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Ha um ditado chines que diz que, "se dois homens vem andando por uma estrada, cada um 

carregando um pao, e ao se encontrarem, eles trocam os pies, cada homem vai embora com 

um; porem, se dois homens vem andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, e, 

ao se encontrarem, eles trocam idelas, cada homem vai embora com duas.". 

(Maria S. Cortella, 1998) 
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RESUMO 

O trabalho que realizamos surgiu da necessidade de compreender e analisar como ocorre a 

indisciplina na escola deixando lacunas no processo ensino-aprendizagem nas series 

iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educacao Infantil e Fundamental 

Crispim Coelho, Cajazeiras-PB. De modo que, aplicamos um questionario com sete 

professoras dessas series, a fim de conhecer como elas percebem a problematica, como as 

criancas consideradas "indisciplinadas" lidam com as atividades propostas durante a aula e 

de que modo a indisciplina tem afetado o caminhar das aulas dessas professoras. A seguir, 

fizemos a analise do questionario a partir da nossa compreenslo e a luz de fundamentals 

teoricas de diferentes autores. 

Realizamos ainda um trabalho de pesquisa com a familia dos discentes do 3° serie, no 

intuito de identificar a causa da indisciplina na escola segundo algumas propostas dos 

autores com os quais fizemos a fimdamentacto te6riea. 

E neeessario que a escola faca valer a questSo de trabalhar a relacio vida cotidiana e vida 

escolar. Com relacio ao trabalho com atividades voltadas para amizade e respeito com o 

outro percebemos o quanto foi proveitoso, pois as criancas se mostram atraida e 

participativa durante a realizaclo das mesmas. Enfim, todo o percurso do nosso trabalho de 

pesquisa foi grandioso para a nossa formacio e pratiea docente. 

Palavras-chaves: Indisciplina, interact, aprendizagem, ambiente escolar, professor. 
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INTRODUCAO 

O presente estudo sera desenvolvido na Escola Municipal Crispim Coelho no, 3
 0 ano do 

Ensino Fundamental, na cidade de Cajazeiras/ PB, com os alunos e professores. Para 

realizaeao deste trabalho empregamos dois tipos de pesquisas: qualitativas e quantitativas, para 

manter dado que favoreceram e viabilizaram a nossa pesquisa objetiva : Investigar a relacio 

entre indisciplinas escolar e a aprendizagem dos alunos em sala de aula. 

Identificar a relacio entre indisciplina e as metodologias utilizadas pelos docentes em sala de 

aula observar as relaedes socials no ambiente escolar que interferem na mdisciplinas e na 

construcao do processo de ensino aprendizagem; compreender a concepcao de mdisciplina na 

perspectiva dos professores; verificar em quais conteudos curriculares a indisciplina apresenta-

se de modo frequente. No primeiro momento, a reflexlo nlo gira em volta so de aspectos 

indisciplinarem mais precisamente sobre a questao da indisciplina Enquanto produto ou 

resultado de uma dada sitaaclo estrutural da mstituicto escolar. 

A escola nlo da lugar a vida e muitas vezes e um picadeiro onde se propaga a opressao, 

alienaclo e indisciplina. E com este olhar que, e desta forma relevante que e de fundamental 

importancia pesquisar sobre a indisciplina tendo em vista que este estudo podera contribuir 

para a construct da aprendizagem em grande parte das escolas. 

No entanto, reconhecemos que o meio social, familiar e politico como parte deste processo faz 

jus algumas implicaedes bem como as condiedes de vida e a precariedade economica, afetiva e 

a desestruturaclo familiar em que a maioria dos alunos sobrevivem, interferindo diretamente 

em sen processo de aprendizado. De certa forma a comunidade escolar nao tem atendido aos 

anseios e necessidades acerca destas implicaedes e vem contribuindo para que a indisciplina 

se instate causando, desestruturaclo na aprendizagem dos discentes e na formaclo como 

cidadlo critico e participativo. 



Neste sentido, a escolha do tema e conseqflencia de um olhar curioso abrangendo em volta do 

problema da indisciplina de modo que possamos refletir para amenizar os problemas dos 

alunos considerados indisciplinados, bem como tentar entender o nlo interesse dos mesmos 

pelas atividades realizadas em sala de aula e sua inquietacSo procurando estudar e observar 

sobre os possiveis caminhos a seguir a luz das teorias pesquisadas. 

No entanto, a ansiedade em saber se a causa de tanta indisciplina esta na parte pedagogica, no 

planejamento das aulas ou na estrutura familiar e social que nos motivou a um maior 

envolvimento com o tema, procurando pesquisar e tenter entender essa, relacao entre 

indisciplina e aprendizagem. 

Diante desta pesquisa surgiram alguns questionamentos que ir io subsidiar o presente estudo, 

tais como: por que a indisciplina dos alunos tem sido nos ultimos anos obstaeulos para a nlo 

aprendizagem da leitura e da escrita nos anos initials do ensino fundamental? Qual a relacao 

indisciplina e aprendizagem? Apenar do trabalho com metodologias consideradas interessantes, 

porque a indisciplina ainda prevalece deixando lacunas na aprendizagem? Desta forma, o 

presente trabalho esta dividido em tres capitulos. 

No primeiro intitulado: O Processo Historico das Praticas Disciplinares, fizemos um breve 

resumo a respeito da historia das praticas de disciplina no seculo XIX, como surgiu, quais 

foram as principais causas e acontecimentos; quais os personagens deste cenario e suas 

contribuiedes para novas formas de disciplinar. 

O segundo Capitulo com o titulo: A Escola e o Disciplinamento que geraram outros temas 

propicios como: a indisciplina e as praticas educativas: formas distintas na escola; a formacao 

do docente na construcio de uma nova disciplina/indisciplina e a indisciplina como aliada: 

formas diversas de aprender, fizemos uma reflexlo da relacio escolar com as praticas de 

disciplinas ( regras) no ambiente escolar, adotadas pela gestio da escola, o meio social e os 

professores em sala de aula. E como essa "indisciplina" afeta a aprendizagem? E em que 

conteudos curriculares isso aeontece? Procurando identificar as possiveis relaeoes entre a 

indisciplina com a pratica do professor em sala de aula e em que a sua formacao tem 

contribufdo para harmonizar o comportamento dos alunos em sala de aula. 



No Terceiro Capitulo: analise dos dados que em primeiro lugar fizemos um apanhado geral 

sobre o local de estudo e a nossa clientela, pensamos de que forma iriamos realizar o presente 

trabalho, atraves do diagnostico da escola e dos procedimentos metodoldgicos. Logo apos 

fizemos a analise dos questionarios aplicados as professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental sobre a tematica em estudo, no intuido de apropria-se dos conhecimentos teoricos 

e praticos das professoras entrevistadas para bem conduzir a pesquisa sobre o tema apresentado. 

Desse modo, o mesmo capitulo vem nos contemplar com a descricao da analise do estagio, que 

nos trouxe relevantes momentos em sala de aula e como os discentes e a escola participaram 

das atividades para a realizac&o do presente trabalho. 

Para isso, nos fundamentamos em diversos autores que pesquisam sobre essa tematica e outros 

que nos ajudou a complementar com outros temas pertinentes ao tematica. Ao final deste 

trabalho, apresentamos algumas eonsideracdes relevantes sobre a tematica estudada, bem como 

enfocamos qua! a sua relevancia desta para a formacao pedagogica e ainda fizemos a reflexao 

sobre as condicdes fisicas e materias da escola escolhida e a atuacao da gestao e professores no 

intuito de amenizar a indisciplina na escolar. 



CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. O PROCESSO HISTORICO DAS PRATICAS DISCPLINARES 

No seculo XIX, a sociedade presenciava um momento crucial e redundante a respeito das 

punicdes e regulamentos rigidos, atraves do poder politico, educational e social em que o 

individuo era protagonista dos mecanismos utilizados como meio de repreensao e punicio sobre 

a nao compreensao do sistema educacional e social. Assim, esse poder que rege o bem social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  

respalda FOUCALT que;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a sentenga que condena ou absolve nao e simplesmente um 

julgamento de culpa, uma decisao legal que sanciona; ela implica uma apreciacao de 

normalidade e umaprescricdo tecnicapara uma normalizaqdo possivel." (1997; p.24) 

Neste processo, os castigos que conduziam ao enquadramento do individuo as regras socials, 

deixaram de ser utilizados explicitamente como espetaculo social. Desse modo, as modificacdes 

penais ditas como "modernas" reenquadravam o individuo atraves das acdes manipuladoras 

sobre sua condicao de sujeito incorporando a nao existencia da sua propria necessidade e 

realidade humana. A condicao de ser sujeito omisso e adestrado faz com que o poder publico 

saisse da realizacao do oficio de punir corpos e adentre na realidade de enquadrar as acdes 

psicologicas e biologicas do sujeito humano invertendo-se os papeis de conservadores da 

punigto dos corpos a condutores de praticas punitivas. Conforme FOUCALT. 

E acima dessa distribui^So dos papeis se realiza a nep^io tedrica: o essencial 6 procurar 

corrigir, reeducar, "curar"; uma t^aatca de aperfei$oamento recalcar, na pena a estrita 

expiajilo do mal, e Mbertar os magistrados do oficio de castigadores. (1997, p. 15) 

Alguns fildsofos, estudiosos e defensores da aclo de punir, ja no seculo XVII I se manifestavam 

contra o suplicio que demarcavam corpos de individuos, levando-os ate a morte. Nesta epoca, o 



olhar foi incorporado ao ato de punir, induzindo a justica criminal a tomar uma contra partida na 

reformulacao dos conceitos e concepcdes do poder da lei. FOUCAULT reestabelece que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

castigo passou de uma arte das sensagoes suportdveis a uma economia dos direitos suspensos." 

(1997; p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 16) 

Por outro lado, punir nao chegava a instancia do suplicio, mas se apropriasse do corpo do 

individuo; adestrando-o, condicionando-o no seu prdprio espaco proporcionando o 

enquadramento. Essa estruturacao e organizaeao do poder disciplinar dessas praticas tornam os 

individuos omissos, passando a contribuir com a disciplina nas praticas coletivas que reforcam 

uma sociedade capitalista que prevalece a vigilincia e o controle do proprio sujeito. Para 

FOUCAULT: "podemos sem duvida ressaltar esse tema geral de que, em nossas sociedades, os 

sistemaspunitivos devem ser recolocados em uma certapolitico do corpo (...)."{1991; P.28) 

Varios dispositivos legais foram criados para fazer funcionar regras e leis como garantia de uma 

sociedade estavel e manipuladora, em que inserir-se na mesma, e contagiar-se pelos cessantes 

olhares observadores que permite e prepara o homem para ser sujeito disposto a agir como servo, 

viabilizando o exercicio do poder disciplinar. Desta forma, era preciso multiplicar e conduzir o 

sujeito a formacao de discipulos para integrar a sociedade normalizadora. Conforme 

FOUCAULT. "Mas a corpo tambem estd diretamente mergulhado num campo politico; as 

relagdes de poder tem alcance mediato sobre ele; elas o investem, marcam sujeitam-no a 

trabalhos, obrigam-no a cerimonia, exigem-lhe sinais." (1997; P.28). 

Do suplicio de corpos indefesos ao favorecimento do poder de punir em que o homem 

protagonista da sociedade toma-se servo do seu proprio tempo e espaco. A organizacao deste 

poder esta presente nas instituiedes sociais e escolares de uma sociedade em que transparece nas 

acdes concretas que faz funcionar as estruturas com veiculos de poder planejadas para favorecer 

a vigilancia e coibir a emancipacio do sujeito como homem construtor do seu espaco social. 

Para FOUCAULT: 

A justica criminal hoje em dia so funciona e s6 sejustifica por essa perpetua referenda a 

outra coisa que nao 6 ela mesma, por essa incessante reeincricao nos sistemas nito 

juridicos. Ela esta voltada a requalificacao pelo saber. (1997; P.25) 

Portanto, o sistema social incorpora as relacdes mutuas do poder, normatizando e subordinando 

o sujeito para que permaneca na homogeneidade. De fato, as regras sociais e institucionais, 

tornam-se laboratdrios de cieneia transformando e experimentando o sujeito atraves dos exames 



sancionados pelo meio social que domestica e controla o corpo e sua mente cotidianamente. 

Conforme DURKHEIN, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanto a metafisica quanto a ciencia tem interesse em permanecer independentes uma da 

outra. Podemos concluir dizendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 necessario escolher entre esses dois termos ou 

reconhecer que os fendmenos menos sociais sSo possiveis de serem invesfigados 

cientificamente ou admitir, sem razao e contrariamente a todos as inducoes da ciencia, 

que existem dois mundos no mundo: em um reina a lei da causalidade e no outro reinam 

arbitrio e a contigSncia. (2001, p.44) 

Contudo, a instituicao escolar ja traz no seu proprio modelo curricular e estrutural a 

representacao de que nos foi legado pela sociedade, incubindo de separar sujeitos, tomando-os 

aqueles que ingressavam distintos dos outros, em que a ela nao tinha acesso, dividindo 

mecanicamente por cultura e classe social a que pertenciam. No entanto, o controle exacerbado 

das instituicoes escolares delimitam espacos, agucam os olhares observadores e vigilantes no 

seu lugar e cada lugar preenchido com cada individuo para que as lacunas nao se concedam 

espacos nao formando grupos, cuidando da "qualidade" do tempo, localizacfio e vigilancia que 

sio relevantes no processo de docilizar e domesticar os individuos. Nesta otica de domesticar e 

vigiar os individuos, FOUCAULT refere-se: 

A escola dos Globulins 6 apenas o exemplo de um fenomeno importante: o 

desenvolvimento, na epoca classica, de uma nova t&nica para a aproximaclo do tempo 

dos existSncias singulares; para reger as rela^Ses do tempo, dos corpos e das forcas; para 

realizar uma acumulacfe da duracfto; e para inverter em lucro ou em utilidade sempre 

aumentados o movimento do tempo. FOUCAULT (1997, P. 142) 

O sucesso do exercicio de punir disciplinando sujeitos, prevalece nas instituicoes sociais, 

quando a vigilancia constante Integra no meio em que vivemos. Portanto, o ato de manter a 

ordem em que se faz preciso a reconstituicto do sujeito e a prote^So incondicional, diante das 

regras expostas pelos padrdes sociais. Assim, a disciplina vem ampliar a vigilancia, afirma 

FOUCAULT: "punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no 

corpo social o poder de punir." (1997; P.76) 

Sera relevante e preciso que perceba-se o adestramento em que as instituicoes expoe suas 

estruturas, basta observar a maneira como sao estruturadas e articuladas com o meio social, 

expondo explicitamente o olhar agu^ado dos dispositivos sociais que vigiam, tentando ditar a 

ordem, condicionando o prdprio sujeito ao disciplinamento e obedidncia. Diante desta 



problematica, as instituicoes vem nos ocultar a verdadeira identidade, usufruindo do silencio 

eminente do conhecimento do proprio sujeito. FOUCAULT afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Encontramos af as caracterfsticas proprias da aprendizagem corporativa: relacio de 

depend§ncia ao mesmo tempo individual e total quanto ao mestre; duracao estatutaria da 

formacao que se conclui com uma prova qualificatoria, mas que nao se decompoe 

segundo um programa; (1997; p. 142) 

Alem do poder de punir, o que determina as aedes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p u n i 9 6 e s  sio privacies e normas que a 

sociedade estabelece de acordo com status do sujeito. Assim, os paradigmas de punicoes que 

fazem parte de um poder capitalista, fazendo divisdes de classes sociais e o que define conceitos 

de acoes "erradas" perante o sujeito, sio as regras constituidas pelos os dispositivos "legais" da 

sociedade. No objetivo de centralizar este poder transformando em padroes, FOUCAULT, 

expressa-se: 

O verdadeiro objetivo da reforma. e isso desde suas formulacoes mais gerais, n&o e tanto 

ftmdar um novo direito de punir a partir de principios mais equitativos; mas estabelecer 

uma nova econdmica do poder de castigar, assegurar uma melhor distribuicio dele, fozer 

com que nlo fique concentrado demais em alguns pontos privilegiados, nem partilhado 

demais entre instancias que se opoem; que seja repartida em circuito homogeneos que 

possam ser exercidos em toda parte, de maneira contmua ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at€ o mais fino grio do corpo 

social. (1997; p. 142) 

A disciplina e quantificada pelas instituicoes sociais e o poder conditional sobre a vigilancia 

que faz o individuo se auto assegurar-se de sua propria vigilancia espontaneamente sem 

perceber, vem expondo a sua propria satisfacio de ser auto manipulador, integrando a 

submissio. Portanto, a disciplina revela que o poder normalizador e um dos importantes 

dispositivos expostos em uma sociedade. Segundo FOUCAULT, "a penalidade perpetua e 

atravessa todos os pontos e controla os instantes das instituicoes disciplinares compra, 

deferencia, hierarquiza, homogeniza, exclui." (1997, p. 163) 

Considerando, portanto o ato de punir disciplinador na sociedade em que vivemos, o individuo 

ainda continua sendo encurralado pelas instituigdes escolares, condenando-se e finalmente 

lancando-se a uma mera ideologia de ser um cidadio que diante da escola participant e 

contribuird com uma sociedade, adentrando-se a sua pr6pria prisio perpetua. Com isso, os 

conflitos sociais nos levam a ser promiscuo e ignorantes, participantes de uma rede 

normalizadora. 



CAPITULO I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A E S C O L A E O DISCIPLINAMENTO 

Percebemos claramente que a educacao vem propagando desde a Idade M&ha ate os dias 

atuais. No entanto juntamente com ela as regras e diferencas pedagogicas vem dando 

respalde a uma nova cultura e histdria de vida por meio de instituie5es que abrangem uma 

nova sociedade que cujo os seus individuos adquiram concepcdes diferentes. Durante 

muito tempo, isso tem nos proporcionado uma formacao educational "ideal", que partindo 

de um pressuposto onde a educacao concentra-se na moral do individuo humano e em 

regras fundamentadas pela igreja e pela sociedade, onde servir e ser disciplinadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

meramente relevante. Conforme GHIRALDELLI JUNIOR adverte que; 

A escola, um ambiente de formaclto e eonformaclo. A fmalidade da educacao e fezer 

com que a fese negativa da Mtaeia passa brevemeirte a partir das regras do homem 

(adulto) sobre o homem (a crianca), ou seja, que, o homem possa vir a surgir da crianca, 

negando-a. (2006, p. 19) 

Durante muito tempo, as praticas educaeionais nas escolas que tinham como objetivo 

conduzir o individuo para uma centralizacao do poder intelectual e o aprimoramento da 

mao-de-obra. O ser humano era observado como um adulto capaz de crescer para 

compartilhar com as praticas normalizadoras de uma sociedade, o ensino era monopolizado 

e centrado para aqueles que eram detentores do poder, de forma que a escola vinha 

proporcionando um lugar de poder e disciplinamento. Perfazendo este caminho historico da 

Educacao GHIRALDELLI JUNIOR respalda que: 

Sob os Jesuitas, na pratica, o que ocorreu foi que o ensino das primeiras letras ficou sob 

o encargo das femilias, na sua maior parte. As familias ricas optaram ou por pagar um 

preceptor ou por colocar o ensino de suas criancas sob os auspicios de um parente mais 

letrado, de modo que os estabelecimentos dos Jesuitas, quanto ao atendimento dos 

brancos e nlo muito pobres, se especializaram menos na educaclo iniantil que na 

educacio de jovens ja basicamente instrufdos. (2006, p.20) 



Assim, podemos perceber que esse cenario sofreu ropturas em que a nova "escola" vem de 

um movimento que marcou o seculo XX, onde a estrutura educational e a sociedade sofreu 

modificacdes que modernizaram o sistema educational como o avanco industrial e 

tecnoldgicos. Conforme CORDEIRO que: "o mundo de ontem era repleto de fronteiras 

separado por areas. O atual e globalizado, dinamico e conectado.". (2007, pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.91). 

E importante ressaltar que as instituicoes escolares ainda nao adequaram-se ao tempo, 

tendo em vista que podemos perceber sua estrutura fisica continua no mesmo paradigma 

em um mundo contemporaneo, que nos faz refletir historicamente ao passado. E fato que, a 

escola nao adequou-se as novas geracoes, fazendo uma ruptura no seu aprendizado e 

interrompendo a escolha do ser cidadio. Segundo PASSOS diz que: 

Uma forma de avancar na eompreenslo das questdes que envolvem a indisciplina na 

escola seria atraves do conhecimento sobre o que ocorre em toda a realidade escolar, ou 

seja, entendl-la no contexto das praticas que "iazem" o dia-a-dia das escolas. (1996, 

p.121). 

Varios dispositivos sio criados para fazer funcionar regras e leis como garantia de uma 

retaguarda ao desenvolvimento do individuo. No entanto, a escola nao esta conseguindo 

dar conta dessa atribuicio como deveria. De um lado, podemos dizer que na escola, sio 

vividos os problemas sociais. No entanto, as nossas escolas passam por um periodo de 

turbulencia no que diz respeito a violencia, a ausencia da familia e a falta de uma 

identidade, onde perdeu-se ao longo da construcio de uma nova civilizacio. De outro lado, 

percebemos claramente que as medidas adotadas naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tim  attngido o imago da questao, 

agindo mais como paliativo, para acalmar os animos no momento das ocorrencias de 

indisciplinas. Conforme PASSOS diz que: 

E do espaco das filas, de cabeca atras cabeca, da rotina dos horarios, do tempo 

limitado para cada atividade, dos conteudos estagnados, das provas 

homoggneas, que podem emergir formas de relacao que ultrapassem o controle 

e o poder instituido, para configurar uma dinimica de troca, de acio e 

interacSo de luta contra a submissao, que se expressa nas rotinas e relacOes 

sociais que caracterizam o cotidiano escolar, (1996, p. 123) 

E, frentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k magnitude do dever, ve-se impedido de ensinar, observasse nas escolas que o 

aluno como ser participativo de uma sala de aula muito menos desperiar e manter seu 

interesse pelos conteudos curriculares especificos que na maioria das vezes nao instigam e 

nem despertam no aluno a vontade pela permanencia na escola. E por esse motivo que a 



indisciplina escolar aflora e consigo a violBncia que tem-se perpetuado a cada ano, 

trazendo assim, dificuldades e problemas no ambiente escolar. Segundo REGO entende 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse sentido as normas deixam de ser vistas apenas como preseriefies castradoras, e 

passam a ser compreendidas como condicSo necessaria ao convfvio social. Mais de que 

subserviencia cega, a internalizaclo e a obediencia a determinadas regras pode levar o 

individuo uma atitude autdnoma e, como consequencia, libertadora, ja que orienta e 

baliza suas relacoes sociais. (1996, p.86) 

Ainda no tocante ao papel da escola como mola propulsora para o combate da indisciplina, 

a escola nio pode abrir mao da sua responsabilidade quanto a disciplina. E se as regras nao 

sao aplicadas, se a escola desculpa demais os discentes e argumenta em excesso com os 

proprios sobre o regulamento, mas nao exige cumprimento, das regras esses individuos 

perdem a referenda, limites e a violencia aumenta. De acordo com REGO explica que: 

O modo como interpretamos a indisciplina (ou a disciplina), sem duvida acarreta uma 

serie de implicaedes a pratica pedagdgica, ja que fornece elementos capazes de 

interferir nSo somente nos tipos de interacfies estabelecidas como os alunos e na 

definicao de criterios para avaliar seus desempenhos na escola, como tambem no 

estabelecimento dos objetivos que se quer alcan§ar. (1996, p.86) 

Neste contexto, a escola e o lugar que garante efetivamente a relacio de trocas sociais e 

preparacSo do individuo para conviver em sociedade, desta forma o discente podera 

estabelecer "pactos", contratacdes, relacoes sociais, pois nao basta que o individuo se 

limite a sua singularidade, mas sim ele precisa do outro para construir o conhecimento 

coletivamente. Precisamos criar novos vinculos, novas relacdes sociais e humanas para que 

se consiga amenizar o fracasso dos nossos discentes, ensinando a superar os proprios 

limites. 

1.2. A Indisciplina e as Praticas Educativas: formas distintas na escola. 

A relacao pedagogica com a indisciplina envolve o curriculo que a escola adota, e a forma 

em que ele e aplicado. No entanto falar de indisciplinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 possibilitar saber: Como a escola 

trabalha para ameniza-la? Quais as praticas pedagogicas adotedas pela escola? Como sio 

mstituidos os conteudos em sala de aula? Diante desses questionamentos e relevante 



ressaltar que a indisciplina tambem acontece quando essa relacao nlo esta ligada a uma 

pratica social que envolve a formacao de valores e praticas do sujeito para a vida social. 

De acordo com VIGOTSKY (apud) REGO; "caso a indisciplina esteja instaurada em 

detenninada pratica, suas causas, assim como posslvel solucSes para este fendmeno, devam 

ser buscados tambem nos fatores intra-escolares (que incluem mas extrapolam o espaco da 

sala de aula, ja que envolve a escola como um todo). (1996, p. 100) 

Neste sentido, o novo suscita varios desafios, que lembram alguns de suma relevancia, 

perfazendo e legitimando uma relacao de conquista com os considerados discentes 

indisciplinados alem de criar um vinculo afetivo faea-se produzir mais do que o esperado, 

criando condicdes para que todos aprendam e consiga superar os desafios atraves dos 

muros da escola. Nessa condiclo 6 que a escola deve-se estabelecer vinculos e permitir que 

os discentes e docentes estabelecam pactos e contratacdes que seja bom para o bem estar 

do ambiente escolar. 

Em contra partida a "escola" deve-se mostrar interessada no aprendizado dos discentes. 

Neste sentido, outra pratica relevantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de transformar as regras em atividades que vao de 

enconlro com as diferencas e as propostas curriculares e metodologicas em que a escola 

suscita. Desse modo e que REGO; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O comportamento indisciplinado esta diretamente relacionado a uma serie de aspectos 

associados a ineficiSacia da pratica pedagogica desenvolvida, tais como: propostas 

curriculares, problematicas e metodologias que subestimam a capacidade do aluno 

(assuntos pouco interessantes ou faceis demais), cobranca exeessiva da postura sentada, 

inadequacao da organizacao do espaco da sala e do tempo para a realizacio na figura 

do professor (visto como unico detentor do saber e, consequentemente, pouco incentivo 

a autonomia e as interagdes entre alunos, constante uso de sancOes e ameacas visando 

ao silincio da classe, pouco dialogo etc. (19%, p. 100) 

Acreditamos que a escola ainda e responsavel pela auto-estima do individuo e a 

ttmsformaelo da sua personalidade, em que encontra visivelmente a crise de valores e os 

conflitos de geracdes, disfar^adas nas paredes fechadas da propria escola. De certa forma, 

prevenir a indisciplina na escola devera ser ponderada, de forma que os discentes nao se 

encontrem em apreensao. Finalmente, podemos concluir pela vantagem de se resolver os 

conflitos de forma cooperativa, tracando combinados que responsabilizem os discentes a 

cumpri-lo. Para PASSOS "neste caso, estudar a partir da analise de seu cotidiano e 



eompreender a acao do sujeito que nela se movimentam, entendendo essa realidade 

especifica nas suas articulacoes com a realidade macros social." (1996, p. 121). 

2.2 A Formacao Docente na Construcao de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nova disciplina/indisciplina: 

Ao longo do seculo XX, a formacio dos professores foi um dos campos de conhecimento 

educational mais discutido nos textos teoricos e nas instituicoes escolares. O campo do 

conhecimento, embora de inicio apresentando uma certa confusao conceitual e apoiando 

demasiadamente uma literatura alheia ao nosso contexto, abre caminho para 

questionamentos e aspectos que por muito tempo permaneceram inabalados. Conforme 

GADOTTI mostra que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao deve moldar (doutrinar) seus alunos: deve levd-

los (educere = "conduzir ") a descobrir e a trilhar um caminho proprio. " (2003, p . l 11). 

E neste sentido que a formacao continua dos docentes e de grande relevancia para que 

cause problemas de inquietacao com os mesmos. No entanto, o professor precisa 

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

e para mostrar ao aluno o que a escola e a sociedade esperam dele. Segundo GADOTTI 

descreve que: "a tarefa do educador, nesta sociedade, e de criar condi§fies objetivas que 

favorecam o aparecimento de um novo tipo de pessoa: solidaria, organizada, capaz de 

superar o individualismo, valor maximo da educacao capitalista." (2003, p.121). 

E assim que, o dilema atual nio e voltar a escola de antes, mas recriar a escola de hoje, que 

faca funcionar a cena escolar. Para tanto, o educador nio pode ignorar a tradicio, senio vai 

querer educar a partir do nada, e nio vai conseguir. E preciso reelaborar o cenario de cada 

tempo, fazendo a sua parte; a de crianca e ser aluno e aprender por amor, respeitando a 

"autoridade" do professor que educa; a do professor e ser educador, respeitando os limites 

e individualidades de cada aluno. Dessa maneira o professor deve ser explfcito e justo na 

negotiaeao do contrato que e feito com os alunos, pois a alteraflo das "regras" pode 

provocar indisciplina. De acordo com ANTUNES: 

Enquanto a unica solucao para profissionais apaticos, desinteressados e sua 

imediata substitui^lo, slio extremamente gratificantes os resultados de 

trabalhos com professores mal preparados, que tiveram a coragem de assumir 

que precisavam aprender e, mais ainda, a disponibilidade para aceitar a ajuda e 

iniciar a caminhada para sua transforma9ao. (2006, p.23). 



Formacao e uma aula bem estruturada, isso implica no planejamento, que cujo seus 

objetivos sejam co-relacionados com a vida cotidiana do aluno e a metodologia desafiadora 

e criativa em que o aluno se veja como protagonista de uma sociedade, respeitando sua 

cultura e a historia da sua propria vida. 

Segundo ANTUNES, descreve que: "ninguem cresce se nao e desafiado todo jovem para 

crescer necessita desafiar. Por isso mesmo, esses limites tem que ser claros, lucidos, 

reiterados. A aula necessita estar internalizada no aluno, assim como as regras de um 

esporte no seu praticante." (2006, p.25). 

Nesta perspectiva ser um educador e interagir com os conhecimentos relacionados na 

formacao criando subsidios para aplica-los em sala de aula. Portanto ser um bom professor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e saber que nao existe melhor ou pior aluno, o mais propicio e saber conduzir e organizar 

dando vida a aula e despertar no aluno a auto-estima e fazer com que aprenda diferenciar 

autoridade e autoritarismo do professor. Assim, o professor precisa ser conhecedor das 

teorias que sustenta a pratica encontrando saida para amenizar ou solucionar problemas que 

surgem no dia-a-dia da sala de aula, implicando na formacao e aprendizagem dos alunos. 

Conforme ANTUNES, que: "Desperte no aluno a seguranca para saber o que voce acha 

bom e o que n&o acha Muitas vezes o "legal" para ele e uma monstruosidade para voce. 

Nao parece, mas sio em coisas assim pequeninas que a fagulha da indisciplina se esconde." 

(2006, p.30). 

Sabemos que estamos diante de um mundo pos-modemo, onde tudo renova-se e constroi-se 

a cada instante. No entanto, a educacao vem se mostrando-nos incapazes de superar os 

obstaculos do meio social e as mudancas que a cada dia surgem, sofrendo rupturas 

inconsertaveis nas informacdes e eriacdes de um mundo pos-moderno que interferem na 

cultura e na propria hist6ria de vida do homem/ mulher. Segundos RIOS, que: (...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"orienta-se num esforgo de compreensao, isto e, de desvelamento da significag&o, do 

sentido, do valor dos objetos sobre os quais se volta. " (2001, p. 44). 

Desta forma, sugerir um novo sentido para a educacao num Smbito social e publico e criar 

uma nova concepcao do que seja aprendizagem, intervindo no processos de avaliacao, onde 



os teoricos descrevem, partindo de um olhar observador e pesquisador no campo 

educacional, assim trazendo concepcfies que podem modificar a estratura e o caminho para 

descobertas de um trabalho que se insere no ensino aprendizagem. Segundo NOVOA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

professores tem de ser formados, nao apenas para uma relacao pedagogica com os alunos, 

mas tambem para relaqao social com as "comunidades locais "." (2006, p. 24) 

Em se tratando da formacio docente independentemente da sua redefinicao como 

profissional, acima de tudo existe o seu trabalho pedagogieo que impulsionara a 

valorizacfc profissional refazendo a sua identidade profissional, ou seja, a interacao que 

ele tera em criar situacoes de aprendizagem no fimbito em que esta presente, mostrando um 

olhar observador no que diz respeito a organizaglo de situacoes de aprendizagem. 

2.3 A Indisciplina como Aliada: formas divcrsas de aprender. 

Durante muito tempo, as praticas que tinham como objetivo conduzir a apropriaclo da 

aprendizagem em que se preoeupava-se preponderantemente com o treino de habilidades 

motoras, memorizacao e decodifieacto de palavras isoladas. No entanto eram considerados 

como imprescindiveis para o aperfeicoamento da pereepclo visual e motora, do 

desenvolvimento da lateralidade, da nocio espaco-temporal incluindo a aprendizagem. 

Conforme PERRENOUD, "a aula e dada em um anfiteatro, diante de eentenas de rostos 

anonimos. Compreenda e aprenda quern puder! O professor por um instante alimentar a 

iluslo de que cria, desse modo, para cada um, uma sitoacio de aprendizagem, definida pela 

escuta da palestra magistral e pelo trabalho de tomada de notas, de compreensao e de 

reflexao que ela supostamente suscita." (2000, p.24). 

Assim, desta forma a maior parte dos formadores recorre ao modelo de ensino em tudo 

contrarios aos modelos tedricos que pretendem transmitir. No entanto, a impossibilidade da 

educa^io nio esta na aprendizagem, mas na tentativa de controle do processo educativo. 

Assim, aquilo que se aprende e se elabora no ato educativo esta para alem da previsio do 

domlnio dos pedagogos, para alem do pretenso ajuste psicoldgico da relacio, pois se 

encontra submetida as leis que regem o psiquismo humano, dentre elas a transferencia. 



Registramos, enfim, que quem define a indisciplina e o educador, o adulto do processo e 

que deve deter a autoridade. Conforme PERRENOUD, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grganizar e dirigir situacdes de aprendizagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 manter um espaco justo para tais 

procedimentos. E sobretudo, despender energias e tempo e dispor das competencias 

profissionais necessarias para imaginar e criar outros tipos de situacoes de 

aprendizagem, que as didaticas contemporSneas encaram como situacdes, amplas, 

abertas carregadas de sentido e de regulacao, as quais requerem um metodo de pesquisa, 

de identificacao e de resolucSo de problemas. (200, p.25) 

Desta maneira o professor desempenha um papel importante na identificacao da 

dificuldade de aprendizagem, diagnosticando e criando situacdes que viabilizem a 

construcao da aprendizagem, Desta forma existe diversos motivos em que o aluno nao 

consegue aprimorar seus conhecimentos. No entanto, esses motivos nos fazem destacar a 

disciplina dos conteudos que faz parte do curriculo escolar, seguindo a risca e organizando 

o pensamento logico para uma nova constracao do conhecimento. Conforme 

PERRENOUD,. 

"a competgncia requerida hoje em dia e o domfnio dos conteudos com suficiente 

fluSncia e distancia para construf-os em situacoes abertas e tarefes complexas, 

aproveitando ocasioes, partindo dos interesses dos alunos, explorando os 

acontecimentos, em suma, favorecendo a apropriacfto ativa e a transferSneia dos 

saberes, sem passar necessariamente por sua exposielo metodica." (2000, p.27). 

Assim, podemos perceber que a constracao do conhecimento MozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 meramente introduzir 

novos conteudos, mas sim aprimora-los. No entanto o discente ja traz seus conhecimentos 

arraigados por uma cultura e historia de vida aprendido por um tempo e no meio social 

onde esta inserido. Bem relevante, nos permite adentrar na realidade do seu proprio ser. 

Tratando desta realidade vivida e que o discente demonstra sua propria maneira de ser e de 

visualizar o mundo em que esta inserido. 

Segundo PERRENOUD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "trabalhar a partir das concepq&es dos alunos, dialogar com eles, 

fazer com que sejam avaliados para aproximd-los dos conhecimentos cientificos a serem 

ensinados." (2000, p. 29). 

No cenario atuaL a indisciplina tem sido uma dos maiores problemas em que a escola tem 

enfrentado nos ultimos anos, passando por uma ruptura social e familiar, tendo assim 



afetado a aprendizagem e identidades e comprometido as praticas pedagogicas docentes e 

com elas a construcao do conhecimento. Conforme PERRENOUD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processo e diferente 

na escola, porque nao se pode programar as aprendizagem humanas como a producao de 

objetos industrials. "(2000, p.41). 

Para entender e lidar com a indisciplina e preciso que o docente use do seu proprio 

conhecimento que tem-se acumulando por uma formacao ao longo do seculo XX, tratando 

de entender a indisciplina como uma das ferramentas importantes para requalificacao da 

sua formacao enquanto docente e a intervencao de uma possivel aprendizagem para o 

desenvolvimento intelectual social do ser cidadao. E por isso que a escola precisa adentrar-

se nao so na carreira estudantil do discente e sim, na vida familiar, hist6rica, cultural e 

social do proprio tomando com base de tudo isso, como ser parte integrante de uma 

sociedade. 

Conforme ANTUNES, diz que: "a melhor escola do mundo aquela onde todas as pessoas 

descobrissem em si mesmas a alegria de ser, o entusiasmo em viver." (2006, p.3J). Assim, 

conhecer o aluno, seus processos de desenvolvimento e a aprendizagem, saber e ter o 

desejo de intervir para criar situacoes que implica em evoluefto, passaram a ser atributos 

postos ao educador. 

O universo da sala de aula, nessa nova "geracio teoriea",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 visto como, mais um espaco 

potencializador de desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor. Desta foram as 

praticas "tradicionais afloram a indisciplina, tomando os alunos, via de regra, simples 

decodificadores de sinais graficos, com reduzida compreensao e criatividade." 



CAPITULO I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. ANALISE DO QUESTIONARIO 

Ao serem indagados sobre o que e um aluno indisciplinado, os sete professores 

responderam que trata-se de um aluno indisciplinado aquele que briga com os colegas em 

sala de aula. 

Na compreensao das professaras B, C, D, e G os alunos tambem sao considerados 

indisciplinados por que nio fazem as atividades solicitadas pelo professor. Neste sentido 

ainda na compreensao da reflexao das professoras D e E o aluno continua sendo 

eonsiderado indisciplinado quando fala o tempo todo em sala de aula. 

O que foi exposto pela professora G e que o aluno eonsiderado indisciplinado e aquele que 

ehega atrasado na aula. 

A compreensao das professoras pesquisadas vai de encontro com GUIMARAES, "a 

indisciplina aparece aqui sob todas as formas de conflitos que incorporam uma capacidade 

de resist&icia dos pequenos gropos e expressam-se atraves dos excessos de todos os tipos: 

depredacSes, pichacdes, zombarias, risos, ironias, tagarelice." (1996, p.77). 

Quando tratou-se de como as professoras poderiam trabalhar a indisciplina em sala de aula 

as professoras responderam que para trabalhar a indisciplina em sala de aula e necessario 

atividades que irao despertar nos alunos o desejo de envolver-se nos trabalhos em sala de 

aula. As professoras B,C, D, e G ainda responderam que o envolvimento do tema nos 

projetos da escola ate chegar a sala de aula. Ainda no tocante da questao a professora G 

respondeu que as palestras envolvendo o tema surtiriam efeitos na questao da indisciplina. 



Nestas indagacoes pelas professoras coincide com o ponto de vista de GUMARAES: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"desse modo e possfvel afirmar que um comportamento mais ou menos indisciplinado 

de um determinado individuo dependera de suas experiencias, de sua Mstoria educativa, 

que, por sua vez, sempre tera relacoes com as caracteristicas do grupo social e da epoca 

historica em que se insere." (1996, p.78). 

Diante da indagacao sobre como o docente podera identificar a indisciplina em sala de aula 

os sete professores responderam que podera ser identificado atraves de observacoes do 

comportamento dos alunos em sala de aula. 

Quando questionamos as professoras entrevistadas sobre sua opiniao a respeito do porque a 

indisciplina tem prevalecido na escola e por falta de que. De acordo com o questionamento 

as professoras A, D e G responderam que os problemas de indisciplina estto relacionados 

tambem a estrutura ftsica da escola. No tocante da questao as professoras B, C, D e G 

responderam que a indisciplina prevalece nas escolas por falta de conhecimento e 

responsabilidades dos pais. De acordo com essa questao as professoras B, C e D ainda 

responderam que a indisciplina tem prevalecido nas escolas por causa dos problemas 

culturais e sociais. 

Analisando as respostas das professoras vimos que a grande maioria tem envolvimento 

com o problema da indisciplina e que as causas deste problema refletem na sala de aula, 

abalando a sua carreira profissional. No entanto a questao da indisciplina afirma PASSOS. 

"o estudo sobre a indisciplina na sala de aula deve envolver, portanto, a analise de 

multiplos aspectos, tais como: as estruturas do poder na escola, as expectativas dos pais, 

as concepcoes dos professores em relacao a construcao dos conhecimentos, e outros." 

(1996, p. 126). 

Quando questionamos sobre a formacao profissional das professoras e que decisdes 

tomariam em sala de aula para a construcao de uma nova indisciplina, tornando-o um dos 

requisites para a construcao do processo ensino-aprendizagem, a professora A 

indagou:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao sei se isso poderazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocorrer, para mint i muito complexo. O processo de ensino-aprendizagem, 

tem que andar e a indisciplina nao ajuda. "Sobre as decisdes que a professora A expoe PASSOS, 

diz que: 



OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ponto a ser refletido sobre qua! indisciplinados estamos falando e sobre como ela 

pode adquirir um significado de ousadia, de criatividade de inconformismo e de 

resistencia. Percebam que nfto estou negando a necessidade da disciplina, mas quero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aoW Ji numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fkm  geetmJtfo, pf§ Iftaker aquilo p §ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tthm m pkd 

anterior a ela, que e a aprendizagem e a relacSo que ela pode gerar o saber." (1996, 

p.118). 

Ao serem indagados sobre o questionamento anterior, cinco professoras responderam que se 

trata de conduzir a sala de aula, dialogando e impondo limites sempre que necessario para 

solucionar os problemas de indisciplina em sala de aula e melhorar o processo ensino-

aprendizagem. Conforme depoimento abaixo, "Envolvendo alunos considerados indisciplinados em 

atividades diversas, atribuindo-lhes tarefas, estabelecendo regras disciplinares." (professora E) 

Diante da indagacao a professora G expoe a sua reflexao com uma melhor enfase ao problema 

da indisciplina e quais as atitudes a serem tomadas pelo professor dessa forma ela expressa "O 

professor deve trabalhar a disciplina e a educacSo voltada para a liberdade e responsabilidade 

lembrando que a liberdade nSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o direito de fazer o que se quer, mas sim, fazer o que se deve. 

Criancas e adolescentes devem ser encarados como sujeitos de direitos e tambem de deveres, 

obrigacoes e proibicoes contidas no ordenamento juridico e regime escolares. Quando nSo se 

atenta para a observancia de tais normas, acontece o ato infracional ou um ato indisciplinado." 

(professora G) Ainda dando continuidade a sua reflexao, a professora G explica, 

"Uma outra questao envolve a autoridade do professor. O professor possui autoridade, mas 

deve usa-la de forma abusiva, mas por ela, apresentar suas ideias, conhecimentos e 

experiencias, sem desrespeitar o conhecimento do grupo sempre encorajando-os a participacSo 

como sujeitos conscientes e responsaveis pelo pr6prio processo de aprendizagem." 

No entanto, as indagacoes apresentadas sobre o que as professoras sabem a respeito da 

indisciplina foram satisfatorias e percebemos que o professor deve trabalhar a identidade do 

aluno procurando dar limites as suas decisdes e que o professor deve ser autonomo e seguro 

naquilo que decide e faz em sala de aula. 

O que foi colocado pelas professoras coincide com o ponto de vista de, AQUINO, afirma 

que: 

A saida possfvel esta no coracio mesmo da relagio professor-aluno, isto e nos nossos 
vinculos cotidianos e, principalmente, na maneira com que nos posicionamos perante o 



relativo ao alunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e vice-versa. Vale lembrar que, guardadas as especificidades das 

e agenke Jieniela, amlos slo parceiros Je um mesmo jogo. 

Em se tratando de como o professor deve planejar a sua aula, na utilizaelo de metodologias 

para superar a indisciplina em sala de aula, a maioria das professoras informaram que a 

aula deve ser diferente e dinamica sem cair na monotonia. Assim, apresentou as demais 

professoras que o professor deve superar a indisciplina em sala de aula, diferenciando a 

aula e evitando rotinas. 

Quando a professora C relatou que se deve usar metodologias diferenciadas para superar a 

indisciplina, esqueeendo a imagem do aluno ideal, observando o aluno e o grupo com 

atenc&o e em hipotese alguma rotular o aluno. 

As distintas respostas das professoras. D e G, concordam com a indagacao da professora C. 

atraves da vida cotidiana em sala de aula a professora B e G tem refiexdes ambiguas e 

relevantes que descreve ainda que o professor deve utilizar metodologias para superar e 

amenizar a indisciplina em sala de aula nao abrindo mao do objeto de trabalho, que e o 

conhecimento. 

Sobre as metodologias e atividades incorporadas em sala de aula, LIBANEO, expde que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a dtregMo desse processo depende do trabalho sistematizado do professor que, tanto no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

planejamento como no desenvolvimento das aulas conjuga objetivos, conteudos, metodos e 

formas organvzadas do ensino, "(2006, p. J 49). 

Dentre as principals dificuldades de aprendizagem em que o professor enfrenta em sala de 

aula, o espaco fisico da escola tambem e um local que infiuencia no processo ensino-

aprendizagem, em que cinco professoras refletiram e chegaram a uma conclusSo que a 

comunidade escolar eonstituida, por mestres, gestores, coordenadores e outros funcionarios 

poderao influenciar na formacao do aluno no processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, e preciso adentrar-se a formagSo de cada individuo que integram a escola, 

pais so assim identificaremos de que forma a aprendizagem esta sendo significativa para o 

aluno. Assim, as professoras B e E, concordaram entre si que existe outros lugares em que 

a aprendizagem pode ser significativa e que pode influenciar na aprendizagem como os 
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fisica da escola. 

Os comentarios das professoras pesquisadas vai de encontro com PASSOS, que diz: 

"neste caso, estudar a partir da andlise do seu cotidiano e compreender a agao dos 

sujeitos que nela se movimentam, entendendo essa realidade especifica nos suas 

articulagdes com a realidade de macrossocial." (J 996, p. 121) Diante do depoimento das 

professoras entrevistadas as sete professoras compreendem que a indisciplina afeta a 

aprendizagem dos alunos. 

No entanto. para maior entendimento sobre a discussio dos professores entrevistados. 

Assim, disse a professora, "Com certeza, hoje i um dos fatores que mais afetam, a 

aprendizagem do alunado." (professora Dj.Neste sentido, a professora E refletiu, "Sim. 

Tanto a aprendizagem do aluno que a pratica a indisciplina como tambem, os demais 

alunos." 

A exposicao da professora nos deixou um pouco confusa nesta questao, enquanto na 

reflexto anterior demonstrou que sabe o minimo sobre a indisciplina e a aprendizagem. A 

professora G ainda expressa, 

"A indisciplina afeta diretamente a aprendizagem dos alunos, uma vez que a disciplina 
e elemento essencial para que ocorra a aprendizagem. Um ambiente desorganizado, 
barulhento e sem nenhuma regra, nao oferece condicoes para que a aprendizagem 
aconteca de maneira favoravel." 

Para AQUINO, descreve que: 

Porque nao 6 possivel conceber a instituiclto escolar como algo alem ou aquem da 

re!a?ao concreta entre seus protagonistas. Ao contrario, a relacao instiftifda/intituinte 

entre professor e aluno e a materia prima a partir da qual se produz o objeto 
institucional.(1996, p.49) 

Atraves das experiencias vividas das professoras entrevistadas articulando com o 

conhecimento cientifico sobre a compreensao das professoras a respeito da indisciplina. 

Descreveu a professora B, "O ambiente no qual o aluno estd inserido e as informacoes e 

experiencias vivenciadas sao marcantes, influenciando os comportamentos" 



As distintas respostas das demais professoras foram de encontro com a reflexao da 

professora B, que nos tern contribuido para uma reflexao sobe a indisciplina e os possiveis 

caminhos a serem seguidos. Para 1MBERNON; 

As novaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experiencias para uma escola diferente devem buscar alternativas na linha de 
um ensino mais participativo, em que o fiel protagonista hist6rico do monopdlio do 
saber - o professor compartilhe seu conhecimento com outras instancias socializadora 
situada fora da escola. (2000, p.48) 

A ultima das questoes respondidas pela equipe de professores se referiu ao 

comprometimento da aprendizagem, priorizando o silencio para uma melhor eonducSo ao 

processo ensino-aprendizagem. A grande maioria relatou que nao e preciso silenciar para 

aprender, pois o silencio muitas vezeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 sinal da nao compreensio. Assim, disse a 

professora G, 

"Silencio nlo e sindnimo de disciplina, muito pelo contrario para que ocorra 
crescimento, e necessario que a turma converse, debata, opine estabelecendo uma 

relaclo de reciprocidade: professor-aluno, aluno-aluno." 

Isso mostra o conhecimento e a responsabilidade pelo ensino de qualidade. A forma como 

a indisciplina e encarada dentro das escolas pelos professores, fazendo-nos refletir sobre a 

sociedade, a famflia e a historia de vida em que os discentes considerados indisciplinados 

estSo inseridos. Portanto, e importante ressaltar que a "escola" acolha este aluno e de 

oportunidade de enxergar novos horizontes. 

3.1 PROCEMMENTO&METODOLOGICOS-

Para realizacSo desse nosso trabalho empregamos dois tipos de pesquisas: qualitativa e 

quantitativa com a finalidade de manter dados reais que viabilizassem a classificacio da 

nossa pesquisa. 

Assim, este estudo sera realizado com os professores da Escola Municipal de Ensino Infantil 

e Fundamental Crispim Coelho, na cidade de Cajazeiras Pb. A presente pesquisa contempla 

os seguintes objetivos: 



• Identificar a relacao entre indisciplina e as metodologias utilizadas pelos docentes 

em sala de aula. 

• Observar as relacSes socials no ambiente escolar que interferem na indisciplina e na 

construcao do processo de ensino aprendizagem. 

• Compreender a concepcSo da indisciplina na perspectiva dos professores. 

• Verificar em quais conteudos curriculares a indisciplina apresenta-se de modo mais 

freqflente. 

• De fato, o estudo e de natureza explorat6ria por permitir um primeiro contato com o 

campo pesquisado. Conforme MINAYO, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo comeca com o que denommamos fase explorat6ria da pesquisa, tempo 
dedicado a interrogar-nos preliminarmente sobre o objeto, os pressupostos, as teorias 
pertinentes, a metodologia apropriada e as questdes operacionais para levar a cabo o 
trabalho de campo. Seu foco fundamental e a construct© do projeto de investigacao. 
(1994, p. 26): 

Um estudo desta natureza possibilitara uma maior visualizacfio e aprofundamento sabre a 

tematica em estudo. Assim, a pesquisa sera subsidiada atraves de estudos qualitativos e 

quantitativos. Segundo MINAYO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EmborazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao coloquemos oposigao entre pesquisa 

quantitativa e qualitativa, so dela conseguimos dor aos leitores instrumentos mais preciosos 

de investigagao. (1994, p.25); 

Deste modo, a opcao pelo questionario como instrumento para coleta de informacSes, justifica-

se por este ser uma tecnica de coleta agil, rapida e pratica na atividade de levantamento de 

dados. 

Portanto, o questionario contempla questoes abertas e fechadas em vista caracterizar e 

amenizar os obstaculos da indisciplina que interferem no processo de ensino aprendizagem. 

Conforme GONCALVES, 

Por sua vez. a pesquisa qualitativa preocupou-se com a compreensSto, com a 

interpretacao do fendmeno considerando o significado que os outros dSo as suas 
praticas, o que impoe ao pesquisador uma abordagem hermeneutica.(2001, p.68) 

Os dados coletados serSo analisados a luz dos m^todos quantitativos e qualitativos. No 

primeiro momento da analise, o metodo quantitative facilitara e garantira a preeisao dos 



resultados. No segundo momento, a abordagem qualitativa permitira fazer uma analise 

teorica dos fendmenos sociais, tendo como base os dados coletados. Segundo GONCALVES, 

NessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perspectiva, nlo se trata de fezer uma salada "epistemologica", trata-se de 

pontuar, com muita elareza, que utilizar um dado quantitativo nao significa 

necessariamente mergulhar nos pressupostos teoricos do positivismo. Assim, como a 
utilizacao de um dado qualitative nSo indica que vocS estara mergulhando em 
pesquisas de carater etnografico que remontam as origens das abordagens qualitativas. 

(2001, p.68) 

Como campo pesquisado, traremos para o universo desta pesquisa com uma atmosfera de 

sete professores, Dessa maneira destacamos um olhar critico e diferente no universo a ser 

estudado, contribuindo na formacao dos docentes que participarao deste trabalho. 

3.2. ANALISE DO ESTAGIO-

Dando continuidade ao nosso trabalho de pesquisa iniciamos o estagio na Escola Municipal de 

Educacao Infantil e Fundamental Crispim coelho, abordando um objetivo principal da investigar o 

comportamento dos discentes em sala de aula, os que levam a agir desta forma, bem como qual a 

maior dificuldade da escola em trabalhar com esses discentes. 

A nossa inquietac&o caminhou no sentido de desmistificar a maneira como os discentes agem 

diante dos conteudos trabalhados em sala de aula, e qual a atitude do professor enquanto formador 

de conhecimento. Desta forma DEMO afirma que:"professor nao e quem da aula. "Dar aula" 

tornou-se expressSo vulgar para mera repixnluglo do conhecimento, reduzindo-se a procedimentos 

transmissivo de carater instrucionista."(2004, p. 13). 

Concordando com algumas propostas estudadas, buscando realizar um trabalho pratico com novas 

metodologias para as aulas da 3s serie (sMe a qual estagiamos). Desta forma, propomos algo que 

proporcionasse o prazer pelas aulas, atraves de atividades que despertassem o respeito, a atenc&o e 

o prazer dos discentes pela escola. No entanto, nos referimos as atividades realizadas como: 

dinamicas, musicas, textos, historias ilustradas e filmes. 



No primeiro momenta, fizemos um diagnostic*) do que as criancas gostavam. Isso por meio de 

uma dinamica da caixinha em que todos os discentes tiveram a oportunidade de expor suas 

angustias e suas alegrias. Ao recolher todas as questoes fiz um sorteio entre elas e cada um teve 

oportunidade de dizer o que achava da questao do colega. A partir da dinamica e das discussdes 

realizadas percebemos que as criancas se sentiam prisioneiras do seu proprio espaco e que cada um 

apresentava problemas culturais, econdmicos e familiar. 

Assim, como os problemas eram diversos, nao deixei de abordar que mesmo desta forma teriamos 

que a nossa sala de aula e para comeco, pedi aos discentes que coletivamente observassem com 

atencao o cartaz dos combinados feito no inicio do ano e refletisse sobre o que estava sendo feito e 

o que nao estava. Logo deu inicio a um imenso barulho entao pedi que cada um pela ordem da 

chamada desse a sua opiniao para que pudessemos refazer os combinados, ao terminar o cartaz 

escrito os combinados, procuramos um local na sala de aula para melhor anexar o cartaz. 

Num segundo momento, introduzi a hist6ria "UM AMOR DE CONFUSAO O AMIGO 

INVISIVEL", em que se tratava de um cao que se metia em confusao e sempre tinha um amigo 

para acolhe-lo, os alunos deram muitas risadas e adoraram a historia. Em seguida, pedi que 

escrevessem a parte que tinha achado interessante, ilustrando-a e colocando num mural, conforme 

GADOTT1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a perspective: de uma escola critica e criativa impoe-se gradativamente como 

condigao de uma escola competente e comprometida com a mudanga social. " (2003, p. 64) 

Foi com esse mesmo pensamento de GADOTTI (2003) que damos continuidade a nossa pratica de 

estagio, priorizando e trabaihando o respeito com o outro e a amizade em historias ilustradas como 

metodologias de ensino. 

No encontro seguinte dando continuidade ao nosso trabalho realizamos a dinamica dos "bons 

sentimentos e maus sentimentos" em que os discentes teriam de escolher uma ficha com 

sentimentos ruins e bons para apresentar a sua angustia de um acontecimento passado na sua vida, 

desta forma, alguns contaram o acontecimento e pregaram a ficha nos cartazes que tinha desenhos 

de uma nuvem para os bons sentimentos e para os maus sentimentos uma lata de lixo... durante 

essa dinamica os discentes se mostraram interessados pela atividade e se sentiram a vontade para 

contar as historias de vida que os discentes adquiriram. Depois da exposigfto da atividade 

refletimos sobre o comportamento de cada um e os sentimentos que guardamos dentro de si 

deixando-nos angustiados e incapazes de pensar no outro que esta ao nosso lado. 



Nesta mesma aula explore! a relevancia de ter um amigo e instiguel os alunos para que observassem 

os amigos em sala e fizessem uma cartinha agradecendo pela amizade. Percebemos que houve uma 

troea mutua de afetividade e respeito entre eles. Em seguida, a aluna A falou,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Tia adorei a aula, 

posso fazer outros cartinhas e ainda vou desenhar. " 

Sobre o comportamento dos discentes na atividade exposta e que REGO afirma, "a cultura e, neste 

paradigma, parte constitutiva da natureza humana, jd que a formacao das caracteristicas 

psicologicas individuals se duo atraves da internalizacdo dos modos e atividades e culturalmente 

organizados. "(1996, p. 93) 

Sabemos que o comportamento dos alunos estao associados aos inumeros problemas, desde a 

estrutura familiar as condicoes de vida economicas. Portanto, durante as aulas diferenciadas 

percebemos mudancas significativas para a vida dos discentes pois ja tratam-se com mais 

respeito.Constatamos na pratica que as atividades realizadas em sala de aula, tratando-se das 

situacoes que emergem a vida familiar e social dos alunos, trazendo-nos uma aula real, pois tratamos 

com respeito e relevancia suas historias de vida. 

Em uma outra aula, preparamos a sala para que pudessemos assistir um video que cujo nome 

"Mentes Perigosas", os discentes ficaram entusiasmados e inquietes, pois o filme retratava uma boa 

parte daquilo que eles faziam em sala. No entanto, ouve varios comentarios, como o do aluno B, "Tia, 

que filme violento e o professor nao faz nada, os alunos fazem tudo o querem." Em relacao a atitude 

dos alunos ao verem o filem REGO (APUD) VYGOSTSKY esclarece que; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A relacao do homem com o mundo n2ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma relacao direta. Sao os instrumentos 
tecnicos e os sistemas de signos, construidos historicamente, assim como todos os 
elementos presentes no ambiente humano impregnados de significado cultural, que 
fezem amediacao dos sereshumanos entre si e deles com o mundo." (1996,p.93) 

Neste sentido, fizemos alguns questionamentos sobre o comportamento das personagens do filme, 

como: O que aconteceu para que os alunos agissem daquela forma? Qual a importSncia de se 

resolver os problemas da forma que os alunos resolviam? O que o professor fez para conseguir 

resolver os problemas dos alunos? O que aconteceu no final da historia? Desta forma, acrescentei e 

fiz Gomparacoes com o comportamento dos proprios alunos em sala e que os problemas nao se 

resolvem com agressdes, gritos e pancadaria e sim com um bom dialogo. 



Dando continuidade ao nosso trabalho, levamos jogos matematicos para a sala de aula, em seguida 

fizemos a leitura das regras dos jogos e combinados para o cumprimento das mesmas. No entanto, 

cada jogo ticou com uma dupla de alunos. Algo me chamou a atencto na hora dos jogos 

matematicos um comentario de uma aluna, quando falou que as vezes tinha vontade de sair da escola, 

mas quando tern brincadeiras em sala adora a escola. 

O comentario descrito acima sobre a aula nos fez refletir sobre o quanto a aula estava sendo 

prazerosa naquele dia para os alunos, pois os proprios tambem adquirem conhecimento brincando. 

Na continuacio do nosso trabalho elaboramos com as criancas jogos matematicos com materiais 

reciclaveis e para esses jogos matematicos diferentes regras, isso nos deu a oportunidade de ver o 

quanto e de grande relevancia, uma nova metodologia, e ver que os objetivos tracados foram 

aleaneados, alem de despertar a coletividade e o gosto dos discentes pela aula, Assim, outro ponto 

relevante foi percebemos que a aula de matematica com jogos e de grande significacao para os 

alunos, mostrando-nos a sua propria historia de vida e seu cotidiano. 

Portanto, observamos que alguns alunos da 3a serie fazem as compras da casa juntamente com a mae 

e trabalham em supermercados, padarias e vivem da renda de materiais reciclaveis. Assim, as aulas 

de matematica sSo de grande significacao para eles, Desse modo a metodologia inovada faz a aula 

atrativa, LIBANEO descreve que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"os conteudos do livro didatico somente ganha vida quando o professor os toma como meio de 

desenvolvimento intelectual, quando os alunos conseguem liga-los com seus proprios 

conhecimentos e experiencias, quando atraves deles aprendem a pensar com sua prdpria 

cabeca."(1990,pJ8). 

Numa outra aula, trouxe uma miisica, cujo o nome era "AMIGOS PARA SEMPRE", que 

apresentamos em um cartaz, fizemos a leitura duas vezes e cantamos, todos os discentes 

entusiasmados gostaram da musica. Logo apos, fizemos a interpretagao da miisica coletivamente, no 

meio dos questionamentos uma aluna D fez umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comentario "TiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser amigo e muita coisa, eu queria 

ser amiga da minha mae, mas, ela nao escuta o que eu falo. " 

Com o comentario da aluna percebemos que a familia deixou de contribuir com a educagao e a 

formagfio dos seus filhos, isso acarreta um serio problema, se isto acontece entSo podemos nos 

conscientizar que a escola adquiriu essa responsabilidade dissociada da familia. em seguida, outro 



comentario surgiu do aluno C;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Eu ndo possozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entregar a quern eu quero, pois da outra vez ele 

rasgou a minha cartinha. " 

Logo percebemos que os conteudos trabalhados nio foram o suficiente para amenizar a indisciplina 

na sala de aula por dois fatos. Primeiro, porque o ser e unico e cada um adquire no espaco familiar e 

social suas divergejicias e seu comportamento. Segundo que os pais ainda tern uma concepcSo de 

vida desgastada pelo tempo e por suas historias de vida, n§o dando um suporte emocional e 

disciplinar aos seus filhos. Segundo REGO defende que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Os filhos de pais permissivos, apesar de mais alegres e dispostos que aqueles que 
recebem uma educacSo autoritaria, devido as poueas exiggaeias e controle de seus pais, 

tendem a apresentar um comportamento impulsivo e imaturo, assim como dificuldades 
em assumir responsabilidades." (1996, p.98). 

A forma como foram conduzidas as aulas as atividades ludicas com jogos, filmes. miisica e textos 

que abordaram o comportamento e a interaeSo de harmonia e amizade entre os discentes em sala 

de aula. Portanto, fica claro que nSo e" dificil promover um ensino mais significativo para os 

discentes das series iniciais. Entretanto, deixamos claro que a aula nio se encerra em nenhuma 

dessas atividades citadas a pouco, as atividades diferenciadas nio e um fim, mas um meio, um 

complemento da aula. 

A partir do nosso estagio podemos perceber que na pratica os discentes se integram e nao gostam de 

participar da aula com muitas atividades escritas. Neste sentido, os discentes demonstraram muito 

interesse quando atribuem na aula, metodologias que diferencie as rotinas em sala de aula. Isso nao 

significa que os objetivos das aulas nSo foram aleaneados, pois a maioria demonstrou interesse pelos 

conteudos propostos durante as aulas. 



CONSIDERACOES PRQVISOJRIAS 

O nosso trabalho de Pesquisa reaiizado na Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino 

Fundamental Crispim Coelho nos trouxe uma grande relevancia e creseimento para formac2o e 

pratica pedagogica. De inicio pelo fato do proprio carater do trabalho: Pesquisa cientifica. 

Pudemos aprender como se fez esse tipo de estudo. Consequentemente porque nos permitiu 

engrandecer nossos conhecimentos atraves da rundamentaclto teorica, conhecemos varios 

autores que tratam da tematica "Indisciplina na Escola", e outros que nos deram respalde para 

que abrangentemente consegufssemos investigar como as professoras pesquisadas da referida 

escola pereebem a relac&o destas com os autores. 

Quanto ao nosso estagio pratico em sala de aula muito nos acrescentou mtelectualmente. 

Levamos para a pratica o que alguns autores nos propuseram: a valorizacao do conhecimento 

dos discentes e a relagSo cultural, afetiva e social x vida escolar. O que os autores sugerem 

como dicas para um melhor aproveitamento escolar. Os discentes gostam sim da sala de aula, 

desde que existam momentos interessantes para eles. 

Quando colocamos acima que as criancas gostam da escola e da sala de aula, desde que exista 

momentos significativos e contextualizados como seu cotidiano. Na execugio das atividades 

em geral os educandos se sentiam harmoniosos e concentrados para participarem ativamente 

passo a passo, lacos fraternos e afetivos foram consolidados entre os mesmos. Entretanto, 

alguns educandos sentiram dificuldades para resolver certas atividades escritas, principalmente 

as de escrever sobre sua propria vida cotidiana. 

Diante dessas dificuldades dos educandos chegamos a conclusfio de que o "fim" de um 

trabalho com um determinado assunto nao deve ser considerado como um ponto final. No 



deeorrer do ano e nos anos subsequentes de eseolaridade este assuntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 aprofundado, nao se 

encerra no momento que se faz observagdes e atribuindo juizo de valor. Alem disso muitos 

problemas incumbidos na escola sobre comportamento nem sempre podem ser apresentados 

como indisciplina 6 preciso levar em consideragao alguns itens como: estrutura familiar, 

espago fisico da escola, autonomia do professore sua formacao. 

Levando em consideragao que a escola e uma instituigao cujo objetivo e promover o 

desenvolvimento psicossocial e intelectual do educando, se faz necessario que esta Ihe de" 

condigao e orwrtunidades que favoregam o desenvolvimento. 

Diante das visitas a escola com intuito de coletar informagSes sobre a mesma foi percebido que 

o trabalho educacional e contido por toda esfera escolar favorecendo um espago de opinides 

diversas, assim os resultados tendem a agradar a maioria. Entretanto, conforme o relato de 

alguns educadores ainda e" necessario que haja um melhor acompanhamento dos pais na vida 

escolar dos seus filhos. 

Em relagio as instalagfies da escolas pudemos verificar que nao e um espago aconchegante e 

nem amplo, porem nao muito bem conservado. A sala de leitura, funciona como sala de 

professores, e quando e necessario usar a TV e o video e necessario levar para a sala de aula 

que ja tern seus reals objetivos, sem falarmos que nao existe espago para o recreio dos 

educandos, pois a estrutura flsica da escola e minuscula e precaria. 

Quanto aos materiais didaticos/pedag6gicos as vezes faltam, impossibilitando a realizaglo de 

um melhor trabalho por parte do professor, porem os professores (em geral) nao devem esperar 

somente pelos recursos de que a escola dispoe, e necessario que haja um interesse maior para 

buscar novos meios para melhorar sua atuagio em sala de aula. 

Observado em &nbito geral consegiiimos verificar que a escola a qual estagiamos e 

constituida de uma gestio comprometida com o trabalho educacional, como professores 

atualizados que buscam promover um ensino de qualidade. 
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ANEXOS 



Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de Formacao de Professores 

Unidade Academica de Educagao 

Cajazeiras - Paraiba 

Caro (a) professor (a) 

Solicitamos a voce que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um 

estudo sobre a indisciplina na escola, como requisite indispensavel para a disciplina 

Estagio Supervisionado em Docencia, do Curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de campina Grande / PB. 

Ressaltamos que suas respostas serao utilizadas apenas para fins academicos c serao 

mantidas em absolute sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboracao. 

Atenciosamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Francisca Amaro dos Santos. 

Questionario: 

• Tempo que atua como professor: • 

* Nivel de escolaridade do professor: ^m-mmm-mm^mmmm^mm^mmm^^ 

( ) nivel medio. Qual? . 
( ) nivel superior. Qual? * 

1. Na sua concepcao, um aluno e considerado indisciplinado quando? 

( ) chega atrasado na aula; 

( ) fala o tempo inteiro na aula; 

( ) briga com os colegas; 

( ) nao faz as atividades solicitadas pelo professart 

2. Na sua concepcao a indisciplina escolar pode ser trabalhada em sala de aula atraves 
de: 

( ) a indisciplina nao deve ser trabalhada em sala de aula; 
( ) palcstras envolvendo o tema; 
( ) projetos envolvendo o tema;-

( ) atividades que irao despertar nos alunos o desejo em envolver-se nos trabalhos em 
sala de aula. 



i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. O docente pode detectar as causas da indisciplina em sala de aula, atraves de: 

( ) observacao do comportamento dos alunos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

() AmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ejiercioios ecorltos; 
( ) nas avaliacoes escritas; 

( ) somente durante o recreio. 

4. Na sua opiniao, a indisciplina tem prevalecido na escola, por falta dc: 

( ) conhecimento e responsabilidade dos pais; 

( ) problemas sociais e culturais; 

( ) problemas na estrutura fisica da escola; 

( ) incentive) da televisao. 

5. Diante da sua formacao, que decisoes o professor tomaria em sala de aula para tornar 

a indisciplina aliada na construcao do processo ensino aprendizagem? 

6. Na sua opiniao que metodologias, o professor deve utilizar para superar a indisciplina 

em sala de aula? 

{ ) diferenciar a aula, evitando retinas; 

( ) esquecer a imagem do aluno "ideal"; 

( ) observar o aluno e o grupo com atencao; 

( ) nao abrir mao do objeto de trabalho, que e o conhecimento. 

( ) em hipotese alguma rotular o aluno. 

7. Na escola, todo o espaco fisico podera influenciar no processo ensino aprendizagem 

do aluno? 

( ) so a sala de aula podera ser considerada apenas como local de aprendizagem; 

( ) os outros ambientes (bibliotecas, secretaria, direcao, refeitorio e etc.) que integram a 

estrutura fisica influenciam no processo ensino aprendizagem do aluno; 

( ) a comunidades escolar constituida, por mestres, gestores, coordenadores e outros 

funcionarios poderao influenciar na formacao do aluno no processo ensino 

aprendizagem; 

8. Na sua concepcao, a indisciplina tem afetado a aprendizagem dos alunos? 

9. Tomando como ponto de partida as mudancas sociais e educacionais, observamos 

que a indisciplina na escola vem causando um mal estar aos professores. De que forma 

o professor compreende essa problematica? 

10. Na sua opiniao, manter o silencio em sala de aula e sinonimo de aprendizagem? 
Justifique sua resposta. 

( ) sim ( ) nao* 


