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RESUMO 

A violemcia nas escolas, tem-se tornado uma discussao diaria em todos seguimentos 
da sociedade, como urn fenomeno devastador da tranquilidade do ambiente escolar. 
A atuagao policial militar do Batalhao de Patrulha Escolar Comunitaria da Polfcia 
Militar do Parana, frente aos casos de indisciplina e ato infracional, tern gerado 
alguns dissabores tanto para a polfcia quanto para a escola. 0 objetivo geral deste 
trabalho, foi identificar quais os limites de atuagao do policial militar de Patrulha 
Escolar Comunitaria, quando no atendimento das ocorrencias nos estabelecimentos 
da rede estadual de ensino do Estado do Parana, quando da pratica de ato 
infracional ou indisciplina por alunos. Para atingir os objetivos deste estudo, buscou
se por meio da fundamentagao te6rica, a legislagao pertinente com o tema, amostra 
descritiva dos atendimentos realizado por policiais do Batalhao de Patrulha Escolar 
Comunitaria e sobre tudo a experiencia deste autor como comandante deste 
Batalhao. Ap6s a analise dos dados, conclui-se que existe a necessidade de 
normatizar a forma de atuagao do policial militar, incluir nos currfculos dos cursos de 
formagao da Polfcia Militar do Parana, o Curso de Mediagao de Conflito e tambem 
como sugestao a Secretaria de Estado da Educagao, a capacitagao de professores 
para atuar como mediadores nas escolas. 

Palavras-chave: lndisciplina; Ato lnfracional; limites. 



ABSTRACT 

Violence in schools has become a daily discussion in follow all of society, as a 
devastating phenomenon of tranquility of the school environment. The role of the 
military police battalion of Community School Patrol Military Police of Parana, front to 
cases of indiscipline and an infringement, has created some difficulties for both the 
police and for the school. The aim of this work, which was to identify the limits of 
performance of the police-military patrol Community School, where the attendance of 
events at the network's state of education in the State of Parana, where the practice 
of an infringement or indiscipline by students. To achieve the objectives of this study, 
sought by means of theoretical basis, the relevant legislation with the theme, sample 
descriptive of the consultations conducted by the Police Patrol Battalion of 
Community School and everything about the experience of the author as commander 
of Battalion. After analyzing the data, there is a need to standardize the form of 
actions of the military police, included in the curricula of training courses of the 
Military Police of Parana, the course of mediation of conflicts and also as a 
suggestion to Secretary of State Education, the training of teachers to act as 
mediators in schools. 

Keywords: Indiscipline; an infringement; limits. 
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1 INTRODU<;AO: DO TEMA AO PROBLEMA 

No momenta atual, a violencia e urn fenomeno que se observa com frequencia 

crescente em todos os domfnios da vida social. Esse fenomeno tambem ocorre na escola, 

onde professores e alunos vivenciam no seu cotidiano diferentes formas de violencia. 

A escola tern por objetivo comum a formac;ao escolar do aluno. Em parte estes 

objetivos ja se encontram estruturados pelo sistema educacional e definidos por diretrizes, 

organizac;oes curriculares, praticas pedag6gicas e didaticas. 

Alem da func;ao socioeducacional da escola, cabe ao docente dar o tom, seja ele 

democratico, autoritario, burocratico, pessoal, afetivo, impessoal, de como serao 

construfdas as relac;oes socioeducacionais em sala de aula. Aos discentes resta reagir 

dos mais diversos modos, motivados ou nao por razoes pedag6gicas, pessoais ou 

culturais, fato que exige negociac;oes constantes entre os sujeitos educacionais. 

E nesse contexto que emergem as reac;oes contradit6rias, que normalmente sao 

qualificadas como condutas indisciplinares e invariavelmente sao responsabilizadas por 

acarretar impactos a pratica pedag6gica, fato que nos levou a questionar o que significa 

indisciplina para professores e alunos e como a atuac;ao do policial-militar da Patrulha 

Escolar se relaciona frente a esta situac;ao de indisciplina ou, as vezes, de ato infracional. 

Se ha tema que provoque discussao nos dia de hoje no ambiente escolar e a 

questao da indisciplina dos alunos em sala de aula e a atuac;ao da Patrulha Escolar. 

Por urn lado esta o professor, com responsabilidade de educar, porem ao mesmo 

tempo se ve acuado frente aos mais variados atos de indisciplina, que, por falta de 

habilidade, nao consegue controlar, quer seja por medo ou mesmo por nao saber como 

tratar o problema, por culpa da propria formac;ao recebida. 

Por outro lado esta o aluno, com caracterfsticas e atitudes de contestac;ao, pela 

construc;ao dos pr6prios valores eticos e de verdades, bern como pelo ensaio de novas 

maneiras de se relacionar, seja em termos das caracterfsticas e ambivalencias pr6prias 

dessa gerac;ao que navega nas ondas da cultura audiovisual, da sociedade tecnol6gica, 

do mundo globalizado e de uma sociedade brasileira complexa e contradit6ria, seja em 

termos culturais, economicos, politicos ou sociais. 

Ja a familia, que e primeiro muro de contenc;ao, onde se estabelecem as primeiras 

regras e limites, tern perdido o controle dos filhos, entrando num processo de liberalismo 

total. 
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Por consequencia, o professor tambem tern se tornado urn agente gerador da 

indisciplina em sala de aula, quando nao consegue manter o controle da turma, 

dando aula dispersante, sem atrativo algum, potencializando o aluno a tornar-se 

indisciplinado. Neste mesmo rumo, a escola nao tern politica de contra-turno, tais 

como esportes, atividades extracurriculares, etc., deixando o objeto principal de sua 

missao, o aluno, a merce da sociedade para educar. 

Com abstengao destes grupos de pessoas com relagao a problematica, 

principalmente da indisciplina nao controlada, resta para a policia resolver os 

conflitos que sao pr6prios do ambiente escolar ou da familia. 

0 policial do Batalhao de Patrulha Escolar Comunitaria desenvolve com 

exclusividade o Programa de Patrulha Escolar nas escolas da rede estadual do 

Parana e atende as ocorrencias por solicitagao dos diretores, professores, pais e 

alunos. Tem-se observado que a comunidade escolar nao sabe distinguir e nem 

como proceder quando da pratica de urn ato de indisciplina grave por parte de urn 

aluno ou de urn ato infracional caracterizado em lei. 

Em encontros realizados com policiais militares e professores, e comum o 

questionamento de professores sabre como proceder em relagao aos alunos - mais 

precisamente criangas e adolescentes que praticam atos de indisciplina na escola. 

Apesar de serem entendidas como condutas que nao caracterizam ato infracional, 

de algum modo tumultuam ou subvertem a ordem em sala de aula e/ou na escola. 

Tais questionamentos nao raros vern acompanhados de crlticas ao Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, que teria supostamente retirado a autoridade dos 

professores em relagao a seus alunos, impedindo a tomada de qualquer medida de 

carater disciplinar para coibir abusos por estes praticados. 

Com base na problematica apresentada, estudou-se como identificar o real 

limite sob os aspectos de atuagao do policial militar frente a situagao gerada na 

escola pelo aluno com desvio de conduta disciplinar, na qual o representante do 

Estado, investido do poder de policia, tera que decidir quanta a questao 

procedimental de encaminhamento do aluno para a delegacia ou proporcionar a 

mediagao de conflito. 
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1.1 Justificativa 

No dia-a-dia do policial militar, mais precisamente daquele que trabalha em 

atendimento as escolas, tern ele a necessidade de conhecer, discernir e diferenciar, 

dentre as ocorn3ncias com envolvimento de criangas e/ou adolescente, daquelas 

situagoes de indisciplina grave e dos casas tipificados legalmente como ato 

infracional, a sua forma de conduzir a resolugao do problema. 

Muitos responsaveis par escolas, diante de tais situagoes de indisciplina grave, 

tern exigido e cobrado que o policial militar de patrulha escolar resolva o caso, dando 

encaminhamento para a Delegacia de Policia, para as medidas legais cabfveis. 

Face a estas circunstancias, estudou-se a fundo a questao da atuagao do 

policial frente a esta problematica, a fim de estabelecer diferenciagoes sob os 

aspectos legais e propiciar urn mecanismo inteligente de resolugao dos problemas, 

apresentando solugoes procedimentais coerentes e dentro da legislagao pertinente. 

0 tema e de vital importancia tanto para a Policia Militar como instituigao, como 

para o policial no desempenho diario de sua fungoes, e ainda para a Escola na sua 

pratica pedag6gica. 

1.2 Objetivos 

0 objetivo geral deste trabalho foi identificar os limites de atuagao do policial de 

Patrulha Escolar frente a pratica do ato de indisciplina e do ato infracional praticados 

par alunos, tanto no campo legal como no campo tecnico profissional. 

Decorrente deste tem-se os seguintes objetivos especfficos: 

a) diferenciar os conceitos de indisciplina e ato infracional frente a 

legislagao pertinente; 

b) conceituar e diferenciar autoridade de autoritarismo; 

c) demonstrar didaticamente os limites de atuagao do policial entre a 

indisciplina e o ato infracional; 
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d) identificar as normativas de agao da Policia Militar frente as situag6es de 

indisciplina e ato infracional. 
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2 LITERA TURA PERTINENTE 

A revisao bibliografica constitui-se de uma abordagem sabre a conceituactao .e 

diferenciactao de ato infracional e indisciplina sob seus aspectos legais, pais sao os 

principais objetos de estudo do presente estudo. 

A Lei federal n° 8.069, de 13 de julho de 1.990 que disp6e sabre o Estatuto da 

Criancta e do Adolescente, inaugura uma nova era nas relact6es sociojurfdicas dos 

menores, visando sobretudo a protectao integral a criancta e ao adolescente. 

Neste contexto legal, permeiam todas as act6es educativas, corolario 

indispensavel a constructao de uma sociedade mais justa e solidaria. Desde a 

promulga(fao do Estatuto, pais, professores e sociedade buscam soluct6es pautadas 

na norma legal, sem contudo, desnaturar o processo ensino-aprendizagem, que por 

sua natureza, nos aspectos psicopedag6gicos transcende as exigencias do texto 

legal. 

Os atos de indisciplina que ocorrem nas escolas nao podem ser atribufdos a 

uma suposta flexibilidade do Estatuto, notadamente se observa que a lei vern ao 

encontro de mecanismos reclamados pela sociedade, capazes de proporcionar uma 

convivencia harmonica no ambiente escolar. 

2.1 Conceito de disciplina 

Disciplina pode ser definida como urn regime de ordem imposta ou livremente 

consentida; ordem que convem ao funcionamento regular de uma organizactao 

(militar, escolar, etc.); relact6es de subordinactao do aluno ao mestre ou ao instrutor; 

observancia de preceitos ou normas; submissao a urn regulamento. 

Conjunto de regras eticas para se atingir urn objetivo. A etica e entendida, 
aqui, como o criteria qualitativo do comportamento humano envolvendo e 
preservando o respeito, ao bern estar biopsicossocial, apontando como 
causas da indisciplina na escola as caracterfsticas pessoais do aluno 
(disturbios psiquiatricos, neurol6gicos, deficiemcia mental, disturbios de 
personalidade, neur6ticos), caracterfsticos relacionais (disturbios entre os 
pr6prios colegas, distorg6es de auto estima) e disturbios e desmandos de 
professores.{TIBA, 1996, p. 117). 
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0 conceito de indisciplina encontra raizes hist6ricas, e difere entre os entes 

sociais, notadamente quanto as influencias religiosas, sociais e familiares, 

vinculando as praticas escolares ao curricula oculto que a criam;a traz a escola, por 

vezes, inadvertidamente ignorado por seus educadores. Por todo o exposto, nota-se 

que a indisciplina esta intimamente vinculada as praticas sociais em ambientes 

externos das Unidades Escolares, ou ainda, associada a problemas de ordem 

psicol6gica, neurol6gica, deficiencia mental, desvios de personalidade e outros 

disturbios, por vezes, caracterizados por baixa estima, bern como a autoritarismo 

exacerbado de seus educadores. 

Neste contexto fatico, a indisciplina no ambiente escolar se caracteriza pela 

nao aceitagao de regras de convivencia em sociedade, desobediencia insolente, uso 

inadequado do vocabulo, mau uso e depredagao das instalagoes, desrespeito aos 

professores e funcionarios, sendo este, nao raro, caracterizado por ofensas verbais, 

cujos procedimentos estao previstos no Regimento Escolar. 

Nunca se publicou, discutiu e questionou tanto sobre educagao e 

desenvolvimento emocional de alunos. Da mesma forma, nunca se teve tanta 

inseguranga em relagao ao processo educacional. Antes, a tarefa de educar era (ao 

me nos aparentemente) rna is simples, pel a existencia de regras rigidas, quase 

dogmaticas. Com o decorrer dos anos, a globalizagao, o avango tecnol6gico, o 

amplo acesso a cultura, e diante de uma grande massa de informagao sobre o 

processo educativo (e sem saber muito bern o que fazer com isso), educar torna-se 

urn ato mais complexo, e a teoria se torna cada vez mais distante da realidade 

familiar e educacional. 

Pais e educadores, por confusao ou inseguranga, sao levados a posigoes 

excessivamente liberais, mescladas de culpa, ao tentarem impor limites aos filhos e 

alunos ( e proibido dizer "nao"). lsso resulta, muitas vezes, em uma completa 

ausencia de autoridade, ja que educar implica sempre, em menor ou maior grau, a 

necessidade de impor limites, mediante regras basicas claramente estabelecidas. 

Nessa inversao de papeis, o autoritarismo e a tirania dos pais e professores 

cedem Iugar ao autoritarismo e a tirania dos filhos e alunos. 
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Pergunta-se: os alunos sao indisciplinados por natureza ou por que as 

circunstancias os estimulam a assumirem comportamentos desviantes? E os autores 

especialistas da area de pedagogia relatam que: 

[ ... ] que a indisciplina e uma tendemcia natural de todo o ser humano, esta 
inscrita no seu c6digo genetico.[ ... ] que a natureza humana e uma especie 
de recipiente vazio, pronto a ser preenchido pelos estfmulos que recebe do 
exterior. Conforme a natureza deste estfmulos assim sera a crianc;a, o 
adulto[ ... ] (FONTES, 2008). 

Ainda, conforme Fontes a indisciplina se da em dois niveis: 

[ ... ] as manifestac;oes da indisciplina se da em dois n1ve1s: os mais 
frequentes: apatia do grupo; cochicho; troca de mensagens e de 
papelinhos; intervalos cada vez maiores; exibicionismo; perguntas feitas de 
forma a colocar em causa o professor, ou a desvalorizarem o conteudo das 
aulas; discussoes frequentes entre grupos de alunos, de modo a 
provocarem uma agitac;ao geral; comentarios despropositados; dih3ncios 
ostensivos; entradas e safdas "justificadas", e os excepcionais: agressao a 
colegas; agressao a professores; roubos; provocac;oes sexuais, racistas, 
etc.(FONTES, 2008). 

lnterpreta-se que, entre os elementos que constituem a confianc;a da crianc;a e 

a forc;a dos professores, destaca-se a autoridade. 0 que a crianc;a faz e testar a 

estabilidade do ambiente escolar e a autoridade de seus professores, buscando uma 

brecha neste referencial, que, quando invadida, atinge seu objetivo, mostrando que 

0 seu ato de indisciplina e superior a autoridade do professor. 

Explica Carvajal (1998, p.111 ), que, a construc;ao da sua identidade, do seu eu, 

o adolescente, "deve se rebelar: romper com eles [os adultos]. ( ... ) Deve ser ao 

mesmo tempo a negac;ao da crianc;a e urn 'anti-adulto"'. 0 autor continua a explicar 

que naquele processo de constituic;ao do seu "eu": 

[ ... ] o adolescente vai se contrapor a tudo de supereg6ico que estiver no 
ego ou projetado no objeto externo, mas que nao pertence ao self, e que 
esta frequentemente condensado nos pais ou professores ou que qualquer 
figura de autoridade[ ... ] (CARVAJAL, 1998, p. 124). 

[ ... ] as condic;oes que levam a um melhor aprendizado nao estao presentes 
quando a indisciplina corre solta e quando os professores nao colocam 
esforc;o suficiente nas atividades escolares, ou faltam demais. 
(DEBARBIEUX, 2002, p 238). 
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[ .. ]Relagoes de confianga tem maiores probabilidades de serem 
estabelecidas entre alunos e professores se estes passam algum tempo 
juntos, em base individual ou em pequenos grupos, e se eles participam 
juntos de atividades recreativas e de tutoria ... ou mesmo de materias 
academicas que nao as curriculares. A ampliagao da relagao 
professor/aluno alem do ensino de uma (mica materia permite que tanto os 
alunos quanta os professores se conhegam e se compreendam melhor. 
Cantatas mais estreitos ajudam a desenvolver um sensa de fazer parte e de 
responsabilidade reciproca maiores do que os que sao possibilitados pelos 
papeis fragmentarios e passageiros.[ ... ] (NEWMANN, 1989). 

0 controle da disciplina e urn fator determinante na tranquilidade e na paz em 

sala de aula e conduz o aluno a urn melhor aprendizado, diminuindo o esforcto do 

professor no processo de ensino. 

2.2 Diferen~a entre autoridade e autoritarismo e suas consequencias 

Autoridade e tudo que faz com que as pessoas obedegam, seja na escola, 

universidade, na residencia, par fim, onde estiver uma relagao humana. 

Assim, uma pessoa na func;ao de professor adquire o poder de determinar as 

ac;oes dos alunos, que legitimam esse poder, pais e passado de gerac;ao a gerac;ao, 

ou adquirem rapidamente, na propria escola, a imagem do professor como uma 

figura que tern o direito de exercer a autoridade. 

Urn dos problemas que aflige 0 aluno e preocupa tambem OS professores e 

proveniente da propria natureza das suas relag6es, o "excesso" da autoridade, o 

autoritarismo. 

[ ... ] lsto acontece porque no dia-a-dia no contexte educacional Professor
Aiuno, pressupoe uma relagao assimetrica de poder, na qual, aquele que 
ensina, o professor, exerce uma autoridade sabre aquele que aprende, o 
aluno [ ... ](DE LA TAILLE, 1999). 

[ ... ] A autoridade sendo um produto da relagao professor-aluno nao e de 
toda errada e sim necessaria, porem realizada de forma eficaz, conduz o 
discente a se disciplinar, sendo esse entao capaz de adequar seu 
comportamento a determinadas regras, definidas par ele ou nao[ ... ] 
(FREIRE, 1989). 

0 conceito de autoridade pode-se resumir como sendo o direito ou poder de 

fazer-se obedecer, de dar ordens, tamar decis6es, agir, etc. 
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Sendo a didatica urn procedimento pelo qual o mundo da experiencia e da 

cultura e transmitido pelo educador ao educando, nas escolas ou obras 

especializadas, e a forma que o educador exige a disciplina em sala interfere na 

rela<;ao com o educando, nada mais justa que esta didatica ajude a solucionar ou 

minimizar estas "rachaduras" no processo educativo, que no futuro influenciarao no 

convfvio em sala de aula. 

Autoridade e hierarquia sao questoes sempre presentes nas discuss6es e 

conflitos cotidianos da organiza<;ao escolar. 

0 sensa comum que acompanha tais conceitos nao permite, muitas vezes, 

uma analise mais aprofundada do real significado e de como esses conceitos sao 

construfdos pelos que estao envolvidos no processo educacional. 

A escola, como organiza<;ao burocratica, tern em sua estrutura urn corpo de 

princfpios e valores dados pelo sistema educacional, par meio de leis, decretos e 

papeis formalmente estabelecidos, e urn outro corpo de princfpios e valores 

construfdos e reelaborados no seu interior, pelos participantes do processo 

educacional. Esse corpo de princfpios e valores e constitufdo na cultura da 

organiza<;ao escolar e direciona grande parte das intera<;6es presentes nessa 

cultura. 

Os conceitos de autoridade e hierarquia adotados no interior das escolas 

definem uma cultura de intera<;ao entre os seus participantes e sao peculiares a 

cada organiza<;ao. 

A autoridade nao pode ser confundida com violencia, segundo Arendt: 

[ ... ] a autoridade e comumente confundida com alguma forma de poder ou 
violencia, quando, na verdade, "a autoridade exclui a utilizac;ao de meios 
externos de coerc;ao; onde a forc;a e usada, a autoridade em si fracassou" 
ou ainda "autoridade e tudo que faz com que as pessoas obedec;am. 
(ARENDT, 1972, p.129) 

A legitimidade da autoridade e discutida par Weber (1944, p.74), com base no 

que se chama de tipos puros de domina<;ao legftima, pode-se citar tres, sendo eles o 

de carater racional, o de carater tradicional e o de carater carismatico. Como o 

objeto em questao e a organiza<;ao escolar, a discussao se restringira a domina<;ao 

de carater racional, na medida em que a escola e considerada como uma 

organiza<;ao burocratica. Ainda segundo Weber, a capacidade de provocar a 
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aceitac;ao de ordens e a legitimidade do professor, seria a possibilidade de aceitac;ao 

do exercfcio do poder; a autoridade, por sua vez, seria o poder considerado legftimo. 

A autoridade na organizac;ao burocratica provem das regras estabelecidas e dos 

cargos hierarquicamente organizados. 

Nas organizac;oes escolares em geral, o que se observa frequentemente e a 

legitimac;ao da autoridade baseada no cargo ocupado. No caso do professor, tern 

sido o diploma do qual ele e portador que o habilita a estar no papel de detentor de 

urn saber; no caso da direc;ao da escola, a autoridade e legitimada tambem pelo 

cargo e pela responsabilidade legal que o acompanha. Na pratica, no entanto, 

observa-se que ha, e cada vez mais, uma resistencia ao reconhecimento dessa 

autoridade, tanto por parte dos alunos em relac;ao aos professores, quanta por parte 

dos professores em relac;ao a direc;ao. 

Segundo Araujo, a autoridade pode ser exercida de duas formas: 

[ ... ] pelo domfnio ou pelo poder institucionalizado, como ocorre na instituic;ao 
escolar, ou pelo prestigio daquele que demonstra possuir competencia em 
determinado assunto. De acordo com essa visao, podemos crer que ha dois 
tipos de autoridade: a autoritaria, vinculada ao usa da forc;a ou violencia, e a 
par competencia, que parte de uma admirac;ao nutrida pelos subordinados a 
partir do prestigio e da capacidade. (ARAUJO, 1999, p 41) 

Ja o autoritario, esta relacionado a autoridade, que se firma numa autoridade 

forte, ditatorial; revestido de autoritarismo; dominador; impositivo; a favor do principia 

de submissao cega a autoridade. 

Historicamente o autoritarismo e facilmente associado a urn contexto 

educacional, seja relacionado a educac;ao religiosa ou militar, que foi adotada, por 

muito tempo no trabalho pedag6gico Furlani (2000, p.57). Sua caracterfstica 

principal e que os alunos sofrem com a ausencia de dialogo, pelo fato de que as 

decisoes fundamentais sao tom ad as por quem "tern autoridade"' algo que jamais 

pode ser questionado ou discutido. 

Outra caracterfstica e que o conhecimento, assim como as normas de conduta 

e regras que devem ser seguidas, e impasto pelo do professor que tern 0 direito a 
voz ja atribufda pela instituic;ao, enquanto o aluno nao tern sua voz ouvida, nao tern 

a palavra. Assim, a relac;ao entre professor e alunos demonstra que nela urn dos 

participantes quer "ganhar'', e neste sentido, "o primeiro tern meios para veneer esta 
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competi9ao pelo poder - a prova, a advertencia, a nota, em suma, a puni9ao" 

Furlani, (2000, p.58). Oeste modo, a rela9ao que se estabelece e a de violencia, de 

coer9ao, e aqueles que se recusam sao castigados e os que aceitam passivamente 

sao premiados. 

0 professor tern que saber se relacionar com seus alunos, ser habil e 

qualificado no planejamento das rotas que ira percorrer, capacitar-se para tornar a 

viagem interessante e prazerosa e tambem demonstrar que a sua voz e a de 

comando e autoridade. 

lsso nao significa que ele tern que gritar, impor, mostrar-se dominador ou agir 

de forma ditatorial. Nao e necessaria ser autoritario. Na verdade essa forma de agir 

pode ate funcionar em certos casas e durante algum tempo. Ha casas de escolas 

onde diretores e professores se fazem escutar a partir de san96es, amea9as, 

ofensas e virulencia que sao reconhecidas par possulrem comportamento exemplar 

de seus alunos. 

A autoridade do professor deve derivar de sua postura profissional, da firmeza 

com que esclarece conceitos, dos pianos de aula bern pensados e produzidos, de 

sua capacidade de ouvir, de seus estudos e atualiza9ao constantes e da clara 

consciencia de que, naquele espa9o sagrado chamado sala de aula, ele deve 

exercer urn comando que demonstre sua paciencia, persistencia, capacidade de 

argumenta9ao e dialogo e, principalmente, experiencia e inteligencia. 

A rela9ao estabelecida entre o professor e seus alunos passa a ser construlda 

par ambos, em comum acordo, que conduz os educandos a aceitar e entender as 

regras como posturas a serem tomadas e com a possibilidades de mudan9as. 

Desta forma se cria uma disciplina em que o aluno participa ativamente das 

atividades escolares, envolvendo-se nas tomadas de decisoes e estabelecimentos 

de regras, questionando o professor, relacionando-se com seus colegas, discutindo 

e opinando sabre as questoes colocadas em sala de aula. 

[ ... ]Nessa 16gica, o professor eo "term6metro" entre a autonomia dos alunos 
de decidirem par si pr6prios e estabelecer limites para mesma, que implica 
inclusive tamar algumas decisoes com ajuda dos discentes, na medida em 
que o trabalho pedag6gico admite aos estudantes participarem na tomada 
de decisoes em sala de aula[ ... ] (GUZZONI, 1995). 
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A autoridade nao pode ser vista como um bloqueio da liberdade discente, nem 

tao pouco pelo cessar de uma autonomia discente. Nao se deve confundi-la com 

autoritarismo, ou seja, uma autoridade sem limite, com exagero, tomando uma 

"maquina", que nao possa expressar a sua individualidade e nem externa a sua 

insatisfac;ao ou angustia de um determinado assunto ou regra estabelecida. 

2.3 Conceito de ato infracional 

0 Estatuto da Crianc;a e Adolescente - ECA, criado pela Lei 8.069 de 13 de 

julho de 1990, preve os direitos da crianc;a e adolescentes, bern como as suas 

responsabilidades pelos atos infracionais cometidos sendo aplicada as pessoas 

entre 0 e 18 anos incompletos, excepcionalmente, pode ser aplicado as pessoas 

entre dezoito e vinte e um anos. 

0 conceito de ato infracional tem o Direito Penal como referencia 
obrigat6ria: sao atos infracionais todas aquelas condutas descritas como 
crime ou contravenc;ao penal no C6digo Penal e na legislac;ao penal (artigo 
103 do ECA). Adotada a tipicidade geral do ordenamento juridico, dispensa
se a redac;ao de um C6digo Penal juvenil, com tipos penais especificos para 
os adolescentes. (ALVES, 2008). 

No caso do art. 103, em bora a pratica do ato seja descrita como criminosa, o 

fato de nao existir a culpa, em razao da imputabilidade penal, a qual somente se 

inicia aos 18 anos, nao sera aplicada a pena as crianc;as e adolescentes, mas 

apenas medidas socioeducativas. Dessa forma, a conduta delituosa da crianc;a ou 

adolescente sera denominada tecnicamente de ato infracional, abrangendo tanto o 

crime como as contravenc;oes penais, as quais constituem um elenco de infrac;oes 

penais de menor porte, a criteria do legislador e se encontram elencadas na Lei das 

Contravenc;oes Penais. 

Assim, a crianc;a (ate 12 anos incompletos), se praticar algum ato infracional, 

sera encaminhada ao Conselho Tutelar e estara sujeita as medidas de protec;ao 

previstas no art. 1 01; o adolescente (entre 12 de 18 a nos), ao praticar ato infracional, 

estara sujeito a processo contradit6rio, com ampla defesa. Ap6s o devido processo 
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legal, recebera ou nao uma "sanc;ao", denominada medida s6cio-educativa, prevista 

no art. 112, do ECA. 

2.4 Conceito de crian~a 

A primeira parte do Art. 2° do ECA define o que seja crianc;a: "Considera-se 

crianc;a, para os efeitos desta lei, a pessoa ate doze anos de idade incompletos". 

2.5 Conceito de adolescente 

A segunda parte do Art. 2° do ECA define o adolescente: " ... e adolescente 

aquela entre doze e dezoito a nos de idade". 

2.6 Direitos fundamentais da crian~a e do adolescente 

A crianc;a e o adolescente tern direitos a protec;ao, vida, saude, liberdade, 

dignidade, escola, ao respeito ou seja, a todos os direitos inerentes a pessoa 

humana. 

ART. 106. Nenhum adolescente sera privado de sua liberdade senao em 
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciaria. 
ART. 107. A apreensao de qualquer adolescente eo local onde se encontra 
recolhido serao incontinenti comunicados a autoridade judiciaria competente 
e a familia do apreendido ou a pessoa por ele indicada. 
Paragrafo umco. Examinar-se-a, desde logo e sob pena de 
responsabilidade, a possibilidade de libera9ao imediata. (BRASIL, 1990). 

A norma prevista no artigo 106 tern seu fundamento na Constituic;ao- art. 5°, 

LXI - determina: "que ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada da autoridade judiciaria competente .. ". 

As hip6teses de Flagrante estao dispostas no artigo 302, do CPP: 

Considera-se em flagrante delito quem: 
I- esta cometendo a infra9ao penal; 
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II - acaba de comete-la; 
Ill- e perseguido, logo ap6s, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa em situagao que faga presumir ser autor da infragao; 
IV- e encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papeis 
que fagam presumir ser ele o autor da infragao. (BRASIL, 1941 ,CPP). 

No caso de crianctas e adolescentes, a autoridade competente e o Juiz da 

lnfancia e da Juventude (art. 146, do ECA). 

2. 7 Dos procedimentos policiais e medidas s6cio-educativas 

0 ato infracional praticado por criancta somente lhe acarreta a aplicactao das 

medidas de protectao previstas no Art. 101 do Estatuto. 

Art. 101. Verificada qualquer das hip6teses previstas no art. 98, a 
autoridade competente podera determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsavel, mediante termo de 
responsabilidade; 
II- orientagao, apoio e acompanhamento temporarios; 
Ill- matricula e frequencia obrigat6rias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusao em programa comunitario ou oficial de auxilio a familia, a 
crianga e ao adolescente; 
V - requisigao de tratamento medico, psicol6gico ou psiquiatrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusao em programa oficial ou comunitario de auxilio, orientagao e 
tratamento a alco61atras e toxicomanos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocagao em familia substituta. 
Paragrafo unico. 0 abrigo e medida provis6ria e excepcional, utilizavel 
como forma de transigao para a colocagao em familia substituta, nao 
implicando privagao de liberdade. (BRASIL, 1990). 

Nesse caso, o "tratamento" comecta com a apreensao pela Polfcia, que a 

conduz ao Conselho Tutelar ou a Autoridade Judiciaria, que avaliara sabre o ato 

praticado e aplicara uma ou algumas das medidas previstas no art. 101. 

Art. 112. Verificada a pratica de ato infracional, a autoridade competente 
podera aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertencia; 
II - obrigagao de reparar o dano; 
Ill- prestagao de servigos a comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V- insergao em regime de semi-liberdade; 
VI - internagao em estabelecimento educacional; 
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VII - qualquer urn a das previstas no art. 101, I a VI. (BRASIL, 1990). 

• advertencia - art.115/ECA, consistira em admoesta9ao oral durante 

entrevista com juiz da Vara da lnfancia e Juventude, aplicavel as 

infra96es de somenos importancia com o fito de alertar os pais para as 

atitudes do adolescente; 

• obriga9ao de reparar o dano - art.116/ECA sera cabivel nas lesoes 

patrimoniais com o fito de despertar o senso de responsabilidade do 

adolescente acerca do bern alheio; 

• presta9ao de servi9os a comunidade - art.117/ECA, consiste em uma 

forma de puni980 util a sociedade, onde 0 infrator nao e subtraido ao 

convivio social, desenvolvendo tarefas proveitosas a seu aprendizado e 

a necessidade social; 

• liberdade assistida - art.118/ECA, sera cabivel quando se entender a 

desnecessariedade da interna9ao de urn lado e uma maior necessidade 

de fiscaliza9a0 e acompanhamento de OUtro. 0 jovem nao e privado do 

convivio familiar sofrendo apenas restri96es a sua liberdade e direitos; 

• inser9ao em regime de semiliberdade - art.120/ECA, pode ser 

determinado desde o inicio ou consistir em transi9ao para o semi-aberto, 

em qualquer das duas hip6teses a medida devera ser acompanhada de 

escolariza9ao e profissionaliza9ao; 

• interna9ao em estabelecimento educacional - A medida de interna9ao, 

de conformidade ao art. 121/ECA, nao comporta prazo determinado, 

uma vez que a reprimenda adquire o carater de tratamento regenerador 

do adolescente; 

• qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI - Trata-se a qui das 

medidas especificas de prote9ao como encaminhamento aos pais, 

frequencia obrigat6ria a estabelecimento de ensino, programas 

comunitarios, tratamento medico e psicol6gico, abrigo e familia 

substituta. 

A autoridade policial nao tern competencia para investigar ou apurar as provas 

do ato praticado pela crian9a. A competencia originaria e do Conselho Tutelar; a 
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subsidiaria e da autoridade judiciaria, por forc;a do art. 262, do ECA. Enquanto nao 

instalados os Conselhos Tutelares, as atribuic;oes a eles conferidas serao exercidas 

pela autoridade judiciaria. 

Armas ou produtos do crime serao apreendidos e remetidos a Justic;a da 

lnfancia e da Juventude. 

2.8 Mediac;ao de conflito 

No processo chamado mediac;ao, uma pessoa treinada como mediador ajuda 

duas ou mais pessoas a resolverem urn conflito ou discordancia. A mediac;ao 

consiste em buscar resolver urn disputa por meios pacificos. 

0 mediador, contudo, nao s6 ouve o conflito, mas tambem conduz a uma 

soluc;ao. As pessoas em conflito e que fazem isso. Alem disso, sao os participantes, 

nao o mediador, que executam a soluc;ao acordada. 

Nesse processo o mediador tern um papel especial . Ele nao decide o que e 

certo ou errado ou encontra pessoas culpadas ou inocentes, como urn juiz faz no 

tribunal. Ao inves disso, o mediador tenta ajudar as pessoas em disputa a encontrar 

e concordar sobre urn caminho pacifica para resolver seu conflito. 

0 conflito e uma parte inevitavel da vida. Passageiros em carro podem 

discordar sobre urn direc;ao errada ou sobre o caminho da viagem. Uma pessoa 

pode ouvir urn som em urn volume que desagrade outras pessoas. Amigos podem 

discutir sobre quem e culpado por urn bern quebrada. Alunos podem entrar em 

agressao por disputa amorosa. Esses sao alguns tipos de conflitos. 

Conflitos nao sao sempre pequenos e inofensivos. Ataques ou tentativas de 

ataques geralmente ocorrem entre pessoas que se conhecem e, em muitos casos, 

comec;aram com pequenos argumentos ou discordancias. 0 processo de mediac;ao 

promove urn caminho para que as pessoas possam resolver seus desentendimentos 

antes de que uma ou outra parte recorra a violencia. lsso tambem ajuda as pessoas 

a alcanc;arem concordancias sem se sentirem prejudicadas. Nesse caminho, ambos 

os lados na mediac;ao saem vencedores! 
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A mediactao tern ajudado a reduzir a violencia em vizinhanctas e em escolas. 

Usar pares como mediadores - urn processo conhecido como mediactao de pares -

e urn caminho popular de resolver conflitos e prevenir a violencia em escolas. 

As escolas estao inseridas em uma sistema educativo de uma sociedade, em 

seu sentido mais amplo, respondem as necessidades oriundas da realidade social 

de sua comunidade e contribuem para o desenvolvimento plena da personalidade 

dos alunos incentivando a formactao de cidadaos livres, responsaveis, autonomos e 

solidarios para o progresso social e participa(fao democratica na vida em sociedade. 

Ser cidadao e ser livre implica em respeitar o outro e suas ideias, estar aberto 

ao dialogo e a troca de opinioes. 

Falar de media9ao nas escolas brasileiras e falar de uma nova cultura que 
implica na mudan9a de alguns aspectos da cultura atual. A media9ao, 
embora antiga como a humanidade, foi relegada ao ostracismo pela mesma 
sociedade que entregou de maneira incondicional a autoridade do Estado 
os mecanismos de solu<;:ao de conflitos. Sera indispensavel fazer avan9ar 
simultaneamente um processo educative para que a sociedade compreenda 
e possa avaliar as novas ferramentas que ajudarao a todos a atingir a paz 
social a partir de mecanismos que vejam os conflitos como oportunidades 
de crescimento.(SCHABBEL, 2002. p 25) 

Verifica-se, segundo Schabbel, que as escolas devem se preparar para nova 

realidade, inclusive com a mudancta de cultura, sendo indispensavel avanctar no 

processo educativo a nova filosofia de trabalho, objetivando mediar os conflitos no 

ambiente escolar. 

Ainda segundo Schabbel, as crianctas e os jovens da atualidade trazem 

consigo, como reflexo do ambiente familiar, comportamentos agressivos para a 

comunidade escolar: 

A puni9ao do aluno, o uso do poder por parte do corpo docente e dos 
diretores da escola atinge, na maioria das vezes, somente a ponta de um 
iceberg e nao resolvem o problema. A crian9a e o jovem espelham na 
escola comportamentos aprendidos em casa. Alem disso, muitos 
estudantes agem de modo agressivo como efeito de conflitos familiares, ou 
ainda, muitos pais estimulam os filhos a reagir com agressividade em 
resposta aos atos provocatives dos colegas. A dificuldade em dar solu9ao 
aos conflitos e motivada: pelas caracteristicas dos instrumentos vigentes 
para soluciona-los e a forma de administra-los. Ao inves da solu9ao, ocorre 
uma ruptura da alian9a entre o aluno e a escola.(SCHABBEL, 2002. p 26) 
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Urn dos processos de interven<;ao precoce em conflitos escolares consiste em 

ajudar as crian<;as e jovens a gerenciar suas diferen<;as de forma eficaz, extraindo 

de cada situa<;ao os pontos positivos para obter respostas mais criativas. 

Solu<;ao significa resultado, alem de condi<;ao e recursos encontrados pelas 

pessoas depois que urn conflito, disputa, desentendimento e esclarecido e posto de 

lado. Educadores e pais, ao buscarem solu<;6es, estarao preocupados com justi<;a e 

coopera<;ao e nao puni<;ao ou retalia<;ao. Assim, a solu<;ao exige passar do conflito 

para uma a<;ao de coopera<;ao, respeito pelos interesses de todos, empenho em 

relacionamentos duradouros que deem sustentabilidade a sociedade a partir de uma 

visao de futuro que evite recrimina<;oes, retalia<;oes, castigos e danos. Querer 

encontrar uma solu<;ao viavel e duradoura e querer aprender e ter coragem para 

mudar, mesmo sabendo que conflitos e rupturas sao inevitaveis em nossas vidas. 

Dialogar e explorar, participar e aceitar as incoerencias de nosso pensamento. 

Enquanto a discussao busca urn acordo ou uma conclusao, o dialogo busca uma 

compreensao maior da questao ou uma sintese. 

0 jornal Gazeta do Povo do Estado do Parana publicou no dia 27 setembro 

2008, o relat6rio da pesquisa - A qualidade da educa<;ao sob o olhar dos 

professores, apresentada no dia 27 setembro 2008, em Sao Paulo, no Seminario de 

Educa<;ao para a Cidadania, promovido pela Funda<;ao SM e a Organiza<;ao dos 

Estados lbero-Americanos para a Educa<;ao, a Ciencia e a Cultura (OEI), que relata 

que os professores defendem linha dura com os alunos: 

Professores de 19 estados do pafs defendem uma linha mais dura para 
canter a indisciplina dos estudantes. Na opiniao de 85,5% de 8.773 
docentes da educa9ao basica em os conflitos dentro da escola aumentaram 
nos ultimos tres anos. Desse total, 83% querem atitudes mais duras para 
canter a indisciplina. Entre as san96es, 67,9% apontam a expulsao do aluno 
como uma das medidas que poderiam ser tomadas pelos diretores dos 
estabelecimentos onde atuam.[ ... ] 
[ ... ]De acordo com o presidente do Conselho Romeu Gomes de Miranda no 
passado houve a banaliza9ao desse recurso. "0 conflito e urn componente 
do aprendizado", afirma. "Esse resultado reflete a tensao em que vivem os 
professores numa epoca de crescimento da violencia urbana. Mas o 
caminho nao e endurecer, mas trabalhar em conjunto com o Ministerio 
Publico, Conselhos Tutelares e Conselho de Educa9ao." [ ... ] 
[ ... ] na opiniao da pesquisadora Maria Malta as escolas, principalmente as 
publicas, estao desorganizadas. "Os ambientes sao dispersivos e nao 
contribuem para a concentra9ao e o estudo", avalia. "Nao acredito que 
medidas mais punitivas iriam melhorar. E preciso melhorar o dialogo entre 
as famflias e a escola."[ ... ] 
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[ ... ] A coordenadora tecnica do Projeto, psic61oga Adriana Araujo Bini, 
chama a atengao para a diferenga de definigao entre conflito e indisciplina. 
"Os conflitos fazem parte das relagoes humanas", diz. "A maneira como 
podem estar sendo resolvidos e que pode gerar indisciplina ou ate violencia. 
Os professores e as fam ilias tern de aceitar a ideia de o conflito existe e tern 
como trabalhar de forma pacifica. A indisciplina e a ponta do iceberg, 
mostra o quanta os alunos estao insatisfeitos com o ambiente escolar. E 
uma forma de testar a autoridade dos adultos. E essa autoridade tern de ser 
construida junto com eles. Aumentar as punigoes ou sangoes nao e a 
solugao."[ ... ] (GAZETA, 2008, p.9) 

Verifica-se nesta pesquisa que os docentes, defendem uma linha mais dura no 

trato com a indisciplina na escola. Porem observa-se que os pesquisadores ja 

defendem uma linha do dialogo, para trabalhar de forma pacifica, e que a autoridade 

do professor tern que ser construfda junto com os alunos. 

2.8.1 Mediac;ao de Pares 

Os programas de mediagao de pares comegaram a ser desenvolvidos no final 

da decada de 1970 e infcio da decada de 1980 como parte dos projetos de nao 

violencia promovidos pelos "quacres" nas escolas da cidade de Nova York. Depois 

se expandiram para outras comunidades em varios pafses do mundo. 

A mediagao de pares e urn processo que capacita urn grupo de alunos de uma 

escola para atuarem como mediadores nas disputas de seus pares. Por estarem 

inseridos na escola e serem colegas, a mediagao de pares nao e aplicavel a todos 

OS contextos e tambem nao e apropriada para todos OS tipos de disputa. Porem, 

trata-se de urn instrumento valioso para que alunos assumam urn controle maior 

sobre suas vidas e habilidades para resolver problemas e disputas. Na mediagao de 

pares, o conflito e considerado positivo sendo essencial para proporcionar desafios e 

possibilidades de crescimento. 

Segundo Schabbel, a mediagao de Pares e formada por grandes objetivos: 

Criar vinculos cooperativos e sensa de comunidade na escola; 
Melhorar o ambiente de na aula pela diminuigao da hostilidade e 
tensao; 
Desenvolver o sensa de coletivismo; 
Melhorar as relagoes professor/aluno; 
lncrementar a participagao dos alunos nos projetos da escola e da 
comunidade; 
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- Resolver conflitos menores entre pares que interferem nos processos 
educativos; 

- Valorizar os alunos incrementando a auto-estima; 
- Mudar os parametros de comunica~tao e linguagem; 

lncentivar valores e responsabilidades pelo todo.(SCHABBEL, 2002, p 
38) 

Em cada escola, particular ou publica, existe uma grande diversidade de 

constelagoes familiares, culturais, economicas, religiosas, eticas e marais. Tem-se 

uma tendencia cultural em agrupar par semelhangas e construir categorias. Toda 

classificagao e categorizagao tende a promover a separagao, a discriminagao. Mais 

do que nunca, a sociedade pede a aceitagao do outro como diferente de n6s 

mesmos. 0 respeito pela diferenga tambem inclui a necessidade de aceitar olhares, 

reflexoes e conclusoes diferentes no contexto da escola. 

A mediagao escolar pode resolver nao s6 muitos dos problemas que afligem os 

dirigentes e administradores das escolas, como reciclar possibilidades, ou seja, 

aprender com as experiencias passadas e desenvolver metodologias que ja se 

mostraram eficientes em outros pafses. 

2.9 Sistema de informatizado da Patrulha Escolar 

Quando ainda Comandante do Batalhao de Patrulha Escolar Comunitaria, no 

perfodo de fevereiro 2007 a junho de 2008, este pesquisador teve a oportunidade de 

construir urn sistema informatizado para ambiente internet, para cadastro de todas 

as atividades desenvolvidas pelos policiais de patrulha escolar. 0 sistema encontra

se disponfvel para a rede intranet da Polfcia Militar do Parana, em 

http://1 0.4 7 .1.8/pec/. 

Analisando os dados, no perfodo escolar de 2008, compreendido entre 14 

fevereiro a 10 setembro, verifica-se que das atividades com caracteristica de 

ocorrencia policial, ou seja, aquelas em que houve urn acionamento da equipe de 

Patrulha Escolar, para dar atendimento a situagao em escola, 58% sao ocorrencias 

de natureza com caracteristicas de Ato infracional e 42% sao mediagoes de conflito, 

mediadas pelo policial, envolvendo normalmente alunos, pais e professores. 
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Para ilustrar a realidade dos atendimentos das equipes da Patrulha Escolar 

Comunitaria, foram selecionados alguns casas de indisciplina e ato infracional: 

Data/Hora Descrigao 
Classificagao 

(do autor) 

A diretora **** nos solicitou para mediar 

22/02/2008 referente a namoro na dependencia do colegio 

08:42:00 pelos alunos *** de 19 anos da 2a b e **** de 18 lndisciplina 
anos da 3aa, ajudamos a diretora orientar os 
alunos. 

Um a luna sem uniforme desrespeitou e 

03/03/2008 respondeu professores e diretora fazendo caretas 

13:30:00 e sendo grosseiro com as mesmas; a mae do lndisciplina 
menor foi chamada e devidamente orientada 
quanta a conduta do menor. 

Alunos que estavam se reunindo ao final 

17/03/2008 das aulas para aplicar o chamado "chazao" nos 

15:35:00 demais alunos foram devidamente orientados lndisciplina 
quanta a atitude e as consequencias do ato, 
registrado em ata. 

04/04/2008 Orientagoes para dais alunos em relagao ao 
09:00:00 respeito para com os professores. 

Alunos atrasados para 2 aulas foram 
impedidos de entrar na escola pais nao tinham 

04/04/2008 justificativa para tal atraso. ocasionando certo 
lndisciplina 

09:40:00 tumulto pais queriam entrar na escola de 
qualquer forma; alunas ligaram para 0 nucleo de 
educagao e para coordenagao PEC. 

27/06/2008 Aluno chutou a balsa de uma aluna. Os pais 
lndisciplina 09:20:00 estiveram no colegio para resolver a situagao. 

Aluno da propria escola que se encontrava 

22/08/2008 soltando pipa, no horario de aula em cima do 

16:20:00 telhado da escola, sendo que foi repreendido pela lndisciplina 
pedagoga *** e chamados OS pais, send a 
relatado em ata da escola. 

20/03/2008 Aluno *** arrasta pela perna outro aluno na 

11:30:00 quadra de esportes, sem maiores consequencias lndisciplina 
ou lesoes. 

Alunos fizeram uma brincadeira 
01/04/2008 desagradavel com a professora, trancando a 

lndisciplina 21:30:00 porta da sala pelo lado de fora e retirando o trinco 
desta causando temor nos alunos. 



1510412008 
Alguem de fora da sala de aula soltou uma 

21 :45:00 bombinha por debaixo da porta, vindo a 
prejudicar a aula e assustar a professora. 

19/05/2008 
08:00:00 

06/03/2008 
18:40:00 

Aluno foi mal na prova e escreveu palavras 
de baixo calao na prova; o mesmo foi orientado e 
se propos a desculpar-se e mudar o 
comportamento. 

Aluno foi agredido por outro aluno 
desconhecido com urn soco no olho direito. 

0710312008 Orientactao aos pais de alunos que se 

14:15:00 envolveram em situactao de rixa com individuos 
da Vila Esperan(fa, conforme ata da PEC. 

2710312008 Aluno trazendo colegas da regiao onde 

12:o5:00 mora para agredir outros alunos. 0 mesmo foi 
orientado e advertido na presencta do pai. 

18/04/2008 
10:36:00 

20/05/2008 
19:40:00 

15/05/2008 
16:00:00 

24/03/2008 
11:00:00 

No local o aluno *** de 16 a nos da 1 a serie e 
o aluno *** de 17 anos da 38 serie ambos do 
ensino medio fizeram pichactao nas paredes do 
banheiro. 0 diretor resolveu conversar com os 
pais dos alunos antes de tomar alguma decisao 
sobre o fato. 

Tres alunos andam ameactando os 
funcionarios, professores e inclusive o diretor. 
Foram chamados os pais, e dados as devidas 
orientact6es 

Por denuncia de uso de cocaina, realizamos 
a busca pessoal perante a diretora auxiliar e 
pedagogas, encontramos urn bucha de 
substancia com caracteristica de cocaina e urn 
canivete com urn adolescente. [ ... ]foram 
encaminhados somente os que guardaram a 
droga e ainda foram autuados por ato infracional 
por de trafico de entorpecentes. Os demais 
foram identificados e liberados ainda no colegio. 
Na especializada os jovens relataram que os 
outros dois suspeitos liberados tinham cheirado 
cocaina. Ainda que a droga tinha sido pega no 
terminal do Cabral. 

AI uno *** 1 c portando arma de fogo, 
negociado com aluno *** 1 ano ambos cursando o 
2 grau. Foi apreendida uma arma pistola calibre 
22 marca Mahely, fabrica9ao argentina, com 7 
cartuchos. 

lndisciplina 

lndisciplina 

A to 
lnfracional 

A to 
lnfracional 

lndisciplina 

A to 
lnfracional 

A to 
lnfracional 

A to 
lnfracional 

A to 
lnfracional 

Quadro 1 Reg1stro de ocorrenc1as das atividades PEC- Fonte: Sistema PEC- http:/110.47.1.8/pec/- 2008 
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Para compor o Quadro - 1, foram selecionados alguns atendimentos em que 

ocorreu o acionamento da equipe policial de Patrulha Escolar, via central 190, para 

dar atendimento a situac;oes de indisciplina e ato infracional. Nesta amostra, foram 

preservados os names das pessoas envolvidas, colocando-se asterisco (***), 

mantendo-se a data e hon3rio para facilitar a busca futura com os demais dados, tais 

como o nome do estabelecimento escolar, boletim de ocorrencia realizado pela 

equipe. 

Esta e a realidade do dia-a-dia do policial de Patrulha Escolar Comunitaria, que 

diante das mais diversas situac;oes, sejam elas, graves, tal como urn ato infracional, 

ou urn fato leve, tal como indisciplina escolar. Diante deste cenario, tera que decidir 

qual o melhor caminho para resolver o problema a ele apresentado, dando os 

encaminhamentos necessaries, sem se eximir da responsabilidade legal. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada de forma explorat6ria, com levantamento bibliografico 

principalmente da legisla<;ao pertinente - Estatuto da Crian<;a e Adolescente e das 

normativas da Pollcia Militar do Parana; de documentos normativos da Pollcia Militar 

do Parana; de conceitos e ponto de vista elaborados por especialistas da area; e 

por amostra qualitativa de fatos de indisciplina e atos infracional, e dados 

quantitativos, extrafQOS do sistema informatizado de Cadastro de Atividades dos 

policiais do Batalhao. de Patrulha Escolar Comunitaria. Objetivou-se proporcionar 

uma visao geral sobre a atua<;ao do policial militar frente as situa<;6es de indisciplina 

e ato infracional, pr~ticados por alunos da rede estadual de ensino do Estado do 

Parana. 

Para a analise, levaram-se em considera<;ao o amparo legal e as diferen<;as 

conceituais, que formaram a base da pesquisa, bern como dados quali-quantitativos 

do registro atividades· 96s policiais e principalmente da experiencia deste autor. 

; .· 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Como visto r'la rev1sao de literatura, foram coletadas diversas opini6es de 

autores especialista~ na area da educa~ao; explorados a fundamenta~ao legal e 

exemplos reais extraidos do Sistema de lnforma~6es do Batalhao de Patrulha 

Escolar Comunitario' - BPEC. 

A experiencia de urn ano de trabalho no BPEC, trabalhando com a resolu~ao 

de conflitos na comunidade escolar, mais a bagagem pratica de trinta anos de 

servi~o policial, somadas a base te6rica deste trabalho, permitiram de forma muito 

objetiva traduzir os l(mites de atua~ao do policial militar frente aos casos de 

indisciplina e ato infrational, resumindo-se no seguinte: 

·ESCOLA 
·PAIS 
·ALUNOS 
·COMUNIDADE 

Figura 1 - Limites de atua({ao do policial mil itar- Fonte:Autor 

·POLiCIA 
·J U STI C::,A 

A Figura - 1 representa dos dois grandes problemas e tema central desta 

pesquisa: a indisciplina e ato infracional. Ao centro, a grande indecisao e fonte 

geradora das dubiedades de procedimentos a serem tornados, num primeiro plano, 

pela escola, na pessoa de seus representantes e envolvidos, e em segundo Iugar, 

na pessoa do policial militar. 

Os do is problemas· estao representados por cores degrade, que se iniciam na 

cor amarela e finalizam na cor vermelha, somados a representa(fao dos sinais de "-" 
.,. 



32 

e "+", indicando q~e cada problema (indisciplina e/ou ato infracional) tern urn grau de 

evolu<faO, e que dev~m ser tratados de forma diferencial, de acordo com o nfvel de 
--

instabilidade gerado no ambiente. 

Do lado esquerdo da Figura -1, esta representada a indisciplina. Visualizando a 

cor amarela, do (ado esquerdo, tem-se uma indisciplina tid a como leve "-", quando 

nao afeta o andamento normal das atividades escolares de sala aula, do convfvio 

dos alunos nos intervalos, etc. Esta indisciplina sao aquelas pequenas brincadeiras 

do dia-a-dia da escol~, como por exemplo cochichos, jogar bolinha de papel, uso de 

celular, etc. A medida que nao for controlada, com a constru9ao de regras e limites 

entre a escola e alunos, ela se agravara, ao ponto de tornar-se grave "+" ou da cor 

vermelha. Neste estagio de gravidade, o ato de indisciplina acaba necessitando de 

medidas diferencia~as de tratamento para a busca da solu<fao. Nesta fase do 

problema, os envolvidos confundem a conceitua9ao legal do ato infracional e a 

indisciplina. 

Segundo Debarbieux (2002, p 238), "quando a indisciplina corre solta, os 
' . professores nao colocam esfor<fo suficiente nas atividades escolares ... ", gerando nos 

alunos uma ociosidade, possibilitando a gera9ao de indisciplina. 

No Estado do ·Parana, as ocorrencias atendidas pelos policiais do Batalhao de 

Patrulha Escolar Co.munitaria, s6 no a no de 2008 ( 42% media9ao de conflito ), 

representam urn esfor9o policial desnecessario que poderia ser resolvido pela 

propria escola. lsto ficou comprovado, conforme verifica-se no Quadro -1, a exemplo 

dos fatos ocorridos: 

[---] reunindo ao final das aulas para aplicar o chamado "chazao"; "na aula 
soltou uma bombinha por de baixo da porta"; "mediar referente a namoro 
nas dependencias do colegio"; "aluno sem uniforme desrespeitou e 
respondeu professores e diretora fazendo caracas[ ... ]. (QUADRO -1) 

A resolu<fao destes pequenos conflitos pela escola permitiria a Polfcia Militar 

despender maior tempo para realizar atividades preventivas no entorno das escolas; 
. '. 

combater ao tratico <;Ie drogas; abordar pessoas suspeitas e executar o policiamento 

comunitario, por meio'de palestras educativas, objetivando a cultura da preven9ao. 
\ 

Ja sob o aspecto .legal, cabe ao policial militar, ao tomar conhecimento de urn 

ato infracional, tomar as medidas administrativas e legais cabiveis, e conduzir o 

infrator e os demais envolvidos a presen9a da autoridade competente. Como por 

exemplo, os fatos citados na Quadro -1: [ ... ] encontramos uma bucha de substancia 
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com caracterlstica de coca Ina e urn canivete[ ... ]; "[ ... ] a luna *** 1 c portando arma de 

fogo[ ... ]. 

Nos casas de )ndisciplina grave, a grande preocupac;ao deste autor e a retirada 
,·,· 

do a luna do amotente · escolar e a sua conduc;ao para uma delegacia, que e urn 

ambiente constituld6 por pessoas criminosas, ladroes, traficantes. 0 Iugar de aluno 

e na escola, a qual tern par func;ao, sobretudo, ensinar e proporcionar urn ambiente 

digno de convlvio e p.reparar este homem para o futuro da nac;ao brasileira. 

A escola deve. se preparar para este novo cenario da modernidade. Pais, par 

meio da escola, bus<?a-se a liberdade de pensamento e de expressao. Considerando 

a abertura a imprensa, da internet e dos meios de comunicac;ao em geral, os 

adolescentes de hoje tern uma visao mais ampla do mundo, pela gama de 

informac;oes recebidas. lsto gera a necessidade de urn professor melhor preparado 

para entender os jovens da atualidade. Cabe a escola resgatar a autoridade do 

professor e resolver .os casas de banais de indisciplina, pela construc;ao de regras de 

convlvio, limites e civismo. 

A experiencia deste autor identificou, nos atendimentos de casas de indisciplina 

grave, que a soluc;~o mais desejavel dos responsaveis pela escola e o . . 

encaminhamento do aluno problematico para a delegacia. Encaminhamento este, 

entendido como urn_ ~'descarte" par parte da escola, fazendo com que a poHcia ou a 

justic;a transforms' aq·uele aluno problematico em "santinho". Par outro lado, a escola 

esquece que, apes··~ poHcia ou a justic;a tamar as medidas legais cablveis, o aluno 
~ .. 

volta para o com~lvib ·.escolar com urn "carimbo" de encaminhado pela poll cia. Este 

cenario e comum· acontecer ao policial da Patrulha Escolar Comunitaria, para "dar 

urn susto" no a luna .. ·. · 

0 lado direito. d~ Figura -1 representa, inicialmente, o ato infracional tido como 

leve "-" da cor a~?rela, progredindo ate o mais grave "+" da cor vermelha. 

Legalmente, o ato irJfracional e da responsabilidade da poHcia e da justic;a. Cabe a 
J•, 

poHcia, par sua vez, ao tamar conhecimento de uma fato tipificado em lei, adotar 

medidas estabelecidas nos preceitos legais. Nao obstante ser da responsabilidade 

da poll cia, devera 9 · escola chamar a poll cia para conduzir urn adolescents que 

cometeu urn ato infracional de dana ao patrimonio publico, como por exemplo a 

. '·' 
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quebra de urn vidro{_ E o policial militar, acionado para atender este tipo de 

ocorrencia, devera tomar severamente as medidas legais? 

Sob a egide da ,lei, tanto o procedimento policial quanto da escola, estao 

plenamente corretos. Porem, ha sempre questionamento neste caso. Nao seria 

melhor o problema ser· resolvido no ambito da escola, com o envolvimento dos pais, 

alunos, do que partir para radicalismo? Este autor teve a oportunidade de comparar 

as diferengas de gestaq escolar, entre duas escolas do interior do Estado. Uma teve 

as salas depredadas e pichadas por atos de vandalismo, e outra, urn referencial de 

gestao escolar. Am bas · escolas sao estaduais, os sa Iarios dos professores sao 

iguais e os recursos financeiros para administragao das escolas sao semelhantes . 

0 que existe de diferente? Observou-se na primeira escola que nao havia 
1 

envolvimento e nem tomprometimento da diregao, professores, pais e a comunidade 

com a escola. Salas. de aulas eram mal cuidadas, paredes riscadas, carteira 

quebradas, piso solto,_ banheiros sujos, etc. Alem do autoritarismo, a falta de regras 

e limites no trato com os alunos. Ja na segunda escola, observou-se a construgao 

clara de regras e _limites de convfvio com alunos e professores, e sobretudo a 

participagao e o comprometimento efetivo dos alunos e pais com a escola. lsto 

proporcionou urn ambiemte escolar muito alem do esperado. Salas de aulas limpas, 

sem pichagoes, corredores com quadros e flores naturais, lavabo com orqufdeas. 

Urn ambiente muito agradavel - Escola Estadual Barao do Rio Branco - Londrina. 

Nos casos da presenga de drogas e/ou armas no ambiente escolar, medidas 

rigorosas deverao ser tomadas, face as circunstancias agravantes que poderao 

decorrer se nenhurna. medida for tomada. Nestes casos, cabera a escola, de 

imediato, denunciar o fato a autoridade competente e as medidas preventivas 

saneadoras, e a polfcia tomar as medidas necessarias para a prisao do autor ou 

autores, trazendo a·~tranquilidade para o ambiente escolar. 

Por outro I ado/ a Figura - 1, no seu centro, deixa urn ponto de interrogagao, 

exatamente entre· .. a . indisciplina grave e o ato infracional leve. E nestas 

circunstancias que. ocorre a media gao conflitos. 0 policial da Patrulha Escolar 

Comunitaria sempre ira tentar resolver o conflito de forma pacifica. Reunira alunos, a 

diregao da escola e pais, na tentativa de ajudar os envolvidos a encontrar urn 

caminho pacffico cpara o conflito gerado. 0 que nao pode ocorrer, ap6s os 
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combinadas, e a rupt1.1ra da alianga entre os envolvidos. A mediagao busca atraves 

do dialogo uma compreensao maior da questao, fazendo com que os pr6prios 

envolvidos achem a solugao pacifica. A presenga policial na mediagao de conflitos 

nas escolas tem~se t~rnado quase que uma rotina diaria da atividade profissional. 
I • •. · 

Lamenta-se muito que a escola ainda venha acionando a polfcia para mediar coisas 

futeis, como se vetifica na Tabela -1, as situagoes poderiam ser resolvidas sem a 

presenga da polfcia .. 

Em contrapartida!· este tipo de servigo prestado pela polfcia fortaleceu em muito 
' a credibilidade da Polfcia Militar do Parana perante as Escolas Publicas e ate 
. . . 

particulares. 

•· .. 

'· 
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5 CONSIDERACOES FINAlS . 

0 objetivo geral deste trabalho foi identificar os limites de atua~ao do policial 

militar de Patrulha Escolar Comunitaria, quando do atendimento das ocorrencias de 

pratica de ato infraci<lnal ou indisciplina por alunos, nos estabelecimentos da rede 
' ·, 

estadual de ensino do Estado do Parana. 

Ficou eviden~iado que a indisciplina praticada por aluno nao e da 

responsabilidade d~_Policia Militar para a resolu~ao do problema. Cabe a escola, 

aos pais e aos pr6P,rios alunos, desenvolver a~oes no sentido de propiciar urn 

ambiente escolar. harmonioso, construindo com esta comunidade as regras de 

convivio, e deixar estabelecido de forma clara, os limites e as responsabilidades de 

cada pessoa en.volvida neste contexto. Ao policial militar da Patrulha Escolar 

Comunitaria caber:n .as a~oes de policia, no campo tecnico profissional de acordo 

com a lei, atuar frente ao ato infracional, dando o encaminhamento necessaria para 

a responsabilidade l~gal. Caso contrario, ele sera autoritario e podera responder por 

abuso de autoridade conforme a legisla~ao estabelece. 

Tambem de forma didatica, ficaram demonstrados na Figura - 1 os limites e as 

responsabilidades de atua~ao do policial e da escola, frente as situa~oes de 

indisciplina e ato infracional. Nao obstante, tambem ficou comprovado que, em 

situa~oes dificeis, o policial militar de Patrulha Escolar Comunitaria, desde que 

esteja capacitado., podera auxiliar a escola a resolver os problemas nebulosos, no 

qual os limites de ·a~ua~ao e a finalidade da escola, geram duvidas do caminho a 

tomar. Porem, observou-se que a escola utiliza-se deste recurso de resolu~ao de 
; __ .. 

conflitos para situa~oes infimas, desvirtuando o prop6sito geral da parceria entre 

escola e policia. 

Na problematft~ da violencia escolar, vivenciado pelas escolas e da parceria 

com a Policia Militar - Batalhao de Patrulha Escolar Comunitaria, muito ja se 
I 

evoluiu. Porem, existe a necessidade de se investir cada vez mais em treinamento 

de policiais e professores, para que os objetivos de tornar a escola urn ambiente de 

paz, seja cada dia uma realidade e os encaminhamentos dos problemas possam ser 

abordados e solucionados tecnicamente. 
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Em sfntese, conCiui-se que a atuactao do policial militar do Batalhao de Patrulha 

Escolar Comunitaria,' no desenvolvimento de suas atividades tecnico-profissionais, 
\ 

nas situactoes de' indisciplina e ato infracional, praticadas por alunos, devera ter 

como norte para as· suas decisoes do is caminhos: o primeiro, no campo disciplinar, 

atuar somente como orientador, ajudando a escola a buscar a melhor soluctao para a 

resoluctao do conflito; e o segundo, no campo dos delitos, nos casos graves tais 

como armas, drogas e atentados contra a vida, atuar fazendo o devido 

encaminhamento, para a responsabilidade judicial. E nos casos dos atos infracionais 

leves, sempre que for possfvel, mediar o conflito na busca de uma soluctao pacifica 

para o problema. Tanto o policial quanto a escola devem lembrar que: 

• o Iugar do adolescente e dentro da escola; 

• aluno conduzido para a delegacia torna-se caso de polfcia = "carimbo"; 

• media~ao e diferente de "passar a mao na cabecta"; 

• disciplina deve ser tratada na escola; 

• delito dever ser punido pela justicta. 

Por outro lado, conclui-se que a escola deve desenvolver actoes no sentido de 

minimizar os casos tJe indisciplina tais como: 

• conscientizar os alunos sobre direitos e deveres constitucionais, etica e 

cidadania; 

• estimular o estudo e debate sobre o Regimento Escolar; 

• construir normas de conduta com os alunos; 

• leitura, estudo e analise contextualizada do ECA por professores; 

• oportunizar momentos de vivencia de cidadania no espafto da escola, 

familia e comunidade; 

• dar encaminhamentos corretos aos problemas de indisciplina; 

Considerando os estudos, que teve por objetivo identificar o limite de atuactao 

do policial militar frente as situactoes de indisciplina e ato infracional no campo 

tecnico- profissional, e a absoluta falta de tempo para detalhar as propostas, sugere

se: 
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- consideraflpo a inexistencia de normativa por parte da Pollcia Militar do 

Parana, a form_8iac;ao de Procedimentos Permanentes de Operac;ao - PPO, sabre 

a tecnica ope'racional, regulando a atuac;ao do policial, para os casas de 

indisciplina e ato infracional praticado por aluno; 

- inserc;ao nos currlculos escolares dos cursos de formac;ao da PoHcia Militar 

do Parana, da disciplina de Mediac;ao de Conflito; 

- estabelecer na Pollcia Militar do Parana, como especializac;ao, o Curso de 

Mediac;ao de Conflito; 

Considerando ·que a origem do ato infracional nasce de uma insatisfac;ao na 

escola, e esta por··sua vez, da origem a indisciplina, sugere-se a Secretaria de 

Estado da Educac;ao a capacitac;ao de professores como mediadores de conflitos no 

ambiente escolar, p~oporcionar o resgate da autoridade do professor e orientac;ao as 

escolas, para a construc;ao em conjunto com alunos, pais e professores, das regras 

de convlvio escolar. 

~\.. 

- . 

. ,· 
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