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RESUMO: 0 presente artigo aponta algumas das caracteristicas e causas da violencia escolar, em geral e na 
cidade de Sao Paulo, mais evidenciadas pela imprensa. A seguir exp6e programas de preven<;ao a violencia 
escolar que foram descritos na Revista de Educaci6n (1997), a qual apresentou uma coletanea de artigos sabre 
o tema, discutidos na Conferencia Europeia sabre Seguran<;a nas Escolas, realizada em Utrech (Paises Baixos) 
em fevereiro de 1997. Finalizando, sao tecidas considera<;6es sabre os elementos essenciais para programas 
de preven<;ao escolar. 
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ABSTRACT: SCHOOL VIOLENCE: INDICATIONS OF PREVENTION 

This article introduces some of the characteristics and causes of school violence most exhibited by the media, in 
general , and in the city of Sao Paulo specifically. It follows exposing the programs to prevent school violence 
described in Revista de Education (1997), which brought up an anthology of the articles on this subject 
debated during the European Conference for School Safety, held in Utrecht (Netherlands) , February, 1997. 
Finally , some essential aspects of a program to prevent school violence Are analyzed. 
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Violencia na escola : indica(f6es para programas 
de preven(fao 

Segundo materias publicadas em jornais e 
reportagens transmitidas · pelos meios de 
comunica<;ao, observamos que aumentam os 
casas e relates ern que alunos estao cada vez 
mais agressivos, parecendo reproduzir; na escota , 
as situa<;6es vividas cotidianamente em contato 
com o mundo adulto. E cada vez mais comum 
observamos cenas de insultos verbais, agress6es 
fisicas, desrespeito e provoca<;6es que acabam 

envolvendo alunos e, par vezes, professores, como 
agressores, vitimas e tambem espectadores de 
situa<;6es de violencia . Em casas mais graves, os 
conflitos dentro da escola concretizam-se em 
depreda<;6es, amea<;as e assassinates. 

Tendo em vista a aten<;ao dada ao 
fen6meno pela imprensa e a preocupa<;ao e o 
envolvimento dos pais e educadores nesta 
questao; este artigo, atraves de informa<;6es 
advindas de fontes da imprensa escrita, em o 
objetivo de desencadear uma analise do fen6meno 
de forma geral e, de expor experiencias de outros 
paises no que se refere a violencia escolar. 
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A Folha de Sao Paulo, que publicou 
diversas materias a respeito destes casos em 
1999, em 9 de fevereiro de 2000 aponta que: "Nao 
ha dados oficiais, mas foram divulgados pela 
imprensa pelo menos 24 casos de mortes em 

108 

estabelecimentos de Ensino em Sao Paulo no ana 
passado". Segundo dados apresentados por este 
jornal temos os seguintes percentuais do total de 
casos de violencia escolar na cidade de Sao Paulo, 
em 1999: 

Quadro 1: Porcentagem de ocorrencias de violencia escolar em 1999, 

nas escolas da cidade de Sao Paulo. 

Depreda~6es 

Brigas 

Picha~6es Externas 

Arrombamentos 

Picha~6es lnternas 

Explosao de bombas 

Trafico de drogas perto ou dentro da escola 

Furtos 

Danifica~ao de veiculos 

lnvasao par estranhos 

Nao sao relatados neste quadro o 
percentual de agressoes e insultos verbais 
dirigidos a colegas de escola, professores e 
funcionarios da escola; fatos corriqueiros no 
cotidiano escolar. Dos casos relatados no Quadro 
1, 44% ocorreram a noite, 20% a tarde, 14% 
ocorreram em todos os turnos, 12% de manha, 
10% ocorreram nos fins de semana, segundo fonte 
da Udemo (Sindicato de Especialistas em 
Educa~ao do Magisterio Oficial do Estado de Sao 
Paulo) , publicada na Folha de · Sao Paulo dia 
09/02/2000. 0 que estaria contribuindo para o 
aumento de violencia nas escolas? 

Segundo fala de Roseli Fishmann, 
professora de p6s gradua~ao em Educa~ao da 
USP e coordenadora do manual "Direitos Humanos 
no Cotidiano", a responsabilidade sobre a violencia 
nas escolas e dos adultos. 

"( ... ) n6s adultos, nao fornecemos 
modelos dignos de vida adulta. Deixamos 
de praticar formas nao violentas de solu~ao 
de conflitos, deixando imperar a puxada de 
tapete. Apenas uma a~ao solidaria, 
norteadora de um projeto de educa~ao para 
a sociedade como um todo pode 
contrab~ancear os efeitos perversos das 
injusti9as" ( Folha de Sao Paulo, 05/05/99). 

Para dois especialistas franceses que 
estiverc;~m no Brasil para debater o problema, a 
causa da violencia nas escolas e a exclusao social. 
Bernard Chariot, fil6sofo e soci61ogo da 
Universidade Paris VIII, na Fran~a afirmou: 
"Exclusao e violencia estao indiretamente 

72.3 

62.21 

53.05 

50.47 

49.77 

48.36 

44.84 

35.92 

35.92 

29.58 

relacionados. Os problemas sociais geram um 
clima de tensao. Basta acender um f6sforo e tudo 
explode" (Folha de Sao Paulo, 09/08/1999) 

0 soci61ogo Eric Debarbieux, que desde 
1983 desenvolve um estudo envolvendo 25 mil 
estudantes afirmou nesta mesma materia, que: "A 
violencia nas escolas nao se limita as ocorrencias 
policiais ( ... ) a violencia existe em todas as 
democracias liberais e e gerada por esse modo de 
organiza~ao social , que intensifica as 
desigualdades" 

0 aumento da violencia escolar provocou 
muitos debates no ano de 1999 e, as justificativas 
para a sua ocorrencia sao diversas. 0 professor 
titular de Psicologia do Desenvolvimento da USP, 
Lino de Macedo e a Secretaria da Educa~ao do 
Estado de Sao Paulo, Rose Neubauer, em 
entrevista cedida a Folha de Sao Paulo, de 10 de 
maio de 1999, defenderam que um dos fatores que 
provocou o aumento da violencia escolar foi a 
democratiza~ao do ensino, ou seja , a inser~ao de 
diferentes grupos sociais num mesmo espa~o de 
convivencia, gerando conflitos. 

Julio Groppa Aquino, professor da 
Faculdade de Educar;:ao da USP, nesta mesma 
materia, foi alem e afirmou: "E comum que as 
escolas adotem c6digos de normas rigidos que 
exigem a obediencia dos alunos porque era assim 
que ela era boa. Mas, esse e um modelo do 
passado. E preciso trabalhar dentro de uma 
perspectiva de inclusao." 

Oeste e de outros debates divulgados 
pela imprensa escrita pode-se concluir, portanto, 
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que o aumento da violemcia escolar nao e 
consequencia de apenas um fator. Acreditamos, 
com Macedo e Neubauer que a inser<;:ao de alunos 
de diferentes origens, niveis s6cio-econ6micos e 
valores possa contribuir para o aumento da 
violencia ; no entanto, supomos que esse fato se 
agrave quando se constata na escola , uma politica 
excludente para com os "alunos-problema, isto e. 
aqueles que se diferenciam muito dos alunos 
ideais aspirados pelos professores. Alem disso, a 
rela<;:ao entre violencia social e violencia escolar e 

complexa. Nao se pode generalizar a considera<;:ao 
de que todos os casos de violencia escolar 
originem-se diretamente da violencia social. Por 
um !ado, a escola tem suas pr6prias formas de 
violencia e, por outro, os alunos podem exibir perfis 
mais ou menos agressivos que nao foram 
desenvolvidos na ou pela escola . Diante das 
informa<;:6es relatadas e passive! montar um 
quadro que apresenta um conjunto de variaveis a 
se considerar sobre violencia e escola. 

Quadro 2: Complexo de variaveis relacionadas a violencia escolar 

Violencia na Sociedade 

• Condi<;:6es de vida 

• Discrimina<;:ao 

• Desigualdade 

• Cultura da Violencia 

• 

Violemcia da Escola 

• Reprodu<;:ao de desigualdades 

• Arbitrariedades 

• lnjusti<;:as 

• 
• 

"Curriculum Oculto" 

Formas de estigmatiza<;:ao 

Violemcia do lndividuo 

• Caracteristicas 
personalidade 

de 

• Modos de sobrevivencia: 
vitima , agressor, espectador 

• 

Meios de Comunica<;:ao 

Micro-sistemas: familia , 
vizinhan<;:a , grupos e gangues 

• "Ciima negativo" e baixo 

• "Aiunos de risco": baixa auto
estima ,baixo rendimento escolar, 
falta de perspectiva; baixo nivel de 
desenvolvimento moral 

rendimento escolar 

• Padr6es de resolu<;:ao de 
conflitos 

• Estrutura , legisla<;:ao, curricula , 
metodos ... que favorecem 0 

baixo rend imento 

Entre alunos (agressores/vitimas/espectadores) 

Alunos ¢;;. professores 

Alunos ¢;;. escola 

0 Quadro 2 apresenta tres conjuntos de 
fontes de violencia : a sociedade, a escola e o 
proprio individuo que devem ser considerados para 
se compreender as possiveis origens da violencia 
escolar. A direita sob o titulo de Violencia na 
Sociedade sao citados fatores sociais que 
provocam diferentes tipos de violencia . E 
reconhecido que a sociedade brasileira oferece 
para a maioria de sua popula<;:ao pessimas 
condi<;:6es de vida , o que e em si, um fator de 
violencia. Em artigo de 13/07/99, Daniela Falcao 
na Folha de Sao Paulo, evidencia-se que o Brasil 
situa-se em septuagesimo oitavo Iugar entre os 
paises classificados com rela<;:ao as condi<;:6es de 
vida oferecidas (Estes dados podem ser 
encontrados no endere<;:o www.ipea .gov.br). Entre 
nossos baixos escores estao a mortal idade infantil , 
alto indice de analfabetismo, baixa media de 
escolariza<;:ao, condi<;:6es ruins de moradia, de 
saude , etc. Ressalta-se, tambem, como violencia 
de nossa sociedade a discrimina<;:ao e extrema 

desigualdade entre as classes sociais. No mesmo 
artigos (Falcao; 1999) indica-se que estamos entre 
os cinco piores paises do mundo em termos de 
distribui<;:ao de renda . Assim, embora saibamos 
que pobreza nao e causa de violencia , 
entendemos que as condi<;:6es que cercam a 
pobreza , como o desemprego, a marginaliza<;:ao 
dai decorrente , as formas ilegais de sobrevivencia 
que podem derivar da miseria, desembocam, 
frequentemente , em violencia . Foi o que 
apontamos , tambem, como micro-sistemas de 
violencia : dentro da familia, na vizinhan<;:a, nas 
gangues ou grupos de jovens, onde podem 
prevalecer formas de rela<;:6es sociais nas quais se 
apela para violencia como a forma de resolu<;:ao de 
conflito. Ainda como um fen6meno social , 
apontamos a cultura da violencia que existe em 
nossa sociedade, seja de forma generalizada, 
como a frequente divulga<;:ao pelos meios de 
comunica<;:ao de atos violentos os mais diversos 
como noticias atraentes, ou de programa<;:6es de 
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•melhorar a convivencia na escola entre 
alunos e professores; 

• priorizar o trabalho coletivo e ter uma 
direc;:ao interessada em favorecer o 
desenvolvimento da unidade escolar e solucionar 
seus problemas. 

Outros paises apresentam diferentes 
politicas, como relata Eric Debarbieux sobre e 
experiencia na Franc;:a (1997). La foram criadas as 
Zonas de Educac;:ao Prioritarias (ZEP) de 
Desenvolvimento Social dos Bairros e o 
Desenvolvimento Social Urbano, que sao locais 
onde se lorna prioritaria a necessidade de 
intervenc;:ao de programas anti-violencia. Neste 
pais , as medidas tomadas em relac;:ao a educac;:ao 
tem a intervenc;:ao do Estado que tern buscado 
investir na formac;:ao inicial dos professores e fazer 
a conexao entre os diferentes servic;:os afetados 
(em especial, a policia e a justic;:a) e os pais dos 
alunos. Ha anos atras, a policia era vista como 
muito repressiva pelos professores franceses; hoje, 
segundo Debarbieux (1997) e um servic;:o cada vez 
mais requisitado e a repressao tornou-se cada vez 
mais forte. 

Funk (1997) descreve programas de 
controle da violencia escolar na Alemanha e afirma 
que existem atuac;:oes a nivel governamental 
(campanhas anti-violencia) , municipal ( formac;:ao 
continuada de professores , emprego juvenil , 
politicas sociais e culturais , ofertas para 
atendimento as familias) e escolar. A Comissao 
Anti-violencia do Governo Federal da Alemanha 
colocou seis teses com quatorze propostas contra 
a violencia nas escolas: 

1 A tese: quanto a configurac;:ao da escola 
como instituic;:ao , recomenda-se maior assunc;:ao de 
responsabilidade por parte dos alunos e 
professores para com sua propria escola; maior 
responsabilidade dos estudantes pelos danos que 
produzem na escola ; maior igualdade das 
oportunidades, maior apoio aos estudantes com 
problemas; 

2A lese: quanto ao aspecto educative na 
escola, melhorar os fatores que facilitem o 
cumprimento desta func;:ao, tais como: o fomento 
da consci€mcia juridica e democratica, capacidade 
de critica construtiva, orientac;:ao a resoluc;:ao 
pacifica de conflitos para a qual se sugere a 
implantac;:ao de uma disciplina sobre formac;:ao 
juridica basica; 

3A tese: quanto a idade dos alunos, 
sugere-se uma proporc;:ao adequada entre 
conteudo conceptual e alcance social e emocional 
das materias, sem esquecer da pedagogia sobre 
sexualidade; 

4A tese: sobre agressividade e esportes, 
propoe-se aumento de horas para a pratica 
esportiva e a promoc;:ao de jogos; 

5A tese: com relac;:ao a atitude dos 
professores frente as brigas, considera-se 
necessaria dar ao professor melhor formac;:ao 
sobre os aspectos socio-psicologicos da 

adolescencia , reduzir a passividade dos mesmos 
frente as brigas dos alunos e a criac;:ao de grupos 
de intervenc;:ao; 

6A tese: sobre socializac;:ao politica nas 
escolas , se propoe a reconfigurac;:ao dos 
conteudos curriculares para poder abordar as 
multiplas situac;:oes de conflito que se produzem 
nas sociedades modernas industrializadas. 

No campo especifico da escola , os 
programas anti-violencia se propoem a recuperar 
uma das func;:oes educativas basicas da escola: a 
transmissao de normas e valores sociais e a 
formac;:ao de capacidade sociais. No setor 
preventivo-pessoal da viol€mcia, a escola se 
propoe a dar apoio ao rendimento escolar dos 
alunos e a fomentar a aprendizagem dos mesmos 
em habilidade sociais; a nivel preventive-social 
todos os membros da escola se propoem a 
melhorar o ambiente social da escola, a dar uma 
configurac;:ao transparente e equitativa das 
oportunidades e a maximizar as possibilidades de 
participac;:ao dos alunos na vida escolar. 

Estudando o caso dos Paises Baixos 
(Holanda ), Mooij (1997) coloca que em relac;:ao a 
conduta anti-social , quando esta ja esta ocorrendo, 
se requer um tratamento direto e a intervenc;:ao vai 
depender da situac;:ao , da idade dos alunos 
implicados , do numero de alunos , do grau de 
compreensao sobre a propria conduta que o aluno 
pode ter e da disponibilidade de ajuda para intervir. 
Mooij propoe as seguintes medidas: 

deter o comportamento anti-social; 

oferecer apoio a vitima; 

informar a direc;:ao da escola ou a 
policia sabre os responsaveis pelos 
atos. 

Os alunos devem ser capazes de 
fazer uma avaliac;:ao da propria 
escola , dos professores, da 
administrac;:ao, dos pais e de outros 
alunos. 

A escola deve tomar as seguintes 
medidas para prevenir a violencia, segundo Mooij 
(1997): 

ter um tutor confidencial; 

manter um comite de queixas; 

manter paise alunos informados; 

utilizar materiais didaticos 
adequados; 

providenciar um plano de saude e de 
seguranc;:a (que inclui o 
estabelecimento de procedimento de 
reclamac;:ao e atuac;:ao da polfcia nas 
escolas); 

incrementar simposios, teatros, video 
e concursos com temas anti
violencia; 

instalar um telefone nacional de 



Nuances - Vol. VI - Outubro de 2000 112 
----------------------------------------------------------------

socorro; 

manter projetos de servi9o social. 

Ha , ainda na Holanda, politicas nacionais 
que incentivam campanhas que incluem projetos 
onde as escolas primarias sao capacitadas a 
identificar o abuso sexual. Sabe-se, porem, que as 
campanhas de educar;ao efetivas e continuadas 
sao mais eficazes que as realizadas 
periodicamente, apenas atraves de meios de 
comunicar;ao. Entre essas campanhas destacam
se a utilizar;ao de material educativo sabre o 
violencia, cursos e desenvolvimento de urn 
programa de computador sabre o tema para usa 
dos alunos; elaborar;ao de t6picos que podem 
melhorar a escola e a instituir;ao; criar;ao de fundos 
destinados a estudar os niveis de agressao, 
violencia e abuso sexual par pa11e de quem 
trabalha na escola. 

Existem, tambem, segundo Mooij (1997) , 
a preocupa9ao e necessidade de preparar os 
professores como atuantes no estabelecimento de 
rela96es sociais saudaveis, sem violencia. Para 
tanto , busca-se: 

conscientizar os professores sobre os 
aspectos sociais a serem 
considerados no desenvolvimento do 
aluno e sobre as rela96es professor
aluno; 

estabelecer a constru9ao de normas 
por professores e alunos, discutindo a 
conduta real e a desejada; 

generalizar as regras e normas 
sociais estabelecidas a toda e 
qualquer situa9ao escolar; 

criar um clima escolar positive, 
atentando-se a didatica e as normas 
sociais. 

Em sintese, destacamos algumas 
caracteristicas comuns aos programas de 
prevenr;ao a violencia em diferentes paises: 

- a preocupa9ao com o controle da 
violencia e nacional , municipal e escolar; sao 

criadas organiza96es nestes varios ambitos com 
um mesmo objetivo e cada uma destas 
organiza96es deve ter cara a sua proposta anti
violencia todas elas devem estar inter
relacionadas. Dessa forma a preven9ao anti
violencia torna-se eficaz por ser um projeto amplo 
que abarca todas as situa96es problemas e, 
principalmente, recebe apoio de varios campos 
para desenvolver um bom trabalho; 

- a forma9ao inicial e continuada dos 
professores e reconhecida como pe9a-chave para 
o controle da violencia ; 

- investem-se em projetos que despertem 
maior sociabilidade e sentimento de amizade entre 
os alunos e projetos de cunho pedag6gico que 
incrementem o desenvolvimento de valores sociais 
e a participa9ao ativa e responsavel do aluno para 
a constru9ao de um ambiente escolar harmonica : 

- o trabalho coletivo entre escola- alunos
pais- comunidade e considerado obrigat6rio e nao 
se dispensa, tambem , a assistencia judicial; 

- ha projetos " curatives" para os casos 
de violencia que ja estao ocorrendo e que sao 
tratados individualmente e, tambem , ha medidas 
preventivas nos diferentes niveis nacional e local 
(na unidade escolar). 

Atraves destes relates podemos ter 
como um indicative basico o de que a questao do 
controle da violencia escolar, para ser eficaz , deve 
acontecer em varios ambitos Para tanto , o 
trabalho almejado deve ser coletivo envolvendo 
tambem todos os setores, aspectos e sujeitos 
desse contexte, ou seja , alunos , professores , pais, 
comunidade, a escola de maneira geral e tambem, 
o apoio policial . Este ultimo, entretanto, nao pode 
se reduzir a a96es coercitivas ou repressivas nas 
escolas pois isto , por si s6, tem se mostrado 
ineficaz e prejudicial. 0 que se deve buscar, 
planejar e propor - como se evidenciam nos varios 
programas examinados - sao a96es e projetos que 
eduquem para a anti-violencia escolar. 
Apresentamos a seguir o Quadro 3, que sintetiza 
todos os ambitos em que devem acontecer os 
programas de preven9ao a violencia escolar. 
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Quadro 3: Niveis dos programas de prevem;ao da vio/{mcia esco/ar 

NIVEIS 
Projeto Pedag6gico, Legisla9ao escolar, Pianos de A9ao 

Professores: Metas e Valores da Educa9ao 
Professores 
Metodologia e Conteudos de Ensino 

Professores 
Rela96es com os alunos 

Alunos 

Comunidade 

No Quadro 3 podemos observar que o 
controle da violencia deve ocorrer em diversos 
niveis :: nos projetos pedag6gicos da escola e seu 
regulamento , na metodologia pedag6gica dos 
professores e sua postura nas rela<;6es com seus 
alunos ; no conceito que os alunos tem da escola e 
no conceito de si mesmos; na comunidade em 
suas varias institui<;6es e espa<;os. Em cada um 
desses niveis ha elementos essenciais para a 
promo<;ao de rela<;6es humanizadas , nao
violentas. 0 projeto pedag6gico da escola, por 
exemplo, pode conter um sistema comum de 
normas e valores , periodicamente revisto e 
discutidos com a comunidade escolar. Os 
professores devem ter claros suas metas e valores 
onde a violencia deve comparecer como contra
valor; os professores precisam, tambem, estar 
conscientes que sao modelos para seus alunos , 
queiram ou nao, e podem assumir , de forma mais 
intensa, um papel de tutor. As metodologias de 
ensino devem garantir um bom rendimento escolar 
para todos os alunos e nao para uma minoria. 

Quanta aos alunos, no Quadro 3 
enfatizamos que devem ser levados a avaliar mais 
frequentemente sua escola , de forma que possam 
expressar, de maneira construtiva , suas queixas e 
necessidades. As atividades da escola devem 
leva-los a construir conceitos positives de sim 
mesmos, e incentivar o desenvolvimento de 
habilidades sociais tais como: a empatia , a critica, 
o dialogo e outras. 

Quanta a comunidade, nao podemos 
deixar de destacar aquila que tem sido consenso 
em todos os estudos sobre violencia escolar: a 
importancia do envolvimento da comunidade, e 
nela principalmente dos pais dos alunos, em 
projetos anti-violencia , ou melhor, em projetos de 
vivencia de rela<;6es sociais saudaveis. 

No Brasil e, especificamente em Sao 
Paulo , politicas anti-violencia come<;am a ser 
discutidas por politicos e educadores. 

Segundo fonte da Udemo (Sindicato de 

TIPOS DE ATUAI;AO 
Sistema comum de normas e valores partilhados, 
construidos democraticamente 
Explicitar e discutir metas e valores 
Receber forma9ao constante 
Favorecer o rendimento escolar 
lncluir etica como tema 

lncrementar " clima positivo": rela96es de respeito mutuo , 
regras claras ; 
Auxiliar na constru9ao de identidades sociais saudaveis , 
Assumir modelos construtivos , oferecer presen9a 
constante , tutorias, conselhos . 
Avaliar peri6dicamente a escola , expressar necessidades, 
demandas; 
Desenvolver auto-estima e habilidades sociais: auto-
conhecimento , empatia , critica, dialogo, solidariedade, 
respeito mutuo, justi9a .. 
Envolver-se em gremios, conselhos .. 
Estabelecer redes de auxilio contra a violencia: pais, 
assistencia social, policia .. 

Especialistas em Educa<;ao do Magisterio Oficial 
do Estado de Sao Paulo) , em uma reuniao com 
diretores de 520 escolas de Sao Paulo, das 
sugest6es dadas para o controle da violencia 
destacaram-se as seguintes: 

a proposi<;ao de projetos de 
conscientiza<;ao e valoriza<;ao da 
escola envolvendo pais, alunos e 
comunidade, - 45,38% 

uso de uniforme- 37,12% 

contrata<;ao de v1g1as, porteiros, 
inspetores- 30,96% 

instala<;ao de centros de lazer na 
escola- 30,58% 

aumento de policiamento- 28,46% 

(Folha de Sao Paulo, 09/02/2000) 

Notamos, que os diretores das 520 
escolas nao citaram mudan<;as no Projeto 
Pedag6gico da escola com a revisao dos objetivos 
e meios da educa<;ao ; e, sabemos que estas sao 
pe<;as fundamentais nas praticas de exclusao e no 
incremento da violencia . 

As primeiras conclus6es a que chegaram 
onze especialistas na area de infancia e da 
juventude para uma futura proposta de interven<;ao 
e combate a violencia juvenil, foram tiradas em 
uma reuniao promovida pela Folha de Sao Paulo, 
no dia 10 de maio de 1999 e relatada por 
Alessandra Blanco em 11 de maio de 1999: "A 
violencia nas escolas nao e uma epidemia; vem 
aumentando nos ultimos dez anos, mas tem 
solw;:ao. lsso, se for possivel conciliar uma maior 
capacita<;ao dos professores com a participa<;ao da 
comunidade na escola e dar voz aos pr6prios 
alunos". 

Segundo fonte da Policia Militar, em 
materia de Daniela Falcao na Folha de Sao Paulo 
de 1 de julho de 1999, algumas experiencias anti-
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violencia tem acontecido e tem se mostrado bem 
sucedidas; par exemplo: 

projeto "Se liga, galera" (DF), propoe 
discussoes, grupos de leituras, 
oficinas e recreios orientados; 

projeto "Paz" - Vila Brasilandia (SP), 
realizou a reconstruc;:ao de uma 
escola com a ajuda da comunidade e 
desenvolveu diversas atividades 
sabre este tema; 

projeto "Construa seu Gremio Livre" -
Guaruja (SP) , organizam-se gremios 
com atividades esportivas e culturais 
e marchas pela paz; 

projeto "Ac;:ao Voluntaria Estudantil 
Renovada" Curitiba (PR) , cem alunos 
de ?· e a• serie participaram de 
mutiroes para atuar em creches, 
hospitais pediatricos e asilos; 

projeto "Mobilizac;:ao para a Paz" -
Bela Horizonte (MG) , associac;:ao de 
pais, mestres alunos e 
colaboradores de uma escola 
promoveram seminario sabre 
violencia com exibic;:ao de filmes e 
discussoes envolvendo alunos, pais , 
professores, policia militar, 
historiadores e psic61ogos. Os pais e 
alunos participam da gestao da 
escola e ha tratamento odontol6gico 
gratuito aos alunos. 

Nesta mesma materia de julho de 1999, o 
Consed (Conselho Nacional de Secretaries 
Estaduais de Educac;:ao) apontou algumas medidas 
que devem ser tomadas pela escola , tais como: 

identificac;:ao das situac;:oes que geram 
violencia e a busca em atrair os alunos 
considerados mais violentos para a escola 
com atividades esportivas e culturais extra 
classe; 

• apelo a policia somente quando as 
possibilidades de intervenc;:ao pedag6gicas forem 
nulas ; 

a participac;:ao dos pais, alunos, professores e 
comunidade na sugestao de maneiras de 
intervenc;:ao; 

No Brasil , a nivel nacional, tem sido 
realizadas campanhas isoladas, em determinados 
Estados, cidades e ate unidades escolares. 

• Em junho/1999 foi lanc;:ada pelo MEC, · 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, 
Consed e Unicef, entre outros, uma campanha de 
mobilizac;:ao nacional , a "Convocac;:ao Nacional 
pela Educac;:ao para a Paz" . Os organizadores 
levantaram metas que se comprometeram a 
cumprir em 2000. Estao entre as metas: treinar 
professores com tecnicas de enfrentamento da 
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violencia , incentivar a organizac;:ao de gremios e 
apoiar experiencias bem sucedidas de promoc;:ao 
da paz nas escolas. 

Em Presidente Prudente, cidade do 
interior do Estado de Sao Paulo, durante o Saber 
97 - 1° Congresso e 1• Feira Regional de 
Educac;:ao - foram realizadas discussoes e lanc;:ado 
o Projeto Crescendo/formando, centrado em temas 
como a valorizac;:ao da auto-estima dos alunos, 
desenvolvimento do auto conceito e habilidades da 
crianc;:a , tendo 0 objetivo de dar base mais salida a 
formac;:ao do carater do aluno , fornecendo 
subsidies para que este fac;:a melhores escolhas no 
futuro .( "0 lmparcial ", 7 de agosto de 1997). Ainda 
nesta cidade , em maio de 1999, a Apeoesp 
(Associac;:ao de Professores do Estado de Sao 
Paulo) , lanc;:ou a campanha "Violencia na Escola
Nao", devido a diversos fatos que aconteceram 
envolvendo escolas da cidade. Entre eles, a 
denuncia de que havia um aluno portando arma 
em uma escola fez com que policiais fossem 
chamados para uma "revista" nos alunos. Essa 
ac;:ao, porem, ocorreu de uma forma que foi 
considerada abusiva e irresponsavel, infringindo o 
Estatuto da Crianc;:a e do Adolescente. Diante 
desse fato, varias discussoes foram feitas e a 
intervenc;:ao de policiais nas escolas passou a ser 
mais restrita na cidade. 

Ap6s essas exposic;:oes, pudemos 
retratar, de maneira geral, o contexte da violencia 
escolar e discutir possiveis fatores de origem da 

· mesma e medidas a serem to mad as. Concluimos 
que o ser humano tem necessidade de expressar 
o que sente, que deve ter respeitado o espac;:o em 
que possa manifestar suas emoc;:oes e que a 
escola pode ser um Iugar que socialize os alunos 
de forma que se expressem de maneiras nao 
agressivas. Se o aluno encontra uma escola 
excludente, injusta , preconceituosa, onde ele nao 
tem meios ou espac;:o para se expressar, ele tera 
grandes propensoes ao fracasso ; resistira a essa 
instituic;:ao que 0 inibe, que 0 ignora e nao 0 

respeita. Dessa forma , ele pode desenvolver pela 
escola uma relac;:ao que e misto de amor e 6dio . 
Amor, se encontrar um espac;:o onde possa buscar 
formas de sobreviver e de sucesso profissional e 
pessoal. E , muitas vezes , na escola que sao 
colocados sonhos e onde se encontram amigos. 
Odio, par que a instituic;:ao da qual se espera obter 
sucesso, o rejeita e nao lhe da oportunidades de 
sobreviver ou crescer, e onde as relac;:oes com 
professores e funcionarios podem ser danosas. 

A escola abriu as suas portas sim; as 
matriculas estao sendo feitas. Porem, nao deixou 
de ser. excludente pais sua organizac;:ao pode 
ocorrer de tal forma que promove o fracasso do 
aluno. Uma escola inclusiva deve ter como objetivo 
e proposta de intervenc;:ao a violencia 0 

desenvolvimento, nos alunos, de motivac;:ao, 
possibilidades e capacidade de poder ser nao
violento. Resumimos essa ideia no Quadro 4. 
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Quadro 4: A esco/a como Iugar de nao-violencia para o a/uno 

Querer ser Poderser 

(auto respeito , respeito (ser considerado em 
mutuo, pertinencia) outras formas de atuac;ao) 

No Quadro 4 indicamos que programas de 
prevenc;ao a violencia escolar devem deixar muito 
claro para todos os membros da escola e da 
comunidade que a cerca, que a violencia e um 
contra-valor, isto e, que a escola e um Iugar onde 
conflitos , que sao inevitaveis em qualquer relac;ao 
humana, podem ser resolvidos por meio do dialogo 
e mantendo-se relac;6es sociais de respeito mutuo, 
de solidariedade, de justic;a , e nao por meio da 
violencia .. Estes sao OS valores - respeito mutuo , 
solidariedade e justic;a - mais afirmados pelos 
Parametres Curriculares Nacionais sobre Etica 
(1999). 

Para que a escola seja Iugar de nao
violencia e necessaria que os alunos possam 
querer- poder- saber ser- nao violentos. Ou seja, 

Saber ser Nao Violento 

(saber resolver conflitos de 
outras formas), ter 
habilidades sociais. 

e preciSO que OS alunos (e tambem todos OS 
demais participantes da vida escolar) estejam 
motivados a usar outras formas de relacionar-se 
que nao as violentas. lsto so ocorre se houver 
auto-respeito, respeito aos outros e sentimento de 
pertinencia ao grupo , ou seja, a escola que se 
quer ver preservada. Para poder ser nao-violento, 
o aluno precisa ser considerado em suas 
demandas e necessidades expressas de diversas 
formas. Muitas vezes a violencia e o canal de 
expressao daqueles que nunca foram ouvidos em 
outras linguagens. Finalmente , e necessaria saber 
ser nao violento e poder continuar a reivindicar 
necessidades. Nao se pode negar que tambem e 
tarefa da escola ensinar a relacionar-se com os 
demais, de forma construtiva, mesmo em situac;6es 
de conflito de interesses . 
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