importância dos ciclos de construção de paz

que devem dar igualdade de participação para todos.

Neste contexto, as assembleias escolares permitem que os membros
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tenham o mesmo direito e igualdade de fala, visto que todos os presentes nas

assembleias detinham da mesma oportunidade de se expressar. Por isso, as

assembleias quando trabalhadas de modo adequado, representam verdadeiros

ciclos de construção de paz dentro do ambiente escolar, resultando em

vivência baseada no protagonismo e autonomia, em ambiente que

culturalmente tende a ocultar suas vozes, como escreve Schilling (2004) em

sua obra: “Silêncio! A gramática da violência”.

8.2 ASSEMBLEIAS ESCOLARES E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

A partir do trabalho de coleta de dados realizado no grupo focal, os

alunos incluídos apontaram várias mudanças em suas atitudes e

comportamentos, indicando tendência sobre a influência exercida pelas

assembleias escolares como prática restaurativa, em um espaço aberto para o

diálogo e discussão acerca da realidade do grupo.

Ainda, no grupo de alunos investigados, nota-se que as negociações

sobre o que fazer diante dos desafios da convivência em grupo/sociedade é

algo que se tornou natural por conta das experiências vivenciadas durante as

assembleias. Consequentemente, a busca pelo bem-estar comum da turma,

tende a resultar em ambiente mais harmonioso, maior aproveitamento e

rendimento escolar durante as aulas. Tal ideia é reforçada pelo seguinte

comentário do aluno R: “Vale a pena isto (as assembleias) para a escola toda,

porque aí todo mundo cresce em harmonia”.

A oferta de uma educação de qualidade passa pelo desenvolvimento
social conforme destacado nos estudos de Nussabam (2015) e Sen (2010),
onde ambos sugerem que o desenvolvimento representa liberdade. Logo, é
importante mencionar que as assembleias escolares permitem que alunos e
professores possam ir além do estudo convencional das disciplinas clássicas,
viabilizando a livre expressão e participação ativa durante toda a vida escolar,
conforme destacado pela fala da entrevistada K: “Os alunos ficaram mais

atentos no saber ouvir o outro e validar os sentimentos apresentados, trabalhar

a empatia em todas as situações, aumentar o repertório dos alunos e ainda

resolver o assunto levantado sem levar a consequência que possam levar ao

arrependimento. As assembleias escolares são importantes, acima de tudo,
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para mostrar que todos merecem ser ouvidos e que podemos errar porque

somos seres humanos falíveis”.

Para Nussbam (2019) a compreensão das ideias apresentadas baseia-

se no fato de que o exercício da cidadania passa pela ação de cidadãos

críticos, comprometidos, solidários, que não só lutem por seus direitos, como

também exerçam de modo consciente os seus direitos de cidadãos. Como

exercício prático de participação cidadã, os alunos se expressaram no estudo

por meio do depósito de bilhete em uma caixa de sugestões, acerca das

situações que são importantes não apenas para a melhoria da turma, mas

para a melhoria de todos na escola.

A exemplo, a aluna MF escreveu: “É verdade... nossa o banheiro está

sendo usado de forma errada”. A partir do conhecimento de tais bilhetes, a

leitura de cada um foi realizada pela mediadora, que na sequência conversou

com os alunos a apresentou estratégias possíveis para melhorar todos os

pontos mencionados. A este respeito, um dos pontos mais destacados foi a

evidente preocupação demonstrada por parte dos alunos, com relação a

higiene e segurança da escola, visto que usaram do seu momento de fala para

solicitar a direção da escola melhorias relacionadas a estes dois pontos.

O desenvolvimento do estudo indicou ser notório o papel

desempenhado pelas escolas no âmbito de desenvolverem atividades de

protagonismo infanto-juvenil, sendo tal prática fundamental na formação de

cidadãos comprometidos com a busca do bem de si e do bem comum.

Segundo a pedagoga Reggio Emília, as crianças tornam-se protagonistas na

troca de experiências, tendo contato com diferentes pontos de vista,

ampliando desse modo sua visão de mundo. Adicionalmente, Rinaldi afirma

que:
As crianças, como entendidas em Reggio, são
protagonistas ativas e competentes que buscam a
realização através do diálogo e da interação com os
outros, na vida coletiva das salas de aula, da comunidade
e da cultura, com os professores servindo como guia.
(RINALDI p. 160).

A compreensão do uso das diferentes linguagens usadas no ambiente

escolar são fundamentais para os alunos adquirirem habilidades de atuação

como cidadãos ativos na sociedade e com isso, possam se tornar pessoas
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mais críticas e comprometidas socialmente. Ou seja, as assembleias escolares

representam espaços para que os alunos possam se expressar de modo oral e

escrito todas as suas indagações, sentimentos e desejos, e ao mesmo tempo

lutarem por seus lugares na comunidade em que se encontram.

Este processo é muito importante e marca o início de um longo

caminho onde os educandos irão construir durante toda a sua vida escolar a

capacidade de agir como cidadãos. Por essa razão, é imperativo que as

instituições escolares coloquem dentro de seus projetos político pedagógicos

atividades como essas, suficientes por favorecer o diálogo, a igualdade e o

ideal de fraternidade em suas unidades escolares.

8.3 ASSEMBLEIAS ESCOLARES NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E

COMBATE À VIOLÊNCIA

É evidente que nos últimos anos a violência vem aumentando dentro

das escolas por diversas vias e tipos, incluindo violências internas; próprias

da incivilidade por parte dos discentes; violência física entre alunos; e até

mesmo violências simbólicas por parte dos profissionais da educação.

Sobre tal aspecto, os problemas têm se agravado e ainda algumas famílias

trazem para o interior das escolas posicionamentos radicais contra a cultura

da paz.

Nesse sentido, a assembleia realizada no dia 5 de outubro discutiu a

temática da agressão física entre dois alunos, ocorrida dentro da escola.

Assim, a partir da análise do diálogo dos alunos a respeito do mencionado

conflito, nota-se que a violência verbal, incluindo o bullying, parecia ocorrer

com frequência em sala de aula e inclusive, ocorreu no dia da assembleia

em questão. Portanto, nota-se que além da violência física, outros tipos de

violência merecem atenção quanto a resolução de episódios em ambiente

escolar.

Também, foi possível notar que o papel das mediadoras se mostrou

essencial para que os alunos mesmo sem chegar a um consenso,

pudessem fazer uma reflexão sobre os seus atos, e mais ainda, se

colocarem no lugar do outro, sendo tal prática fundamental. É neste

contexto que se destaca a justiça restaurativa no ambiente escolar, visto
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que tal abordagem propõe repensar as situações não apenas

indisciplinares que são incivilidades, mas também nas mais diversas

roupagens violentas presentes no ambiente escolar. As práticas

restaurativas denotam visão lapidada para as relações, a fim de que os

ciclos de violências, sejam elas físicas ou psicológicas, tenham desfechos

diferentes, relacionados a minimização de traumas e humilhações, e

desenvolvimento de aprendizagem e fraternidade para o combate de tais

práticas.

Ao considerar a função social da escola, nota-se relação íntima com

os ideais da justiça restaurativa pois, é possível aplicação de meios para

estimular o pensamento e reflexão sobre atos de violência, visto que as

dinâmicas restaurativas se mostram capazes de despertar nas pessoas o

sentimento de pertencimento, respeito, compreensão e responsabilidade

(SANTOS e GOMIDE, 2014). Tal dado é endossado pelo seguinte trecho

da entrevista K: “Os alunos ficaram mais atentos no saber ouvir o outro e

validar os sentimentos apresentados, trabalhar a empatia em todas as

situações, aumentar o repertório dos alunos e ainda resolver o assunto

levantado sem levar a consequências que possam levar ao arrependimento.

As assembleias escolares são importantes, acima de tudo, para mostrar

que todos merecem ser ouvidos e que podemos errar porque somos seres

humanos falíveis”.

Portanto, é de suma importância que as relações humanas sejam

significativas e favoreçam o pensar sobre os outros e seus sentimentos

(NUSSBAUM, 2019) onde, as dinâmicas de ciclos restaurativos, por meio

das assembleias escolares, oferecem aos seus membros a oportunidade

de ouvir e compreender o sentimento do outro em meio a situações de

desarmonia. Assim, o ato de ouvir tende a favorecer o exercício de

enxergar o outro, resultando em desfechos positivos sobre a empatia no

grupo, voltado a compreensão efetiva quanto a importância do respeito e

bem coletivo do grupo.

Por sua vez, pensar no bem comum e nos sentimentos dos demais,

representa passos importantes para que ciclos viciosos de violência sejam

finalizados. Assim sendo, as assembleias permitem que as pessoas tenham

voz e vez, a partir da oferta de igualdade, cidadania e democracia dentro do
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espaço escolar. O diálogo e o exercício de ouvir o outro com empatia fazem

com que as pessoas se responsabilizem por seus atos diante dos demais.

8.4 JUSTIÇA RESTAURATIVA NA EDUCAÇÃO

Desde que a justiça restaurativa foi implantada no Brasil, em diversas

regiões do país, vem sendo o caminho utilizado para a resolução de conflitos

dentro das escolas. Porém, tal conceito ainda apresenta muitas limitações,

conforme demonstrado pela literatura da área e dados coletados durante as

entrevistas realizadas, de modo que, pretende-se melhorar as principais

barreiras por meio a inclusão de atividade extra, a fim de ofertar momentos

de reflexão e diálogo entre os educadores e educandos visto que, existe

grande quantidade de conteúdos e disciplinas inseridos no currículo a serem

cumpridos em um curto espaço de tempo. A este respeito, a entrevista K

menciona que: “O tempo é o maior empecilho para alcançar a excelência do

trabalho. Muitas vezes, na escola, agimos na urgência e na emergência e o

trabalho preventivo acaba ficando prejudicado devido a isso”.

Ademais, um ponto a ser considerado como limitação do trabalho, se

refere a compressão das atividades descritas que são aplicadas pela

comunidade escolar, porque muitos professores ainda têm a ideia de que na

escola o ensino deve ser limitado ao abecedário e operações matemáticas,

desconsiderando a experiência quanto a resolução de conflitos, visto que em

muitas escolas, estes continuam sendo tratados exclusivamente como

indisciplina que deva ser punida.

Diante das questões de tempo e consciencialização dos educadores

acerca das dinâmicas de justiça restaurativa, é preciso formular novos

pensamentos quanto aos currículos escolares, para que a escola seja espaço

e tempo para vivências de outras linguagens, úteis e suficientes por corroborar

com a visão de Nussabaum (2019) pois, esta vivência pode contribuir dentre

outras coisas, para formação de futuros cidadãos conscientes.

Além disso, reitera-se que os ciclos restaurativos no ambiente escolar

abrem portas para a construção da identidade dos futuros cidadãos e esta

conscientização dos direitos e deveres enquanto indivíduos inseridos no meio

social os ajuda a compreender que estes têm o direito de falar, se posicionar e
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expressar ideais, podendo com isso, defender diferentes pontos de vista com

respeito ao outro, considerando-se de modo particular as necessidades e

sentimentos para construção de um real senso de coletividade.

Sobre tal aspecto, quando questionados sobre as mudanças notadas

após o início das assembleias escolares, dois dos alunos entrevistados

responderam: “o J e eu somos primos, e até lá na casa da vó agora a gente

briga, mas conversa como aqui na escola e fazemos os outros primos

conversar também como se tivéssemos na assembleia”. – Risos; e “até lá na

vó as brigas das meninadas pararam”.

Ambos os alunos citados acima constituem a mesma família, de modo

que a análise das respostas permite concluir que os efeitos positivos das

assembleias escolares transcendem os muros da escola, fazendo bem também

para relações familiares, no caso descrito. Portanto, é notório que as práticas

restaurativas na escola direcionam para o aprendizado da convivência,

discussão e compartilhamento das situações de violência, que são

fundamentais por estimular a consciência do desafio de tornar o ambiente

educacional mais saudável. Ademais, têm-se que a escuta ativa proporcionada

pelas dinâmicas de justiça restaurativa representam caminho para que seja

construída sociedade pautada na cultura de paz.

8.5 JUSTIÇA RESTAURATIVA E A CONDIÇÃO DE AGENTE

As dinâmicas de justiça restaurativa no ambiente escolar são momentos

de negociação e encaminhamentos que favorecem a empatia, cooperação,

autoconhecimento, responsabilidade e exercício da cidadania (MANTOVANI,

2016). Por sua vez, os educandos no grupo focal foram incentivados a

destacarem por meio de suas falas, a importância deste momento em suas

vidas, para que pudessem viver a cultura da paz, tanto dentro da escola como

nos demais espaços frequentados de modo coletivo, incluindo participação nas

redes sociais.

Os alunos destacaram a questão de infraestrutura da escola. Neste

sentido, aproveitaram os momentos de diálogo para solicitarem à diretoria

melhorias na escola, porque segundo eles, algumas limitações vinham

afetando a vida de todos os alunos, conforme observado nos trechos: “A
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limpeza dos banheiros melhorou muito, com as assembleias”; “Nas

assembleias pedimos a diretora que fosse feito um trabalho para ensinar os

pequenininhos da fase I para usar o banheiro da escola direito, porque o

banheiro é de todos né”; e “Também pedimos para a diretora falar para as

mulheres da limpeza limpar mais os banheiros”.

Assim, verifica-se que os alunos envolvidos nos ciclos restaurativos

utilizaram do momento de diálogo para solicitar melhorias para o bem de todas

as crianças que estudam na escola. Esse simples exemplo, permite observar

como os alunos, de posse do saber de seus direitos e deveres, começam a

pensar na coletividade da escola. Tal dado corrobora com Sen (2010) ao

mencionar em seu estudo que o ato de pensar no bem da coletividade e

escolher agir em favor dos outros livremente, é o princípio da condição de

agente.

Logo, as escolas que trabalham com práticas restaurativas possibilitam

aos educandos vivenciar práticas sociais como a capacidade de argumentar,

dialogar, inferir na realidade e com isso, colaborar na construção de um futuro

diferente, adicionado a possibilidade de ajudar outras pessoas na sociedade.

Com isso, as práticas restaurativas favorecem os alunos no decorrer do tempo

para que possam se tornar agentes ativos na sociedade, ou seja, viver a

condição de agente.

Nesta perspectiva, a condição de agente de uma pessoa dentro da

sociedade, a caracteriza como sendo aquele indivíduo que se compromete

com o meio e suas necessidades, que pensa em si e luta pelo bem coletivo, e

que se compromete com os direitos de todos.

As dinâmicas das assembleias escolares têm a capacidade de

desenvolver nos educandos a autonomia para resolverem os conflitos e

dificuldades dentro dos relacionamentos; ações essas que permitem

capacidade quanto ao desenvolvimento futuro de interferir no meio que se

encontram, além de desenvolverem a condição de atuar nas decisões em

diferentes esferas da vida social, vivendo assim a condição de agente.

Conforme menciona Zamban (2014):

A condição de agente é uma característica
decisiva na estrutura da Teoria da Justiça de Sen
porque representa a maturidade social e o
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exercício das capacidades, o que possibilita as
condições para uma atuação autônoma. A
garantia e a expansão das liberdades
substantivas é um indicativo seguro para que a
pessoa construa a sua identidade e participe
ativamente da sociedade, contribuindo para a sua
transformação e o equilíbrio das relações sociais,
econômicas, culturais e ambientais. Dessa forma,
contribui para a melhoria das condições de vida
de todos (ZAMBAN, 2014).

Ainda refletindo sobre esta questão, o indivíduo que vive na condição

de agente dentro da sociedade, interfere e influencia criticamente em qualquer

lugar que esteja, seja no âmbito social, cultural, político ou institucional.

Sobre isto, a condição de agente viabiliza o desenvolvimento da

habilidade necessária para atuação plena de direitos civis e democráticos. Tal

possibilidade, transcende a condição do simples ir e vir, ao também englobar a

liberdade de expressão dos seus pensamentos e posicionamentos de maneira

livre e ativa, sem ceder a imposições externas. A própria vivência da essência

democrática estimula, fortalece, corrige e amplia a visão da condição de

agente.

Ou seja, os momentos ofertados pelos ciclos de justiça restaurativa

tendem a contribuir para que os membros desenvolvam experiências

formativas mais democráticas por terem participado de momentos com

participação social, na qual puderam falar, atuar e expor de modo ativo,

contribuindo para a melhoria das relações no espaço escolar. Também, as

falas dos participantes indicaram que houve gradativa modificação no

ambiente estudado, e consequentemente, o espaço de convivência tornou-se

mais saudável e propício para as aprendizagens de sucesso em diversas das

disciplinas ministradas.

Dentro desta proposta, os educandos se tornam responsáveis pelas

suas atitudes e se responsabilizam pela dos outros, além de se tornarem

responsáveis, ainda que de maneira indireta, pela disciplina da turma junto

aos professores. A este respeito, a utilização dos ciclos restaurativos em sala

de aula representa um itinerário viável para o desenvolvimento dos alunos

dentro do espaço escolar pois, permite que as vozes dos mesmos tenham vez,

tornando a escola um lugar seguro para expressão de pensamentos,

sentimentos e insatisfações; bem como, dores. Consequentemente, se cria
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uma sala de aula repleta de relações ricas (NUSSABAM, 2019),

representadas por espaço mais saudável, onde o bullying, a violência física ou

verbal, não tenham reverberação.

Outra consequência esperada, é representada pelo maior

favorecimento quanto a liderança dos alunos, já que estes passam a articular

melhorias, passam a lutar pelo bem de si e dos colegas, desenvolvem a

autonomia para resolverem seus conflitos através da comunicação não

violenta, e o diálogo ganha lugar de destaque onde antes a fala: “cala boca,

não quero saber” predominava.

Os alunos se tornaram os principais protagonistas para resolução de

seus conflitos, impactando positivamente diretamente na aprendizagem. Tal

fato é observado na fala do aluno J: “Todas as turmas que os moleques, opa,

as crianças já conseguem falar tinha que fazer isto. Para quando chegar no 5º

ano as coisas já estejam resolvidas e a gente vai ter mais tempo para estudar”.

Ademais, o uso da justiça restaurativa no âmbito da educação garante

ênfase a uma vivência pautada no usufruto dos direitos humanos. A este

respeito, deve-se considerar um debate que relacione os direitos humanos e a

mediação de conflitos por meio das práticas restaurativas, enquanto potencial

emancipador, ainda não utilizado pela maior parte da sociedade (PEREIRA e

GUIMARÃES, 2021). Assim, por meio das dinâmicas restaurativas, ocorre

evidente reorganização das gestões dos conflitos, onde os próprios envolvidos

resolvem as mais diversas situações, sem que haja desigualdade, mas sim,

reflexão dos atos cometidos, e desta forma é possível tornar estes, sujeitos

ativamente responsáveis dentro de cada ocorrência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados apresentados é possível concluir que as práticas de

justiça restaurativa pesquisadas no ambiente escolar favorecem o diálogo

como ferramenta para resolução de conflitos e um caminho para vivência da

cultura de paz. Além disso, a fim de restabelecer as relações dentro do

ambiente escolar, as práticas restaurativas utilizam com sucesso da

comunicação não violenta, para que os conflitos sejam resolvidos a partir da

responsabilização pessoal, sendo atendido tanto o ofendido quanto o ofensor,

o que viabiliza a construção de relações saudáveis e pautadas no respeito.

As assembleias escolares como ciclos de justiça restaurativa

contribuem para criação de autonomia dos educandos, e por meio do diálogo,

estimulam o desenvolvimento dos sentimentos de pertença e de

responsabilidade para com outro, bem como, para com o ambiente que se

encontram.

Os resultados ainda revelam que na turma investigada houve, no

decorrer dos encontros das assembleias escolares, um crescimento e

desenvolvimento no trato entre eles, além de mudança positiva no

comportamento e autonomia tanto no gerenciamento dos conflitos como nas

questões importantes para a turma. Tais mudanças foram verificadas por

análise das entrevistas e afirmação dos próprios participantes.

Em contrapartida, os casos de violência e bullying foram praticamente

extinguidos na turma durante o período de desenvolvimento do estudo, de

modo ainda que a convivência passou a se apresentar mais saudável graças

ao diálogo, que tem sido a principal ferramenta de equilíbrio no grupo.

Outro ponto observado se refere aos momentos das assembleias e

grupo focal, caracterizado por evidente evolução social e humana dentro do

grupo. Isso porque os alunos demonstraram preocupação em resolver as

situações e se sensibilizaram com os sentimentos dos outros colegas, se

mostrando dispostos a buscar possíveis soluções para os conflitos. Sobre

isso, um ponto que contribuiu para tal desfecho, foi o fato da turma

apresentar como um todo, genuíno sentimento de fraternidade e

solidariedade entre os alunos, possível e construído de modo gradual e
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insistente, ao longo das assembleias realizadas. As práticas de justiça

restaurativa, em especial a técnica de assembleia escolar e mediação de

conflitos dentro da escola, tem sido implantada ainda de forma lenta e

gradual, a exemplo da escola investigada, visto que tal vivência não ocorre

em outras turmas, apesar de suas inúmeras vantagens.

Assim, diante do cenário social atual, marcado por violência e ódio

dentro das escolas brasileiras, a prática de justiça restaurativa neste meio,

representa um caminho fundamental para a formação de pessoas

conscientes e aptas a buscar o caminho da cultura da paz. Portanto, se faz

necessária ampliação de tal vivência para todas as turmas e escolas

distribuídas em todo território nacional. Logo, a partir da oferta de

ferramentas corretas aos educandos, estes terão condições de se tornarem

futuros cidadãos conscientes e com mais chances de exercerem a condição

de agente.

Estima-se que pesquisas futuras na área venham a contribuir para um

maior aprofundamento das questões abordadas, trazendo mais dados que

possam solidificar os conhecimentos atualmente aplicados na realidade

brasileira e consequentemente contribuir para práticas de cultura de paz no

ambiente escolar e também fora dos muros da escola, se estendendo para o

meio onde vivem os educandos, promovendo assim, a mudança tão almejada.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A
DIRETORA E COM A ORIENTADORA EDUCACIONAL

1. A quanto tempo você atua no magistério?

2. Quais são as situações de conflito mais comuns nesta escola?

3. Você já presenciou alguma situação de conflito dentro da escola em

que não sabia como proceder?

4. Como e quando você conheceu a técnica da assembleia escolar e

mediação de conflitos?

5. O que as assembleias escolares modificaram na sua prática

pedagógica?

6. Você percebe alguma mudança nas turmas de alunos desde da

prática das assembleias?

7. Quais as dificuldades que encontra para realizar e verificar os efeitos

das práticas da assembleia escolar?
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O
GRUPO FOCAL

1. Falem de situações que foram trabalhadas em assembleia escolar.

2. Qual era o problema inicial e como foi resolvido?

3. O que mudou em sua vida com as assembleias e o que você aprendeu?

4. Você acha que esta prática melhora a convivência na escola e na sala de

aula?

5. Você se transformou a partir dela?
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APÊNDICE C - CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA

Eu______________________________________________________________________
responsável pelo cargo de secretária municipal de educação da cidade de

Franca SP, tenho ciência e autorizo Flávia Afonso Xavier Batista RG:

44.281808-7, mestranda do Programa de Pós-Graduação em

Desenvolvimento Regional (Uni- FACEF) a realizar a pesquisa intitulada: “A

utilização da Justiça Restaurativa no ambiente escolar como forma de

desenvolvimento humano através da promoção da condição de agente e do

exercício da cidadania”. Esta pesquisa será realizada em uma unidade

escolar da rede municipal e tem como objetivo verificar se as práticas de

justiça restaurativa em especial a técnica de assembleia escolar, utilizada em

algumas escolas, tem sido meio para o desenvolvimento humano, e exercício

da cidadania na vida dos alunos. Para isto serão entrevistados

professores e um representante da gestão escolar na primeira etapa e

segunda etapa. As entrevistas serão realizadas na própria escola autorizada

pela Secretaria Municipal de Educação em horários convenientes para o

professor, diretora e orientadora educacional. As etapas seguintes consistem

de observação participante e entrevista em grupo focal com os alunos

selecionados na observação e de acordo com os Termos de Consentimento

Livre e Esclarecido aos responsáveis pelos participantes e da própria criança

participante.

Importante salientar serão mínimos os riscos das pessoas que

aceitarem participar desta pesquisa, com o constrangimento em responder as

perguntas e interferência na rotina do grupo estudo.

Franca, de de

Pesquisadora: Mestranda: Flávia Afonso Xavier Batista Contato:
flavinhaafx@gmail.com/ (16) 99180-6911.
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APÊNDICE D - ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA
PESQUISA TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E

ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) a participar, de um estudo “A utilização
da Justiça Restaurativa no ambiente escolar como forma de desenvolvimento
humano através da promoção da condição de agente e do exercício da
cidadania”. Informo que seu pai/ mãe ou responsável legal permitiu a sua
participação. Pretendo saber quais são diversos conflitos que existe em sua
turma de 5º ano, entender se os momentos assembleias escolares e
mediação de conflitos ajuda na convivência entre vocês alunos e com os
professores. Inicialmente eu como pesquisadora farei observações em sua
sala de aula, e você também poderá será convidado a participar de uma
entrevista em grupo. Gostaria muito de contar com você, mas você é obrigado
(a) a participar e não tem problema em desistir.

Todas as atividades citadas acima acontecerão dentro da escola, e no
turno das aulas, e o risco em participar da pesquisa são mínimos, podendo
haver algum constrangimento ao responder alguma pergunta, caso algo
aconteça você, e seus pais/ ou responsáveis poderão me procurar no contato
no final do texto. Todos os dados obtidos durante as fases deste trabalho
serão utilizados pela pesquisadora, mas tudo ficarão sob sigilo, ninguém
saberá que você está participando da pesquisa, não falarei a outras pessoas,
nem darei a estranhos as informações que você oferecer. Os resultados da
pesquisa serão divulgados em formato dissertação de mestrado e artigos
científicos, mas sem identificar seu dados pessoais e imagem. Após
esclarecer os motivos deste trabalho e caso sua participação seja autorizada
por seu responsável nesse estudo, você receberá uma via deste documento
assinada pelo pesquisador.

Franca, de de_

Nome do (a) participante: Série:

Assinatura do Participante

Pesquisadora: Mestranda: Flávia Afonso Xavier
Batista Contato: flavinhaafx@gmail.com/ (16)
99180691
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO (TCLE)

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar, de forma voluntária,
da pesquisa intitulada “A utilização da Justiça Restaurativa no ambiente
escolar como forma de desenvolvimento humano através da promoção da
condição de agente e do exercício da cidadania”, que tem como objetivo
mapear os diversos conflitos interpessoais que ocorrem na turma do 5º ano,
e assim compreender se a prática das assembleias escolares e mediação de
conflitos favorece modos de convivência favoráveis ao desenvolvimento
humano e social. Com esta pesquisa, espera-se compreender se os
momentos de roda de conversa sobre os conflitos vivenciados no dia a dia da
turma promovem espaço de mudança em direção ao respeito mútuo e solução
pacífica de conflitos.

O pesquisador realizará observações nas salas de aulas, no
momento das assembleias escolares ministrados pela orientadora
educacional diretora e aplicará uma entrevista com a finalidade de mapear
situações de conflitos da turma. Todas as atividades citadas acima
acontecerão dentro da escola e no turno de aula.

A participação do seu filho(a) na pesquisa é de grande importância
para futuros trabalhos sobre este tema. Caso haja algum desconforto
ocasionado pela participação na pesquisa é importante destacar que você
terá liberdade para retirar seu consentimento e o aluno poderá deixar de
participar desta pesquisa a qualquer momento, se desejar ou precisar, sem
nenhum prejuízo consequente. Todos os dados obtidos durante as fases deste
trabalho serão utilizados pela pesquisadora responsável, comprometendo-se
com a garantia de sigilo de sua identidade e a do aluno(a), mesmo na
eventual publicação dos resultados. Importante salientar que os riscos em
participar desta pesquisa são mínimos, como constrangimento responder
alguma pergunta, alguma mudança na rotina do grupo durante a pesquisa.

Após se esclarecer a pesquisa e caso autorize a participação do(a)
aluno(a) sob sua responsabilidade nesse estudo, você receberá uma via
deste documento assinada pelo pesquisador.

Franca, de de

Nome do(a) aluno(a): Série:

Nome do(a) responsável:

Assinatura do(a) responsável

Pesquisadora: Flávia Afonso Xavier Batista
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Contato: flavinhaafx@gmail.com (16) 99180-6911

APÊNDICE F - ESCLARECIMENTOS PARA PARTICIPANTES DA
PESQUISA (DIRETORA E ORIENTADORA EDUCACIONAL)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) a participar, de forma voluntária, da

pesquisa intitulada “A utilização da Justiça Restaurativa no ambiente escolar
como forma de desenvolvimento humano através da promoção da condição
de agente e do exercício da cidadania”, que tem como objetivo mapear os
diversos conflitos interpessoais que ocorrem na turma do 5º ano, e assim
compreender se a prática das assembleias escolares e mediação de conflitos
favorece modos de convivência favoráveis ao desenvolvimento humano e
social. Com esta pesquisa, espera-se compreender se os momentos de roda
de conversa sobre os conflitos vivenciados no dia a dia da turma promovem
espaço de mudança em direção ao respeito mútuo e solução pacífica de
conflitos.

O pesquisador realizará observações nas salas de aulas, no momento
das assembleias escolares ministrados pela orientadora educacional e
diretora e aplicará uma entrevista semiestruturada com a finalidade de
mapear situações de conflitos da turma. Todas as atividades citadas acima
acontecerão dentro da escola e no turno de aula. A sua participação na
pesquisa é de grande importância para futuros trabalhos sobre este tema.
Caso haja algum desconforto ocasionado pela participação na pesquisa é
importante destacar que você terá liberdade para retirar seu consentimento e
poderá deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento, se desejar
ou precisar, sem nenhum prejuízo consequente

Todos os dados obtidos durante as fases deste trabalho serão utilizados
pela pesquisadora responsável, comprometendo-se com a garantia de sigilo
de sua identidade, mesmo na eventual publicação dos resultados. Após se
esclarecer a pesquisa e caso aceite participar nesse estudo, você receberá
uma via deste documento assinada pelo pesquisador. Importante salientar
que os riscos em participar desta pesquisa são mínimos, como o
constrangimento em responder alguma pergunta, ou constrangimento em
refletir sobre a atuação da equipe gestora com os alunos.

Franca, de de _

Nome do participante: _

Cargo/Função na escola: _

Assinatura

Pesquisadora: Flávia Afonso Xavier Batista

mailto:flavinhaafx@gmail.com
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Contato: flavinhaafx@gmail.com (16) 99180-6911

APÊNDICE G - COMPROVANTE DE ACEITE NO COMITÊ DE
ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

mailto:flavinhaafx@gmail.com
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