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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O referido trabalho cientifico objetivou mostrar a relevancia do terna "Indisciplina na escola: 

limites ou liberdade", a ser discutido e trabalhado na escola, possibilitando formar cidadaos 

que possam desenvolver seu carater critico e ao mesmo tempo exigindo dos educandos 

criatividade, flexibilidade, escuta e acima de tudo limites. Antes a tare fa de educar era (ao 

menos aparentemente) mais simples, pela existencia de regras rigidas, quase dogmaticas. Com 

o decorrer dos anos, a globaiizacao, o avanco da tecnologia, o amplo acesso a cultura, e diante 

de uma grande massa de informacao sobre o processo educative, educar torna-se um ato mais 

complexo, e a teoria se toma cada vez mais distante da realidade familiar e educacional. Pais 

e educadores por confusao ou inseguranca, sao levados a posigoes excessivamente, liberals, 

mescladas de culpa ao tentarem impor limites aos filhos e alunos. Isso resulta muitas vezes, 

era uma completa ausencia de autoridade, ja que educar implica sempre, em menor ou maior 

grau, a nccessidade de impor limites, mediante regras basicas claramente estabelecidas. 

Nessas invers5es de papeis, o autoritarismo e tirania dos pais e professores cedem lugar ao 

autoritarismo a tirania dos filhos e alunos. O dialogo, o respeito, o companheirismo e a 

comunicacao verdadeira sao essenciais para o desenvolvimento, assim como o limite e a 

disciplina. As regras justas sao de uma ajuda indispensavel. Regras justas, e nao regras 

inflexivcis, ja que a agressividade e o autoritarismo podem gerar rancores, hostilidade, 

sentimentos de rejeicao e rebeldia. So se educa aquele que nao se tem nccessidade de 

dominar. 

Palavras - chave: Indisciplina; limites; familia; educador; dialogo; respeito. 
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INTRODUCAO 

0 presente trabalho tem como tema "Indisciplina na Escola", no qual foi escolhido para saber 

se as escolas e seus profissionais estao preparadas para resolver estas situacoes de indisciplina 

entre os alunos. Portanto com o citado trabalho, podemos aprender quais as ideias e sugestoes 

para transformar a escola num verdadeiro ambiente educativo, capaz de reduzir a 

agressividade dos estudantes e ajuda-los a se tornarem mais participativos e menos 

indisciplinados. 

Muitas vezes e uma situacao delicada, por exemplo, a familia nao impoe limites e esse tipo de 

problema chega ate a escola. Por isso, temos que pcnsar na figura do professor, ele deve saber 

como lidar com esta situacao, que tipo de encaminhamentos tem que ser dado e etc. 

Contudo, falar em educacao e por excelencia falar em batalhas, dificuldades, busca de 

limitacoes, afinai, o principio educacional tem como norte, o romper barreiras. Portanto desde 

os primordios apresenta-se como dificuldade supra do metodo educacional, buscar formas de 

bem gerenciar, e disciplinar as relacocs no ambiente escolar. 

Segundo estudos, a indisciplina e uma das causas mais apontadas pelos professores para o 

fracasso do planejamento inicial. O que fazer com aqueles alunos que nao par am de conversar 

e nao participam das atividades na sala de aula? 

Desta forma, o estudo foi realizado numa sala de 2° ano, na Escola Estadual de Educacao 

Infantil e Ensino Fundamental e Medio Dr. Silva Mariz, na cidade de Marizopolis - PB. 

Esses estudos foram desenvolvidos atraves de entrevistas, questionamentos, palestras e 

observagoes em sala de aula. Criar situacoes com historias ou brincadciras que levem a turma 

a refletir sobre o comportamento de um ou mais colegas sem expo-los. 

Deste modo o presente trabalho tem como objetivo geral: • ldentiftcar e analisar o tema 

indisciplina e suas conseqiiencias para o processo de ensino-aprendizagem. Temos tarn bem 

para apresentar os objetivos especificos que sao: • Verificar se o professor esta preparado para 

lidar com a indisciplina, saber os encaminhamentos para cada situacao; Averiguar a relacao 



professor-aluno e vice-versa e as suas consequencias dessa relacao diante da indisciplina; 

Caracterizar as dificuldades encontradas pelo professor para trabalhar o tema; Analisar a 

forma de como e trabalhada a indisciplina na sala de aula, 

Portanto, sera apresentado neste trabalho tres capitulos. No capitulo I - A indisciplina e a falta 

de limites: Que buscou mostrar como se desenvolve a indisciplina familiar, sabendo que a 

ajuda da familia e indispensavel no crescimento das criancas. "A crianca e movida por uma 

biologica que esta sendo quebrada pela euforia do amor". Para isso nos baseamos nos estudos 

de (TIBA, 1996). 

No capitulo I I - Poder gera indisciplina: Segundo ( FOUCAULT, 1995), "Existe sim uma 

relacao entre poder e indisciplina". A indisciplina faz parte da propria eslrategia de poder, 

portanto, e de responsabilidade da escola e dos pais ajudarem no comportamento dessas 

criancas, para que mais tarde nao parece dificil resolver este tipo de problema. 

Capitulo I I I - Analises dos questionarios e percursos metodologicos: Onde houve a 

observacao e aplicacao de questionarios, na qual, podemos conhecer melhor a cerca do tema 

em estudo. 

Por isso nos educadores devemos sempre nos aperfeicoar ao trabalho de educador, apresentar 

novos projetos que trate do tema mais presente nas sal as de aulas, onde um destes temas mais 

presentes esta o de indisciplina, que nao para de crescer nas escolas, portanto esta ai algumas 

das formas de diminuir este problema, atraves deste trabalho iremos Ihes proporcionar dicas 

de como sair desta. E com a ajuda do educador e dos demais colcgas, essas dificuldades sejam 

amenizadas ao longo do tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 1 - A INDISCIPLINA E FALTA DE LIMITES 

Esse trabalho pretende ser tao - somente uma refiexao sobre a indisciplina que atinge as 

nossas escolas .Educar exige, ao mesmo tempo, criatividade, flexibilidade, escuta e limite. Na 

teoria, isso parece facil, mas na pratica, nao o e. 

Os pais na ansia de acertar sempre acabam cometendo erros primarios, o que os leva a um 

sentimento de culpa. Esse sentimento estimula a permissividade, como forma de 

compensacao. Da mesma forma, o medo de errar, frustra ou contraria acaba transformando 

em problemas com situacoes simples do dia-dia. 

Os professores por sua vez nunca publicou, discutiu ou questionou sobre educacao e 

desenvoivimento emocional de alunos. Da mesma forma, nunca se teve tanta inseguranea era 

relacao ao processo educacional. Antes, a tarefa de educar era (ao menos aparentemente), 

mais simples, pela existencia de regras rigidas, quase dogmaticas. 

Com o decorrer dos anos, a globalizacao, o avanco da tecnologia, o amplo acesso a cultura, e 

e diante de uma grande massa de informacao sobre o processo educativo (e sem saber muito 

bem o que fazer com isso ), educar torna-se um ato mais complexo, e a teoria se torna cada 

vez mais distante da realidade familiar e educacional. 

Pais e educadores, por confusao ou inseguranea, sao levados a posicoes excessivamente. 

Liberals, mescladas de culpa ao tentarem impor limites aos filhos e alunos. Isso resulta, 

muitas vezes, em uma completa ausencia de autoridade, ja que educar implica sempre, em 

menor ou maior grau, a necessidade de impor limites, mediante regras basicas claramente 

estabelecidas. Nessas inversoes de papeis, o autoritarismo e tirania dos pais e professores 

cedem lugar ao autoritarismo a tirania dos filhos e alunos. 

"A crianca e movida por uma disciplina biologica que esta sendo quebrada pela euforia do 

amor. Mas, felizmente, a grande plasticidade psicologica que existe em um relacionamento 

saudavel permite que ela supere o desrespeito por parte dos ais" (TIBA, 1996, p. 31). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sera que os alunos mudaram tanto, ou e a sociedade que esta mais exigente depois que 

tecnologia Ihe permitiu varias regalias? Na essentia, criancas, adolesccntes, alunos nao 

mudaram tanto assim: Eles foram e sempre serao insistentes quando querem alguma coisa; 

eles estarao sempre testando autoridade e tentando quebrar limites, com um refinado grau de 

percepcao das fraquezas e insegurancas dos educadores. 

O dialogo, o respeito, o companheirismo e a comuni cacao verdadeira sao essenciais para o 

desenvolvimento, assim como o limite e a disciplina. As regras justas sao de uma ajuda 

indispensavel. Regras justas. e nao regras inflexiveis, ja que a agressividade e o autoritarismo 

podem gerar rancores, hostilidade, sentimentos de rejeicao e rebeldia. So se educa aquele que 

nao se tem necessidade de dominar. 

Esses elementos nos remetem a importancia da familia como a formadora da primeira 

identidade social, agindo como mediadora entre o individuo e a sociedade. E nessa instituicao 

que se dao os primeiros contatos com o mundo das regras e dos valores vigentes na sociedade. 

A escola nao substitui a familia e nem supre a sua falta. Os pais, primeiros referenciam em 

figuras de autoridade, tornam-se responsaveis pelas diversas formas com que seus filhos iram 

lidar posteriormente com os limites impostos pela vida em sociedade. Pais inseguros, 

incoerentes serao referenciais negativas para os filhos, estimulados neles a transgressao e a 

rebeldia. 

Interagindo com a familia, a escola participa desse projeto comum, que e a formacao / 

educacao da crianca e do adolescente. Nesse sentindo, o esclarecimento miituo de direitos e 

deveres por educadores podem se construir um facilitador no processo educativo. Nao se pode 

esquecer, ainda que valores fundamentals como respeito mtituo honestidade, reciprocidade, 

tolerancia, consideracao, perderam muito de sua credibilidade nas sociedades atuais, onde as 

relacoes estao cada vez mais superficiais e desprovidas de afetividade e cada vez mais se 

busca incessantemente o poder, estimulando o individualismo exagerado. 

Fatores que concorrem para o aumento da indisciplina nas escolas: desmotivacao, promocao 

automatica ( "progressao continuada" ), falta de infra-estrutura material humana, falta de 

professores, despreparo do pessoal, excesso de burocracia e falta de maior contato com os 

alunos, pouca participacao de comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Um dos obstaculos mais freqiientes na hora de usar o mau comportamento a favor da 

aprendizagem e uma atitude comum a muitos professores: encarar a indisciplina como 

agressao pessoal. "Nao podemos nos colocar na mesma posicao das crianeas".0 professor 

precisa desempenhar seu papel - o que inclui disposicao para dialogar sobre objetivos e 

limitacoes e para mostrar ao aluno o que a escola ( e a sociedade ) espera dele. So quern tem 

certeza da importancia do que esta ensinando e domina varias metodologias consegue desatar 

esse nos, 

Indisciplina, pela propria etimologia, sempre andou lado a lado com a educacao escolar. A 

literatura e as conversas de ex-alunos estao repletas de exemplos e de casos concretos. Talvez, 

no contexto descrito no paragrafo anterior, esse fenomeno tenha passado de ingenuo, salutar e 

motivador, para violento, marginal desagregador, quando entao pode desembocar na 

violencia. 

A indisciplina e uma das maneiras que as criancas tem de comunicar que algo nao vai bem. 

Por tras de uma guerra de papel podem estar problemas psiquicos ou familiares. Ou um aviso 

de que o estudante nao esta integrado ao processo de ensino e aprendizagem. 

O problema das criancas exercerem a indisciplina esta muitas vezes gerado pelos avancos 

tecnologicos que permitem milhares de informacoes e imagens, das mais diversas culturas e 

fatos que invadem suas casas pelas emissoras de radio, televisao e internet. Muitos pais se 

perguntam: O que fazer? Liberar tudo? O que proibir? 

O fato de a televisao ter se tornado uma "ocupacao" constante para a crianga e visto com 

cautela pelos pais. Ao mesmo tempo em que tal agao representa o indicio de que o filho esta 

se integrando aos novos tempos, significa tarn bem que ele esta se integrando ao que ha de pior 

neste espago de informagao e imagens indiscriminadas. 

Quanto maior a oferta de informagao, maior a dificuldade em julga-la, isto e, separar seu valor 

de exemplo ou de contra exemplo, distinguir seu carater de realidade ou fantasia, qualificar. 

Positivamente ou negativamente uma imagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA costumes dos nossos filhos nao dependem so do que eles aprendem dentro de 

casa. A educacao escapou ao controle da familia, porque desde pequena a crianca ja 

recebe influencia da escola, dos amigos e da baba eletronica, a televisao (T1BA, 

1996, p.71). 

Podemos imaginar uma atitude complementar, que, de fato, observamos em muitos pais, que 

e a de tentar restringir o acesso a esta realidade "dura demais", impondo limites, E melhor nao 

saber daquilo com que nao se pode lidar ou entender. Essas duas atitudes de protecao, por 

desqualificacao ou por restricao, estao cada vez mais dificeis de sustentar. Em uma epoca 

onde e importante saber de tudo e o quanto antes, os pais se veem pressionados a introduzir 

cada vez mais cedo os filhos neste mundo da informacao. 

Na classificacao dos saberes restritos, duas figuras encabecam a lista do que se deve evitar 

expor a crianca: a violencia e a erotizacao dos costumes. E claro que programas que exploram 

diretamente tais aspectos de nossa cultura devem ter seu acesso vetado a crianca. Ha um 

consenso de que a exposicao a tais programas e um fator de risco para seu desenvolvimento 

social e cognitivo. 

Enfim, para transformar a indisciplina em disciplina, e preciso principalmente que os 

professores trabalhem com responsabilidade, bom humor e acima de tudo companheirismo 

com os alunos. Partindo desses pressupostos em referenda, somos conscientes das 

necessidades de uma juncao de forcas para regarmos as esperancas, a auto-estima, a fe e 

acima de tudo o compromisso com o processo educativo para a construcao da cidadania. 

A lei de causa e efeito para o processo de construcao do saber norteia os caminhos para a 

formagao de conhecimentos, disponibilizando metodos compativeis com as necessidades em 

suas diferentes particularidades de formacao de pensamento e ideias, capazes d promover uma 

social izacao de informacao, fonte de desenvolvimento etico, cultural e de impactos positivos 

para a sustentabilidade do ensino aprendizagem. Onde vivemos em um mundo educativo de 

eterna aprendizagem e de adversidade quanto variadas formas de direitos e deveres sufocadas 

pelas taxas de indisciplinas escolares que se diverge em pensamentos, no entanto, se busca a 

construcao uma revolucao de inclusao educacional e cultural. 
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1.1 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA indisciplina em sala de aula 

Toda moral pede disciplina, mas toda disciplina nao e moral. O que ha de moral em 

permanecer em silencio horas a fio, ou em fazer fila? Nada, evidentemente. Portanto, ao 

abordar a questao da disciplina pela dimensao da moralidade, nao estou pensando que toda 

indisciplina seja condenavel moralmente falando, nem que o aluno que segue as normas 

escolares de comportamento seja necessariamente um amantc das virtudes ( pode ser 

siraplesmente movido pelo medo de castigo ou achar ser mais "lucrative" nao enfrentar 

professores e bedeis ). 

Mais ainda, certos atos de indisciplina podem ser genuinamente morals: por exemplo, quando 

um aluno e humilhado, injustigado e se revolta contra as autoridades que o vitimizam. 

Portanto, tenhamos cuidado em condenar a indisciplina sem ter examinado a razao de ser das 

normas impostas e dos comportamentos esperados ( e sem, tambem, termos pensado na idade 

do aluno: nao se pode exigir as mesmas condutas e compreensao de criancas de 8 anos e de 

adolescentes de 13 ou 14 ). 

Feitas estas ressalvas, e claro que existe um vinculo entre disciplina em sala de aula e moral. 

Primeiramente, porque tanto disciplina como moral colocam o problema da redacao do 

individuo com um conjunto de normas. E segundo, porque varies atos de indisciplina 

traduzem-se pelo desrespeito, seja do colega, seja do professor, seja ainda da propria 

instituicao escolar (depredacao das instalacoes, por exemplo ). E certamente este aspecto 

desrespeitoso de certos comportamentos discentes que preocupa no mais alto grau os 

educadores. Muitos tem medo de entrar na sala de aula, nao apenas por temerem nao ter exito 

na tarefa de ensinar, mas sobretudo por nao saberem se receberao tratamento digno por parte 

dos seus alunos. A indisciplina e frequentemente sentida como humilhante. Isto posto, vamos 

eleger alguns itens de reflexao para encerrar o presente capitulo. 

1. Sea analise feita do enfraquecimento da relacao vergonha/moral for correta, explicam-

se facilmente certos comportamentos indisciplinados relacionados a valores morais. 

Pensemos de forma extrema: se o essential da imagem que os alunos tem de si ( e 

querem que os outros tenham deles ) inclui poucos valores morais, se seu "orgulho" 

alimenta-se de outras caracteristicas, e de se esperar que sejam poucos inclinados a ver zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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no respeito pela dignidade alheia um valor a ser reverenciado, e nem a considerar seus 

atos de desobediencia como correspondentes a uma imagem positiva de si ( aiirmaeao 

da propria dignidade, como no caso da revolta contra a autoridade ). Nao sentirao nem 

vergonha, nem orgulho de suas balbiirdias. Nao sentirao nada. O olhar reprovador do 

professor nao tera efeito: seus cenarios sao outros, suas plateias sao outras. 

E isto que se pode dizer de maneira extrema ou global. Uma sala de aula pode 

assemelhar-se ao caos do transito nas ruas e estradas. Cada motorista deseja que os 

outros admirem seu carro, nao aceita que julguem sua maneira de guiar, cada vez mais 

desregrada. Cada aluno quer ser admirado pessoalmente, mas nao concebe que alguem 

possa condenar seu comportamento associais. Quern o fizer nao passara de um 

"motorista", supremo insulto! 

O defeito do quadro antes esbocado e sua generalidade. Nos proximos itens, vamos 

pensar algumas particularidades da instituicao escolar;vamos tambem pensar a 

vergonha e a imagem que os alunos tem de si ( e que temos deles ) de forma mais 

ampla. 

2. Uma das belas descobertas da psicologia foi o paoel das motivacoes (consientes e 

inconsientes ) nas condutas humanas. Infelismente, varias vezes tais descobertas 

acabou por iigitimar um novo despotismo: o depoimento do desejo. Nas escolas e nas 

universidades, este fato e marcante. Os alunos acham perfeitamente normal desertar 

aulas por eles consideradas "macantes", e isto a despeito da qualidade intelectual da 

materia dada e do professor. Portanto, nao e mais em nome de uma norma que se pode 

exigir certos comportamentos dos alunos, mas sim pela procura de contemplar suas 

motivagoes mais reconditas. Novamente, e a esfera privada e intima que da as cartas. 

3. A vergonha de ser velho, o orgulho de ser ou parecer jovem: tal e o espirito atual. 

"Nossa epoca prefere as criancas aos sabios". (Comte-Sponville apud Aquino, 1996, 

p.22). Novamente, um avanco etico da sociedade (bem traduzidos pelos Direitos da 

Crianca ) tende a se transformar numa cilada na qual sao pegos os proprios jovens. A 

familia, antes organizada em funcao dos adultos, passa a ser organizadas em funcao 

das criancas. Ontem, sair de casa era ganhar a liberdade, hoje significa perde-la. Dai a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atual queixa de falta de limites na crianca. Os pais e professores tem medo de impo-los 

porque significaria impor o registro adulto, no qual nao acreditam mais, a crianca e 

adulada porque e crianca: sua auto-estima ja esta dada pela propria Made que tem. A 

forca do estuario dobra-se perante a fragilidade da nascente. E a nascente acaba por 

nao ganhar a forca do rio, pela simples razao de que nao encontra um rio. Os pais 

engatinham na frente dos filhos, brincam de negar as diferencas e de ser apenas 

"amigos" de suas progenitoras, escondem seus valores por medo de contamina-las, 

aceitam seus desejos por medo de frustra-las. E o fato acaba por se repetir na escola. 

Troca-se Machado de Assis por historias de Walt Disney, a Filosofia pelas discussoes 

das crises existenciais, as ordcns pelas negociacoes, a autoridade pela seducao. A 

escola passa a ser o tempio dajuventude, nao mais o templo do saber. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nossa epoca cessou de reverenciar o estudo e a instrucSo. Seus fdolos estao em 

outros lugares (...) e nao existe quase mais nada da vergonha que assolava, ha pouco 

tempo, o mau aluno, o ignorante. Pelo contrario, ei-los que reinam na midia, novos 

reis preguicosos, que, longe de enrubescerem de nao saber nada, se orgulham disto. 

(...) Nao satisfeito em ridicularizar a escola, suplanta-las e provar que o sucesso e o 

dinheiro nao passam mais por esses templos do conhecimento" (BRUCKNER apud 

AQUINO, 1996, p.23). 

1.2 Escola, infancia e modernidade 

A ligacao estreita entre disciplina, aprendizagem e psicologia da crianca, que esta implicita no 

cotidiano escolar atual, articula-se a partir de um certo estatuto da infancia. Com efeito 

disciplinar os habitos das criancas, pesar pensar a aprendizagem como o desdobrar inelutavel 

de um programa de sustentar a tese da existencia de capacidades psicologicas maturacionais 

justificam-se necessariamente em da ideia da crianca como umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adulto-em-desenvohimento. 

Em outras palavras, se nao se pensasse que na crianca de hoje reside a chave ver ser infantil 

do amanha do adulto, nao teria sentido dispor o cotidiano escolar em fimgao de um de. 

Mais ainda, hoje em dia, a crianca cabe dar, sistematicamente, prova de que o adulto do future 

nada vai faltar, pois assim o adulto do presente usufrui de uma certa felicidade. Como 

sabemos, quando um adulto olha nos olhos de uma crianga, e enfoca de fato os olhos a crianca 

ideal, recupera a felicidade que acredita ter perdido, uma vez que retorna do fundo deste olhar 

sua imagem as avessas. Ou seja, na forma educada que hoje temos de tratar a infancia esta em 

jogo uma operagao importante do ponto de vista da economia gazosa do adulto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim nao deve nos surpreender que a imagem de uma crianca ideal tire, obeecadamente, o 

sono dos espiritos pedagogieos. 

O que se almeja na atualidade nao e mais que uma crianca aprenda aquilo que ela nao sabe e o 

adulto sim, porem fazer dela esse aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA menos um adulto que, no futuro, nao padeca de nossas 

impotencias atuais. Em outras palavras, se antes se pedia, com ou sem chicotes, a crianca que 

fosse um adulto mais ou menos educado, com o tempo passou-se a almejar cada vez mais que 

possuisse no futuro toda a potencia imaginaria que o adulto pensa que Ihe falta e que, 

portanto, nao o deixa ser feliz. 

Entretanto, se o que agora passa a se demandar e algo tao impossivel quanto o era, em ultima 

instancia, o anterior, isso deve ser necessariamente de uma outra qualidade a tal ponto que o 

cotidiano escolar nao so em nada se parece as pequenas escolas do seculo XV, como tambem 

passou a justificar-se a partir de uma singular ligacao entre disciplina, aprendizagem e 

psicologia infantil. 

Se na atualidade espera-se que as criancas venham a ser adultos possuidores de tudo aquilo 

que hoje nos nao temos imaginariamente, bem como, por cima, trata-se de consegui-lo gracas 

a metodica observancia de um programa tanto moral quanto natural, entao, por um lado, toda 

empresa pedagogica acaba se revelando pouco eficaz, e, por outro, os alunos acabam se 

transformando em criancas mais ou menos indisciplinadas. 

Isso acontece uma vez que o norte da moderna empresa pedagogica e uma crianca feita de um 

puro estofo imaginario. Tanto a pretensa efieaeia pedagogica quanto a disciplina perfeita nao 

podem menos que implicar a desaparicao da distancia entre um aluno real e a crianca ideal. 

Em outras palavras, o cotidiano escolar se articula em torno da tentativa de vir a apagar a 

diferenca que habita no campo subjetivo. 

Pois bem, que diferenca e essa que habita o sujeito? Vejamos: Segundo Aquino, 1996: aquilo 

que esta em questao no comentado estddio do espelho e o reconhecimento da propria imagem 

ou um proceso identificatorio primordial que possibilita ao infans funcionar como "um" junto 

a outros, no interior de um si sterna simbolico de intercambios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, lembremos apenas que: 

1. A imagem especular unifica, isto e, fabriea "um" onde antes havia apenas fragmentos, 

na medida em que ela e em si mesma umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA promessa de unidade. 

2. Nessa promessa, o adulto antecipa de fato o futuro para a crianca , uma vez que a 

unidade refletida no espelho e uma unidade a ser conquistada, ou seja, nao e no real. 

3. Essa imagem espetacular esta, em certo sentido, carregada de desejo. 

4. Essa crianga-imagem que o adulto recorta na superficie do espelho e o reverso 

imaginario daquilo que a ele falta. 

Desta forma, o processo de reconhecimento da propria imagem esta vetorizado pelo fato de o 

adulto fazer circular na cena inconsciente uma mensagem como a seguinte: "se voce e como 

aquele que aparece no espelho, voce ganha a unidade que te falta e, por acrescimo, entra no 

circulo do desejo, uma vez que e assim que eu quero voce" (AQUINO, 1996, p.33). 

Entretanto, as coisas nao sao tao simples, uma vez que, como sabemos a assuncao dessa 

imagem como sendo a propria e a instalacao de um paradoxo. Quando um sujeito se 

reconhece no espelho e se afirraa "este que esta ai sou eu" esta de fato afirmando uma coisa 

um tanto contraditoria, segundo os manuais de logica do colegial. Assim, o sujeito se ve onde 

nao esta, ele diz estar num lugar fora de si mesmo ou, em suma, o sujeito diz ser aquilo que 

nao e. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a experiencia especular, ao mesmo tempo em que unifica 

o infantis, coloca o sujeito numa verdadeira encruzilhada, uma vez que o divide era duas 

partes: aquela que o representa ( embora nao sendo ele ) permite os outros e "si mesmo", e a 

outra que, se nao fosse pela divisao ocorrida, scria supostamente "ele mesmo", porem sem 

saber que ele e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.3 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacao professor - aluno 

Por que tomar, a partir de agora, a relacao professor-aluno como foco conceitual no que se 

refere aos encaminhamentos da problematiea disciplinar? Porque nao e possivel concebcr a 

instituicao escolar como algo alem ou aquem da relacao concreta entre seus protagonistas. Ao 

contrario, a relacSo instituida/instituinte entre professor e aluno e a materia-prima a partir da 

qual se produz ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA objeto institutional, 

Objeto institucional e aquilo do que a instituicao se apropria reclamando a soberania e a 

legitimidade de sua posse ou guarda. Em outras palavras, trata-se de algo imaterial e 

inesgotavel ( imaginario, poderiamos acrescentar ) que so pode se confirmar enquanto fruto 

de uma instituicao especifica. Por exemplo: conhecimento da escola, salvacao na religiao, 

direito no judiciario etc. 

Tais objetos nao existiriam senao enquanto efeitos do conjunto de praticas concretas entre os 

protagonistas principals de determinada instituicao, praticas estas ora divergentes, ora 

eomplementares, mas sempre suportadas pela rede de relacoes entre seus atores concretos -

mais comumente os agentes e a clientcla, e mais esporadicamente o mandante e o publico. 

Agentes institucionais sao aqueles que, a rigor, teriam a prerrogativa de posse ou guarda do 

objeto, enquanto a clientela seria, em tese, aqueles que, carentes do objeto, posicionam-se nas 

relacoes como alvo da acao dos agentes. Por exemplo: professores e alunos, sacerdotes e fieis, 

medicos e pacientes etc. 

Desta forma, objetivos como conhecimentos, o direito e a saude, entre outros, nao existiriam 

aprioristicamente, mas seriam produzidos mediante a acao concreta dos protagonistas 

institucionais por eles responsaveis. Para tanto, dois sao os requisites fundamentais de tal 

a9ao: a repetigao e a legitimagao. 

No caso da educagao, por exemplo, a escola torna-se seu lugar autorizado pelo fato mesmo 

de ser o espaco onde ela e praticada continuamente e, portanto, referendada aos olhos de todos 
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que a praticam. Trata-se, pois, de uma delegaeao de legitimidade e autoridade a escola sobre o 

fazer educacional, tornando-a o lugar privilegiado da tarefa educativa. 

Escola, desde o ponto de vista institutional, equivaleria basicamente as praticas concretas de 

seus agentes e clientela, tendo a relacao professor-aluno como niicleo fundamental. Isto 

significa: "conceber as instituicoes enquanto praticas sociais que, em sua particularidade, 

existem pela acao dos que cotidianamente a fazem e pelo reconhccimento desse fazer como 

uno necessario, justificado" (GUIRADO apud AQUINO, 1996, p. 50 ). 

Voltemos ao problema da indisciplina, entao. A partir das definicoes acima, nao e possivel 

que a saida para a compreensao e o manejo da indisciplina resida em alguma instancia alheia 

a relacao professor-aluno, ou que esta permaneca sempre a reboque das determinancies extra-

escolares. 

A saida possivel esta no coracao mesmo da relacao professor-aluno, isto e, nos nossos 

vinculos cotidianos e, principalmente, na maneira com que nos posicionamos perante o nosso 

outro complementar. A final de contas, o lugar de professor e imediatamente relativo ao de 

aluno, e vice-versa. Vale lembrar que, guardadas as especificidades das atribuicoes de agente 

e clientela, ambos sao parceiros de um mesmo jogo. E o nosso rival e a ignorancia, a pouca 

perplexidade e o conformismo diante do mundo. 

Alguem haveria de perguntar, e certamente o far a: o que fazer quando o aluno nao apresenta a 

infra-estrutura moral para o trabalho pedagogico? E muito dificil supor que o aluno nao traga 

esses pre-requisitos em alguma medida. Ao contrario, e mais provavel que faltem a nos as 

ferramentas conceituais necessarias para reconhece-los e, por extensao, presentifica-los na 

relacao. 

Pois bem, este trabalho de incessante indagacao, inspirado no trabalho cientifico, nao requer 

que o aluno permaneca estatico, calado, obediente. O trabalho do conhecimento, pelo 

contrario, implica a inquietacao, o desconcerto, a desobediencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I - PODER GERA INDISCIPLINA 

Segundo (Foucault, 1995) existe sim uma relacao entre poder e indisciplina. Pode parecer um 

equivoco falar em indisciplina se o poder e disciplinar; no entanto, o que fica demonstrado e 

que esta e uma das decorrencias da disciplinarizacao: entao, as coisas nao se passam de fora 

para dentro, com um tato de poder reprimido uma conduta indisciplinada. Pelo contrario, a 

indisciplina faz parte da propria estrategia de poder, e gerada pelos mesmos mecanismos que 

visam a seu controle. 

A "cola" e exemplo disso: so faz sentido num determinado cenario de avaliacao e demonstra 

que o aluno, de sua posicao, e bastante capaz de olhar a direcao do olhar do professor e 

produzir, exatamente na falha desse olhar, o que burla a avaliacao; anula-a naquilo a que ela 

se propoe; o conhecimento sobre o nfvel de conhecimento do aluno, que o exame visa atingir, 

invalida-se; e o aluno dribla a situacao, dando a conhecer o que "cola". 

Numa instituicao, que se poderia chamar de pararducativa, como a FEBEM, os internos 

infratores com frequencia dizem ( muitas vezes por atos isolados ou coletivos ) os jeitos de 

que dispoem para romper com aquela ordem. As "quebradeiras", os incendios sao, sobretudo, 

reacoes as condiyoes da vida entremuros. Alias, a FEBEM, para que ja pode conhece-Ia de 

dentro e nao apenas por noticia de jornal, apresenta-se exatamente como a mais fantastica 

combinacao entre normalizacao e caos. Nao so da parte dos meninos. A ordem FEBEM e isso 

(GUIRADO, 1986). 

Numa ousada derivacao da equivocidade das palavras, e possivel dizer que o poder, la em sua 

forma moderadamente disciplinar, gera indisciplina. Afinal, a rede de controle e vigilancia, o 

olhar hierarquico representado pela arquitetura do parotico, o sistema continuo de previsoes 

de condutas certas ou erradas com as devidas contingencias punitivas, bem como o exame ( 

pratica que atravessa as mais diversas instituigoes da modernidade ), todo este aparato, todos 

esses dispositivos, por seu proprio exercicio, vao incitar e colocar no discurso, exatamente, o 

que visa mitigar. 

Entao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e permitida a indisciplina? De certo modo, sim. Se entendo permitir como facultar, 

por tudo que se depreende do conceito, a rede de relacao disciplinares faculta a indisciplina. 
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Como por exemplo: a relacao professor/aluno que ja vem abalada por embates e desafios, os 

problemas infra-estruturais como os salarios e a precariedade das condigoes fisicas; os 

problemas soclais e de relacionamento como os de seguranca e ameacas ao exercicio de sua 

funcao por alunos e outros grupos institucionais; os problemas tecnicos e de formacao que 

parecem eternamente desencontrados das demandas e das condicoes dos aprendizes; e assim 

por diante. 

Esse cenario encontra-se ainda hoje entre os professores, em que pesquisas academicas 

mostram que professores sao conhecidos como autoritarios, como bracos do Estado na 

perpetuacao da ordem burguesa, como mandatarios quase irrecuperaveis das instituicoes 

educativas. E isso as vezes e o que leva o aluno a ser indisciplinado, pela despreparacao do 

educador. 

O leitor deve ter a sensacao de que estamos brincando com as palavras e que tudo nao passa 

de um jogo com meia duzia delas. Brincamos sim, mas a serio. Fomos buscar, numa 

composicao de dois termos, a possibilidade de dizer do avesso/direito do cotidiano, de dizer 

da complexidade de relacoes que habitualmente tomamos como obvias e que de obvias nada 

tem. Para tanto, estudamos o pensamento de um autor, tomamo-lo como referenda e 

exploramos, inclusive, as possibilidades gramaticais e lexicas na constituicao de sentidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A indisciplina e o processo educativo 

A questao da indisciplina nas sal as de aula e um dos temas que atualmente mais mobilizam 

professores, tecnicos e pais ( e, em alguns casos, ate os alunos ) de diversas escolas brasileiras 

( publicas e particulares, de educacao infantil, de 1° ou de 2° graus ) inseridas em contextos 

distintos. Entretanto, apesar de ser objeto de crescente preocupacao, no meio educacional este 

assunto e, de modo geral, superficialmente debatido. Alem da falta de clareza e consenso a 

respeito do significado do termo indisciplina ou disciplina, a maior parte das analises parece 

expressar as marcas de um discurso fortemente impregnado pelos dogmas e mitos do senso 

comum ( nem sempre de bom senso ). 
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Isto se agrava na medida em que os estudos e pesquisas sobre a indisciplina ( natureza, 

caracteristicas, identificacao de possiveis causas, o papel da escola e da familia na producao 

da indisciplina, a questao da indisciplina na sociedade contemporanea etc.) alem de parciais, 

ainda sao relativamente escassos. 

E comum ver a indisciplina na sala de aula como reflexo da pobreza e da violencia presente 

de um modo geral na sociedade e fomentada, de modo particular, nos meios de comunicacao, 

especialmente a TV. 

Nessa perspectiva, parecem compartilhar a ideia de que os alunos sao o retrato de uma 

sociedade injusta, opressora e violenta, e a escola, por decorrencia, vitima de uma clientela 

inadequada ( Moyses; Collares, 1993 ). O pressuposto desta visao e o de que o individuo e um 

"receptaculo vazio" que se modela, passivamente, as pressoes do meio. A escola se ve, deste 

modo, impotente diante do aluno, principalmente dos que provem de ambientes 

economicamente e culturalmente desfavorecidos. 

Muitos atribuem a culpa pelo "comportamento indisciplinado" do aluno a educaclo recebida 

na familia, assim como a dissolucao do modelo nuclear familiar: 

EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crianca tem uma criacao familiar totalmente autoritaria, esta acostumada a 

apanhar e a receber severos castigos, por esta razao nfio consegue viver em 

ambientes democraticos (AQUINO, 1996, p.88). 

Ou ainda a falta de interesse dos pais em conhecer e acompanhar a vida escolar de seus filhos: 

O problema da indisciplina esta associado a desvalorizaelto da escola por parte dos 

pais: eles nunca aparecem na escola, muito menos nas reunioes, nSo acompanham as 

licoes e nem ensinam as advertencias (AQUINO, 1996, p.88). 

Neste caso, a responsabilidade pelo comportamento do aluno na escola parece ser unica e 

exclusivamente da familia. Novamente a escola se isenta de uma revisao interna, ja que o 

problema e deslocado para fora de seu dominio. 

O Brasil esta em crise em praticamente todas as areas. A Educacao e, sem dtivida, uma das 

mais afetadas. Um pais que nao cuida da Educacao de seu povo esta condenando o seu futuro. 

O elo mais significativo sao os professores que, entretanto, sao os mais massacrados por essa 
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corrente da Educacao, os alunos sao os maiores prejudicados. Tudo isso prenuncia, como 

consequeneia, um futuro sombrio para o Brasil, 

Como se nao bastassem ja as inumeras dificuldades existentes, superpoem-se os interesses 

financeiros de algumas pessoas ou de alguns grupos empresariais que fizeram da Educacao o 

seu principal filao. Nao medem a qualidade de ensino, pouco se importam com a real 

formacao do aluno. Visa apenas maior lucro, nu capitalismo desumano e selvagem. Muitas 

escolas transformaram-se em empresas cujo objetivo primordial e ganhar dinheiro. 

Nesses estabelecimentos, os professores nao sao adequadamente orientados para lidar com 

sua capacidade e aperfeicoar a qualidade de seu trabalho; tambem desconhecem a sua 

importancia na educacao dos alunos, que muitas vezes so tem a eles como elementos de 

confianca, ja que a crise socio-economica tambem consome seus pais. De acordo com 

Aquino, 1996. Tais professores passam a ser material de comereio e, portanto, facilmente 

descartaveis, por varios motivos: 

• Quando se acham professores dispostos a receber um salario menor, quase sempre eles 

tem menos experiencia e capacidade didatica. 

• Muitas vezes, professores entram em choque com alunos por problemas de disciplina e 

a empresa escolar segue a maxima do comereio: "O fregues tem sempre razao". Ou 

seja: "O aluno e o fregues, portanto ele tem sempre razao". 

• Quanto menor for o pagamento aos professores, maiores serao os lucres da empresa. 

Isto implica um pagamento pela hora-aula infimo e vergonhoso; alem disso, nao se 

levam em conta as horas que o professor gasta em casa para preparar aulas e corrigir 

provas. 

Tais empresas aproveitam-se, inclusive, do silencio dos professores-vitimas que se calam 

diante da sua propria impotencia, decepcao e magoa. E lamentavel quando se usa o santo 

nome em interesse proprio. Isso e o que acontece em algumas empresas escolares que usam o 

santo nome da Educacao para encher seus cofres de dinheiro, enquanto trituram os 

professores, formam mal os alunos, detonam o ensino e acabam com o Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 A indisciplina extrapola a escola 

Antes de se caracterizar o jovem como "indisciplinado" ou "rebelde", melhor e analisar as 

condicoes e o momento em que ocorrem os atos ditos indisciplinares. E importante perceber 

que variados fatores podem provocar manifestacoes contrarias ao bom senso e as regras 

necessarias a um trabalho realizado em grupo. Qucstionar as razoes que motivam tais atitudes 

pode despertar para o levantamento do diagnostico e, na sequencia, determinar a solucao de 

continuidade do problema que se apresenta. 

Nota-se que a principal dificuldade dos professores refere-se a ausencia da familia no 

acompanhamento do processo educacional. A familia e um nucleo fundamental na formacao 

dos seres para o convivio social e tem um papel que so a ela cabe: introduzir as primeiras 

licoes de cidadania e de respeito ao proximo, alem de demonstrar exemplos de condutas 

adequadas. 

Sao esses valores eticos, anteriores a etapa de escolarizacao da crianca, que permitirao que ela 

se torne capaz de conviver harmonicamente com outras pessoas, obedeccndo aos princfpios da 

responsabilidade, solidariedade, reconhecimento dos direitos dos outros e compreensao de 

regras comuns. 

Se a familia nao fornece esses valores, fica a cargo da escola, mais especificamente do 

professor, assumir tal responsabilidade. Como mediar conhecimcntos, trabalhar com as 

habilidades de ouvir e falar, prestar atencao as diferen^as, oportunizar manifestacoes 

pertinentes e acompanhar a assimilacao das abordagens, em sala de aulas superlotadas? E nao 

e so isso. 

Para manter-se atualizado e desenvolver aulas melhores, o professor precisa acompanhar as 

transformacoes pelas quais passa o mundo a conhecer a realidade economica, social, politica e 

cultural do pais. Portanto, precisa de mais tempo para leituras, planejamentos e preparacao de 

materiais, atividades comprometidas pelo estresse da indisciplina que e obrigado a enfrentar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Deve-se considerar que o conhecimento esta presente em todos os lugares e nao somente no 

ambito escolar, como se acreditava em epocas passadas. O aluno ia a escola para aprender, e o 

professor, para ensinar. Essa relacao espacial restrita passou a se modificar com o 

desenvolvimento das sociedades, dos meios de comunicacao de massa e do avanco 

tecnologico. Hoje, muitas instituicoes educacionais ainda permanecem centradas em si 

mesmas, o que impede maior abertura para o dialogo, o consenso e para uma postura menos 

traditional e mais progressista. 

Esses fatores sao preponderantes na relacao ensino-aprendizagem. Sabe-se que os alunos 

gostam de aprender, tem curiosidade, mas nao suportam a imposicao do conhecimento. Eles 

precisam ser estimulados e a forma de aprendizagem deve ser prazerosa. Os jovens atuais nao 

agiientam a dobradinha "giz e o quadro", recursos que deixam a desejar na era em que a 

comunicacao se proccssa com rapidez e se modifica com vclocidade, aumentando as 

possibilidades de aprendizagem longe do espaco escolar. 

E esse espaco, que deveria ser o centra da criacao, da divulgacao de ideias e grandes 

contribuicoes para as comunidades onde se encontra, torna-se cansativo, repetitivo, 

insuportavel. Entao, "vamos baguncar para chamar a atencao". Portanto, por fim a indisciplina 

escolar requer visao, mas tambem acao. So que de forma conjunta. Com a participacao ativa 

da familia, com a conscientizacao do individuo e com a transformacao da escola. Esses 

segmentos nao podem atuar de maneira dissociada, porque o que esta em jogo e a preparacao 

de pessoas para o exercicio da cidadania na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Os desafios da indisciplina em sala de aula e na escola 

E grande o desafio que os educadores tem encontrado em relacao a indisciplina em sala de 

aula e na escola, tanto na publica como na particular, todavia com manifestacoes diversas. 

Sabemos tambem que nao se trata apenas de um problema brasileiro, mas de todo o planeta 

terra, claro que nao estou generalizando, mas procurando apontar uma tendencia, que e 

preocupante e precisa ser revertida. 
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Muitos professores se queixam em relacao a indisciplina que tem sido muito forte. Podemos 

citar, algumas colocacoes de Vaseoncellos, 1996; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A felta de interesse esta muito grande. Os alunos estao dispersos, nao respeitam 

mais os professores, estao vivendo em outro mundo. A tecnologia avancou demais e 

o professor infelizmente nao acompanhou, ficou desinteressante para eles. Eles estao 

acostumados a apertar botao de videogame, de computador, e ver televisao e ai 

aparece o professor com apagador e giz... O professor nao esta conseguindo ter 

dominio, as aulas estao muito no passado, muito antigas. Os meios de comunicacao 

ao inves de ajudar estao atrapalhando: programas muito violento. Nao esta existindo 

liberdade com responsabilidade. As criancas de hoje sio mais espertas do que 

antigamente. A femilia nao tem colaborado; os alunos vem sem limites de casa. 

Geralmente ha ate conivencias dos pais: o professor nunca tem razio. Ha muitos 

problemas familiares. A propria familia nao sabe o que fazer; a mSe fala: "o que eu 

faco com ele? Vou matar? (VASCONCELLOS, 1996, p. 93). 

Podemos perceber alguns focos de queixa: o aluno, seu desinteresse, decorrente da tecnologia 

a que tem acesso fora da escola; os meios de comunicacao, a sua influencia negativa; a familia 

nao cumprindo seu papel; a escola, que nao apoia o professor; a sociedade, sua (des) 

organizafao; e, depois de certo tempo, chega-se a colocarem questao a propria relacao 

pedagogica. So por este breve levantamento, podemos ver como o problema da disciplina esta 

ligado a uma serie de outras questoes; nao da para falar de disciplina de uma forma isolada em 

relacao a realidade maior. 

A questao da disciplina pede, para seu enfrentamento, a ajuda de um conjunto de areas do 

conhecimento, como a Sociologia, Antropologia, Psicanalise, Etica, Politica, Psicologia, 

Economia, Historia, Tecnologia, Comunicacao Social, alem dos proprios saberes 

pedagogicos. Outro fato a ser considerado e que a disciplina e apenas um aspecto do processo 

de educacao escolar, que por sua vez tambem e extremamente complexo e exigente, uma vez 

que se trata de participar da formacao, ao mesmo tempo, de trinta, quarenta ou mais sujeitos. 

Que outra atividade humana apresenta tal nivel de complexidade? 

O "unico" problema do professor e que ele e um sujeito concreto - nao e anjo, um ser abstrato 

que trabalha com alunos tambem concretos, numa realidade concreta; se nao fosse isto, 

tirando a concretude do real, seria superfacil ser professor, mas ai tambem nao haveria 

necessidade de sua experiencia... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN%TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-£S1CADH r r iERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OE CAMPINA GR/ .NDE 2 8 

CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
8I8UOTECA SETTORIAL 
CAJAZEIRAS - PARAlBA 



Temos uma clareza: ser "dador" de aula, "tomador" de conta de aluno e facil, mas ser 

professor, no seu sentido radical, nao e facil nao. Por isto o professor precisaria ser muito bem 

formado e muito valorizado. 

Segundo Vaseoncellos, 1996: de certa forma, o professor "ja sabe" o que deve fazer: em 

algum momento de sua vida ja ouviu falar ou vislumbrou uma possibilidade de como deveria 

agir. No entanto, muitas vezes, nao o faz. Por que? 

1) Nao acredita mais profundamente, nao esta convencido: 

- da proposta em si, nao tem seguranca de que seja o caminho correto; 

- da eficacia da proposta, acha que talvez seja muito pouca em relacao ao tamanho do 

problema, que nao vai resolver. 

2) Nao sabe como fazer; uma coisa e ter ouvido falar, outra e ter competencia para colocar 

aquilo em pratica. 

3) Nao ve condicoes para fazer: 

- seja efetiva ( fruto de uma analise mais criteriosa da realidade ); 

- seja fruto de sua percepcao, sem muita base no real. 

O que fazer do sujeito que depende do querer e do poder, que se relacionam dialeticamente, ja 

que, por exemplo, o nao ver possibilidade acaba diminuindo o desejo de fazer. O poder, por 

sua vez, tem uma base objetiva, que sao as condicoes minimas para a acao consiente do 

homem, portanto orientada pela base subjetiva. 

Qual seria entao o papel da reflexao? 

1) Procurar resgatar o professor como sujeito, seu desejo, projeto, sentido, querer, 

2) Demonstrar aiguns mitos que funcionam como obstaculos epistemologicos. 

3) Apontar aiguns caminhos, alternativas, que estejam ao seu alcance (nao algo 

"estratosferico"), em termos tab de processo, quanto de proposta de acao. 

O problema da indisciplina esta angustiando cada dia mais os educadores em geral e os 

professores em particular. A grande pergunta esta na cabeea de todos e:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o que fazer? Embora 

29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esta questao seja da maior importancia e deva ser respondida, entendemos que, antes, outras 

duas devem ser enfrentadas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o que esta acontecendo?; o que queremos? E comum ouvirmos 

o seguinte: "Ja sabemos bem qual o problema, ate porque o sofremos na pele. Queremos e 

solucao". No entanto, o que temos observado e que padecemos, mas nao compreendemos o 

problema; no trabalho cientffico costuma-se afirmar que definir bem o problema e ja ter 50% 

da solucao. 

Antes de mais nada, e precise compreender que houve profundas mudancas na escola, na 

sociedade e nas suas relacoes. Parece dificil para os educadores darem se conta disto. O 

saudosismo ou o espirito de acusacao estao muito fortes no cotidiano escolar. Agredidos, 

procuram inconscientemente algo alvo onde possam descarregar suas magoas, suas 

incompreensoes. 

Sempre que pensamos em indisciplina, logo nos vem a mente as ideias de limites ( restricao, 

frustracao, interdicao, proibicao etc.) e de objetivos ( finalidades, sentido para o limite 

colocado ). A nosso ver, a crise da disciplina escolar hoje esta associada justamente a crise de 

objetivos e de limites que estamos vivenciando. 

Do ponto de vista dos objetivos5 ha uma crise geral de projetos, de sentidos para as coisas, em 

nivel mundial quanto national, tanto institutional quanto pessoal, tanto ideologieo quanto 

socio-politico-cultural. Ha um sentimento generalizado de "geleia geral", que se manifesta na 

desconfianca em relacao a razao, no "fim da historia" e das Utopias, no "salvem-se quern 

puder", no "procure curtir ao maximo a sua vidaja" etc. 

Na escola, esta crise se manifesta de muitas formas, mas com certeza uma das mais dificeis de 

enfrentar e a absoluta falta de sentido para o estudo por parte dos alunos. A pergunta "estudar 

para que", nos parece, que nunca esteve tao forte na cabeya dos alunos como agora. A famosa 

resposta dada por seculos, "estudar para ser alguem na vida ", chega a provocar risos nos 

alunos, ante a clara constatacao de iniimeras pessoas formadas, porem desempregadas ou 

muito mal-remuneradas. Estamos vivendo a queda do mito da ascensao social atraves da 

escola! Como entender isto? 
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A crise de limites provoca grande estrago na sala de aula e na escola, afmal "para que me 

comportar se nao vejo sentido naquilo que estou fazendo?". Mas a esse fator vem-se 

acrescentar outro; dois, um de ordem circunstancial e outro estrutural. De um lado, tudo isto 

esta acontecendo justamente no momento em que os professores estao submetidos as mais 

desfavoraveis condicoes de trabalho dos ultimos tempos: ma formacao, salarios miseraveis 

numeros excessivo de alunos em sala, falta de material didatico apropriado, falta de espaco de 

trabalho coletivo constante na escola etc. De outro lado, temos a crise dos proprios limites, 

alimentada pela necessidade de um mercado baseado na exacerbacao do consumo. 

Nesta perspectiva, a quebra de limites e fundamental para poder alimentar a logica do 

consumismo, e o grande alvo desta guerra e a crianca, elo mais fraco da corrente. Basta ver o 

numero de propagandas dirigidas as criancas ou mesmo usando criancas como chamariz, pois 

se descobriu que, alem de seu consumo direto, a crianca tem hoje forte influencia no 

consumo da familia, chegando a decidir desde o tipo de eletrodomestico ate a marca de carro 

a ser comprado. Quebrar limite-especialmente da crianca tornou-se, pois, fundamental. E um 

processo social de infantilizacao, onde e precise satisfazer rapidamente os desejos sob o 

fantasma da frustracao e ate mesmo do trauma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Resgate do professor 

A partir do exposto ate aqui, fica claro que um dos maiores desafios e o resgate do professor 

como sujeito de transformacao: acreditar que pode que tem um papel a desempenhar muito 

importante, embora limitado. Acreditar na possibilidade de mudan^a do outro, de si e da 

realidade. 

J a de algumas decadas vem ocorrendo um processo de imbecilizacao, de destruicao do 

professor, que chegou ate a atingir profundamente seu autoconceito, sua auto-imagem, sua 

auto-estima. Isto e uma perversidade em termos de Pais. As classes dominantes tiram 

vantagem desta situacao em termos imediatos - um povo sem educacao e cultura e mais 

facilmente manipuladom -, mas e um suicidio coletivo em longo prazo. Estamos percebendo 

aiguns sinais claros disto: a questao da violencia esta emergindo com tanta forca, que assusta 

a todos, ate os proprios dominantes. Por tras deste fato, ha tambem, com certeza. um trabalho 

educacional malfeito, seja no sentido da negac&o da possibilidade do processo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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humanizacao dos sujeitos, seja no sentido da anulacao do carater transformador do 

conhecimento. 

De onde vem o drama do professor? Em parte, da percepcto de que esta incapacitado para dar 

conta de sua tarefa: o mundo mudou, o aluno mudou, mudou a relacao escola-sociedade e ele 

continua o mesmo... O que Ihe foi ensinado? Transmitir o conteiido, cumprir o programa, 

controlar o comportamento do aluno atraves da nota. Hoje, as exigencias sao outras! 

O que dizer de um profissional da educacao que, muitas vezes, nao sabe como se da o 

conhecimento, nao domina o proprio sentido do que ensina, em aiguns casos mais extremos 

nem ao menos domina o proprio conteiido que ministra ou, quando domina, ensina baseado na 

mera transmissao? Isto e doido, sabemos; todavia, com certeza, nao sera "tampado o sol com 

a peneira" - querendo esconder nossas falhas e deficiencias - que iremos resolver os 

problemas. Insistimos que nao se trata de um julgamento moral, como se o professor fizesse 

isto porque quer, porque escolheu conscientemente ser um mau profissional. 

Ele e vitima tambem de uma logica desumana e excludente. Mesmo quern saiu dos melhores 

centros de formacao sabe que tem uma seria defasagem na sua capacitacao, ate porque a 

educacao escolar, como vimos, e uma atividade de per si extremamente complexa, ainda mais 

a ser exercida nos dias de hoje. 

Quando olhamos a escola brasileira, o que esta produzindo? Fracasso era cima de fracasso; 

basta ver os elcvadissimos indices de reprovacao e evasao escolar, o baixissimo grau de 

aprendizagem dos alunos que tiveram "sucesso" revelado nas testagens nacionais e 

internacionais de conhecimentos minimos. Exata sensacao de fracasso comeca nos proprios 

professores, por nao terem condicoes minimas de trabalho. A negafao da escola comeca pela 

negacao do proprio professor. E isto nao e a toa... Precisamos reconhecer sua delicada 

situacao; de certa forma, nunca se pediu tanto ao professor como se pede hoje e ao mesmo 

tempo, nunca se deu tao pouco. 

E necessario superar tambem este processo de infantilizacao: a falta de autonomia do 

professor, que assumem algo em que nao veem o menor sentido. Se o professor nao comecar 

a exercitar um pouco a sua dignidade, a sua cidadania, ter coragem de perguntar: por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uri ' iPSiWPE FcrlERAL 3 2 

DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SI BUOTECA SETORI Al  

CAJAZEIRAS-PARAJSA 



para que? como?; se o professor nao reagir, vai continuar se imbecializando-se. Muitos livros 

didaticos estao ai para isto tambem: quer coisa mais ofensiva que um livro do professor com 

resposta? E um profundo desrespeito, 

Enquanto nao tivermos coragem de enfrentar esta questao. superando os escapismos e os 

sonhos de eventuais "salvadores da patria", nao veremos muita possibilidade de mudanca. 

Para mudar a realidade, e preciso fazer uma opcao muito clara, no entanto, para nao mudar, 

nao e preciso fazer opcao, uma vez que ha uma logica montada no sentido da reproducao. 

E necessario resgatar o professor como sujeito de transformacao. 

Nao vai ser mantendo-nos no estagio de heteronomia, onde nao podemos pensar, onde tudo 

vem pronto, que nos estaremos se ajudando. Faz-se necessario sair um pouco do "piloto 

automatico", daquele mecanicismo, formalismo, que nos colocaram a comecar a exercer uma 

das funcoes basicas de qualquer pessoa, de qualquer cidadao, contudo muito importante para 

o professor, que e a funcao da reflexao. Refletir, buscar, comprometer-se. 

Poderiamos lembrar aqui as reflexoes de FOUCAULT sobre a questao do poder: onde esta o 

poder? Sera que esta apenas nos dirigentes, na midia? Ou na verdade, embora tenhamos focos 

fortes de poder, ele tem uma capilaridade, esta no dia-a-dia, nos varios agentes sociais? E 

preciso resgatar e redirecionar estes micro poderes locais, tendo em vista um projeto novo, 

denunciando e lutando contra o poder que se exerce como abuso: "(...) todos aqueles que o 

reconhecem como intoleravel, podem comecara luta onde se encontram e a partir de sua 

atividade (ou passividade) propria. " ( FOUCAULT, 1981, p. 77). 

Vamos lutar onde temos possibilidades concretas, ao mesmo tempo em que buscamos a 

ampliacao destas possibilidades. Seria importante lembrar que o sistema nao funciona sem a 

mediacao de agentes concretos, dos quais nos fazemos parte, e que, por via de consequeneia, 

temos um poder nas maos, em principio limitado, mas real, e com possibilidade de ser 

ampliado de acordo com nossa capacidade de articulacao. Precisamos criar uma rede etica 

instalada em nosso pais. 

Acreditamos profundamente no professor; hoje ele pode ter um papel revolucionario (ainda 

que correndo o risco, ao afirmarmos isto, de sermos chamados de "jurassicos", de utopicos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta onda neoliberal, que esta ai quebrando todas as esperancas, com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopia; isto faz parte 

da essentia do seu proprio trabalho. 

O respeito e as exigencias estao numa situacSo muito dclicada, pois o professor precisa de 

"colo", mas ao mesmo tempo deve ser chamado as suas responsabilidades, ter coragem de se 

rever, de assumir a parte que Ihe cabe, se quiser superar esta infantilizacao a que foi 

submetido. Um dos criterios para se definir uma profissao e que os sujeitos que a abracam 

possam ser rcsponsabilizados pelo seu exercicio. 

Portanto, entendemos que o problema de disciplina e tarefa de todos: sociedade, familia, 

escola, professor e aluno. Todavia, nao podemos ser ingenues, pois, embora a tarefa seja de 

todos, nem todos estao interessados em resolver o problema.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A responsabilidade, por ser algo 

mais de "dentro para fora", chama a acao, para o compromisso com a superacao. 

C A P I T U L O III - PERCURSO M E T O D O L O G I C O E ANALISE DE DADOS 

3.1 Metodologia da pesquisa: estudo de caso 

De acordo com Matos, 2001. Estudo de caso, trata-se de uma forma de investigacao bastante 

utilizada nos cursos de pos-graduacao, sobretudo pela facilidade operational que proporciona. 

A alternativa de utilizar uma amostra reduzida, faz com que essa modalidade de pesquisa se 

apresenta como uma das mais populares entre os investigadores. 

O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao de 

custos, apresentado como limitagao a impossibilidade de general izaciio de seus 

dados (GIL apud MATOS, 2001, p. 58). 

Segundo Matos, 2001. A observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque 

pode ser associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. Para ser uma pesquisa 

eficaz, temos que observar e compreender o que e essential e faz o registro. Devemos ainda 

orientar que a observacao deve ser: 

(...) orientada pelo um objeto de pesquisa, planejada, registrada, e ligada a 

proposicoes mais gerais, e que, alem disso, deve ser submetida a controle de 

validade e precisao (GIL apud MATOS. 2001, p. 58). 
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O questionario, de acordo com Matos, 2001. Deve possuir um cabecalho, em que sera 

explicada a pesquisa, os objetivos, como tambem ser respondido por completo, e garantir o 

total sigilo das informacoes. As questoes devem ser objetivas e claras, abertas, fechadas ou 

mistas. 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 Caraeterizacao da escola 

Os questionarios foram elaborados e aplicados com gestor, professores e alunos das series 

iniciais da Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental e Medio Dr Silva 

Mariz, situada na rua Severino Jeronimo de Carvalho na cidade de Marizoplis-Paraiba, na 

qual a mesma possui os ensinos: infantil, fundamental e medio, funcionando nos tes horarios, 

sendo, o ensino infantil funcionando no turno da manha e os demais funcionam nos turnos da 

tarde e danoite. 

O objetivo desse questionario e de verificar se o gestor, professor e aluno estao preparados 

para lidar com a indisciplina e saber quais os encaminhamentos a ser tornados para cada 

situacao, como tambem identificar as atitudes dos alunos diante desses problemas. Visto que, 

a indisciplina e um dos problemas que esta afetando nossas escolas de forma agressiva e 

dolorosa, a questao da indisciplina nas salas de aula e um dos temas que atualmente mais 

mobilizam gestores, professores, pais e em aiguns casos, ate os aluno de diversas escolas 

brasileiras piiblicas e particulares, de educacao infantil, de 1 ° ou de 2° graus. 

Entretanto, apesar de ser objetivo de crescente preocupacao, no meio educacional este assunto 

e, de modo geral, superficialmente debatido. Alem da falta de clareza e de consenso a respeito 

do significado do termo indisciplina, a mair parte das analises parece expressar as marcas de 

um discurso fortemente impregnado pelos dogma s e mitos do senso comum. Isto se agrava na 

medida em que os estudos e pesquisas sobre a indisciplina ainda sao relativamente escassos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3 Analise dos questionarios do gestor 

Essas anaiises nos fazem refletir bastante diante das respostas apontadas, contudo iremos cita-

las de acordo com cada pergunta elaborada e aplicada a gestora, que segundo a mesma possui 

vinte e sete anos de trabalho na educacao e e licenciada em Pedagogia e Geografia. 

Foram elencadas seis perguntas onde a primeira pergunta diz o seguinte: O que voce entede zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

por indisciplina? A mesma respondeu: Indisciplina sao comportamentos irregulares. 

No meu ponto de vista a resposta esta com sentido vago, o conhecimento teorico sobre 

indisciplina continua distante das escolas, sabendo que esta muito presente na pratica. De 

acordo com Aquino, (1996). A indisciplina esta centrada a conduta desordenada dos alunos, 

traduzidas em termos como: bagunca, tumulto, falta de limite, maus comportamentos, 

dcsrespeito as figuras de autoridades etc. 

A segunda pergunta: Como a escola tem resolvido a questao da indisciplina? Resposta: 

Trabalhando. 

A terceira pergunta foi a seguinte: A escola tem desenvolvido algum projeto sobre 

indisciplina? E como e trabalhado? Resposta: Nao. " Como a resposta foi nao, seria muito 

interessante que todas as pessoas que formam uma escola pudessem desenvolvcr um projeto 

referente ao tema". 

A quarta pergunta foi elabora de acordo com a terceira pergunta: Como a secretaria de 

educacao tem apoiado o trabalho desenvolvido pela escola? Nao houve resposta, pelo fato 

da escola nao ter desenvolvido nenhum projeto referente ao tema. 

A quinta pergunta se re fere aos casos de indisciplinas encontradas em sala de aula que diz o 

seguinte: Ha casos recentes de indisciplina na escola? Identifique? Resposta: Sim, alunos e 

professores se confrontando. 

E por ultimo a sexta pergunta que relata: Como os gestores junto com os professores lidam 

com essa questao? Resposta: Com dialogo. 
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Como vimos as respostas sao de signifieados que ainda deixam a desejar. A questao sobre a 

indisciplina precisa ser bem debatida nas escolas, pois e um problema que chega de casa e vai 

ate a escola e muitas vezes nab sabemos como lidar com esses problemas. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA instituicao escolar nao pode ser vista apenas como reprodutora das experiencias 

de opressao, de violencia, de conflitos, advindas do piano macroestrutural. E 

importante argumentar que, apesar dos mecanismos de reproducao social e cultural, 

as escolas tambem reproduzem sua propria violencia e sua propria indisciplina. A 

escola, como qualquer outra instituicao, esta planificada para que as pessoas sejam 

todas iguais. Ha quern afirme: "quanto mais igual, mais facil de dirigir. A 

homogeneizacao e exercida atraves dos mecanismos disciplinares, ou seja, de 

atividades que enquadrinham o tempo, o espaco, o movimento, gestos e atitudes dos 

alunos, dos professores, dos diretores, impondo aos seus corpos uma atitude de 

submissao e docilidade. Assim como a escola tem esse poder de dominacao que nao 

tolera as diferencas, ela tambem e recortada por formas de resistencia que nao se 

submetem as imposic5es das normas do dever-ser (AQUINO, 1996, p. 77). 

Nos ultimos tempos, a indisciplina escolar vem inquietando educadores de todo o pais, 

tornando-se, para as instituicoes de ensino, um enorme desafio permeado de muitas 

complexidades. E o que vem a ser essa indisciplina? A falta de limites, o desrespeito aos 

direitos dos outros, mcompreensao das regras de convivencia e falta de solidariedade, atitudes 

que nao combinam com a atividade em grupo. 

3.4 Analise dos questionarios dos professores 

Os questionarios foram aplicados, a quatro professores da mesma escola que foi referida 

anteriormente, na qual tres professoras possuem apenas o pedagogico ( mais conhecido como 

normal) e atuam a vinte ano na educacao escolar, e somente uma professora esta cursando o 

ensino superior de pedagogia e possui dois de atuacao na educacao. 

Portanto, foram elaboradas cinco perguntas que nos mostraram muita curiosidade a respeito 

das mesmas, que foram as seguintes. A primeira pergunta mostra: O que voce entende por 

indisciplina? A maioria dos professores responderam que: Indisciplina e uma pessoa que tem 

um comportamento desviante relacionados a varios termos como: O conflito entre alunos e 

professores vandalisms contra a instituicao escolar que muitas vezes procura atingir tudo 

aquilo que ela significa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aluno disciplinado e aquele que se encaixa no molde de uma crianca ideal, e o 

indisciplinado e, ao contrario, aquele cuja imagem aparece institucionalmente fora 

de foco (AQUINO, 1996,p. 31). 

A segunda pergunta: Que metodo tem sido utitizado na sala de aula para acabar com a 

indisciplina? A resposta foi a seguinte: Com dialogo para facilitar a comunicacao entre o 

aluno e o professor , trabalhos em grupos, auto-estima e tambem uma delas responderam que 

a reuniao entre pais e professores seria muito bom para resolverem esse tipo de problema, mas 

o que acontece e que a maiori dos pais nao comparecem nas reunioes. Isso se torna cada vez 

mais dificio para tentarmos diminuir a indisciplina nas nossas escolas, enquanto uma pessoa 

quer resolver esse problema outraja nao esta nem ai. 

De acordo com Tiba,1996. "O professor precisa despertar no aluno a funcao de discipulo, 

cativa-lo para que se ache interessante o topico que esta sendo estudado" ( TIBA, 1996, p. 

105). 

A terceira pergunta do questionario se re fere: Os esforcos feitos para diminuir a 

indisciplina mostraram resultados positivos? Quais? Todos os professores responderam: 

Sim, mostrar aos estudantes que se espera deles os melhores resultados, dar ao aluno a 

oportunidade de desenvolver seus proprios projetos, criar um clima de competicao que nao 

sobrevalorize a importancia de veneer. 

Os alunos vao se interessar pelo conteudo do previsto no programa escolar se houver 

uma correlacao entre ele e o seu dia-a-dia. O professor sabio reconhece a 

importancia desse conhecimento para a vida (TIBA, 1996, p. 106). 

Quarta pergunta: Os pais participant das discussdes sobre indisciplina? Resposta: Muito 

pouco, na maioria das familias este assunto e pouco abordado, pois aiguns dos pais nao se 

preocupam em dar-lhes uma educacao saudavel aos seus filhos e com isso os tornam 

indisciplinados. 

Como ja foi abordado anteriormente sobre essa pergunta, a participacao dos pais sao 

irregulares a respeito deste tema. Portanto, e de muita importancia que os mesmos possam 

debater sobre a indisciplina que esta cada vez mais se alarmando nas escolas e em casa e o 

dialogo e essencial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Aiguns pais motivados pelo amor, pelo desejo de satisfazer todas as necessidades dos filhos, 

nao modificam seus comportamentos e ofertas a medida que a crianca cresce" ( TIBA, 1996, 

p. 27). 

Quinta e ultima pergunta do questionario dos professores que diz o seguinte: Voces zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

professores recebem ajuda de Psicologos, Assistentes Social, Medicos e outros, para 

prevenir possiveis problemas de indisciplina? As respostas dos professores foram muito 

diferentes: Duas professora respondeu que nao recebem ajuda de ninguem. Uma respondeu 

que so recebe ajuda do diretor. E a outra professora respondeu que tem ajuda de assistente 

social, de aiguns professores e as vezes pode contar com o apoio da 10° regiao de ensino. 

O professor imagina que a garantia do seu lugar se da pela manutencao da ordem, mas a 

diversidade dos elementos que compoem a sala de aula impede a tranquilidade da 

permanencia neste lugar. Ao mesmo tempo que a ordem e necessaria, o professor desempenha 

um papel violento e ambiguo, pois se, de um lado, ele tem a funcao de estabelecer os limites 

da realidade, das obrigacoes e das normas, de outro, ele desencadeia novos dispositivos para 

que o aluno, ao se diferenciar dele, tenha autonomia sobre o seu proprio aprendizado e sobre 

sua propria vida. 

A classe e o lugar onde se tece uma complexa rede de relacoes, mas na medida em 

que o professor nao consegue perceber essa teia ele concentra os conflitos ou na sua 

pessoa, ou em aiguns alunos, nao os deslocando, portanto para o coletivo. Como nao 

ha reversibilidade de posicoes, forma-se uma rigida divisao entre aquele que sabe e 

impoe e aquele que obedece e se revolta (COLOMB1ER apud AQUINO, 1996, p. 

79). 

Desta forma, cada um passa a ser movido por uma ordem, por uma obrigacao que e imposta e 

nao incorporada. O grande problema talvez esteja no fato de o professor se concentrar apenas 

na sua posicao normalizadora achando que, com isso, ele conseguira eliminar os conflitos. 

As discussoes na sala de aula marcada pela diferenca, pela instabilidade, pela precariedade, 

apontam para inutilidade de um controle totalitario, de uma planificacao racional, pois os 

alunos buscam de modo espontaneo e nao planejado, que impede a instalacao de qualquer tipo 

de autoritarismo. Quanto maior a repressao, maior a violencia dos alunos em tentar garantir as 

forcas que assegurem sua vitalidade enquanto grupo. 
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Quando o professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experimenta a ambigiiidade do seu lugar, ele consegue, 

juntamente com os alunos, administrar a violencia intrinseca ao seu papel, isso nSo 

significa que a paz reinara na escola, mas que alunos e professores, por forca das 

circunstancias, serao obrigados a se ajustar e a formular regras comuns, os limites de 

tolerancia. Portanto, nem o autoritarismo e nem o abandono (AQUINO, 1996, p. 79). 

A relacao professor/aluno ja vera abaladas por embates e desafios: os problemas infra-

estruturais como os salaries e a precariedade das condicoes fisicas; os problemas sociais e de 

relacionamento como os de segurancas e ameacas ao exercicio de sua funcao por alunos e 

outros grupos institucionais; os problemas tecnicos e de formacao que parecem eternamente 

desencontrados das demandas e das condicoes dos aprendizes; e assim por diante. 

3.5 Analise dos questionarios dos alunos 

Os questionarios foram desenvolvidos com alunos do 2° ano, no qual os alunos tinham de sete 

a oito anos de idade, sendo um total de quinze alunos, oito eram meninos e os demais eram 

meninas. 

Os estudantes que la freqtientam sao criancas de baixa renda e, portanto a maioria deles sao 

indisciplinados pelo fato dos pais nao acompanharem o desenvolvimento dos seus filhos e, 

muitas vezes por nao adquirirem condicoes necessarias como, por exemplo: faltam muito as 

aulas por estarem doentes, outros nao tem o apoio da familia e acabam desistindo dos estudos. 

Slo muitos as causas que levam os alunos a serem indisciplinadas, como essas e outras que 

foram citadas. 

Foram elaboradas cinco perguntas muito interessante que despertaram muito a atencao das 

criancas, elas adoraram o tipo de perguntas que foram aplicadas e as professoras tambem. As 

respostas foram variadas entre os meninos e as meninas, entSo irmos cita-las de uma por uma 

pergunta com as respostas da maioria da turma. 

A primeira pergunta do questionario diz o seguinte: Como e voce? E logo em baixo de cada 

pergunta tinham as alternativas para que eles escolhessem a que mais Ihe identificaria, e as 

alternativas eram: Inquieto, meigo, criativo e outros. As maiorias das meninas responderam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que eram meigas, enquanto que os meninos responderam que eram inquietos, foram poucos os 

que responderam que eram criativos. 

Ja a segunda pergunta era: Como e o seu comportamento com seus pais e seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA irmaos? As 

alternativas foram as seguintes: Voce obedece a seus pais; costuma brigar com seus irmaos; 

voce e carinhoso com seus irmaos e outros. As respostas foram variadas, uns responderam 

que obedeciam aos pais, outros responderam que eram carinhosos com os irmaos e apenas um 

aluno respondeu que costuma brigar com o irmao. 

Terceira pergunta do questionario: Como voce se relaciona com seu professor(a) e seus 

eolegas de classe? As alternativas foram: Voce participa das aulas e das atividades; voce 

ajuda seu colega nas atividades de classe; voce cumpre com as atividades escolares e outros. 

Aiguns dos alunos responderam a primeira altemativa, que participavam das aulas e das 

atividades e outros responderam que cumpriam com as atividades escolares. 

A quarta pergunta do questionario foi a seguinte: Gosta de praticar alguma atividade extra-

classe ? Qual? As alternativas foram as seguintes: Dancar, jogar bola, brincar de boneca e 

outros. As respostas das criancas como podemos perceber pelas alternativas, claro que as 

meninas escolheram dancar e brincar de boneca, e claro que os meninos responderam que 

gostavam de jogar bola. 

E a ultima pergunta foi: Seus pais costumam i r a escola para ver seu comportamento e 

suas notas? Essa pergunta nao teve altemativa, os alunos precisavam responder apenas sim 

ou nao, e o que foi respondido pela maioria foi sim. 

Portanto, foi otimo fazer esses questionarios com gestor, professores e alunos. Isso me fez ver 

de perto a realidade de como funciona uma escola e tambem, ver o comportamento dos alunos 

e dos professores diante dessas experiencias. 

Desta forma, espero que com o trabalho realizado na escola, possa esclarecer mais sobre o que 

se trata a indisciplina gerada no ambiente escolar, e com isso surgir novas ideias de como 

deve ser trabalhada a indisciplina em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Criancas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jovens, por incrivel que pareca absolutamente avidos pelo saber, pelo 

convite a descoberta, pela ultrapassagem do obvio, desde que sejam convocados e 

instigados para tanto. Tudo depende, pois, da proposta por meio da qual o 

conhecimento e formulado e gerenciado nesse microcosmo que e cada sala de aula. 

Entretanto, a tarefa e intrincada pois pressupoe sempre um recomeco, a cada aula, 

cada turma e cada semestre ( AQUINO, 1996, p. 52). 

Enfim, a indisciplina escolar requer visao, mas tambem acao. So que de forma conjunta. Com 

a participacao ativa da familia, com a conscientizacao do individuo e com a transformacao da 

escola. Esses segmentos nao podem atuar de maneira dissociada, porque o que esta em jogo e 

a preparacao de pessoas para o excrcfcio da cidadania na sociedade. 

3.6 Analise do estagio 

O referido estagio foi realizado com uma turma de 2° ano de ensino infantil, na Escola 

Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental e Medio Dr. Silva Mariz, que fica 

situada na cidade de Marizopolis - Paraiba. 

No qual trabalhamos atraves de textos e diversas atividades, sempre com a interacao dos 

alunos, levando em eonsideracao a socializacao e o companheirismo entre os mesmos. A 

maioria das atividades foram trabalhadas em grupo entre os alunos, percebi que havia uma 

falta de construtivismo na sala de aula, o que me chamou mais a atencao foi quando os alunos 

se queixaram bastante, ao ver que eu, como estagiaria, poucas vezes nao cscrevi no quadro, 

como eles estao bem acostumados com o traditional, foi um pouco dificil conseguir aplicar as 

aulas. A presenca da Professora foi diariamente, pois a mesma gostava de participar das aulas 

observando os alunos e minhas aulas. 

Mas eu nao poderia deixar de agradecer a Professora, pelo espaco que me concedeu e pela 

confianca que me depositou. Como tambem a escola que me acolheu de braces abertos, os 

alunos, porque se nao fosse eles eu nao teria realizado este trabalho tao brilhante e tambem 

aos pais dos mesmos que confiaram no meu trabalho. 

O estagio foi uma experiencia unica, no qual pude desenvolver as qualidades essentials para a 

vida escolar, atingi os meus objetivos no que diz respeito ao processo educativo. De modo 

que, nos proporcionou uma sensaeao de responsabilidade e de dever cumprido, devido termos 

contribuido para a aprendizagem dos alunos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yNn/ cQS l PWc Fcr>ERAl 
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CONSIDERACOES FINALS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A educacao brasileira tern vivido atraves de decadas de pesquisas e discursos inovadores 

produzidos basicamente nas universidades, e de nenhuma pratica inovadora que se generalize 

no cotidiano da sala de aula nas escolas particulares e publicas. 

Admitir que hoje a mi'dia e extremamente competente na transmissao de informacao, 

superando em muitos os mctodos e tecnicas de ensino tradicionais. Compreender que hoje 

nossa sociedade, nao obstante se caracterize por grandes desigualdadcs socials, e uma 

civilizacao video grafica e, portanto a "escola nao podera prcscindir destes recursos" sob pena 

de, em breve, termos um novo analfabeto indisciplinado. 

A escola tem de reencontrar a vida, ou seja, modernizacao da escola nao significa a compra de 

modcrna tecnologia da educacao, aparelhos de TV e video, laboratories de informatica de 

ponta, etc., mas sim a trans formacao mais profunda nos processes psicologicos e 

pedagogicos. 

Por essa razao, falar em educacao, e por excelencia falar em batalhas, dificuldades, busca de 

limitacoes, afinal o principle educacional tem como norte, o romper barreiras. Desta forma, o 

professor precisa estar preparado para lidar com cada situacao, sempre se aperfeieoando ao 

trabalho de educador, e contando com a ajuda dos demais educadores, assim, essas 

dificuldades de indisciplina podem ser amenizadas ao longo do tempo. 

Portanto o dialogo, o respeito, o eompanheirismo e a comunicacao verdadeira sao essenciais 

para o desenvolvimento, assim como o iimite e a indisciplina. As regras justas sao de uma 

ajuda indispensavel. Regras justas, e nao regras inflexiveis, ja que agressividade c o 

autoritarismo podem gerar rancores, hostilidadc, sentimento de rejeicao e rebeldia. So se 

educa aquele que nao tem nccessidade de dominar. 

Enfim, para transformar a indisciplina em disciplina e preciso principalmente que os 

professores trabalhem com responsabilidade, bom humor, eompanheirismo e acima de tudo 

deixar que os alunos pen sem e reflitam sobre o tal para que desenvolvam seu olhar e carater 

critico da sabedoria. _ r , ^ r v _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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N O M E : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE: 

T E M P O QUE T R A B A L H A E M E D U C A Q A O : 

FORMAgAO: 

PROFESSORES 

• O que voce entende por INDISCIPLINA? 

• Que metodo tem sido utilizado na sala de aula para acabar com a 

INDISCIPLINA? 

• E se os esforcos feitos para diminuir a INDISCIPLINA mostraram 

resultados positivos? Quais? 

• Os pais participam das discussoes sobre INDISCIPLINA? 

• Voces professores recebem ajuda de Psicologos, Assistentes Social, 

Medicos e outros, para previnir possiveis problemas de INDISCIPLINA? 



NOME: 

IDADE: 

SERIE: 

ALUNO (a) 

• Como e voce? 

( ) Inquieto 

( ) Melgo 

( ) Criativo 

( ) Outros _ 

• Como e o sen comportamento com seus pais e irmaos? 

( ) Voce obdece a seus pais; 

( ) Costuma brigar com seus irmaos; 

( ) Voce e carinhoso com seus irmaos; 

( ) Outros . 

• Como voce se relaciona com seu professor(a) e seus colegas de classe? 

( ) Voce participa das aulas e das atividades; 

( ) Voce ajuda seu colega nas atividades de classe; 

( ) Voce cumpre com as atividades escolares ; 

( ) Outros . 

• Gosta de praticar alguma atividade extra-classe? Qual? 

( ) Dangar; 

( ) Jogar bola; 

( ) Brincar de boneca; 

( ) Outros . 

• Seus pais costumam ir a escola para ver seu comportamento e suas notas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ SIPAp e F
cr

)ERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OE CAMPINA GR/ ',NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE f  ORMACAO DE PROFESSORS 

8I BLI 0TI CA SETORI AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJAZEIRAS - PARAf BA 



NOME; 

IDADE: 

TEMPO QUEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T R A B A L H A EM E D U C A C A O : 

FORMACAO: 

GESTORJES 

• O que voce entende por INDISCIPLINA? 

• Como a escola tem resolvido a questao da INDISCIPLINA? 

• A escola tem desenvolvido algum projeto sobre INDISCIPLINA? E como ela e 

trabalhada? 

• Como a secretaria de educacao tern apoiado o trabalho desenvolvido pela escola ? 

• Ha casos recentes de INDISCIPLINA na escola? Identifique: 

• Como os gestores junto com os professores lidam com essa questao? 


