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R E S U M O 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar os culpados pela atual 

crise disciplinar nas instituigoes escolares publicas, bem como as causas e as 

solugoes para a indisciplina na escola. Na escola, e ate mesmo nos meios sociais 

e um fator preocupante a todos nela inserido, que, constantemente estao a 

pensarem e a repensarem sobre possiveis estrategias a serem tomadas diante 

desse fato. Para tentar responder a essa inquietagao, realizou-se uma pesquisa 

na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Maria Nunes, escola da 

rede publica estadual (Paraiba), procurando analisar as opinioes nos diferentes 

contextos: familiar, escolar e social. Com essa pesquisa conclui-se que os 

culpados pela indisciplina sao a famil ia, a escola e a sociedade, pois nao 

interagem conjuntamente para que haja a disciplina. Portanto, somente uma 

transformagao no tipo das relagoes estabelecidas dentro das escolas, famil ias e 

da sociedade podera fazer com que o problema da indisciplina seja encarado sob 

uma perspectiva diferente. 

Palavras chaves: indisciplina, escola, famil ia, sociedade, comportamento, 

respondabi l idade. 
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1. INTRODUQAO 

A indisciplina e um fator de perturbagao no funcionamento da Escola. E um 

problema gerador do aumento da inseguranca e do surgimento da violencia no 

espaco escolar. A identif icacao e compreensao das principals causas da 

indisciplina na Escola sao tarefas nas quais se deve envolver prioritariamente a 

comunidade educativa - professores, estudantes, funcionarios e pais. 

A indisciplina ocorre nos corredores, no patio, nos banheiros, nas 

imediacoes da escola, nas festas e eventos escolares, e, pr incipalmente, na sala 

de aula. Manifesta-se nos alunos que jogam bolas de papel, avioezinhos, mascam 

chicletes, escrevem com corretivos nas paredes e nos armarios, quebram 

carteiras e cadeiras, vem sem uniforme, f icam de bone, roubam material do 

colega, destroem trabalhos afixados nos murais, entram e saem da sala sem 

pedir l icenga, respondem ironicamente ao professor, nao fazem as tarefas, nao 

entregam os trabalhos, e por ai afora. E claro que tudo isso conspira contra o 

professor, frustrando-o, desmotivando-o e, muitas vezes, levando-o a perder a 

compostura. 

Porem, a escola nao pode apenas ficar reclamando e procurando o 

culpado pela indisciplina. Tern que romper o circulo vicioso que se estabelece 

entre a escola, professores, alunos e famil ia, cada qual responsabil izando o outro: 

a escola nao institui medidas coercitivas; os professores sao permissivos; a 

diregao nao apoia o professor; o aluno nao respeita autoridades; os pais nao 

estabelecem limites. Precisa entender o problema, anal isando-o, identif icando 

todos os seus condicionantes e vinculando-os; propor acoes mediante o 

estabelecimento de metas, tendo em vista a solucao ou diminuicao do problema. 

Sabe-se que a escola e a instituigao responsavel pelo bom desempenho 

individual e pela interagao dos individuos com os demais no grupo. No entanto o 

meio escolar tern vivido situagoes novas cada vez mais constantes, entre elas, o 

estranhamento e a alienagao de professores e alunos em relagao ao processo 

educa t i ve Alunos indisciplinados, professores insatisfeitos, risco constante de 

violencia. Este tern sido o "real" trazido pela midia a respeito da educagao, 

abrangendo de uma forma geral toda a sociedade. Um real construido de 

imagens e s imbolos padronizados; desencadeando muitas vezes uma reagao 
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emocional de tal ordem que parece um rastilho de polvora a ser transmitido, como 

por contagio, de uma escola para outra, de um professor a outro, de um aluno a 

outro, de um pai a outro. 

As escolas f icam com uma crenga de que agora o seu real e essa 

violencia, em forma de indisciplina dos alunos e insatisfacao e desanimo dos 

professores. As concepcoes de escola e educagao que os educadores traziam e 

que aparentemente t inham um discurso determinado mudaram, pois acreditava-

se que eles saberiam o que precisaria ser feito e onde seria possivel chegar. Ha 

algo de novo no ar, sendo tecido nas escolas, e fora delas, alastrando-se por toda 

a sociedade. A indisciplina na escola, nas salas de aula e, ate mesmo, nos meios 

sociais, e um fator preocupante que leva a todos, nela inseridos, a pensarem e 

repensarem sobre suas causas e a buscarem solugoes. 

As escolas nao ocupam mais o lugar sagrado que ocupavam no passado. 

Agora elas parecem uma instituigao como outra qualquer. Porem quando se 

avanga nas discussoes constata-se que grande parte dos educadores nao 

consegue mais ter clareza do que esta acontecendo na escola. Tem-se discutido 

muito em reunioes pedagogicas, conselhos de classes e nos pequenos intervalos 

de aula sobre os fatos e fatores indisciplinares que frequentemente tern ocorrido 

na maioria das escolas. 

Quase sempre se procura encontrar o culpado da atual crise disciplinar, 

tentando apontar este ou outros fatores que levam a atitude das criangas e 

adolescentes nao serem condizentes com o meio onde estao inseridos. Para 

identificar as causa da indisciplina escolar fez-se necessario fazer um estudo 

qualitativo dos fatores que levam a indisciplina, que por sua vez interfere no 

processo de aprendizagem e construgao do conhecimento. 

E esse estudo que se buscou junto a comunidade escolar para levantar 

fatores preocupantes pois, a partir dai torna-se mais facil encontrar solugoes. 

Para isso foram coletadas informagoes de todos os envolvidos na comunidade 

escolar. Esta coleta foi desenvolvida por meio de questionarios e observagoes 

informais, anal isando-se as opinioes nos diferentes contextos: familiar e escolar 

(professores e alunos). No primeiro momento fez-se uma abordagem do contexto 

famil iar evidenciando os limites e a l iberdade das criangas e adolescentes no 

cotidiano. No segundo momento enfocou-se no contexto escolar, como estao 

sendo abordados os casos de indisciplina e relacionando-os com a l iberdade 
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l imitada ou nao. Anal isou-se ainda o contexto social, onde se abordou a 

interferencia socio-economica no fator disciplinar. 

A estrutura da pesquisa ficou dividida em quatro partes, sendo que na 

primeira parte a enfase foi aos conceitos de disciplina e indisciplina conforme 

grandes teoricos, a pratica pedagogica e as causas da indisciplina e a indisciplina 

na escola publica. Logo apos tratou-se de descrever todo o processo 

metodologico, passando-se entao, na terceira parte, a apresentacao e 

interpretacao do resultados, seguida da quarta parte, onde foram feitas algumas 

consideragoes finais, contemplando nestas, algumas propostas pedagogicas para 

superar as causas mais comuns da indisciplina na escola. 
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2 R E V I S A O DA L I T E R A T U R A 

2.1 C O N C E I T O S D E DISCIPLINA 

Todo ser humano, desde seu nascimento, e submetido a regras externas, 

pela famil ia ou pessoas proximas, normalmente com costumes adequados a 

sociedade maior de qual fazem parte. Ass im, quando adquire padroes de 

comportamento que sao habituais e aceitaveis ao seu grupo social, se torna um 

individuo social izado e faz com que atue, sinta e pense de forma semelhante aos 

demais com quern convive. 

£ importante salientar que o ser humano desenvolve sua personal idade 

influenciado pelos fatores do meio, formando sua historia pessoal, que considera 

os dados adquir idos e os dados biopsicologicos herdados, os quais sao 

caracterist icas proprias que o tornarao unico e portanto, irao diferencia-lo na 

sociedade. Nessa sociedade, seja ela abrangente ou apenas pequenos grupos, 

como a famil ia, as influencias culturais na formacao de atitudes sao multiplas e 

constantes e procuram fazer com que as pessoas passem a agir e a pensar da 

forma que eles propoem. Para tanto sao formuladas regras, normas ou leis. 

Para entender a indisciplina primeiramente e preciso conhecer os conceitos 

de discipl ina, que podem ter enfoques diferentes conforme a visao de cada autor 

e que merecem ser comentadas. "A disciplina pode ser entendida como o 

processo de construgao da auto-regulagao do sujeito e/ou grupo, que se da na 

interagao social e pela tensao dialetica adaptagao-transformagao, tendo em vista 

atingir conscientemente um objetivo" (Vasconcellos, 2000). A disciplina nao e 

apenas uma maneira passiva de se agir mas, um respeito mutuo, onde as normas 

e limites sao colocadas para que se possa trabalhar, desenvolver e transformar a 

realidade sem agredir a ja existente. Portanto, ha a necessidade de se adaptar as 

regras e isto se da num processo interpessoal do sujeito assim como da 

convivencia em grupo e tambem em sociedade. Apos este processo de 

adaptacao e que estara apto a interagir e transformar o ambiente em que vive e 

consequentemente criando novas normas a serem seguidas. 

Anal isando os conceitos de disciplina no sentido geral percebe-se que esta 

diretamente ligada a todos os meios: social, moral e intelectual, refletindo 

principalmente nas escolas que sao responsaveis em ajudar no desenvolv imento 
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dos individuos em todos os seus aspectos. Desse modo e necessario 

compreender a disciplina, tambem no contexto escolar, que apesar de ter a 

mesma fundamentagao pode assumir conotagoes especif icas pois a escola reune 

pessoas de grupos diferentes que buscam um objetivo comum. Para tanto as 

normas mudam em relagao ao meio de origem de cada um. 

Para Franco (1986) a disciplina escolar esta indissoluvelmente ligada ao 

processo de transmissao e assimilacao dos conhecimentos elaborados 

historicamente pelo homem. Dessa forma a identif icacao e compreensao das 

principals causas da indisciplina na Escola sao tarefas nas quais se deve 

envolver, de forma efetiva, a comunidade educativa - professores, estudantes, 

funcionarios e pais. 

A disciplina antes de ser cobrada tern que ser ensinada. O aluno deve 

saber o que e disciplina e porque precisa dela. A grande maioria dos alunos 

quando vem a escola, nao tern nogao dos comportamentos que sao favoraveis as 

relagoes com seus companheiros de vida e conveniente as conquistas que deseja 

realizar. Traz o conhecimento e os habitos proprios de sua famil ia e de seus 

pares. Esses habitos quando trazidos para o ambiente escolar devem ser 

trabalhados e modif icados para que haja um compart i lhamento do espago e 

consequentemente de suas atitudes. Nem sempre esse processo de 

transformagao acontece ocasionando dif iculdades de convivencia e/ou atritos, 

confl itos que podem ser interpretados como indisciplina. 

Para Garcia (2001) indisciplina se refere as condutas, atitudes, modos de 

social izagao, relacionamentos e desenvolvimento cognitivo, que demonstram os 

estudantes e que tendem a nao reproduzir, divergir ou mesmo negar as 

orientagoes, expectativas ou oportunidade apresentadas pela escola. Quando o 

aluno desperdiga as chances oferecidas esta prejudicando sua vida, sua conduta, 

terceiros e muitas vezes isso ira refletir na sociedade em que vive. 

Observando os comportamentos individuals do ser humano inserido na 

sociedade e que se pode dizer se ele esta de acordo com as regras ou nao. 

"Ocorre que as relagoes entre os homens podem ser alienadas, reificadas, 

coisificadas, ou seja, os limites estabelecidos podem nao corresponder as reais 

necessidades dos sujeitos, mas a necessidade de um ou outro, ou de apenas um 

grupo em detrimento dos demais" (Vasconcellos, 2000). Qualquer postura do 
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individuo em relagao aos limites a que e submetido, pode ser considerado 

(in)disciplina. 

2.2 INDISCIPLINA NA FAMJLIA 

Atualmente o grande foco da critica e da atribuigao de responsabil idade 

pelos problemas da indisciplina na escola esta sendo o aluno e, especialmente 

sua fami l ia. De fato, percebe-se muitas famil ias desestruturadas, desorientadas, 

com hierarquia de valores invertida em relagao a escola, transferindo 

responsabi l idades para a escola, entre outros. Tudo isso e verdade. 

Objet ivamente, a famil ia nao esta cumprindo sua tarefa de fazer a iniciagao 

civil izatoria: estabelecer limites, desenvolver habitos basicos. Neste sentido, os 

educadores tern razao em levantar esta falha. No entanto, esta e a manifestagao 

imediata; isto e o que aparece. O que nao se em feito e ir alem desta constatagao. 

Percebe-se que cada vez mais os alunos vem a escola com menos limites 

trabalhados pela famil ia. Muitos pais chegam mesmo a passar toda a 

responsabi l idade para a escola: "pode bater, pode fazer o que quiser; eu ja nao 

posso mais com ele". Mediante suas remotas experiencias como estudantes e a 

desorganizagao da classe que os filhos relatam, os pais acabam exigindo da 

escola uma postura autoritaria. E preciso ajuda-los a compreender que existe uma 

outra alternativa, que supera tanto o autoritarismo, quanto o espontaneismo. 

As relagoes estabelecidas na familia sao marcadas por bons e maus 

momentos. O sent imental ismo e muito forte nestas relagoes e se torna dificil 

equil ibrar o emocional e o racional. Muitas vezes as transgressoes discipl inares 

sao encobertas por esses sentimental ismos. Agressividade, tirania, birra e demais 

comportamentos correlatos surgem, na maioria das vezes por maus exemplos 

dentro de casa, isso se da porque muitos adultos nao querem crescer e 

t ransmitem essa inseguranga para os fi lhos. Nao sabem como dosar l iberdade e 

responsabi l idade para seus filhos. E uma crise de autoridade que atinge muitos 

pais. 

Para ZAGURY (2000), 

"os pais de hoje trabalham mais e passam menos tempo 
com os filhos. Quando chegam do trabalho, ambos estao 
cheios de culpa pela ausencia e para minimizar esse 



13 

sentimento, tornam-se muito permissivos, deixam de 
estabelecer limites e de ensinar o que e certo ou errado." 

Alguns teoricos da psicologia da educagao mostram que as dif iculdades de 

aprendizagem estao ligadas a problemas emocionais, como carencia afetiva, 

f rustracoes e falta de adequacao das situacoes emocionais vividas. Por medo de 

que os fi lhos sofram esses problemas, acabam por afrouxar a disciplina familiar, 

ceder as vontades dos filhos com muita facil idade e com pouco ou nenhum limite, 

acabando por afetar, de modo quase irreversivel, a formagao dos mesmos. Os 

exemplos de criangas muito inteligentes que nao conseguem resolver seus 

problemas emocionais e que apresentam dif iculdades de adaptagao e rendimento 

escolar sao citados por inumeros profissionais e tambem na literatura sobre o 

assunto. 

Segundo a professora de psicologia Marilda Lipp, citada por Venturi (1999) 

"O comportamento frouxo nao faz com que a crianga ame mais os pais. Ao 

contrario, ela os amara menos, porque comegara a perceber que eles nao Ihe 

deram estrutura, se sentira menos segura, menos protegida para a vida". Esse 

sent imental ismo pode interferir muito no processo disciplinar da famil ia. 

Outra preocupagao que aflige pais e a ideia de que a disciplina esta 

relacionada ao autoritarismo. Confundem normas com vontades proprias e 

esquecem que autoridade nao quer dizer autoritarismo. A l iberdade em casa, 

pode ser estabelecida mesmo que existam regras, pois ser livre e ter opgao de 

escolha, poder decidir sobre aquilo que tern vontade, o que leva a agir com 

responsabi l idade e sem ultrapassar os limites a que esta sujeito. 

Quando ha a preocupagao dos pais com a educagao dos f i lhos, existe uma 

chance maior de que a disciplina se estabelega, pois "na maioria das vezes, os 

pais agem movidos pelo mais legit imo e verdadeiro desejo de acertar, de dar aos" 

filhos o que de melhor eles tern. Nem sempre, porem o conseguem" (Zagury, 

1997). 

Outra dif iculdade esta na falta de dialogo. O excesso de obrigagoes 

profissionais e sociais faz com que os pais tenham cada vez menos tempo para 

conviver com os f i lhos. Conforme cita Pereira (2001): 

Os pais ocupam-se pouco da educagao e do 
acompanhamento dos filhos, porque dispoem de pouco 
tempo para eles, ocupados estao o dia inteiro a ganhar 
dinheiro para o essencial e muitas vezes cedendo com 
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facilidade a chantagens emocionais dos filhos, no sentido de 
obterem cada vez mais facilidades e maior permissividade. 
Tambem a geragao dos atuais pais e de certo modo vitima 
de uma progressista indiferenciagao de valores que vem se 
acentuando cada vez mais. A televisao os media (...) 
oferecem modelos assentes no incentivo ao consumismo 
cada vez maior... 

Se esse e um problema significativo quando os pais convivem diariamente 

com seus f i lhos, a situagao se agrava quando os pais sao separados e essa 

convivencia e ainda mais limitada. Ha que se observar ainda a pressao 

psicologica sofrida pelos filhos em situacoes como essa, onde precisam dividir o 

tempo entre o pai e a mae e muitas vezes precisam escolher com quern passar a 

maior parte desse tempo. Nessa situagao tambem fica facil os pais se perderem 

no momento de estabelecer limites aos filhos e na cobranga do cumprimento dos 

mesmos. 

Famil ias mais estruturadas tambem nao f icam imunes ao processo 

educacional . Pais que t i tubeiam no cumprimento de certas regras sociais deixam 

os filhos sem parametros. E a educagao pelo exemplo. 

Segundo Vasconcel los (2000): 

Os responsaveis pela familia de classe pobre acabam tendo 
que trabalhar mais para poder garantir a sobrevivencia. Os 
de familia de classe media e alia, de um modo geral, 
trabalham mais para poder consumir mais e sustentar um 
padrao de vida mais elevado que os demais.(...) 
objetivamente, a familia nao esta cumprindo sua tarefa de 
fazer a iniciagao civilizatoria: estabelecer limites, 
desenvolver habitos basicos. 

Ha ainda o fator da estimulagao precoce que faz os fi lhos se tornarem mais 

crit icos cada vez mais cedo. E essa precocidade e reflexo do medo dos pais de 

uma sociedade competit iva. Segundo Zagury (2000), "cada vez mais cedo os pais 

procuram dar est imulos para os filhos nao f icarem para tras. So que acabam 

exagerando". Por causa disso, acabam incentivando atitudes nao muito eticas e 

perdem a credibil idade perante os fi lhos. 

Anal isando com mais detalhes, tudo esta relacionado a mudangas da 

sociedade como um todo. A partir da decada de 70, houve profundas mudangas 

no perfil da sociedade: uma crescente urbanizagao ocasionando um 

desenraizamento economico, cultural, afetivo e religioso, com acelerado processo 

de industrializagao e de expansao das telecomunicagoes. Essas mudangas tern 
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provocado uma homogeneizagao cultural que torna a vida social mediada por 

diferentes estilos, lugares e imagens fornecidos pela midia e pelos sistemas de 

comunicacao globalmente interligados. Isso faz com que as identidades culturais 

se tornem desvinculadas de tempo e lugar, ao mesmo tempo em que favorece o 

consumismo e altera habitos familiares no sentido de que os pais perdem espago 

para a midia que dita regras, modas e influencia diretamente na escolha dos 

costumes principalmente de criangas e jovens. 

A sociedade do seculo XXI vive um periodo de crise etica, que no Brasil 

esta constantemente retratada principalmente no campo da politica quando vem a 

tona casos de corrupgao, desvios de dinheiro publico, ma distribuigao de renda e 

indiferenga dos governantes a classe trabalhista, acentuando o desemprego e o 

subemprego. A crise economica, o consumismo, a competigao exacerbada no 

mercado de trabalho e os valores invertidos sao os principals fatores de 

desagregagao familiar. 

Pensar em disciplina exige pensar tambem em limite e em sentido. A 

desorientagao da sociedade, principalmente nas classes que def inem o sentido 

(partidos, igreja, famil ia, escola, ciencia) representam realidades cada vez mais 

instaveis, servindo para definir a identidade social dos individuos com profunda 

crise de sentidos. 

De acordo com Pellanda (2000), "a situagao contemporanea exige de n6s 

um esforgo para compreender o que esta acontecendo, para alem de nossos 

preconceitos, para alem dos limites, que nos sao impostos pela cultura particular 

no seio da qual estruturamos nossas maneiras de fazer sentido". Ao analisar 

todos esses fatores, percebe-se que para uma crianga advinda de ambientes 

problematicos ou desestruturados, onde o cumprimento das normas se faz 

ausente, ou aquela que e fruto de um meio social em crise, e facil passar por 

dif iculdades de adaptagao ou mesmo de compreensao dos limites impostos por 

organizagoes sociais, como a escola. Isso contribui muito para que se propague 

um numero cada vez maior de casos de indisciplina no ambito social, familiar e 

escolar. 

Muitas vezes a escola espera genericamente que a famil ia "ajude" ou "nao 

atrapalhe". Isto nao e suficiente. A escola precisa investir no trabalho de formagao 

e conscientizagao dos pais. Deve-se esclarecer aos pais a concepgao de 

disciplina da escola, de forma a minimizar a distancia entre a disciplina domicil iar 
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e escolar. Diante de toda crise, as famil ias estao desorientadas. Muitos 

educadores argumentam que nao seria tarefa da escola este trabalho com as 

famil ias. De fato, so que concretamente se nao f izermos algo ja , enquanto 

lutamos por mudangas mais estruturais, nosso trabalho com as criangas ficara 

muito mais dificil. 

A culpa da indisciplina do aluno a educagao recebida na famil ia, assim 

como a dissolugao do modelo nuclear familiar: "Esta crianga tern uma criagao 

familiar totalmente autoritaria, esta acostumada a apanhar e receber severos 

castigos, por esta razao nao consegue viver em ambientes democrat icos"; "Se os 

proprios pais nao sabem dar limites eu e que nao vou darl" ; " A maior parte dos 

meus alunos vem de lares desestruturados, sao filhos de pais separados, por isso 

apresentam este comportamento tao agressivo". Ou ainda a falta de interesse dos 

pais em conhecer e acompanhar a vida escolar de seus fi lhos: "O problema da 

indisciplina esta associado a desvalorizagao da escola por parte dos pais: eles 

nunca aparecem na escola, muito menos nas reunioes, nao acompanham as 

ligoes e nem assinam as advertencias!". Neste caso, a responsabil idade pelo 

comportamento do aluno na escola parece ser unica e exclusivamente da famil ia. 

Novamente a escola se isenta de uma revisao interna, ja que o problema e 

deslocado para fora de seu dominio. 

Sabe-se que a famil ia e o primeiro contexto socializador da crianga, nao 

podemos ignorar este fator, mas nao podemos Ihe atribuir toda a culpa pela 

indisciplina da crianga. Em casa, como na escola, tambem ha modos diferentes 

de promover a disciplina. As autoras Moreno e Cubero (1998), identif icaram tres 

esti los basicos que a famil ia tern para lidar com a indisciplina: 

a) Pais autoritarios, pouco afetuosos e comunicativos, bastante rigidos, 

controladores e exigentes, com padroes rigorosos de conduta. Os filhos 

devem obedecer as normas preestabelecidas, mesmo que nao as 

compreendam. Diante da transgressao, os pais ameagam e infligem 

castigos f isicos. Seus filhos costumam ser obedientes, organizados, 

mas tambem t imidos, com pouco autonomia e baixa auto-est ima. 

b) Pais permissivos, valorizam o dialogo, o afeto, interessam-se muito pela 

opiniao da crianga. Mas, como tern grande dif iculdade em exercer 

qualquer controle sobre ela, cedem a todos seus caprichos. Nao 

estabelecem limitem e nao costumam exigir responsabi l idades dos 
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fi lhos. Por isso, embora alegres e dispostas essas criangas sao em 

geral, impulsivas e imaturas e nao conseguem assumir obrigacoes. 

c) Pais democrat icos sao os mais equil ibrados. Demonstram alto nivel de 

comunicacao e afeto, est imulam os filhos a dar suas opinioes, sao 

f lexiveis mas conseguem fixar limites e regras claras, bem explicadas. 

Seus fi lhos tern maior autocontrole, auto-est ima, iniciativa e 

sociabi l idade. 

E importante considerar que todas as pessoas que estao em contato com a 

crianga estao servindo de padrao de identificagao. A fungao de ensinar deve ser 

compart i lhada pelos adultos que convivem com a crianga, uma vez que a 

intensidade da fantasia auto-agressiva exige determinado acumulo de autoridade 

ate que a nogao ministrada seja internalizada pela crianga. Segundo Juska 

(1995), e importante que a crianga expresse seus sentimentos e aprenda que os 

sent imentos nao sao um problema, mas que o mau comportamento e, s im, um 

problema. 

2.3 INDISCIPLINA NA E S C O L A 

Segundo Makarenko, citado por Vasconcel los (2000): "Na velha escola, a 

indisciplina era entendida como algo heroico, como proeza e em qualquer dos 

casos, como algo engenhoso, como um espetaculo divertido". Comentar ios 

mostram exemplos de alunos que praticavam proezas como colocar algo estranho 

na cadeira do professor para ver sua reagao ou, as vezes ficar escondido para 

nao formar fila nos horarios da entrada do recreio. Essas pequenas atitudes eram 

consideradas grandes indisciplinas e tratadas com absoluto rigor. As punigoes 

desse per iodo eram encaminhamentos a diregao, suspensao da escola e, ate 

mesmo, expulsao, dependendo da gravidade do ato. Tambem nesse periodo 

considerava-se indisciplina apenas a falta cometida pelo aluno. 

As mudangas ocorreram e desta visao totalmente tradicional passou-se 

para o extremo oposto, ou seja, totalmente liberal, onde a l iberdade quase sem 

controle e sem limites foi ganhando espago, surgindo os grandes problemas de 

indisciplina que aflige a maioria das escolas. Sabe-se que muitas foram as causas 

para essa falta de controle sobre as atitudes das criangas e adolescentes no 

contexto escolar. Primeiramente deve-se ao fato de ter havido grande 
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t ransformagao da sociedade, que antes reprimia muito e agora, dentro das novas 

visoes teoricas da psicologia, a famil ia deixou de cobrar certas atitudes da crianga 

por medo de causar t raumas e consequentes danos psiquicos, o que contribuiria 

para afetar sua aprendizagem. 

Nas escolas, a mudanga da sociedade, contribuiu para a formagao das 

novas regras e principios que organizariam o trabalho, onde do rigor absoluto 

passou-se para a democracia que nao foi bem entendida, fugindo ao controle dos 

envolvidos nesse contexto. A escola idealizada e implantada para individuos 

subordinados tornou-se incapacitada de administrar o seu territorio de maneira a 

atender esse novo sujeito, por nao conseguir formar cidadaos que ultrapassem o 

senso comum e com isso acabar educando cidadaos subalternos, sem 

conhecimentos necessarios para transformar-se a si mesmos e a sociedade. 

(FRANCO, 1986) 

A escola nao esta preparada para educar o fruto dessa sociedade. 

Conforme cita Aquino (1996) "e possivel constatar que guardamos uma heranga 

pedagogica alheia aos novos dias. Salvo raras excegoes, os parametros que 

regem a escolarizagao ainda sao regidos por um sujeito abstrato, idealizado e 

desenraizado dos condicionantes socio-historicos". A lem dessas transformagoes 

ocorridas da sociedade e das regras escolares, VASCONCELLOS (op.cit) ainda 

fala do papel da escola ha algumas decadas, como instrumento de ascensao 

social e fonte privilegiada de informagoes. Valorizava-se o professor por ser 

mediador dessa ascensao social, o qual tinha uma formagao mais consciente da 

realidade e melhor remuneragao. A familia apoiava incondicionalmente a escola. 

A clientela que frequentava a escola tinha maior afinidade com o tipo de saber 

que ali era vinculado. 

A queda do mito da ascensao social atraves da escola provocou uma crise 

de indisciplina por ocasionar falta de motivagao do aluno em adquirir o 

conhecimento transmit ido por ela. A escola nao conseguiu acompanhar o 

desenvolv imento da sociedade e mesmo com pedagogias novas, ainda resistem 

os metodos tradicionais, desse modo, os alunos se sentem pouco motivados 

dentro da escola, porque fora dela existem muito mais atrativos. So que a 

sociedade, que tambem enfrenta crises, como ja citado, provoca no jovem uma 

crise de sentidos que o desorienta. E a escola passa entao a nao ser mais a 

simples transmissora de conhecimentos, o lugar ideal, mas um lugar onde 
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tambem existe discriminagao e selegao social. Nessa mudanga o aluno nao 

encontra parametros para seguir e acaba por agir de forma inadequada, seja por 

meio de agressividade ou passivamente. Falta-lhe perspectiva: estudar para que? 

2.4 A Pratica Pedagogica e as Causas da Indisciplina 

2.4.1 O Papel da Escola 

Para entender e posteriormente desenvolver tecnicas que busquem 

solucionar, pelo menos em parte, o problema da indisciplina no contexto escolar, 

e preciso ter clareza do que cada instituigao considera como indisciplina. 

Normalmente, a indisciplina e relegada apenas ao comportamento do aluno, 

quando este rompe com as normas institucionais, provocando uma desorientagao 

e como consequencia, cr iam-se novos movimentos e novas regras. 

Para a escola, ter disciplina e manter a ordem, como expressa PASSOS 

(1996) e para isso sao estabelecidas regras, tanto individuals como coletivas que 

servem para desenvolver nos alunos "uma dependencia quase infantil, que os 

impede de crescer como sujeitos auto-suficientes e automotivados". Um individuo 

que se submete constantemente a autoridade severa, acaba por produzir uma 

auto- imagem de submissao, afetando sua auto-estima e perdendo a confianga em 

si proprio quando precisa tomar decisoes. 

A escola esta acostumada a ver os alunos como iguais, procura 

homogeneiza- los atraves das regras disciplinares ou de atividades que controlam 

"tempo, espago, movimento, gestos e atitudes dos alunos, dos professores, dos 

diretores, impondo-os uma atitude de submissao e docil idade". (Guimaraes,1996). 

A unica disciplina exigida nesse caso e aquela que visa controlar o 

comportamento dos alunos e dos profissionais da educagao. Carvalho (1996) 

acha que "essa crenga de que exista um unico tipo de comportamento a que 

chamamos de disciplinado e responsavel por muitas das afligoes que temos em 

relagao a suposta indisciplina dos alunos". 

Se for analisada a disciplina cobrada em instituigoes religiosas e militares, 

percebe-se que as pessoas sao levadas a assumir um comportamento 

padronizado, respeitando as regras das mesmas. E em muitos casos a escola 
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tenta manter um status parecido com o destas instituigoes e acaba gerando mais 

indisciplina por estar desta forma, quebrando o vinculo democrat ico e 

desrespeitando o direito de cada individuo numa organizagao heterogenea como 

e, que deve educar justamente para a democracia. 

Disciplina e uma pratica social, porem "ter disciplina para realizar algo nao 

significa ser discipl inado para tudo." (Carvalho, op. cit.). Em muitos momentos e 

necessario fugir da ordem ou do padrao comportamental para que o 

ensino/aprendizagem acontega. A disciplina precisa ser entendida pelas escolas 

nao apenas como algo do aluno, mas de todos os envolvidos com o processo 

ensino/aprendizagem, pois esta relacionada a forma como a escola organiza e 

desenvolve o seu trabalho. O aluno, principal alvo das reflexoes, precisa conhecer 

exatamente o sentido da escola. Vasconcel los (2000) faz refletir sobre a fungao 

social da escola, que deixou de ser o lugar de busca de ascensao social e por 

isso deixou tambem uma desorientagao enorme tanto em alunos, quanto em pais 

e professores que sentem dif iculdades de entender a efetiva fungao social da 

escola. 

Deve-se levar em conta que o sistema socio/poli t ico/economico/cultural 

exclui e que nao ha lugar para todos. E nesse pensar que se deve construir um 

projeto polit ico pedagogico, para desenvolver nos alunos a consciencia de que 

precisam estudar para adquirir competencia e com isso transformar a sociedade. 

Mas para que isso acontega devem ter objetivos comuns que serao construidos 

com a compreensao e o esforgo coletivos. Deve-se deixar claro ao aluno que ele 

deve respeitar o pensar da escola assim como a escola respeita-o no que pensa. 

Criar uma especie de pacto social, usando coerencia no momento de estabelecer 

regras escolares (Vasconcel los, 2000). 

2.4.2. O Papel d o Professor 

Ass im como a escola tenta homogeneizar seus alunos tambem procura 

fazer o mesmo com os professores, tentando usar a mesma linha pedagogica 

dentro de um estabelecimento de ensino. Sabe-se, porem, que na realidade isto 

nao funciona, pois, cada professor segue uma linha propria de pensamento sendo 

que alguns procuram adequar a sua pratica com a pedagogia proposta pela 

escola e outros trabalham de acordo com a sua visao. 
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Apesar de constantes aperfeigoamentos e de pedagogias progressistas 

estarem ganhando espaco ainda ha aquele professor que atua tradicionalmente. 

Para este so ha uma maneira de conseguir disciplina que e atraves da repressao. 

O professor usa da sua autoridade para fazer cumprir as regras sem discussao. O 

aluno, muitas vezes por medo, fica estatico, sem qualquer possibi l idade de agir 

espontaneamente, so faz aquilo que Ihe e imposto. Com isto a agao pedagogica 

fica debil i tada, onde a reagao professor e aluno passa a "desenvolver um odio 

surdo e paralisante que, por debaixo da falsa harmonia do respeito formal , destroi 

o relacionamento e o compromisso educacional" (Vasconcel los, 2000). 

Em contrapart ida tern a visao liberal, onde os professores procuram deixar 

o aluno livre, permit indo todo tipo de manifestacao, ju lgando que ele deve ter 

responsabi l idade e para isso precisa ter l iberdade total. 

A teoria do "cada um na sua", que dirigir ativamente uma 
sala de aula significa "repressao, implica que o professor na 
sua trincheira decreta unilateralmente a paz, encosta de lado 
a metralhadora do professor tradicional e levanta a cabega. 
E os alunos, do outro lado da "terra de ninguem", abaixados 
e submetidos pelo enorme poder de fogo do professor 
tradicional tern entao a oportunidade de mandar as suas 
balas. Perplexo, o professor cai ferido, perguntando "por que 
isto, se estou Ihes oferecendo a liberdade?" 
VASCONCELLOS, 2000) 

Na pratica do professor que atua na visao tradicional, qualquer atitude do 

aluno que se contradiz as normas dadas e tido como indisciplina. Porem a 

indisciplina passiva, ou seja, aquela em que o aluno esta sempre quieto, nao 

apresenta nenhum ato de rebeldia, mas que em contraposicao, tambem nao 

desenvolve nenhuma das tarefas que Ihe sao propostas fica despercebido pelo 

professor. Ja na pratica liberal, grande parte dos professores que a praticam, nao 

conseguem deixar claro tudo, o que e como os alunos devem desenvolver suas 

atividades, ocasionando, assim, atitudes nao condizentes com o ambiente 

escolar, ou seja, a indisciplina ativa passa a tomar conta das salas de aula. O 

professor nao consegue trabalhar como deveria, pois nao soube colocar 

parametros e limites para o desenvolvimento das atividades. 

Observam-se duas praticas totalmente opostas, uma just i f icando-se assim 

por causa da outra e vice-versa. Os tradicionais nao permitem a l iberdade para 

nao virar bagunga e os liberals nao permitem qualquer repressao para nao serem 

tradicionais e ambos acabam ocasionando indisciplina, um por reprimir demais e 
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o outro por liberar demais, formando assim um circulo vicioso fechado em si 

proprio. 

Para (Vasconcel los, 2000): 

O que angustia e ver que justamente o tipo de professor que 
se desejaria ter - aberto, critico, consciente, com uma 
proposta pedagogica significativa - , nao querendo 
reproduzir a pratica autoritaria, mas nao tendo clareza da 
nova postura, se perde no meio do caminho: na busca de 
uma postura libertadora acaba chegando a uma postura 
liberal espontaneista (falta de compromisso, de 
responsabilidade, de disciplina, de conteudos, etc.). 

Existem professores que atuam se equil ibrando entre as duas tendencias 

pedagogicas, nem liberal nem tradicional. Seguem uma linha progressista onde a 

procura de aperfeigoamento e mudanga se faz constante. Sendo assim se tornam 

pessoas crit icas, com capacidade de auto-analise, maleaveis e dispostos a 

modif icar a realidade. Mesmo trabalhando dessa forma, estes professores 

tambem esbarram com problemas de indisciplina, pois o aluno que passa por 

varios professores acaba por nao saber agir de acordo com a proposta de cada 

um deles, porque em cada sala de aula a metodologia de trabalho e diferente, 

fazendo com que o aluno confunda um pouco as normas. Tambem deve-se 

considerar que os fatores externos (emocionais, famil iares, socio-economicos, 

etc.) que interferem na atitude de cada um. 

Na visao de Vasconcel los (2000), nesta busca do novo, os professores 

ainda inseguros deixam transparecer aos alunos que se aproveitam dessa 

situagao. A falta de convicgao do que se esta propondo leva a um afrouxamento 

da cobranga de limites, consequentemente, vao se acumulando as dif iculdades, 

podendo chegar a ponto de uma confusao generalizada na classe. O professor 

tern nas maos o papel fundamental da formagao das novas geragoes. O 

desenvolv imento dos seres humanos e mediado pelo trabalho do professor. £ na 

sala de aula que se estabelecem complexas redes de relagoes e e destas 

relagoes que podem surgir confl itos. Por isso o professor precisa estar atento para 

perceber estas manifestagoes, caso contrario vai transferir para si ou para os 

alunos tais confl i tos. 
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2.4.3 O papel do aluno 

£ nas relagoes vividas em coletivo, que o ser humano se desenvolve e que 

a crianga modela sua personal idade. Na adolescencia tais relagoes sao muito 

intensas e significativas, o que faz com que pais e educadores tenham grandes 

responsabi l idades frente a formagao de criangas e de adolescentes. Mas quando 

se fala em disciplina nem sempre ha clareza e consenso na hora de educar. £ 

preciso considerar que "disciplina e a postura do aluno em querer aprender e 

indisciplina e parte do processo educativo e nao ha como fazer educagao sem 

indisciplina" (Volker, 2000). Por isso, o aluno geralmente e instavel, pode mudar 

de humor e de interesses pelo saber de forma muito rapida, sao os altos e baixos 

, que pode se caracterizar como indisciplina. Os educadores devem saber que 

nao e todo dia que o aluno vai estar predisposto a aprendizagem, podem haver 

momentos que ele nao vai querer aprender, que o seu interesse vai estar voltado 

para outros assuntos, como conversas ou brincadeiras, ou assuntos de sua vida 

pessoal que traz junto consigo para a sala de aula. Essa indisciplina ligada ao 

saber pode ser considerada normal, porem o que vem acontecendo nas escolas e 

a nao-disciplina tida por Volker (2000) como uma postura contra o processo 

educativo, o aluno nao tern nenhuma vontade de estar na escola, nao tern 

respeito pela escola e nem postura para frequenta-la. Essa postura muitas vezes 

chega a ser violenta e destrutiva e o individuo que a pratica muitas vezes e 

considerado "portador de disturbio comportamental" (Aquino, 2002). Mas o que 

leva o aluno a desenvolver tal postura? 

Uma analise critica sobre famil ia, sociedade e escola, pode inferir alguns 

tragos dessa postura, porem nem famil ia, nem escola ou sociedade podem ser 

consideradas culpadas por isso, apesar de apresentarem fatores contribuintes 

para tal acontecimento. O aluno que chega a escola com certo grau de motivagao 

normalmente e aquele que se adequa as normas e faz parte do sistema escolar 

sem causar conflitos. Para estar motivado, em primeiro lugar e preciso o incentivo 

da famil ia para a educagao, tornando indispensavel a integragao famil ia/escola. 

Ao chegar a escola tambem precisa encontrar uma certa compatibi l idade do que e 

ensinado aos seus interesses particulares, em sintonia com a vida real. E 

principalmente deve encontrar na escola um ambiente que favorega o seu 

desenvolv imento fisico e psiquico. Observado isso, o aluno tera uma motivagao 



24 

natural para a aprendizagem e consequentemente estara de acordo com a 

disciplina exigida dele. O que se ve, no entanto, sao alunos com pouca ou 

nenhuma motivagao, derivadas dos fatores ja citados, como tambem de outros 

fatores proprios de cada um, ligados na maioria das vezes ao estado emocional e 

intrapessoal do aluno naquele momento. Portanto, as relacoes professor/aluno e 

aluno/aluno sao essenciais para manter a disciplina. 

Tapia (2000) considera que "os processos de ensino-aprendizagem sao 

satisfatdrios quando se estabelece uma conexao, uma sintonia entre o professor e 

os alunos, uma cumplicidade". Comenta ainda que quando a sociedade nao 

oferece condicoes de emprego e chance profissional aos jovens quando estes 

saem da escola, devido a falta de perspectivas, este fica desmot ivado e a tarefa 

de motivar recai nos professores, que nem sempre tern preparo profissional ou 

mesmo vocagao para isto, visto que tambem estes muitas vezes estao 

desmot ivados e isso transparece no decorrer de seu trabalho agravando ainda 

mais a falta de motivagao dos alunos. Pois, segundo o autor, "alem da 

comunicagao explicita, daquilo que o professor diz e explica, ele comunica muitas 

outras coisas: maneira de raciocinar, estilo cognitivo, personal idade, atitudes, 

valores. 

Sabe-se que as atitudes, os valores, a etica se mostram, nao se 

demonst ram (Tapia, 2000). O aluno que depara com professores mal preparados 

sem duvida vai precisar de um esforgo muito maior que o normal para conseguir 

permanecer na escola e mais ainda, conseguir se manter discipl inado. A 

motivagao e, portanto, fator essencial para favorecer aprendizagem e a disciplina 

na sala de aula. O mais dificil e conseguir manter uma turma heterogenea 

motivada. Tapia (2000) simplifica os fatores motivacionais, reduzindo-os a quatro 

grupos: "a informagao recebida se processara em melhores condigoes se existir 

atengao, se for considerada util, se prever que se vai Ter ex/to e se a atividade 

produzir a lguma satisfagao". Ainda considera a qual idade motivacional 

relacionada com as fungoes intrinsecas de cada individuo, por isso relata os 

motivos ou necessidades que dir igem os alunos em sua aprendizagem e o t ipo de 

aluno com que o professor se depara: satisfazer a propria curiosidade (aluno 

curioso); Cumprir as obrigagoes (aluno consciencioso); Relacionar-se com os 

demais (aluno sociavel); Obter exito ( aluno que busca exito). 
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De acordo com essas ideias, uma unica estrategia nao pode ser valida 

para todos os alunos e portanto, o trabalho a ser desenvolvido na sala de aula 

deve levar em conta o tipo de aluno que se faz presente em cada turma, 

procurando uma forma de atingir a todos, com metodos de ensino variados e 

estrategias que favoregam os diversos grupos de alunos. Tambem e 

indispensavel um trabalho familiar e social procurando suprir as deficiencias e 

auxiliar na motivagao pessoal de cada aluno, fator chave para minimizar os 

problemas disciplinares educacionais. 
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3 M E T O D O L O G I A 

No presente estudo, foi feita uma reflexao teorica a respeito da indisciplina 

dos alunos na escola. A problematica foi del imitada para as turmas das 5 a a 7 a 

series do Ensino fundamental , por ser atualmente o campo de atuagao da 

investigadora. 

Foram realizadas investigagoes com professores atuantes, atraves de 

conversas informais e questionarios escritos e observagoes em sala de aula. As 

entrevistas foram centradas nas perguntas: Voce tern alunos indiscipl inados? qual 

fator voce considera mais predominante na causa da indisciplina? o que e 

indisciplina para voce? que sugestoes voce da para diminuir o problema da 

indisciplina na escola? As questoes foram apresentadas para alguns professores 

da Escola Estadual de Ensino fundamental Maria Nunes. 

Os alunos receberam um questionario que foi respondido em sala de aula e 

que sera feita uma analise mais adiante. Foram aplicados 30 questionarios aos 

alunos, sendo que a escolha foi aleatoria em cada serie. Dos questionarios 

apl icados, foram anal isados 10 de cada serie (5 a a 7 a series), perfazendo um total 

de 30 alunos quest ionados, dos quais foi possivel chegar as conclusoes que 

serao elucidadas no proximo topico. A escolha por se trabalhar com todas as 

series deu-se devido as intensas reclamagoes por parte dos professores, bem 

como da incidencia de advertencias, chamadas de pais ao colegio, inumeras 

solicitagoes por parte dos professores a administragao na tentativa de esta 

amenizar os problemas indisciplinares. 

Os pais puderam dar sua contribuigao respondendo a um questionario, que 

foi levado pela pesquisadora, nas suas proprias casas. Foram entrevistados 10 

pais e as perguntas norteadoras foram as seguintes: renda mensal da famil ia; 

numero de pessoas que dependem da renda; quando os fi lhos saem para 

passear, de que maneira essas saidas acontecem com mais frequencia? Quando 

saem sozinhos ou com amigos, os pais (ou responsaveis), se cumprem as 

orientagoes recebidas? Quando ele nao cumpre o horario estabelecido pelos pais 

(ou responsaveis), qual a providencia que os senhores tomam? 0 seu filho 

respeita as ordens dadas? Quando seu filho(a) pede alguma coisa, como os pais 

procedem? 
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Buscando investigar fatores que possam gerar indisciplina, fez-se um 

levantamento de dados em uma escola publica da cidade de Patos, no Estado da 

Paraiba. Essa escola atende aproximadamente 577 alunos que estudam da 5 a a 

7 a serie do Ensino Fundamental , onde a maioria das turmas se sobressaem pelo 

comportamento inadequado, causando transtornos aos professores e 

funcionarios. 

Diante da indignagao de professores, pais e alunos frente a esta questao 

de indisciplina, fez-se necessario o estudo das causas para a busca de possiveis 

solucoes. 

O direcionamento conferido a pesquisa de campo teve por referencial as 

questoes a que se propoe investigar a partir do projeto de pesquisa: 

• Classe social da clientela escolar. 

• Estruturagao familiar no direcionamento e cobranca de limites. 

• Visoes diferenciadas de pais e alunos diante das normas da escola. 

• Opinioes de professores sobre a indisciplina e suas causas. 

Para se desenvolver esta pesquisa foram observadas as diversas turmas 

da referida escola. E, para que se f izesse uma pesquisa abrangente e 

comparat iva para todos os envolvidos, foi feita uma coleta de dados atraves da 

apl icacao de questionarios (ANEXOS), com 10 professores, 30 alunos e 10 pais 

de alunos. 

Apos a apl icacao dos questionarios, partiu-se para a analise dos dados, 

tendo em maos material significativo para as devidas reflexoes. Com esses dados 

tentou-se identificar a realidade disciplinar na pratica docente e seus efeitos no 

cotidiano escolar. 
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4 A P R E S E N T A Q A O , I N T E R P R E T A Q A O E R E S U L T A D O D O S D A D O S 

4.1 Caracterizagao do local da pesquisa 

A presente pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Medio Maria Nunes. Essa Escola situa-se no Bairro Sao 

Sebast iao, na cidade de Patos, no Estado da Paraiba. O bairro onde se localiza 

tern uma extensao territorial consideravel; e polarizado por outros bairros e 

apresenta um elevado contingente populacional. Apresenta variados problemas 

socio-economicos que vao desde o elevado indice de desemprego dos seus 

moradores, falta de infra-estrutura basica, bem como e palco de varios conflitos 

entre os moradores, especialmente os pertencentes as classes sociais menos 

abastadas. Tern um elevado numero de moradores que apresentam faixa etaria 

de 10 a 20 anos. Ha registros verbais de que e consideravel o numero de jovens 

envolvidos com o consumo de drogas, que ha muitas famil ias desestruturadas, 

refletindo-se, principalmente, pela ausencia do chefe da famil ia. 

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Maria Nunes 

funcionam 17 (dezessete) turmas do Ensino Fundamental , assim distr ibuidas: 03 

(tres) turmas do Fundamental I (2 a , 3 a e 4 a series), 08 (oito) turmas da 5 a serie, 03 

(tres) turmas da 6 a serie e 02 (duas) turmas da 7 a serie. As turmas do Ensino 

Fundamental II funcionam nos tres turnos. Conta, atualmente, com 577 alunos. 

A Escola, que pertence Rede Publica de Ensino, segundo observagoes e 

de acordo com informacoes dos professores, apresentam problemas como: falta 

de biblioteca; salas de aulas pequenas e nao acl imatadas; insuficiencia de livros 

didaticos para serem distr ibuidos com todos os alunos; falta de ambiente 

favoravel para a pratica de esportes; predio apresentando aspecto deteriorado 

(em 45 anos foram feitas apenas duas reformas); ausencia total de um servigo de 

assistencia social e o ambiente da escola (localizagao e sistema de iluminagao) 

favorece as atitudes negativas (violencia, consumo de drogas). 

Outros problemas sao registrados na Escola e que, de certa forma, 

contr ibuem para gerar um ambiente de indisciplina: o fato de todos os alunos nao 

receberem os livros didaticos e o que recebem nao os trazem para a sala de aula; 

dif iculdade da maioria dos alunos com relagao a escrita; a falta de compromisso 

dos alunos para com a escola; o interesse em participar da escola motivado pela 
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merenda escolar; alunos indisciplinados; ha indicios de alunos que consomem 

drogas; pais agressivos para com a escola. 

Segundo os professores, alguns desses alunos conhecem pessoas que 

tern bom nivel economico, sem contudo terem um elevado nivel cultural. E 

comum eles util izarem essa situagao para justificar a nao importancia do estudo. 

Por que estudar se fulano nunca foi a escola e mora numa 
casa bonita e anda num carrao? 

(Aluno 1) 

A televisao tambem exerce sua influencia para que eles emitam opiniao, 

como a abaixo discriminada: 

Professora, a senhora viu como o Fernandinho Beira-Mar e 
poderoso? Be nunca estudou. Eu quero serigual a ele. 

(Aluno 2) 

A Escola, atraves da diregao e de seu corpo docente, tern procurado 

realizar um trabalho que viabilize uma maior aproximagao da escola com a 

comunidade. Realiza reunioes bimestrais com os pais, tern como pauta os 

seguintes pontos: apresentar o desempenho dos seus fi lhos, buscar o apoio da 

famil ia no sentido de orienta-los quando os mesmos estao apresentando 

comportamentos que ferem as normas da escola e/ou quando nao estao tendo 

um bom desempenho. 

Segundo os professores, logo nos primeiros dias apos a reuniao percebem 

uma pequena mudanga no comportamento dos alunos, mas com o passar do dia 

passam a agir da mesma forma. Essa situagao reflete o pouco envolvimento da 

famil ia com os seus fi lhos. Verif ica-se, de um modo geral, que os pais dos alunos 

menos trabalhosos sao os que mais procuram a escola; os pais dos alunos 

trabalhosos tern uma pequena participagao no acompanhamento da vida escolar 

dos seus fi lhos. Alguns, inclusive, demonstram atitudes tao agressivas, que ou 

querem bater nos filhos na propria escola e/ou transferem toda a responsabil idade 

daquele comportamento para a propria escola. 

A escola procura, tambem, dinamizar suas atividades socio-culturais. A 

escolha da mais bela garota, semana do folclore, passeio ciclistico e outras datas 

comemorat ivas, sao algumas das atividades complementares que a escola 

desenvolve. Entretanto, registra-se que mesmo em dias festivos, para que a 
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escola possa efetivar as atividades, ha a necessidade de se convocar o 

pol iciamento. 

Nas salas de aula procura-se fazer um trabalho de conscientizagao junto 

ao alunado; verif ica-se que esse trabalho torna-se inocuo em funcao da propria 

falta de educagao familiar. Ha um eterno conflito entre o que eles t razem da 

famil ia e o que a escola procura ensinar-lhes e isso tern dificultado a mudanca de 

postura desses jovens e adolescentes. 

4.2 A indisciplina na concepgao dos professores 

Foi perguntado aos professores, se eles t inham alunos indiscipl inados; 

100% responderam sim. Isto revela o quadro da realidade escolar o qual se sabe 

que e um problema que atinge a todos independente de classe social dos alunos 

e da localizagao geografica das escolas. 

Isto vem de encontro com: 

A (In)Disciplina em sala de aula e na escola tern sido uma 
preocupagao crescente nos ultimos anos entre os 
educadores.(...) Onde se manifesta? No corredor, no patio, 
nas imediagoes da escola, nas festas e eventos da escola e 
na sala de aula (principal enfoque a ser dado aqui). Como 
se manifesta? Conversas paralelas, dispersao; professor 
entra em sala e e como se nao tivesse entrado; da ligao e 
maioria nao faz; quando vem professora substituta, e dia de 
fazer bagunga; alunos nao trazem material; se negam de 
participar da aula; (...) Isto pegando "leve"; se formos 
aprofundar, podemos entrar no campo da violencia: 
arrombamentos, explosao de bombas, trafico de drogas, 
furtos, danificagao de veiculos, invasao de estranhos, porte 
de armas, etc. ( VASCONCELLOS, 2000) 

Foi investigado qual fator dos varios elencados no questionario, os 

professores consideram a maior causa da indisciplina. Embora tenham sido 

famil ias sem estrutura e os limites mal definidos os mais indicados, varios 

professores citaram mais de um fator, por serem tambem relevantes, como e o 

caso dos fatores socio-economicos, escolas desvinculadas da realidade, alunos 

sem perspectiva de futuro e falta de preparo dos profissionais da educagao. 

Essa ideia e destacada por REGO (1996) quando se refere a visao dos 

educadores sobre o comportamento indisciplinado do aluno. Estes ju lgam ser 

culpa da famil ia e, por isso, a escola nao assume nenhuma responsabi l idade. Diz 



31 

ainda que ha a ideia de indisciplina como reflexo de pobreza e violencia presente 

na sociedade e fomentada nos meios de comunicacao principalmente televisao. 

O papel da escola influencia diretamente no desenvolv imento e na 

aprendizagem do aluno e sabendo que o processo educativo formado no 

ambiente escolar e uma extensao da visao de todos os envolvidos, principalmente 

nas expl icagoes dos educadores, foi necessario fazer o levantamento dessas 

questoes perguntando aos professores: o que e indisciplina para voce? Obteve-se 

como resposta os seguintes depoimentos: 

"E atitude de quern nao se submete a disciplina, desobediencia as normas 
da escola. A falta de respeito, nao saber ouvir; xingar e agredir os colegas 
e as outras pessoas 

(Professor 1) 

"mau comportamento, rebelde, e quando um individuo nao obedece as 
regras de uma sociedade ou do estabelecimento por ele frequentado. 

(Professor 2) 

"E o mal comportamento, desobediencia dos alunos e nao 
acompanhamento dos pais." 

(Professor 3) 

"E a falta de respeito, nao saber cuvir, nao Ter educagao, e sem 
formagao." 

(Professor 4) 
"£ aquele que nao esta em correspondencia com as leis e normas 
estabelecidas por uma determinada unidade de ensino." 

(Professor 5) 
"Ea falta de respeito e de educagao." 

(Professor 6) 
"E falta de respeito, desobediencia aos professores e demais autoridades 
escolares e mau relacionamento com os colegas." 

(Professor 7) 
"Sao reagdes inadequadas a realidade educacional. Quando se exige tanto 
do profissional em educagao e ao aluno e dado todo apoio." 

(Professor 8) 
"f= a falta de respeito e obediencia ao regulamento e aos profissionais da 
educagao." 

(Professor 9) 
"Falta de comportamento, de formagao familiar e de valorizagao dos 
principios mora is." 

(Professor 10) 

Deve-se compreender que todos os depoimentos referem-se a indisciplina 

apenas do aluno e isto fica bem claro em: 

No piano educativo um aluno indisciplinado nao e entendido 
como aquele que questiona, pergunta, se inquieta e se 
movimenta na sala, mas sim como aquele que nao respeita 
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a opiniao e sentimento alheios, que apresenta dificuldades 
em entender o ponto de vista do outro e de se autogovernar, 
que nao consegue compartilhar, dialogar e conviver de 
modo cooperativo com seus pares. (REGO, 1996) 

Outras opinioes sobre indisciplina levam a uma interpretagao crit ica, ao se 

analisar a visao de Rego (1996) que diz que se costuma compreender a 

indisciplina, manifesta por um individuo ou um grupo, como um "comportamento 

inadequado, um sinal de rebeldia, intransigencia, desacato, traduzida na 'falta de 

educagao ou de desrespeito pelas autoridades', na bagunga ou agitagao motora." 

Visto que a abordagem central dessa pesquisa era a indisciplina na escola, 

perguntou-se aos professores: que sugestoes voce da para diminuir o problema 

da indisciplina na escola? Foram varias sugestoes quase todas voltadas para o 

contexto da famil ia, onde alguns professores deram dicas, simples e de facil 

aplicagao. Como e o caso da sugestao: 

"Conscientizar a familia de que a educagao comega em casa; valorizagao 
dos principios morais e o acompanhamento do ensino aprendizagem; 

(Professor 1) 

"Que os pais ou responsaveis acompanhem mais seus filhos e que a 
escola e a comunidade reunam-se para discutir os problemas causados 
pelos alunos." 

(Professor 2) 

"Que haja mais dialogo entre pais, filhos e escola." 
(Professor 3) 

"Comegar a se educar em casa, com o apoio e a conversa dos pais" 
(Professor 6) 

"Que a familia e a sociedade assumisse o compromisso de cumprir a 
responsabilidade correta" 

(Professor 7) 

"Que a familia e os outros segmentos da sociedade assuma o papel que 
Ihe compete na educagao." 

(Professor 9) 

Pode-se observar tambem que outros f izeram pequenos desabafos com 

relagao a escola, como e o caso das opinioes abaixo: 

"mudanga para o sistema educacional, pois observa-se que o mesmo esta 
dando muito apoio ao aluno" 

(Professor 1) 
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"Eliminar praticas escolares humilhantes, ineficientes e insatisfatdrias, 
atraves de encontros e experiencias que potencializem comunicagoes e 
relagoes significativas com colegas e com objetos de conhecimento." 

(Professor 5) 

"Trabalhar familia/escola, mais autonomia para os diretores de escolas e 
melhoria no sistema de ensino." 

(Professor 8) 

Observa-se, portanto, que a grande maioria dos professores acredita que 

transfere todas as causas da indisciplina para as famil ias. Na real idade, sabe-se 

que a escola publica encontra-se bastante desestruturada. A lem do espaco f isico, 

ela tambem esbarra no problema financeiro e organizacional que acaba 

interferindo nos metodos de ensino que muitas vezes se torna monotono e sem 

atrativos, e isto vem de encontro com a seguinte resposta dada por um os 

professores da escola: 

"Recursos necessarios para utilizagao de metodos de ensino mais 
dinamicos e atrativos como, por exemplo: Salas de aula mais equipadas, 
limpas e organizadas, biblioteca mais equipada (mais livros ) , maior 
abertura para passeios, excursdes, saidas." 

(Professor 6 ) 

A indisciplina causada pela falta de estrutura economica das escolas, 

poderia ser amenizada se t ivesse um trabalho integrado da escola com a 

comunidade, por intermedio da Associacao de Pais e Mestres. Como cita 

Vasconcel los (2000): "os profissionais pais podem colocar sua especialidade a 

servigo da escola (ex: pais medicos, professores, pedreiros, artistas, psicologos, 

entre outros)". 

Mas para envolver a comunidade e preciso estimular a vontade de 

participar. O vinculo se estabelece quando os pais se sentem importantes. 

Quando sao tratados com consideracao e respeito. O que eles tern a dizer e a 

coisa mais importante naquele momento, e quando eles sentem que as suas 

opinioes sao levadas em conta, quando sentem que passam a integrar o corpo da 

escola, e que passam a discutir em pe de igualdade, eles ampl iam a sua nocao 

de casa, de lar e incorporam a escola, como parte de sua vida. 

Tambem se a comunidade participar mais e com mais intensidade no 

cotidiano da escola podera haver um despertar da conscientizagao dos pais sobre 
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os problemas enfrentados por professores e equipe pedagogica no que diz 

respeito a indisciplina. Alguns professores tern esta visao e sugerem: 

"Reunides com as familias para orienta-los na questao dos limites, 
trazendo para estas reunides conselheiros tutelares, promotores e 
delegados de menores e tambem psicologos." 

( Professor 5 ) 

"Conhecer a realidade estrutural familiar. Cursos palestras e encontros 
envolvendo as atividades da escola." 

( Professor 3 ) 

"A escola deve procurar trazer a familia para as reunides, nao so para falar 
de notas mas tentar aproxima-la a todo acontecimento, encontros e 
palestras." 

( Professor 2 ) 

A famil ia precisa de orientacao e estar presente na vida escolar dos filhos. 

Na visao de Vasconcel los (2000): 

"Acompanhar sempre a vida escolar e nao apenas quando o 
filho tern "nota Vermel ha". Ainda existem pais que diante dos 
resultados nao satisfatorios na escola, ameagam ou chegam 
mesmo a espancar fortemente os filhos. Com isto, nao 
resolvem o problema e ainda criam uma enorme barreira 
com as criangas. Se a crianga esta indo mal, e preciso ver 
qual a causa". 

So a participacao ativa dos pais nao e suficiente para abrandar os 

problemas da indisciplina. Ha que se pensar na escola como um todo, 

comunidade, pais, professores e funcionarios, e que todos devem ter um 

tratamento humanizado com base no respeito ao proximo. Para tanto faz-se 

necessario estabelecer regras e valores para serem seguidos, tais como as 

seguintes sugestoes que foram dadas pelos professores: 

• Ensinar, resgatar valores de amor pelo proximo. 

• Regras bem determinadas pela equipe administrativa da escola e 

cobranga por parte de todos (diregao, equipe pedagogica, professores e 

funcionarios). 

• Todos os profissionais da escola devem assumir a responsabilidade da 

disciplina, ordem e organizagao. 

Nestas sugestoes fica evidenciado que todos os profissionais 

entrevistados, a seu modo, procuram explicar as razoes da incidencia da 

indisciplina na escola. Percebem que algo esta errado e que e necessario que 
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haja mudancas em todos os sentidos: escola, comunidade e famil ia. As 

complexas relacoes que compoem o sistema escola, famil ia e sociedade nao 

devem ter um olhar parcial sobre o problema disciplinar mas desenvolver um 

estudo aprofundado e globalizado sobre a questao. 

4.3 O aluno, s e u s limites e os fatores discipl inares 

Os fatos das escolas estarem enfrentando muitos problemas de indisciplina 

provoca grandes discussoes sobre o assunto, sendo que entre muitos fatores o 

mais visivel e a questao dos limites. 

Buscando uma investigacao dos comportamentos e atitudes dos 

adolescentes, procurou-se elaborar uma pesquisa que pudesse trazer 

informacoes referente a esses limites e dos compromissos sociais e escolares. 

Para tanto se perguntou aos alunos: 

• Quanto as suas responsabil idades: 

a) Costuma sair sozinho? 

b) Diz aos pais aonde vai? 

c) Tern hora marcada para voltar? 

d) Cumpre os horarios? 

Para tais indagacoes eles responderam objet ivamente af irmando ou 

negando. Os dados levantados indicam que a maioria costuma sair sozinhos, 

dizem aos pais onde vao, tern hora marcada para voltar, mas nem sempre 

cumprem esses horarios. Os dados levantados estao exposto no Quadro I. 

Q U A D R O I - Q U E S T I O N A M E N T O S QUANTO A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 

S E R I E S 

COSTUMA 
SAIR 

SOZINHO 

DIZ AOS PAIS 
ONDE VAI 

TEM HORA 
MARCADA 

PARA 
VOLTAR 

CUMPRE OS 
HORARIOS 

S E R I E S 
SIM 
(%) 

NAO 
(%) 

SIM 
(%) 

NAO 
(%) 

SIM 
(%) 

NAO 
(%) 

SIM 
(%) 

NAO 
(%) 

5 a SERIE 70 30 90 10 80 20 60 40 

6 a SERIE 60 40 100 - 40 60 30 70 

7 a SERIE 70 30 80 20 50 50 30 70 



36 

Observa-se que mais da metade dos adolescentes da turma costumam sair 

sozinhos, porem dizem aos pais aonde vao, tern hora marcada para voltar, porem, 

com excegao dos alunos da 5 a serie, a maioria deles nao cumpre os horarios. 

Com essa questao, procurou-se identificar, ate que ponto o adolescente assume 

compromissos com a famil ia e, se ele os cumpre. 

Durante a investigagao desta situagao, foi percebido que, apesar dos 

dados levantados, fica claro a existencia de fatores geradores de comportamentos 

inadequados, uma vez que os mesmos mostram que estes alunos demonstram 

falta de responsabi l idade, ao nao cumprirem os horarios. 

A inda ao citar o relacionamento do adolescente com sua famil ia, buscou-se 

investigar os limites impostos pelos pais perguntando a eles se quando o filho 

quer a lguma coisa ele consegue com facil idade, insiste ate conseguir ou aceita o 

nao como resposta (Quadro II). 

Q U A D R O II - QUANDO V O C E Q U E R A L G U M A C O I S A 

S E R I E S 
C O N S E G U E COM 

FACILIDADE 
ACEITA 0 NAO 

COMO RESPOSTA 
INSISTE ATE 
CONSEGUI 

5 a SERIE 2 0 % 2 0 % 6 0 % 

6 a SERIE 3 0 % 3 0 % 4 0 % 

7 a SERIE 1 0 % 10% 8 0 % 

Sabe-se que a crianga e o adolescente so querem viver coisas que Ihe 

deem prazer, porem na grande maioria das vezes elas nao sabem exatamente o 

que estao querendo, e quais seriam as repercussoes de seus atos. (Parolin, 

2001). Por isso a relagao de autoridade que ela inicia no relacionamento com os 

pais Ihe possibil ita uma convivencia politizada e um futuro de autonomia, com 

respeito as normas sociais. 

O percentual de alunos que insistem ate conseguirem o que querem e 

muito maior na turma da 7 a serie, seguido dos da 5 a serie. Fica claro que na pre-

adolescencia ha mais persistencia por parte deles e mais empenho dos pais em 

exercer a sua autoridade. No decorrer da adolescencia eles passam a ter uma 

fase emocional muito instavel, onde choram quase sem motivos, f icam de mal 

com o mundo, com isso mudam de humor e de ideias com mais faci l idade e por 

essa razao nao insistem tanto para conseguirem o que querem. 
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Ao se observar o Quadro II, verif ica-se que ha um percentual equil ibrado 

de alunos de ambas das turmas que nao aceitam o nao como resposta, isto pode 

ser porque sao alunos pertencentes a famil ia de classes sociais mais baixas, com 

famil ias desestruturadas, onde os adolescentes passam a comandar a suas 

proprias vidas. 

Ja ao serem indagados sobre as suas responsabi l idades com relacao a 

escola, t iveram cinco alternativas para assinalarem as que mais se adequarem 

com o seu perfil. Isto pode ser bem observado no Quadro III. 

Q U A D R O III - R E S P O N S A B I L I D A D E S C O M R E L A ? A O A E S C O L A 

S E R I E S 

CHEGA 
SEMPRE NO 

HORARIO 

ASSISTE 
TODAS AS 

AULAS 

U S A O 
UNIFORME 

ENTREGA O 
TRABALHO 

NA HORA 
MARCADA 

FAZ AS 
ATIVIDADES 

DIARIAS 

5 a SERIE 7 0 % 6 0 % 9 0 % 7 0 % 2 0 % 

6 a S £ R I E 9 0 % 8 0 % 9 0 % 7 0 % 6 0 % 

7 a SERIE 7 0 % 7 0 % 8 0 % 4 0 % 3 0 % 

Anal isando esses dados, observa-se uma responsabil idade maior nos 

alunos da 6 a serie que tern um percentual alto, em torno de 90%, no cumprimento 

dos horarios e na presenca em sala de aula. 9 0 % deles usam uniforme, que 

mesmo sendo uma escola publica e obrigatorio. Aprox imadamente 70%, entrega 

trabalho na data marcada e 6 0 % fazem as atividades diarias quer em sala de aula 

ou em casa em forma de tarefa. 

O mesmo nao se observa em relacao as 5 a e 7 a series. Embora seja 

elevado o percentual de alunos que chegam no horario, assistem as aulas e usam 

uniformes, aprox imadamente 2 0 % dos alunos a 5 a serie nao fazem as atividades 

diarias. E em relagao a entrega de trabalhos na data marcada, 7 0 % dos alunos o 

fazem. O pior desempenho nestes dois ultimos itens registra-se na 7 a serie. 

4.4 A familia, fatores s o c i o - e c o n o m i c o s e os limites discipl inares 

O objetivo deste trabalho era investigar ate que ponto os fatores socio-

economicos e os limites interferem na disciplina dos adolescentes na escola, 

sendo assim, buscou-se investigar junto a famil ia dos alunos pesquisados alguns 
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itens que clareassem um pouco mais quais os motivos que levam estes a agirem 

de maneira inadequada. Para tanto se perguntou aos pais qual era a renda 

familiar e quantas pessoas dependem dessa renda, determinando a renda per 

capita de cada famil ia. 

Os dados levantados junto as famil ias mostram que as rendas per capitas 

da maioria das famil ias das referidas turmas e baixissima, em que 7 0 % das 

famil ias vivem com um salario minimo, 10% com dois salarios min imos e 2 0 % 

vivem de trabalhos informais, recebendo menos da metade de um salario minimo, 

chegando muitas vezes a ficar sem nenhuma renda por um certo periodo. Muitas 

vezes a falta de um trabalho fixo remunerado, leva as famil ias a condigoes de 

pobreza extrema, tendo que morar em condigoes precarias. Esta precariedade, 

a lem de ser muito dificil, contribui para a ma formagao do adolescente. 

Em outras situagoes, as maes passam a exercer o papel de chefe de 

famil ia, t rabalhando fora e tendo pouco tempo para cuidar dos fi lhos. Essa fungao 

que ainda e especif ica da mae, fica afetada porque os pais nao assumem esta 

tarefa de educar, o que muitas vezes faz com que os fi lhos tenham total l iberdade 

ou falta de limites. A lem de tudo isso, os pais que nao executam esse papel 

formador e limitador, passam essa tarefa para a escola, esperando que ela 

cumpra todos os papeis: pai, mae e educador, transmissores de valores morais. 

(ZAGURY, 2000) 

Se no dia a dia das famil ias nao ha muito tempo livre para viverem juntos, 

pais e f i lhos, buscou-se saber se nos momentos de lazer, a famil ia passa reunida 

ou se os fi lhos saem sozinhos ou com amigos. Com essa investigagao se da o 

primeiro passo para se conhecer ate que ponto vao os limites famil iares. 

Quando os adolescentes saem com os pais, nao se identif icam muitos 

problemas, o perigo esta quando saem com os amigos, pois a partir dai sofrem as 

influencias externas. Estas influencias podem ser negativas dependendo de qual 

e a companhia escolhida e quais os lugares que f requentam. Muitas vezes, os 

adolescentes preferem lugares inadequados a sua idade porque sabem que nao 

existe um controle rigido da sociedade, como por exemplo, comprar cigarros ou 

bebidas alcoolicas em bares e frequentar festas sao praticas comuns nem sempre 

f iscal izadas. 
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Observando-se o Quadro IV, verifica-se que a maioria, em torno de 80%, 

dos alunos saem acompanhados dos amigos, somente 10% saem com a famil ia 

e 10% saem sozinhos. 

Q U A D R O IV - D E Q U E MANEIRA A S SAJDAS P A R A P A S S E A R A C O N T E C E M 

COM FAMILIA 10% 
SOZINHO 10% 

C O M AMIGOS 8 0 % 

Dos quase 8 0 % de alunos que saem com os amigos, verif icou-se que 8 0 % 

dos pais determinam o horario para voltar. Esse limite de horario deixa evidente 

que os pais ainda se preocupam com os fi lhos, mas na hora de cobrarem, 

percebe-se que os alunos ainda tern uma obediencia maior as ordens dos pais, 

pois segundo os proprios pais, 7 0 % cumprem os horarios estabelecidos. 

Nessa circunstancia a atitude da familia e essencial na formagao do 

adolescente. Por isso, perguntou-se qual a providencia tomada, quando o filho 

nao cumpre o horario estabelecido, pois esse fator e uma forma de estabelecer 

limites simples e rotineiros, mas que podem interferir na formagao disciplinar. 

Com relagao a esse quest ionamento, 6 0 % dos pais preferem apenas 

chamam a atengao para exigir o cumprimento dessa norma estabelecida pela 

famil ia; 2 0 % proibem de sair outras vezes e 2 0 % chamam a atengao e penal izam 

com castigo. 

Os pais que impoem limites estao ajudando no amadurecimento dos filhos 

pois, segundo Parolin (2001): "dar limites para a agao e um procedimento 

educativo fundamental para a adequagao emocional e sociaf. O limite por si so 

nao acarreta nenhum beneficio, ele precisa vir seguido de cobranga ou de 

punigao pelo nao cumprimento, seja penalizando com castigo ou pelo chamado 

de atengao e se esclarecendo o porque. E importante que o adolescente saiba 

que esta sendo acompanhado, mesmo que isto seja feito a distancia, como e o 

caso de suas saidas sozinho Quando os pais se preocupam com a educagao dos 

filhos normalmente ha essa cobranga de limites. Mesmo que, muitas vezes, nao 

haja resultados positivos, eles estao tentando agir de maneira correta. 

Existem pais que embora coloquem limites esquecem de fazer com que 

seus fi lhos os cumpram. Os motivos variam desde o nao querer perceber para 
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evi tarem confrontos ou ate por nao querer se envolver com a educagao dos seus 

fi lhos. 

Quando interrogados sobre se o filho respeita as ordens dadas, os pais 

puderam escolher entre quatro alternativas que variam de sempre a nunca. 

Anal isando as respostas dadas, observa-se no Quadro V que os pais af i rmam que 

10% sempre sao respeitadas; 50% dizem que quase sempre; em torno de 3 0 % 

assinalaram poucas vezes e por volta de 10 % responderam nunca, porque o seu 

filho nao precisa de ordens. 

Q U A D R O V - S E O F ILHO R E S P E I T A A S O R D E N S D A D A S 

SEMPRE 10% 
QUASE SEMPRE 5 0 % 
POUCAS VEZES 3 0 % 

NUNCA, POQUE ELE(A) NAO PRECISA DE ORDENS 10% 

O preocupante esta nas duas ultimas alternativas, onde fica claro que nao 

ha limites, ou que esses nao estao sendo cobrados. Sabendo-se que criangas e 

adolescentes buscam satisfagoes imediatas por ser caracteristico da idade. 

Procurando fazer um paralelo com as respostas dos alunos, perguntou-se 

aos pais o que fazem quando o filho Ihes pede alguma coisa. Nas respostas 

obtidas percebe-se nas respostas dos pais dos alunos que 6 0 % cedem com 

facil idade, alegando que so o fazem quando tern condigoes e 3 0 % cedem depois 

de muita insistencia e, somente 10% dos pais nao cedem. 

Q U A D R O VI - QUANDO O F ILHO P E D E A L G U M A C O I S A 

CEDE COM FACILIDADE 6 0 % 
NAO CEDE 10% 

CEDE DEPOIS DE MUITA ISNSISTENCIA 3 0 % 

Preocupante na questao dos limites, e o percentual de pais que cedem 

com faci l idade. No Quadro VI percebe-se que esse numero e de 60%. Observa-se 

ainda, que esse numero pode aumentar com o passar do tempo, pois, os dados 

mostram que os pais dos alunos cedem mais apos a insistencia. 
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5 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi investigar a interferencia dos fatores socio-

economicos e dos limites na indisciplina e por se tratar de um tema polemico e 

complexo, nao pode ser analisado somente com base nas expl icagoes do senso 

comum. 

Os estudos e i n v e s t i g a t e s realizados apontam a indisciplina como 

consequencia das falhas nos processos educacionais, tanto na famil ia quanto na 

escola. As principais causas de indisciplina relacionadas aos alunos sao a falta de 

entendimento de regras e do estabelecimento de criterios internos de valores. 

Problemas relacionados a desajustes famil iares, distorcoes de valores e de 

autoest ima e a propria fase da adolescencia contr ibuem na ocorrencia da 

indisciplina. 

Muitas vezes a desorientacao do adolescente frente as normas e reflexo de 

uma sociedade competit iva, globalizada e consumista, o qual deixa a famil ia sem 

parametros e sem clareza de que limites exigir dos fi lhos. Apesar da sociedade 

brasileira ser composta de famil ias onde predomina o baixo nivel economico e 

cultural, conclui-se que este fator nao e decisivo para a questao disciplinar. 

A indisciplina pode ser ocasionada tambem pela falta de estrutura familiar. 

A pesquisa de campo mostrou que os limites mesmo quando sao estabelecidos 

na famil ia, nao sao cobrados devidamente, portanto trazem como consequencia a 

indisciplina. 

Percebeu-se que as ideias expressas por pais vao de encontro com as dos 

f i lhos, mas estes tendem a omitir suas atitudes. Essas ideias demonstram o 

quadro da realidade familiar que ocasiona falta de compromisso com as questoes 

educacionais, sendo assim o comportamento desses adolescentes e inadequado 

no contexto escolar, pois estao acostumados a que as normas criadas nao sao 

feitas para serem cumpridas integralmente. O adolescente vive nesse periodo 

uma fase desaf iadora e procura agir sem compromisso. Quando em famil ia o 

limite nao Ihe e cobrado, tenta agir da mesma maneira na escola, testando todo e 

qualquer sistema que exija dele o cumprimento das normas. Como se percebe, os 
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pais acabam cedendo aos caprichos dos f i lhos, f icando claro que poderao 

apresentar problemas indisciplinares no fu tu re 

Outra questao disciplinar abordada e a que se refere a escola. O sistema 

escolar precisa de mudancas que se adequem a sua clientela, reflexo de uma 

sociedade em crise. Os professores consideram o problema da indisciplina como 

um fator externo, mas o que se conclui e que a falta de preparo para tantas 

mudancas contribui, essencialmente, no desnorteamento da realidade escolar. 

Enf im, muitos sao os fatores causadores da indisciplina na escola mas, em 

todos eles se faz presente a questao dos limites nao colocados adequadamente 

ou nao cobrados devidamente. Pode-se dizer tambem que eles existem mas nao 

estao claros suficientes para que sejam cumpridos na sua pura e Integra razao de 

existir. 

A estruturacao escolar nao podera ser pensada dissociada da realidade 

familiar. Em verdade, sao elas as duas instituicoes responsaveis pelo que se 

denomina educagao num sentido amplo. A indisciplina instalada revela um 

sintoma de relagoes famil iares desagregadoras incapazes de realizar a contento 

sua parcela no trabalho educacional dos nossos adolescentes. A educagao nao e 

tao-somente responsabil idade integral da escola. No cotidiano escolar constata-se 

que os professores, na sua maioria, se veem completamente incapacitados para 

lidar lidar com essa realidade, e a famil ia delega a escola toda a responsabil idade 

nao so da transmissao do saber mas tambem da disciplinarizagao da conduta. 

Os pais costumam afirmar que priorizam a disciplina familiar, mas o que se 

percebe e que as coisas correm muito frouxas, em nome da falta de tempo, e nao 

ha um estabelecimento de regras e limites no seio familiar, nem mesmo a 

disponibi l idade para o dialogo e a afirmagao da afetividade dos pais pelos fi lhos e 

vice-versa. 

O papel da escola e relevante, nao para compensar carencias afetivas e 

discipl inares da famil ia, mas sim de provocar transformagoes e desencadear 

novos processos de desenvolvimento e comportamento. Cabe ressaltar, entao 

que se a famil ia, a sociedade em si e os desmandos de alguns professores sao 

os maiores culpados da indisciplina escolar, entra ai a atuagao do professor como 

tabua de salvagao de vital importancia na transformagao e a saida possivel esta 

mesmo no coragao da relagao professor-aluno, isto e, nos nossos vinculos 

cotidianos e, pr incipalmente, na maneira com que nos posic ionamos perante o 
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nosso outro complementar. E papel do professor criar, junto com o aluno, o 

ambiente cooperat ivo e fazer com que ambos compreendam a sua importancia 

recuperando-se assim a auto-estima nos alunos. 

Di ferentemente das ideias presentes no meio educacional , o 

comportamento indisciplinado nao resulta de fatores isolados (como por exemplo, 

exclusivamente da educagao familiar, da influencia da TV, da falta de autoridade 

do professor, da violencia da sociedade atual.), mas da multipl icidade de 

influencias que recaem sobre a crianga e o adolescente ao longo de seu 

desenvolv imento. E importante frisar que, vistas sob esse angulo, as influencias 

nao sao unidirecionais, nao agem de forma isolada ou independente, nem 

tampouco sao recebidas de modo passivo na medida em que o individuo 

internaliza o repertorio de seu grupo cultural. Sendo assim, no seu processo de 

constituigao, atraves de inumeras interagoes sociais, recebera influencias e 

informagoes dos diferentes elementos que compoe este grupo: famil iares, 

instituigoes, meios de comunicagao, instrumentos como livros, br inquedos. 

Baseando-se nestas premissas, pode-se deduzir, portanto, que o problema 

da indisciplina nao deve ser encarado como alheio a famil ia nem tampouco a 

escola, ja que, na nossa sociedade, elas sao as principals agendas educativas. 

Na verdade, nao e o aluno o indisciplinado, mas as relagoes e que se tornam 

indiscipl inadas. 

Se um dos objetivos da educagao e o de auxiliar o sujeito a construir uma 

autonomia do pensamento que "obrigue sua consciencia" a respeitar as regras do 

grupo depois de raciocinar com base em principios de reciprocidade se aquela 

regra e justa ou nao, isto devera ser alcangado por meio de relagoes que nao 

envolvam a coagao e o respeito unilateral, caso contrario, podera se obter um 

comportamento desejado pelo adulto, mas ao prego de reforgar a heteronomia e 

nao um juizo autonomo. 

Portanto, somente uma transformagao no tipo das relagoes estabelecidas 

dentro das escolas, famil ias e da sociedade podera fazer com que o problema da 

indisciplina seja encarado sob uma perspectiva diferente. Nesse sentido, deve-se 

objetivar que os principios subjacentes as regras a serem cumpridas pelo sujeito 

tenham como pressuposto os ideais democrat icos de justiga e igualdade, bem 

como a construgao de relagoes que auxil iem esse sujeito a "obrigar sua 
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consciencia" a agir com base no respeito a esses principios, e nao por 

obediencia. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
DEPARTAMENTO DE C I^NCIAS BASICAS 

CURSO DE ESPECIALIZAQAO EM EDUCAQAO 
QUESTIONARIO PARA PROFESSORES 

Anexo I 

Quanto a questao da indiscipl ina: 

1- Voce tern alunos indiscipl inados? 

a) ( ) sim b) ( ) nao 

2- Qual fator voce considera mais predominante na c a u s a da indisc ip l ina? 

a) ( ) Famil ia sem estrutura. 

b) ( ) Fatores socio-economicos 

c) ( ) Global izagao 

d) ( ) Limites mal definidos. 

e) ( ) Falta de preparo dos profissionais de educagao. 

f) ( ) Escola desvinculada da realidade. 

g) ( ) A lunos sem perspectiva de futuro. 

h) ( ) Outros. Quais? 

3- O que e indiscipl ina para v o c e ? 

4- Que s u g e s t o e s voce da para diminuir o problema da indiscipl ina na 

e s c o l a ? 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 

CURSO DE ESPECIALIZAQAO EM EDUCAQAO 
QUESTIONARIO PARA OS A L U N O S 

Anexo II 

1- Quanto a s s u a s responsabi l idades: 

a) Voce costuma sair sozinho? 

( ) sim ( ) nao 

b) Sempre diz aos seus pais (ou responsaveis) onde vai? 

( ) sim ( ) nao 

c) Voce tern hora marcada para voltar? 

( ) sim ( ) nao 

d) Voce cumpre esses horarios? 

( ) sim ( ) nao 

2- Quando voce quer alguma c o i s a : 

a) ( ) Consegue com facil idade. 

b) ( ) Aceita o nao como resposta. 

c) ( ) Insiste ate conseguir. 

3- E na e s c o l a : 

a) ( ) Chega sempre no horario. 

b) ( ) Assiste todas as aulas. 

c) ( ) Usa o uniforme. 

d) ( ) Entrega trabalho na data marcada. 

e) ( ) Faz as atividades diarias. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 

CURSO DE ESPECIALIZAQAO EM EDUCAQAO 
QUESTIONARIO PARA OS PAIS 

Anexo III 

1- A renda mensa l da familia e: 

2- Quantas p e s s o a s dependem d e s s a renda? 

3- Quando o s fi lhos s a e m para passear , de que maneira e s s a s s a i d a s 

acontecem com mais f requencia? 

a) ( ) com a famil ia 

b) ( ) sozinho 

c) ( ) com os amigos 

4- Quando s a e m soz inhos ou com amigos, os pais (ou responsave is ) : 

a) determinam o horario para voltar? 

( ) sim ( ) nao 

b) O horario estabelecido pelos pais (ou responsaveis) e cumprido? 

( ) sim ( ) nao 

5- Quando ele nao cumpre o horario estabelecido pelos pais 

r e s p o n s a v e i s ) , 

qual a providencia que os senhores tomam? 

a) ( ) Apenas chamam atengao alertando que esta errado. 

b) ( ) Penal izam com castigo. 

c) ( ) Pro ibem sair outras vezes. 

d) ( ) Nao percebem, por isso nada fazem. 

e) ( ) Nao se preocupam porque seu fi lho(a) sabe o que esta fazendo. 

6- O s e u filho respeita a s ordens d a d a s ? 

a) ( ) sempre 

b) ( ) quase sempre 

c) ( ) poucas vezes 

d) ( ) nunca, porque ele(a) nao precisa de ordens. 

7- Quando s e u filho(a) pede alguma c o i s a : 

a) ( ) cede com facil idade. 

b) ( ) nao cede 



c) ( ) cede depois de muita insistencia 


