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Desde o momenta em que urn longinquo ancestral do homem fez de urn osso a 
primeira arma, a vioH~ncia sempre caminhou lado a lado com a civiliza~ao. E chega 
aos dias de hoje nas mais diversas formas: fisica, racial, sexual, politica, econ6mica. 
Nilo Odcllio. 



RESUMO 

Este trabalho de pesquisa traz como tema a agressividade observada em crians;as em 
idade escolar. A maioria dessas crianc;as fica em casa, assistindo televisao e, quando 
vai a escola, e bastante agitada e agressiva. 0 objetivo e pesquisar e discutir as 
possiveis causas que determinam a agressividade/violencia observada nas crianc;as em 
idade escolar. Com a pesquisa bibliognifica concluiu-se que uma das causas da 
agressividade pode ser resultado da falta de convivio com os pais pois muitas crian<;;as 
ficam com outras pessoas e ocupam seu tempo livre assistindo televisao, geralmente 
desenhos agressivos e pouco educativos. Como recomendac;ao para auxiliar pais e 
professores e toda a sociedade a compreender a agressividade da crian<;a e ajustar a sua 
convivencia com as demais crian<;as,a crianc;as de centros de aprendizagem com enfase 
no hidico. 
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SUMARIO 

1 INTRODU~AO ............................................................................................................. 5 

1.1 APRESENTAC:AO ...................................................................................................... 5 

1.2 PROBLEMA ................................................................................................................ 5 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................................ 6 

1.4 JUSTIFICATIVA ........................................................................................................ 6 

1.5 METODOLOGIA ........................................................................................................ 7 

2 AGRESSIVIDADE, VIOLENCIA E A CRIAN~A EM IDADE ESCOLAR ......... 8 

2.1 AGRESSIVIDADE E COMPORTAMENTO AGRESSIVO ..................................... 8 

2.2 AGRESSIVIDADE E LIMITES SEM TRAUMA .............................................. ., ..... 16 

2.2.1 A Agressividade lnata ............................................................................................... 16 

2.2.2 Os Limites Para A Agressividade ............................................................................. 19 

2.3 AGRESSIVIDADE E LIMITES SEM TRAUMA ............................... " .................... 20 

2.3.1 A Agressividade Inata ............................................................................................... 20 

2.3.2 Os Limites Para a Agressividade ............................................................................. 22 

3 ENTENDENDO 0 CONTEXTO DA VIOLENCIA ................................................. 26 

3.1 CONSIDERAC:OES SOBRE A VIOLENCIA ........................................................... .26 

3.2. MIDIA, VIOLENCIA E TELEVISAO: COMO FICA A CRIANC:A ....................... 30 

3.2.1 Discutindo sobre midia ............................................................................................. 30 

3.2.2 A importancia da televisao ....................................................................................... 33 

3.3.3 A VioH!ncia na Escola .............................................................................................. 35 

4 ESTRATEGIAS PARA 0 ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA: 0 Lillnco .......... 38 

5 CONCLUSAO ............................................................................................................... 42 

REFERENCIAS ............................................................................................................ 43 



5 

1 INTRODU<_;AO 

1 .1 APRESENT AQAO 

A influencia da violencia na midia e na educa~ao das crian~as e adolescentes e 
o tema desta monografia. No contexto deste estudo esta a preocupagao com a crescente 

agressividade no ambiente escolar, chegando, algumas vezes, a violencia expHcita, que 

nas escolas do Estado do Parana e que a midia escrita e televisiva 1 tern mostrado. 

Na verdade, a midia e dona de urn poder perigoso, em especial a televisao que, 

hoje em dia, com a antena parab6lica, chega nas cidades mais remotas. Esse poder 

pode, sutilmente, influenciar as mentes mais jovens, ainda nao inteiramente formadas. 

Sendo assim, a relevancia deste estudo esta na ideia da necessidade de obter urn senso 

critico mais apurado sobre os seus possiveis maleficios da presenga constante da 

televisao na educagao das criangas. 

1.2 PROBLEMA 

Como tern divulgado a propria midia, a violencia tern crescido principalmente 

em criangas na escola. Hoje nao s6 quem mora nas grandes cidades, mas ate mesmo 

quem mora em pequenas cidades longe dos grandes centros urbanos esta exposto ao 

consumo desenfreado, a violencia e ao erotismo exacerbado nos programas de 

televisao. Qual o impacto negativo que a midia, especialmente a televisao, pode causar 

na mente dessas criangas? Pode o uso do lridico contemporizar esta influencia? 

1 Urn aluno agrediu a professora com uma barra de ferro e os demais destruiram a sala de aula; alunos 
sequestraram a diretora da escola, entre outras noticias tao ou mais graves foram veiculadas em varias edi\6es 
dos jomais paranaenses neste mes de abril de 2007. Nota da autora. 
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1.3 OBJETIVOS 

Pesquisar e discutir as possfveis causas que deterrninam a agressividade 

observada ern criam;as na escola, estipulando como objetivos especificos: 

a) discutir se ocupar o tempo livre assistindo televisao (ern geral desenhos com 

lutas e violencia), estirnula a agressividade natural da crian~a; 

b) estudar se a ideia de usar o tempo livre em atividades llidicas dilui a 

agressividade natural da crian~a transformando-a ern consurno de energia. 

1.4 JUSTIFICATIV A 

A leitura de jornais e revistas e rnesmo a televisao estao, agora cada vez mais 

assiduamente, apresentando discuss6es sobre o tema deste estudo e, nestes, observa-se 

que boa parte dessas crian~as fica em casa no perfodo da manha, assistindo televisao e, 

de preferencia, desenhos que envolvem lutas em geral1
• 

Essas mesmas discuss6es tambem registram que, quando essas crian~as vao a 
escola no perfodo da tarde, sao bastante agitadas e, em alguns casos, bastante 

agressivas, chutando, agarrando os cabelos, torcendo o bra~o, de outras criam;as, ou, 

como esta ocorrendo, mas que nao vern ao contexto deste estudo, o bullying, quando 

crian~as agridem outras crian~as. E, quando a professora chama a aten~ao dessas 

crian~as, elas ate acatam, mas em atitude de desafio, enfrentando-a e retornando as 
atitudes agressivas quase imediatamente depois de terem sido advertidas. lsso em sala 

de aula. Nos intervalos, elas extrapolam e a professora perde totalmente o dominio 

sobre a classe. 

Este estudo e interessante para quem trabalha e/ou estuda na area de pedagogia 

e psicologia ou trabalha com crian~as em idade escolar. 
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1.5 METODOLOGIA 

0 estudo, em recorte qualitativo, foi realizado utilizando como tecnica a pesquisa 

bibliognifica. 0 trabalho divide-se em tres unidades. Depois da introdw;;ao,a primeira 

parte, na segunda parte discute-se sobre a agressividade e a violencia e suas 

manifesta<;;6es nas crian<;;as em idade escolar. Na segunda, o contexto da violencia; na 

terceira, a influencia da televisao e por fim, na quarta parte, sobre a estrategia de usar o 

ludico na reversao da violencia. Encerra-se com a conclusao e eventuais 

recomenda<;;6es e as referencias. 
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2 AGRESSIVIDADE, VIOLENCIA E A CRIAN<;A El\1 !DADE ESCOLAR 

2.1 AGRESSIVIDADE E COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

Os estudos sobre agressividade realizados por AUCOUTURIER et al. (1986), 

LAPIERRE (2002) e por ambos AUCOUTURIER & LAPIERRE (1984), sao 

apresentados a seguir. Ainda que, aparentemente, as datas da publicagao destes estudos 

paregam distantes, sua fundamentagao continua atualizada. 

Para AUCOUTURIER & LAPIERRE (1984, p.24), na descri<;ao do 

distanciarnento eo nascimento da agressividade, referem que "o espago fusional existe 

antes da diferenciagao do eu, nao e urn espago de encontro, mas um espa<;o nde 

englobarnento". Este espago de comunicagao, va1 progressivamente "crescer, se 

enriquecer, se diversificar e se autonomizar": 

a) crescer para urn local simb6lico pluridimensional, em relagao nao apenas 

ao outro mas aos outros: e o acesso a urn espago de comunica<;ao social, de 

fusionalidade simb61ica no grupo; 

b) enriquecer-se com todas as ofertas culturais que perrnitem mediatizar a 

comunicagao: gesto, som, cor, grafismo e sobretudo linguagem verbal; 

c) diversificar-se e tambem autonomizar-se na procura de uma identidade, de 

uma diferenga que vai permitir ser ele mesmo, ser unico, nao mais ser o 

outro, o complemento do outro. 

Dizem os autores que "a ruptura nunca pode ser completa, a nao ser no refUgio 

do autismo. Se a crianga quer escapar do desejo fusional do adulto, o que e necessario 

para que ela possa encontrar sua identidade e conquistar sua autonomia, ela acaba 

mantendo contudo seu proprio desejo de fusao, necessaria para preencher sua 

falta."(AUCOUTURIER & LAPIERRE (1984, p.24). 

No entanto, nao e essa a situagao que a crianga encontra no seu dia-a-dia, em 

constante luta com todos os desejos possessivos dos outros e principalmente dos 

adultos, alem dos seus pr6prios desejos invariavelmente frustrados pelo adulto que mlo 
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pode atende-lo respondendo, todo o tempo, permanentemente, a esta necessidade de 

complementaridade flsica. 

Assim, este corpo que e local de amor e tambem urn local de sofrimento peJa 

frustra<_;ao que lhe e imposta. E quanto maior for este amor, maiores serao a frustra<_;ao 

e o sofrimento, logo, maior tambem sera o desejo de destruir este corpo para poder se 

libertar desta liga<;ao conflitante. Esta situa<_;ao e vivida simb6lica e inconscientemente 

pela crian<_;a. 

Algumas crian<_;as, no jardim da infancia, exprimem perfeitamente essa 

ambivalencia em seu comportamento quando elas procuram os professores, em dado 

momenta, buscando urn agrado e, alguns minutos mais tarde, os agridem com a mesma 

violencia e obstina<_;ao. Transferem, desse modo, para o corpo adulto do professor, o 

conflito com seus pr6prios pais. (AUCOUTURIER & LAPIERRE, 1984, p.25). 

Ainda de acordo com estes autores, essa experiencia involuntaria mostra uma 

das origens primarias da agressividade, que e "a frustra<_;ao do desejo possessivo do 

corpo do outro". No entanto, asseguram esses autores, que essa agressividade de posse 

se transfere, muito rapidamente, ao objeto, substituindo o que se pode entender como a 

"falta do ser" para ''falta do ter". Ou seja, as crian<_;as gostam de dar mas nao gostam 

que alguma coisa lhes seja tomada e sabem defender esse objeto que urn outro quer 

lhes tomar. E nao se observa outra forma de agressividade nas criant;::as ate 

aproximadamente dois anos de idade. (AUCOUTURIER & LAPIERRE, 1984, p.26). 

Isso acontece porque, ate dezoito meses, ou entre os dezoito meses e dois anos 

de idade, as crian<_;as nao tern puls6es agressivas. Elas precisam do adulto para ser 

acariciadas, compreendidas, para estabelecer uma rela<_;ao afetiva. A partir dos dezoito 

meses, esse comportamento muda totalmente. A crian<;a come<_;a a agredir, a puxar o 

cabelo, a barba, morder este mesmo adulto, com quem tinha as melhores reat;::6es dt; 

afetividade. Aparece, finalmente, a pulsao de violencia, o desejo de destruir o adulto, 

de matar o poder do adulto. E, possivelmente nesse instante que ela se descobre dona 

de uma identidade, ou seja, percebe que pode ter seu proprio desejo, e nao o desejo do 

adulto. Seguindo essa primeira fase de destruir, vern uma segunda fase de domesticar. 

assim, depois de exercer esse poder sobre o adulto, ela o transforma em um 
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cachorrinho ou urn gatinho que se afaga, que se da de comer. Isso tudo corresponde ao 

que mostram estudos psicanalfticos sabre as duas fases da agressividade. Aos dois 

anos, acabada essa primeira fase de descoberta, comec;a a fase do "nao", seguida da 

fase dos caprichos: "quero isso", "que o aquila". Sao fases importantes e e 
indispensavel a crianc;a vive-las simbolica lente para que isso nao caia no nivel do 

inconsciente, quando nao mais se pode cant alar. (LAPIERRE, 2002, p.27). 

Tambem se observa que a agressividade notada em crianc;as de dais a tres anos 

(que culmina com a idade do jardim de inffmcia), e bern diferente, pois, "par maior ou 

menor que seja a disponibilidade corporal do adulto, aceitando colocar seu corpo a 
disposic;ao das crianc;as, ele se encontrara violentamente agredido (AUCOUTURIER 

& LAPIERRE, 1984, p.26). 

Observam ainda que, na ausencia de proibic;6es, ou de limites, a agressao passa 

a ser quase constante entre as pr6prias crianc;as, em explos6es de agress6es fisicas, sob 

forma de jogos de desafio. De modo geral, a agressividade nos meninos e muito mais 

acentuada do que nas meninas, mas e dificil saber ate que ponto isto depende das 

influencias culturais. 

Pode-se, aqui, pensar nos desenhos de ]uta assistidos diariamente pms os 

modelos de identificac;ao preferidos, neste seculo XXI, sao OS definidos pelos Powers 

Rangers, Digimons e Pokemons, entre outros mais ou menos violentos: 

a agressividade de posse mantem urn lugar restrito nos confrontos e parece freqiientemente ser apenas 
urn pretexto. 0 desejo de agredir parece ser essencialmente urn desejo de afirmac;ao e de dominac;ao. 
Esta agressao contra as outras crian<,;as nao pode ser senao a projec;ao, o reconduzir de urn desejo de 
agressao contra o corpo do adulto, da mae, do pai, do educador. [ ... ], no momento em que o educador 
aceita se deixar agredir corporalmente, ele se torna o alva prcferido e as agress6es cessam ou diminuem 
notavelmente entre as crian<,;as (AU COUTURIER & LAPIERRE, 1984, p.27). 

Na verdade, no relacionamento inicial adulto-crianc;a, o adulto (mae, pat, 

educador) projeta, nessa crianc;a, os seus pr6prios fantasmas de fusao. Esta situac;ao e 
favoravel especialmente durante os primeiros meses de vida, pais responde ao desejo 

fusional da crian~a. No entanto, e urn periodo muito breve, que nao pode sc prolongar 

muito pais pode transformar-se em dependencia, urn passo antes da psicose 

(AUCOUTURIER & LAPIERRE, 1984, p.27). 
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Neste tempo, o adulto vai rompendo a rela~ao inidal atraves da frustragao 

gradativa, nao aceitando mais ser permanentemente o complemento da falta da 

crian~a. A crian~a, por sua vez, nao aceita a ruptura pois quer continuar a ser o objeto 

de desejo fusional dos pais primeiro e, mais tarde, tambem do educador. Essa situa~ao 

necessariamente conflitante e indispensavel para a obten~ao da autonomia e da 

identidade de cada urn como ser humano. E periodo conhecido do "nao" e do "nao 

quero" . E neste momenta que aparecem o pronome "eu" e o desenho do corpo 

(boneco) que marca o acesso da crian~a a sua identidade corporal (AUCOUTURIER 

& LAPIERRE, 1984, p.27). 

Esta identidade fnigil esta amea~ada visto que ela s6 pode se afirmar com a 

oposi~ao ao outro e principalmente com a agressao ao corpo do outro, agressao essa 

que acontece, particularrnente, contra o corpo do adulto. A identifica~ao nao e apenas 

fusao, e ser o outro, usurpar sua identidade, seu poder e talvez destrui-lo. Assim, a 

identidade aparece, de fato, "como urn re-nascirnento, urn novo nascimento, isto e, 
urna nova ruptura fusional prirnitiva" (AUCOUTURIER & LAPIERRE, 1984, p.27). 

Dessa forma, continuam eles, a crian~a necessita do outro para afirmar sua 

identidade contra ele, visto que, neste rnesmo sentido, e tambem o outro que lhe 

concede a sua identidade permitindo que ela se oponha ele, que o confronte, afirmando 

sua separa~ao em referenda ao seu corpo e a seu desejo. Logo, o outro, diferente, 

exterior a ela mesma, e a referenda de sua propria identidade. 0 "eu" s6 existe por 

referenda ao "nao eu\ ou seja, a fusionalidade incorpora a identidade como seu 

contrario (assim como o calor s6 pode ser conceituado em referenda ao frio). A 

crian~a tambem s6 pode atingir a identidade se ja conheceu a fusao (AUCOUTURIER 

& LAPIERRE, 1984, p.28). 

Tambem se pode reladonar agressividade e procura de identidade. Considera-se 

que toda comunicac;ao entre adulto e crianc;a pode resumir -se as diferentes 

combinac;6es de pedir-dar-receber-pegar-recusar, termos fundamentais da 

rela~ao. Ou seja, a crian~a desde a primeira idade (14-18 meses) necessita afirmar-se 

como sujeito. Assim, quando se fala de disponibilidade, diz ele, e realmente disso que 
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se trata: o outro de estar disponivel ao desejo da crian<;a e nao impor-lhe 

constantemente o seu proprio desejo. (LAPIERRE, 2002, p.50). 

Esses momentos de total disponibilidade podem ate ser considerados como 

indispensaveis, mas esta nao pode, e nem deve, ser regra permanente, com o risco de 

encerrar a crian<;a dentro de uma dependencia tiranica na qual ela nao encontra mais 

limites a seus desejos. Ela deve se confrontar ao principia de realidade. 

Neste contexto, observa-se que as brigas das crian<;as pequenas tern, com efeito, 

o carater particular de urn contato muito intirno: elas se agarram, rolam uma sobre a 

outra, se apertam e, as vezes, se imobilizam neste contato intimo, no surgimento de urn 

desejo fusional. Esse comportamento e identico em rela<;ao ao corpo do adulto. 0 

distanciamento na agressao (pontapes, socos, interposi<;ao de media do res agressivos) e 

tambem urn distanciamento em rela<;ao ao corpo do outro, uma nova fuga da 

fusionalidade: 

a fusiio e, portanto, uma produ~iio fantasmatica bastante ambivalente que apoia-se a uma 
problematica conflitante do inconsciente. Ela e, ao mesmo tempo, seguranc;;a, 
refugio, bem-estar, prazer, felicidade regressiva [ .. .]. Por outro lado, a fusao e tambem 
abandono, dependencia, vazio, perda do "eu" corporal, autodestrui~iio e morte simbolica, logo, 
angustia. 0 ser humano nunca sai completamente dessa ambivalencia conflitante que mantem 
a oscila~ao e a flutuac;;iio de seus desejos. [ .. .]. 0 amor, fora dos momentos de fusiio redproca 
e, portanto, uma problematica conflitante no sentido em que ele e sempre redutor de sua 
propria identidade ou da identidade do outro. Escapar desse conflito e se fechar em si, na 
aceitac;;iio de uma solidiio existencial tingida de narcisismo, ou entiio, tornar-se o proprio 
complemento de sua falta, sendo isso a psicose (AUCOUTURIER, 1984, p.28). 

Assim, a crian<;a muito insegura mostra-se pouco acessivel ao desejo do outro e 

se mantem sempre na defensiva. Torna-se, tambem, pouco acessivel ao desejo do 

professor de faze-la aprender. Essa agressividade recalcada torna-se oposi<;ao e so 

desaparece sem deixar marcas se for permitido a crian<;a exprimir-se em uma vivencia 

simb6lica. Em vista disso e que crian<;as, mesmo filhas de pais "nao-violentos11 e que 

profuem qualquer tipo de manifesta<;ao de luta, sao e permanecem agressivas 

(AUCOUTURIER, 1984, p.29). 
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Portanto, a agressividade parece resultar, na verdade, de uma procura e urn a 

defesa da identidade e, no momenta em que ela for realmente adquirida e aceita pelo 

outro, sem mais amea~as, tende a desaparecer. 

Refor~ando: essa crise de oposi~~io nao deixa sequelas, aparecendo como a 

expressao indireta, simbolica, do desejo agressivo contra o corpo do aduHo, quando 

esse desejo e reprimido e culpabilizado por este. Portanto, e preferfvel deixar a 

agressividade se exteriorizar sob a forma de uma brincadeira a qual o adulto se presta, 

possibilitando que a crian~a a domine sem recalca.-la, investindo no sentido positivo de 

uma afirma~ao de nao identidade e nao no sentido negativo da oposic;ao e da 

destrui~ao (LAPIERRE, 2002, p.57). 

Compreender o sentido das manifesta~6es agressivas que as crian~as mostrarn, 

conhecer o desenvolvimento de seus investimentos simb6licos sao corolarios que 

permitem aos adultos nao aceita-las passivamente. 

A compreensao das manifesta~6es agressivas deve ser traduzida por uma a~ao 

indispensavel 'a sua evolu~ao, ou seja, o adulto nao sofre as agressoes da crian~a mas 

aceita-as porque as compreende e sabe manipula-las. 

A agressividade e uma descarga brutal de energia, uma manifesta~ao objetiva 

da existencia do ser humano no mundo, energia esta que deve ser mais ou menos 

canalizada de acordo com as exigencias s6cio-culturais do ambiente, investindo-se, 

entao, de express6es as mais diversas, mais ou menos aceitaveis no plano social 

(AUCOUTURIER et al., 1986, p.159). 

0 que se pode observar, sem duvida, na fase da pre-escola, e que 11 toda crian~a 

tern dificuldades para dominar suas emo<;6es", especialmente quando e contrariada. 

Visto ainda nao ter maturidade emocional para se controlar, as crian~as mostram essa 

contrariedade de muitas formas: as mais sensiveis, choram; outras mais agressivas, 

batem, agridem ou mordem quem as contrariou. Ou seja, "e normal esse descontrole" 

(ML YNARZ, 2002). 

FREUD (1997, p.29), em sua teoria da personalidade, explicou que, ao nascer, 

o ser humano tern apenas uma primeira estrutura desenvolvida, o Id, que representa os 

instintos. Logo, nos primeiros anos de vida o ser humano precisa ser imediatamente 
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atendido em suas necessidades. Por exemplo, se o bebe tern fome, se esHi com frio, 

molhado ou com sono, nao demora a demonstrar seu desconforto e se poe a chorar. Ele 

nao sabe esperar, quer ser atendido imediatamente. Com o seu crescimento, forma-se a 

segunda estrutura, o Ego. Uma de suas fun<;6es mais importantes e desenvolver no 

indivfduo a capacidade de suportar as frustra~6es, os desejos nao atendidos ou adiados. 

Quanta maior for a tolerancia a frustra~ao, mais o individuo cresce, mais ele se 

fortalece, mais ele arnadurece. 

A agressividade do ser humano sempre foi pauta de cstudos e pesquisas em 

Psicologia e em outras areas das ciencias humanas, que tern se aprofundado nos fatores 

sociais e interpessoais que afetam a tendencia da crian<;a a se comportar 

agressivamente. Segundo ML YNARZ (2002), as formas e graus da agressao 

dependem de muitos fatores, entre eles pode ser levado em considerac;ao: 

a) intensidade de seu sentimento de raiva; 

b) grau de frustrac;ao ambiental a que foi submetida; 

c) reforc;os que recebe pelo seu comportamento agressivo; 

d) observagao e imitac;ao de modelos agressivos; 

e) nfvel de ansiedade e culpa associado a expressao da agressao. 

Ha, ainda "evidencias suficientes de que a agressao e uma reagao predominante, 

senao inevitavel, a frustragao". Observa ainda a autora que, em escolas maternais e 

pre-escolas, "a freqtiencia de conflitos entre as crianc;as aumenta quando a area para 

atividades ludicas e limitada e, conseqtientemente, as criangas experimentam mais 

interferencias e frustrag6es" (ML YNARZ, 2002). 

Evidentemente, cada crian~as reage de uma maneua quanto ao seu 

entendimento de quao frustrante e uma determinada interferencia impedindo-a de 

acessar aquila que queria, por exemplo: uma crianga extremamente dependente podera 

ficar muito frustrada e agressiva por causa de uma breve ausencia da mae, o que pode 

representar para uma outra crianc;a, mais independente, uma privagao suportavel. No 

entanto, a crianc;a mais independente podera se sentir muito mais frustrada e passar a 

agredir o amigo pelo fato desse amigo ter assumido a lideranga de uma brincadeira no 

recreio (ML YNARZ, 2002). 
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No entanto, ha que se observar que as cnan<;as pequenas enfrentam muitas 

situa<;6es que parecem ser frustrantes apenas do ponto de vista do adulto, que pode 

tirar conclus6es precipitadas. Por exemplo, quando a crian<;a aparentemente se 

machuca com gravidade enquanto brinca - pais ou professores imediatamente se 

preocupam - e ela se levanta e continua a brincar, sem choros ou qualquer outra 

manifesta<;ao. Ou, situa<;ao bastante comum hoje em dia, quando se deixa a crian<;a no 

primeiro dia de escola, os pais se decepcionam diante do fato de verem seus filhos se 

despedirem sem as manifesta<;6es de choro esperadas. 

Outro fato muito comum sao os pais que, por receio de que seus filhos se 

tornem crian<;as muito passivas, estimulam e refor<;am positivamente os atos 

agressivos. Os efeitos dessa permissividade perante a agressao, ou seja, permitir a 
crian<;a a expressao aberta e livre da agressao, sao comparaveis aos efeitos de uma 

recompensa direta. 

Durante o periodo pre-escolar, "os pais controlam muitas das cxperiencias de 

frustra<;ao e gratifica<;ao da crian<;a determinando se ela sera premiada ou castigada por 

comportamentos agressivos, ou comportamentos nao-agressivos, geralmente servindo 

como modelos para essa imita<;ao" (MLYNARZ, 2002). 

No entanto, mesmo sabendo que crian<;as pequenas ainda nao conseguem 

dominar suas emo<;6es, nao devemos deixar que elas batam, chutem ou agridam os 

outros, adultos ou nao. "Elas podem ter suas emo<;6es ainda nao dominadas, mas sao 

muito capazes de entender os limites que lhes sao colocados", assevera MLYNARZ 

(2002). E a a<;ao segura, firme e carinhosa dos pais que ajuda a crian<;a a estruturar seu 

ego de forma mais rapida. 

Mas, sea crian<;a aprende que funciona gritar, espernear e chutar para conseguir 

o que quer, acaba repetindo esse comportamento. Em casa e na escola. E por isso que 

hoje em dia se ve os filhos batendo, beliscando, empurrando e puxando os pais quando 

nao sao atendidos imediatamente ou se contrariados em alguma coisa. Batendo, 

empurrando, chutando os amiguinhos na escola quando nao conseguem o que querem. 

Sao crian<;as que permanecem imaturas , instintivas e imediatistas. E sim, muito 

importante~ compreender que a crian<;a esta com raiva - e uma coisa normal para 
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quem esta aprendendo a viver - mas inadmissivel permitir que ela agrida os outros 

em detrimento dessa raiva. A partir desse mornento deixa de ser agressividade, 

transforma-se ern violencia. 

2.2 AGRESSIVIDADE E LIMITES SEM TRAUMA 

2.2.1 A Agressividade Inata 

As noticias sobre violencia estao se tornando rnais comuns a cada dia. Crian~as 

praticando violencias contra outras crian~as, vizinhas, colegas de escola e, ate mesmo, 

arnigos. Crian~as praticarern violencia contra anirnais e rnais ou rnenos cornum. "E como 

se aprende a vivencia corn a rnorte eo sentirnento de perda" (CAMPOS, 2001, p.36). 

Assirn, a questao que agora se coloca e: tornarno-nos violentos ou nascemos 

violentos? Pode-se dizer que uma crian~a e rna? Que sua agressividade e inerente a sua 

personalidade e que isso nao tern como ser controlado? 

Para CAMPOS (2001, p.37), "existe uma base natural para a maldade, e ela 

precisa ser entendida. 11 Para BONDER (2001, p.37), estudioso da psicologia in fan til, 

"ernbora se diga que isso e genetico, acredito que seja urn componente da existencia 

humana11
• Faz parte da estrutura da sobrevivencia o que se de nomina de violencia. 

Mas e preciso distingui-la da maldade. Aquela e necessaria para o ser humano 

sobreviver; esta, e a violencia desnecessaria, que poderia ser evitada com urn mfnimo 

de esfor~o. 

Segundo FREUD (1997, p.3l), "as cnan~as sao completarnente egoistas, 

sentem suas necessidades intensamente e lutam de maneira impiedosa para satisfaze

las - especialmente contra os rivais, outras crian~as e, acima de tudo, contra seus 

irmaos e irmas 11
• 

No entanto, CAMPOS (2001, p.37) contrap6e que "nern por isso chamamos 

uma crian~a de rna: dizemos que ela e 'levada '; ela nao e rnais responsavel por suas 

rnaldades em nosso julgamento do que ante os olhos da lei". 
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E inerente do ser humano o pensar assim porque, quando se chega ao final da 

intancia espera-se que os impulsos altruistas e a moralidade despertem e que urn ego 

secundario se sobreponha sobre esse primeiro ego egoista. 

E tambem preciso deixar de lado o preconceito gerado pela aceita<;ao de 

conceitos e interpreta<;6es err6neas dos adu1tos. E assim perceber que o ato infantil 

sempre pertence a urn contexto que precisa ser entendido. "A crian<;a e fruto de uma 

rela<;ao com os pais, os professores, a sociedade", diz o ilustre psiquiatra infantil da 

Universidade Federal de Sao Paulo, Raul Gorayeb, citado por CAMPOS (2001, p.38). 

Ou seja, e preciso que pais e professores estejam atentos a possibilidade de 

algumas perturba<;6es no comportamento infantil serem causadas por alguma forma de 

disturbio mental, o que e bastante provavel quando se observa uma mudam;a brusca na 

forma de agir da crian<;a. CAMPOS (2001, p.39) alerta que "s6 os extremos sao 

sempre preocupantes". E esclarece: "uma crian<;a extremamente boa, acanhada, que 

nao reage a provoca<;ao, pode ser tao grave quanto o oposto. No saudavel meio termo 

esta todo mundo que e ou ja foi crian<;a algum dia". 

A crian<;a, de modo geral, tern urn lado cruel que e burilado no decorrer do seu 

crescimento e educa<;ao, como se vera a seguir. 

2.2.2 Os Limites Para A Agressividade 

0 que se observa, hoje em dia, e que apesar das cnan<;as receberem uma 

quantidade imensa de informa<;6es e de dominarem recursos como a informatica, por 

exemplo, elas nao sao estimuladas, nem pelos pais e tampouco pelos professores, a 

cumprirem as regras mas elementares da boa convivencia, que vai desde urn 

cumprimento para o porteiro do predio ate o bater na porta antes de entrar em algum 

lugar. 

Antigamente, como dizem os mais velhos, nao se discutia o assunto: "crian<;a 

nao sabia e, portanto, precisava aprender. E n6s, adultos, tinhamos de ensinar. De 

maneira que, por exemplo, quando o menino fazia algo de errado, respondia mal as 
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vovo, agredia urn coleguinha ou nao queria fazer o 'dever de casa' os pais nao tinham 

duvida- agiam, corrigiam, 'davam castigo', ... " ZAGURI (2001, p.ll). 

As mudan<;as nos campos dos relacionamentos humanos e da educa~ao, no 

decorrer do seculo XX, permitiram as pessoas aprender a respeitar as crian~as, 

entendendo que elas tern personalidade propria, com gostos, aptid6es, interesses e 

capacidade de aprender, totalmente diferentes umas das outras e, principa1mente, dos 

adultos. 0 mundo da crian~a e urn mundo proprio, urna realidade a qual 0 adul to nao 

pode se opor mas aprender a aceitar tal qual e. 

Mas as coisas nao sao tao simples no decurso da vida. E a passagem do tempo 

mostra que nern tudo e bern assim. Os pais mais antigos estavam certos em impor 

limites e corrigir a<;6es entendidas como inconvenientes. Os pais mais modernos esHio 

certos em deixar a crian<;a expor sua personalidade e buscar seu caminho na vida. 

0 problema e que essa liberalidade pregada esta trazendo muita dificuldade aos 

pa1s e professores. Como impor limites sem restringir a liberdade pessoal, sem 

interferir nas habilidades basicas e essenciais para quem deseja criar cidadaos capazes 

de conviver em sociedade. 

E fundamental dar aos filhos limites para que eles aprendam a respeitar seus 

semelhantes. E preciso que as criam;as entendam e interiorizem a ideia de que podera 

fazer quase tudo 0 que deseje desde que entenda, tambem, que nern tudo e possivel de 

ser feito por ela. 

Evidenternente, nao se pode deixar que as crian<;as fiquern sem saber de quem e 
a autoridade, quem decide. Esclarece ZAGURI (2001, p.159), que, ate que se tornem 

responsaveis por si mesmos - e isso nao e uma questao de idade ou de limites no 

tempo - e importante que as crian<;a saibam que, embora pais e professores: 

a) pratiquem a democracia em casa e na escola; 

b) respeitem suas opini6es, suas personalidades e suas privacidades; 

c) instituam o dialogo como principia de relacionamento; 

d) esperem respeito e harmonia. 

Nada disso exclui a necessidade de hierarquia, que a autoridade dos pais nao 

deve ser contestada enquanto entendidas como logicas e indispensaveis, sem que isso 
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represente autoritarismo, violencia ou desrespeito mas sim amor, protec;ao, 

responsabilidade e cuidados. 

As crian~as precisam extravasar, devem fazer suas pequenas maldades como 

chamar a crian~a grandalhona de "girafa" ou a gordinha de "baleia", aconselha 

CAMPOS (2001, p.42). A crian~a sabe que, com isso, esta desmerecendo a outra, 

esta sendo rna, agressiva. Mas esta maldade, este tipo de agressividade nao e essa 

maldade/agressividade conscientizada pelo adulto. 

Ora, se a tendencia cultural e ensinar que "devemos ser bons", ou "nao 

devemos maltratar ou agredir o outro", fica dificil aceitar socialmente sentimentos de 

rmva. 

E preciso refor~ar o entendimento da dicotomia entre berne mal. Para o bebe s6 

existem duas situa~6es: uma boa, quando a mae o sacia da fome; outra, ruim, quando 

ele chora e ela nao vern. Essa segunda situa~ao causa frustra~ao mas ele precisa 

aprender a lidar com isso. 

Gradualmente vai percebendo que ambas as maes, a boa e a ruim, sao uma 

mesma pessoa, sao "a sua mae". Fica oscilando entre a docilidade e a raiva, chamando 

a mae, amigos, professora de "chata", de "bruxa", dizendo que os odeia. No minuto 

seguinte, chama a mae, os amigos, a professora, para brincar ou para dizer que gosta 

deles. 

No entanto, os adultos ficam confusos com esse paradoxa que e a cnan~a, 

acostumados a olha-la como se ela nao tivesse duas faces, como se nao houvesse uma 

contrapartida para "aquele amor de crian~a", uma "crian~a impossivel''. "0 6dio e 
construtivo quando usado na autodefesa, e e uma rea~ao vital necessaria. Torna-se 

patol6gico somente quando fundido com necessidades infantis nao satisfeitas e 

destrutivo somente quando se traduz em a~ao", diz GOLDBERG (2000, p.297). 

E assim que, ao longo de seu desenvolvimento, impulsionado pela raiva e pela 

amargura das separa~6es, que o bebe come~a a entender a sua propria individualidade 

e acaba aprendendo a lidar com o conflito. Logo, poder expressar aqueles sentimentos 

"negros" deveria ser urn direito assegurado a qualquer crian~a. Como isso nao 

acontece porque ela precisa ser, o tempo todo, "boazinha", possivelmente vai conhecer 
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momentos de crise, nos quais todo o 6dio e a frustra<;ao acumulados explodirao de 

uma ou de outra forma. 

Por isso, nao custa repetir, cabe aos paise professores trabalhar como instinto 

agressivo e direciomi-lo para o hidico e criativo. Os jogos esportivos, principa1mente 

os coletivos, e as atividades artisticas, sao formas bastante positivas de redirecionar o 

excesso de energia permitindo, alem de descarregar a energia fisica, verbalizar as 

emo<;6es. 

Portanto, acatando as informa<;6es de ZAGURI (2001, p.145) e de CAMPOS 

(2001, p.44), o passo decisivo para estabelecer o minimo de harmonia no convivio 

com a crian<;a agressiva e saber impor limites. Pais e professores somente conseguirao 

isso quando estabelecerem, desde o inkio e de forma muito clara, quais os criterios a 

serem respeitados. E os limites deverao ser cobrados com paciencia, respeito e 

diiilogo. 

As press6es da vida moderna fazem com que maes e pais permitam tudo aos 

filhos, fazendo com que o impulso agressivo cres<;a. E isso faz com que eles cobrem 

essa mesma liberdade dos professores. 0 iinico antidoto para essa agressividade e a 

educa<;ao, oferecida com ocupa<;ao, aten<;ao e amor autenticos. 

2.3 AGRESSIVIDADE E LIMITES SEM TRAUMA 

2.3.1 A Agressividade Inata 

As noticias sobre violencia estao se tornando mais comuns a cada dia. Crian<;as 

praticando violencias contra outras crian<;as, vizinhas, colegas de escola e, ate mesrno, 

amigos. Crian<;as praticarem violencia contra animais e mais ou menos comum. "E 
como se aprende a vivencia com a morte eo sentimento de perda" (CAMPOS, 2001, 

p.36). 

Assim, a questao que agora se coloca e: tornamo-nos violentos ou nascemos 

violentos? Pode-se dizer que uma crian<;a e rna? Que sua agressividade e inerente a sua 

personalidade e que isso nao tern como ser controlado? 
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Para CAMPOS (2001, p.37), "existe uma base natural para a maldade, e ela 

precisa ser entendida." Para BONDER (2001, p.37), estudioso da psicologia infantil, 

"embora se diga que isso e genetico, acredito que seja urn cornponente da existencia 

humana". Faz parte da estrutura da sobrevivencia o que se de nomina de vioJencia. 

Mas e preciso distingui-la da maldade. Aquela e necessaria para o ser humano 

sobreviver; esta, e a violencia desnecessaria, que poderia ser evitada com urn minimo 

de esfor~o. 

Segundo FREUD (1997, p.31), "as cnan~as sao completamente egoistas, 

sentem suas necessidades intensamente e lutam de maneira impiedosa para satisfaze

las - especialmente contra os rivais, outras crian~as e, acima de tudo, contra seus 

irmaos e irmas n. 

No entanto, CAMPOS (2001, p.37), contrap6e que "nem por isso chamamos 

uma crian~a de rna: dizemos que ela e 'levada'; ela nao e mais responsavel por suas 

maldades em nosso juJgamento do que ante os olhos da lei". 

E inerente do ser humano o pensar assim porque, quando se chega ao final da 

intancia espera-se que os impulsos altruistas e a moralidade despertem e que urn ego 

secundario se sobreponha sobre esse primeiro ego egoista. 

E tambem preciso deixar de lado o preconceito gerado pela aceita<;ao de 

conceitos e interpreta~6es erroneas dos adultos. E assim perceber que o ato infantil 

sempre pertence a urn contexto que precisa ser entendido. "A crian~a e fruto de uma 

rela~ao com os pais, os professores, a sociedade", diz o ilustre psiquiatra infantil da 

Universidade Federal de Sao Paulo, Raul Gorayeb, citado por CAMPOS (2001, p.38). 

Ou seja, e preciso que pais e professores estejam atentos a possibilidade de 

algumas perturba~6es no comportamento infantil serem causadas por alguma forma de 

disturbio mental, o que e bastante provavel quando se observa uma mudan<;a brusca na 

forma de agir da crian~a. CAMPOS (2001, p.39) alerta que "s6 os extremos sao 

sempre preocupantes". E esclarece: "uma crian<;a extremamente boa, acanhada, que 

nao reage a provoca~ao, pode ser tao grave quanto o oposto. No saudavel meio termo 

esta todo mundo que e ou ja foi crian~a algum dia". 
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A crianc;;a, de modo geral, tern urn lado cruel que e burilado no decorrer do seu 

crescimento e educac;;ao, como se vera a seguir. 

2.3.2 Os Limites Para a Agressividade 

0 que se observa, hoje em dia, e que apesar das cnam;as receberem uma 

quantidade imensa de informac;;6es e de dominarem recursos como a informatica, por 

exemplo, elas nao sao estimuladas, nem pelos pais e tampouco pelos professores, a 

cumprirem as regras mas elementares da boa convivencia, que vai desde um 

cumprimento para o porteiro do predio ate o bater na porta antes de entrar em algum 

lugar. 

Antigamente, como dizem os mais velhos, nao se discutia o assunto: "crianc;;a 

nao sabia e, portanto, precisava aprender. E nos, adultos, tinhamos de ensinar. De 

maneira que, por exemplo, quando o menino fazia algo de errado, respondia mal as 

vovo, agredia urn coleguinha ou nao queria fazer o 'dever de casa' os pais nao tinharn 

duvida- agiam, corrigiam, 'davam castigo', ... " ZAG URI (2001, p.ll). 

As mudanc;;as nos campos dos relacionamentos humanos e da educac;;ao, no 

decorrer do seculo XX, permitiram as pessoas aprender a respeitar as crianc;as, 

entendendo que elas tern personalidade propria, com gostos, aptid6es, interesses e 

capacidade de aprender, totalmente diferentes umas das outras e, principalmente, dos 

adultos. 0 mundo da crianc;;a e urn mundo proprio, uma realidade a qual o adulto nao 

pode se opor mas aprender a aceitar tal qual e. 

Mas as coisas nao sao tao simples no decurso da vida. E a passagem do tempo 

mostra que nem tudo e bern assim. Os pais mais antigos estavam certos em impor 

limites e corrigir ac;;6es entendidas como inconvenientes. Os pais mais modernos esHio 

certos em deixar a crianc;;a expor sua personalidade e buscar seu caminho na vida. 

0 problema e que essa liberalidade pregada esta trazendo muita dificuldade aos 

pais e professores. Como impor limites sem restringir a liberdade pessoal, sem 

interferir nas habilidades basicas e essenciais para quem deseja criar cidadaos capazes 

de conviver em sociedade. 
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E fundamental dar aos filhos limites para que eles aprendam a respeitar seus 

semelhantes. E preciso que as criam;;as entendam e interiorizem a ideia de que poder<i 

fazer quase tudo 0 que deseje desde que entenda, tambem, que nem tudo e possivel de 

ser feito por ela. 

Evidentemente, nao se pode deixar que as crian.;;as fiquem sem saber de quem e 

a autoridade, quem decide. Esclarece ZAGURI (2001, p.l59), que, ate que se tornem 

responsaveis por si mesmos - e isso nao e uma questao de idade ou de limites no 

tempo - e importante que as crian.;;a saibam que, embora pais e professores: 

a) pratiquem a democracia em casa e na escola; 

b) respeitem suas opinioes, suas personalidades e suas privacidades; 

c) instituam o dialogo como principia de relacionamento; 

d) esperem respeito e harmonia. 

Nada disso exclui a necessidade de hierarquia, que a autoridade dos pais nao 

deve ser contestada enquanto entendidas como 16gicas e indispensaveis, sem que isso 

represente autoritarismo, violencia ou desrespeito mas sim amor, protegao, 

responsabilidade e cuidados. 

As criangas precisam extravasar, devem fazer suas pequenas maldades como 

chamar a crian.;;a grandalhona de "girafa" ou a gordinha de "baleia", aconselha 

CAMPOS (2001, p.42). A crianga sabe que, com isso, esta desmerecendo a outra, esta 

sendo rna, agressiva. Mas esta maldade, este tipo de agressividade nao e essa 

maldade/agressividade conscientizada pelo adu1to. 

Ora, se a tendencia cultural e ensinar que "devemos ser bons", ou "nao 

devemos maltratar ou agredir o outro", fica dificil aceitar socialmente sentimentos de 

raiva. 

E preciso refor.;;ar o entendimento da dicotomia entre bern e mal. Para o hebe s6 

existern duas situa.;;oes: uma boa, quando a mae o sacia da fome; outra, ruim, quando 

ele chora e ela nao vern. Essa segunda situa.;;ao causa frustra<:;ao mas ele precisa 

aprender a lidar com isso. 

Gradualmente vai percebendo que ambas as maes, a boa e a ruim, sao uma 

mesma pessoa, sao "a sua mae". Fica oscilando entre a docilidade e a raiva, chamando 
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a mae, amigos, professora de "chata", de "bruxa", dizendo que os odeia. No minuto 

seguinte, chama a mae, os amigos, a professora, para brincar ou para dizer que gosta 

deles. 

No entanto, os adultos ficam confusos com esse paradoxa que e a crian<;a, 

acostumados a olha-la como se ela nao tivesse duas faces, como se nao houvesse uma 

contrapartida para "aquele am or de crian~a", uma "crian~a impossivel". "0 6dio e 
construtivo quando usado na autodefesa, e e uma rea~ao vital necessaria. Torna-se 

patol6gico somente quando fundido com necessidades infantis nao satisfeitas e 

destrutivo somente quando se traduz em a~ao", diz GOLDBERG (2000, p.297). 

E assim que, ao longo de seu desenvolvimento, impulsionado pela raiva e pela 

amargura das separa~6es, que o bebe come~a a entender a sua propria individualidade 

e acaba aprendendo a lidar com o conflito. Logo, poder expressar aqueles sentimentos 

"negros" deveria ser urn direito assegurado a qualquer crian~a. Como isso nao 

acontece porque ela precisa ser, o tempo todo, "boazinha", possivelmente vai conhecer 

momentos de crise, nos quais todo o 6dio e a frustra<_;ao acumulados explodirao de 

uma ou de outra forma. 

Por isso, nao custa repetir, cabe aos paise professores trabalhar como instinto 

agressivo e direciona-lo para o ludico e criativo. Os jogos esportivos, principalmente 

os coletivos, e as atividades artisticas, sao formas bastante positivas de redirecionar o 

excesso de energia permitindo, alt~m de descarregar a energia ffsica, verbalizar as 

emo~6es. 

Portanto, acatando as informa~6es de ZAGURI (2001, p.145) e de CAMPOS 

(2001, p.44), o passo decisivo para estabelecer o minimo de harmonia no convivio 

com a crian~a agressiva e saber impor limites. Pais e professores somente conseguirao 

isso quando estabelecerem, desde o infcio e de forma muito clara, quais os criterios a 

serem respeitados. E os limites deverao ser cobrados com paciencia, respeito e 

dialogo. 

As press6es da vida moderna fazem com que maes e pais permitam tudo aos 

filhos, fazendo com que o impulso agressivo cres~a. E isso faz com que eles cobrem 
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essa mesma liberdade dos professores. 0 iinico antidoto para essa agressividade e a 

educa<;ao, oferecida com ocupa<;ao, aten<;ao e amor autenticos. 
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3 ENTENDENDO 0 CONTEXTO DA VIOLENCIA 

3.1 CONSIDERA(,;OES SOBRE A VIOLENCIA 

Para ODALIA (2004, p.l2), ha uma acentuada e essencial diferenga entre o ato 

da violencia e estado de violencia. Para ele, 

o ato violento nao traz em si uma etiqueta de identifica<;ao. 0 mais obvio dos atos violentos, a 
agressao ffsica, o tirar a vida de outrem, nao e tao simples, pois pode envolver tantas sutilezas 
e tantas media<;6es que pode vir a ser descaracterizado como violencia. 

Argumenta, frente a essa observagao, que os costumes e as tradigoes das 

sociedades humanas encobrem certas praticas violentas, conseqiientemente, dificultam 

a compreensao imediata de seu carater. Um exemplo claro dessa questao, e que se 

observa no cotidiano das sociedades contemporaneas, e o problema do assassinato. 

Pode ser 6bvio e imediato: e possivel, simplesmente, matar alguem usando uma anna, 

ou pode-se favorecer as condig6es para que esse alguem seja assassinado, usando outra 

pessoa para mata-la, por exemplo. Pode-se, tambem, criar condig6es para que muitas 

pessoas morram: urn ato politico, como desviar recursos publicos para uso particular, 

pode vir a deixar morrer dezenas de pessoas ou por desnutrigao ou por faita de 

assistencia medica; urn ato civil, como a reagao da policia a urn assalto, pode ocasionar 

a morte de pessoas inocentes em virtude de balas perdidas. Esses nao sao considerados 

como atos de violencia, mas sao, sem duvida, resultados de urn estado de violencia. 

Portanto, considera ODALIA (2004, p.23), "toda violencia e instituciona1izada 

quando admito explicita ou implicitamente, que uma relagao de forga e uma relagao 

natural- como se na natureza as relag6es fossem de imposigao e nao de equilibria". 

Neste contexto, pode-se permear essa analise com a refiexao de MICHAUD 

(1989:11): 

ha violencia quando, numa situa<;ao de intera<;ao, urn ou varios atores agem de maneira direta 
ou indireta, maci<;a ou esparsa, causando danos a uma ou varias pessoas em graus variaveis, 
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seja em sua integridade fisica, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas 
participa<;;oes simb61icas e culturais. ( ... ) a violencia pode assumir duas formas distintas: os 
estados de violencia e os atos de vioH~ncia. Os atos de violencia correspondem ao 
distanciamento de indivfduos ou da sociedade das normas juridicas e morais preestabelecidas, 
causando danos a uma ou a varias pessoas em graus variaveis, seja em sua integridade moral 
ou fisica, seja a propriedade privada ou em suas participa<;;6es simb6licas e culturais. ( ... ) nos 
estados de violencia os individuos sobrevivem a margem de seus direitos. Cabe ao Estado e a 
seus representantes o papel de agentes de controle da violencia, seja ela psicol6gica ou moral, 
sobre seus inimigos. Consideram-se como inimigos do estado todos aqueles que se opoem a 
urn governo antidemocratico, e e sobre esses individuos que recaini a ira do estado e de seus 
dirigentes. 

Segundo esta exposic;ao, entende-se que a violencia assemelha-se ao 

imprevisivel, a ausencia de forma, ao desregramento absoluto. Nao e de espantar que 

nao se possa defini-la precisamente. Como as noc;6es de caos, de desordem radical, de 

transgressao, tambem a violencia envolve a ideia da existencia de uma distancia em 

relac;ao as normas e as regras que governam as situac;6es ditas naturais, normais ou 

legais. Nao ha como definir eventos que nao tern nem regularidade nem estabilidade e 

que pode acontecer em qualquer momenta, pois, como transgressao das regras e das 

normas, a violencia e uma ameac;a imprevisivel. Neste mundo tido como estavel e 

regular, a violencia introduz a desregramento eo caos, determinando uma situa<;ao de 

descontrole absoluto (vide guerras do Afganistao e Iraque, os ataques terroristas, os 

assassinatos em massa, as guerras entre policia e traficantes no Brasil, ... ). 

Pode-se comparar a situa<;ao da violencia que hoje se observa, principalmente 

no Brasil, a condic;ao de guerra descrita por HOBBES (1997, p.108): OS homens 

atacam outros homens visando, primeiro, o lucro, quando usam a violencia para obter 

o poder sabre as pessoas; segundo, a seguranc;a, para manter essas pessoas e o poder 

sob seu jugo e por fim, a reputa<;ao, quando ninharias como uma palavra, um ge~no, 

uma diferen<;a de opiniao, direta ou indireta; assim, em tempos em que "os homens 

vivem sem urn poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se 

encontram naquela condi<;ao a que se chama guerra; e uma guerra que e de todos os 

homens contra todos os homens. (grifos nossos). 

Na realidade, a midia se compraz em privilegiar a cobertura dos atos de 

violencia, ignorando, OU porque desconhece, OU porque nao SaO de seu interesse, OS 

estados de violencia. Assim, o que se ve no conteudo midiatico, seja na imprensa 
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escrita, seja na imprensa falada ou televisiva, e uma pobre exposigao dos fatos da 

violencia cotidiana. contudo, expor nao e propor. Conseqtientemente, o ato violento de 

ontem sera esquecido e rapidamente substituido pelo ato violento de hoje, que sera 

sobejamente explorado ate amanha, quando novo ato violento se apresentara, em urn 

circulo vicioso esteril. Observa-se, nesta situagao, que as causas do estado de violencia 

podem ate ser consideradas momentaneamente, mas nao sao discutidas, ou seja, o mal 

e deliberadamente ignorado e apenas OS SCUS sintomas SaO expostos. 

0 fato de ter arma nao significa praticar a violencia, assim como o fato de nao a 

ter nao significa estar livre dela, mesmo porque qualquer instrumento, em qualquer 

momenta, sob qualquer pretexto, pode virar uma arma (faca, estilete, pedac;o de pau, 

pedra, ... ) bern como a agressao fisica pode levar uma pessoa a ferir outra e ate mesmo, 

mata-la. (ODALIA, 2004, p.57). 

Enfim, em nao se encontrando uma solugao para a violencia da vida cotidiana, o 

remedio e integra-la como urn componente normal das rela<;6es entre as pessoas. E 

esta de tal modo arraigada em cada urn dos passos e gestos da vida modema que nao 

se pode deixar de indagar se ela nao esta se tornando um trac;o essencial que 

individualiza este novo seculo. lsto e, a violencia - seja qual for sua intensidade -

esta se tornando urn elemento estrutural da sociedade contemporanea, visivel tanto nas 

regi6es mais requintadas e nas favelas, nos bairros da classe media e nas habita<;6es 

em ruina, nos estadios esportivos ou na escola. Essa violencia que se alarga do centro a 
periferia da cidade e seus longos bragos a tudo e a todos envolvem, forma o que se 

poderia denominar, numa evidente ironia, de uma democracia na violencia. E as 

conseqtiencias dessa violencia estao demarcando uma nova paisagem urbana, 

influenciada inclusive pela midia, que dia-a-dia reforga a necessidade uma adaptagao 

da arquitetura para condig6es de vida neste espago. (ODALIA, 2004, 63). 

E ainda Odalia (id) quem afirrna: 

anos atnis, o arquiteto buscava conquistar os espa<;;os exteriores, os jardins se 
abriam acompanhando o movimento e o ritmo das rosas e margaridas que captam o espa~o externo, 
mostrando-se. 0 espa~o visual era ampliado, pois as residencias eram projetadas para fora e. 
funcionavam como observadoras de espac,;o. Hoje, a arquitetura perde seu sabor pela vida exterior, 
interioriza-se, eo que busca, desesperadamente, e a seguram;;a e a defesa. ( ... ) A arquitetura do espa<;o 
aberto cede seu lugar a uma arquitetura de defesa e protec,;ao. 
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No entanto, se uma classe privilegiada pode tornar seu espa<;;o contido 

substituindo os jardins por fortes muros, nas regi6es em que sobram favelas e moradias 

em ruina, a violencia nao tern como ser impedida e evitada com muralhas e cercas. 

Essa vizinhanga tao proxima e intima contribui para seu esquecimento. 0 mesmo autor 

ainda anota que 

Sobreviver ai e sofrer e produzir vioU~ncia. Na favela, no cortigo, embaixo das 

pontes,como 0 isolamento e uma quimera, a iinica arma contra a violencia e permitir 

que a promiscuidade e o habito tegam uma rede de conformismo que, aqui ou ali 

rompida, nao deixam de funcionar como uma falsa protegao. Nao havendo uma 

solugao para a violencia da vida cotidiana, o remedio e integra-la como urn 

componente normal das relag6es entre os homens. (ODALIA, 2004, p.64). 

0 fato e que esta cultura da violencia esta construindo uma nova hicrarquia 

moral, na qual quem ocupa a posigao de agressor e objeto de temor e 6dio por parte da 

vftima, e quem ocupa a posigao de vftima e objeto de desprezo e indiferen<;;a por parte 

do agressor. Todos se sentem poderosos e vulneraveis, e desse paradoxa nasce o medo 

social, que transforma o ser humano pacato em mais uma "fera do asfalto", conforme 

DAMATTA (1997, p.76), para quem a sociedade contemporanea vive uma especie de 

combate entre o mundo publico, das leis universais e do mercado, e o universo privado 

da familia, onde o que conta, de urn lado, e o mundo do indivfduo e o mundo do 

cidadao; do outro, o que vale e a relagao entre cada urn desses mundos. 

Dessa maneira, a violencia esta se tornando tao permanente que e possfvel que 

"cause concepg6es equivocadas sobre a violencia real", segundo FEILITZEN (2001, 

p.215), ainda que a mesrna autora considera que as pesquisas sobre esse tipo de 

influencia ainda sao pouco consistentes. Contudo, alguns estudos mostram que nao s6 

a violencia ficticia mostrada pela midia televisiva em filmes e jogos pode refon;ar 

essas concep<;6es, mas tambem os noticiarios podem influenciar essa concep<;ao. Essas 

ideias erroneas sobre a realidade da violencia na sociedade, enfatizadas pela rnidia, 

estao levando a audiencia, especialmente as crian<;as, a conviver com o medo 

constante e a reinvidicar mais leis e mais ordem. Na verdade, relatam DURKIN & 

LOW (1998), citados por FEILITZEN (2001, p.216), "os jovens espectadores parecem 



estar construindo sua propria compreensao social usando como referenda sua fonte de 

informa<;6es de acesso mais imediato: a televisao." Ass unto discutido a seguir. 

3.2. MIDIA, VIOLENCIA E TELEVISAO: COMO FICA A CRIAN(,;A 

3.2.1 Discutindo sobre mfdia 

0 termo mfdia significa meio, derivado do ingles media. No contexto deste 

estudo, com dois sentidos. Primeiro, como "canal para transmissao"; segundo, 

"enquanto centro, ponto central". Tais sentidos permitem esta conceitua<;ao: 11 Canal ou 

canais que organizam, sistematizam informa<;6es para a compreensao ou 

transforma<;ao de determinados fen6menos. Enfim, condutores de ideias (e ... ) como 

centro, ponto central, cumpre a fun<;ao de promotora de equilfbrio" Em vista disto, 

entende-se que a mfdia e urn "canal que objetiva o equilfbrio entre as partes da 

sociedade, atraves da promO<;ao da informa<;ao equilibrada e, por decorrencia, 

democratica". (SILVA, 2007, p.l). 

Por isso, pode-se aceitar que o papel da midia, particularmente o da televisao, 

pela for<;a da imagem, e uma atividade de carater social, pois permite a possibilidade 

de uma linha de dialogo com a sociedade ao procurar mediar conflitos quando apura, 

checa, seleciona as fontes de informa<;6es e sua credibilidade e edita as informa<;;6es 

apuradas. A ideia e promover a polemica, o debate, o enfrentamento do problema por 

todos os segmentos da sociedade. Neste contexto, a midia televisiva e o sujeito da a<;;ao 

informativa porque, quando da visibilidade aos atos e fatos do cotidiano das pessoas, 

tanto conta e registra os fatos como se projeta neles. (SILVA, 2007, p.l). 

0 discurso midiatico pode convencer porque representa o testemunho de atos 

e/ou fatos que, na pratica, sao inacessiveis a maioria das pessoas, visto que nao ser 

possivel a todo mundo ver todo mundo ou estar presente em todas as ocorrencias. Mas 

existe uma possibilidade concreta de conhecer o rnundo que a midia delimita e edita. 

Conforme descreve Silva (2007, p.l), 
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0 noticiario, quando resguardados OS procedimentos tecnicos e eticos exigidos para a pnitica 
profissional, e resultante de urn exaustivo processo de apura<;;ao, checagcm e tratamcnto da informa<.;iio, 
a partir do qual nao apenas e selecionado quem diz e o que diz, mas, tambcm, apresentados argumentos 
como datas, endere<;;os, nome, idade, profissao, cargo e fun<;;ao de quem diz, ou seja, todas as 
credcnciais das fontes-personagens, eleitas a criterio de quem processa a informa<;;ao. Todos esscs 
elementos remetem a urn ambiente favoravel para tornar a informa<;;ao ( ... ) digna de credibitidade. 

Entende-se, a partir dai, que o papel da midia manifesta-se relevante no 

momenta em que acontece a rela~ao entre o ato/fato e a sua representa~ao. Ora, a 

representa~ao e 0 momenta em que 0 ato/fato e publicado na midia, nao e 0 ato/fato 

em si. De acordo com SILVA (2007, p.2), 

a rnidia opera exatamente nessa fronteira: entre o fato e a representa<;;ao, utilizando as linguagens que 
legitimam os discursos. Esses discursos sao construidos por provisionais ( operadmes da informm,;ao) 
que projetam no seu trabalho a cultura, os preconceitos a visao que tern do mundo. 

Importante considerar que essas informa~6es sao textos. Ora, o texto e urn 

objeto hist6rico, mas nestas circunstancias, e essencial que se fa~a urn recorte 

metodol6gico, mostrando os mecanismos de sua constru~ao, pois a representa<;ao do 

ato/fato ocorre a partir desta constru~ao, organizada estruturalmente por respostas as 
perguntas que o vao recompor. Segundo FlORIN (1989, p.24), sao estes elementos 

textuais que vao permitir a leitura do ato/fato ocorrido: 

- o que: refere-se ao fato, assunto, objeto de valor em torno do qual se constr6i a 

narrativa, o objeto desejado pelas personagens que comp6em o texto; 

- quem: introduz esses personagem, os sujeitos que desenvolverao a~6es na 

rela~ao com o objeto; como operam estrategias e revelam interesses, sao 

construidos a partir de referentes do mundo real, portanto, sao selecionados 

pela pessoa que escreve o texto, cuja manifesta~ao se da a partir de criterios 

subjetivos, ou seja, sao vozes que aparecem em fun~ao do interesse desta 

pessoa e e o momenta que esta projeta seus valores culturais, seus 

preconceitos e suas vis6es de mundo; 

- onde: e 0 lugar ou lugares, cenarios nos quais transcorrem 0 fato e as a~6es de 

personagens; 

-tempo: eo momenta mesmo em que aconteceu o fato, dia, hora, ano, epoca, ... ; 
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-como: sao as a~6es, as estrategias, as metodologias, os passos, desenvolvidos e 

utilizados pelos personagens na rela~ao com o fato para garantir a consecu~ao do 

objeto; 

-por que: sao os motivos que levam as personagens a agir, evidentemente, no 

campo dos seus interesses. 

Contudo, tem-se observado que na luta para a prote~ao das crian~as contra a 

explora~ao e a violencia, muitas vezes a mfdia tern sido mais urn estorvo do que uma 

ajuda para quem quer promover a cidadania. Observa-se que muitos profissionais 

desconhecem a Constitui~ao da Republica e o Estatuto da Crian~a e do Adolescente, 

tanto que mesmo nos vefculos de grande circula~ao nacional usa-se uma linguagem 

inadequada, denominando crian~a e adolescente de "menor", ou pior, como "meninos 

ou meninas de rua", refon;;ando preconceitos e malbaratando a etica. 

Na verdade, como diz MACHADO (2004, p.l), "ninguern nasce com 

preconceito. Ele se adquire, pouco a pouco, inculcado pela sociedade. E cultural, nao e 
natural". 

BARTHES, citado por MACHADO (2004, p.l), observou que a ideologia que 

veicula o preconceito "tern seu canal privilegiado nas produ~6es estereotipadas". E o 

estere6tipo aumenta o preconceito nos cora~6es e mentes incultas. E, se for olhado 

com olhos cuidadosos, existem poucas areas culturais tao cheias de estere6tipos como 

a midia, que os distribui indiscriminadamente as crian~as, sempre usando como base 

de sustenta~ao a necessidade de simplifica~ao e da psudointem;ao educativa. 

Ainda de acordo com MACHADO (2004, p.2), sempre que a midia se limita a 

repeti~ao e a reprodu~ao de produtos estereotipados (seja na fic~ao, nos filmes, nos 

desenhos, na musica, nas imagens ou na cobertura jornalfstica), recusando 

aleatoriamente os prot6tipos culturais nacionais que trazem vis6es e linguagens 

diferentes das estereotipas, esta refor~ando atitudes e comportamentos preconceituosos 

futuros, principalmente quando dirigida as crian~as. 

Do ponto de vista da teoria da comunica~ao, pode-se dizer que, quanto mais 

estereotipada for a mensagem, tanto mais preconceituosa sera, mais ideol6gica, 

cultivando cliches anacronicos e ultrapassados, exatamente porque lhe falta 
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informa~ao. Quanto maior, melhor, mais nova, mais inesperada, menos conformista 

for a informa~ao, tanto menos preconceituosa. (MACHADO, 2004, p.3). 

Entendendo esta coloca~ao: a midia trabalha com a homogeneidade. Esta 

posi~ao e natural e propria do caniter consumista que permeia as rela<;6es humanas 

contemporaneas que visa, tao somente, a distribui~ao e o consumo maci~o, 

uniformizado, que permita uma econom1a em grande escala e o baratt;amento de 

custos, mesmo destruindo a qualidade da informa~ao, pois vai redundar em grandes 

resultados, em grandes numeros, mesmo que in6cuos e inuteis. 

Portanto, como nao parece possivel desmontar essa imensa maquina concentradora da 

midia, ha que se aproveitar os espa~os ainda nao conquistados e alarga-los, buscando 

diminuir este padrao de domina~ao, resultante de uma cultura centralizadora e de uma 

economia incorporadora, para elevar a voz de quem procura humanizar essas relagi)es 

de modo que possa ser ouvida, ... e entendida. 

3.2.2 A importancia da televisao 

Neste seculo XXI a importancia da televisao cresceu ainda mais, pela facilidade 

de acesso a quase todas as classes sociais. Em vista disto, criou uma explosiva 

oportunidade de circula~ao de informa~6es e entretenirnento, mas trouxe, tambern, 

modifica~ao nos comportamentos e nova interpreta~ao dos valores marais e eticos, 

sugerindo modismos e coagindo ao consumo. 

0 crescimento da violencia parece acompanhar esse crescimento da importancia 

da televisao, preocupando nao apenas pais e educadores, mas toda a sociedade, pois, 

segundo REZENDE (1989, p.34), milh6es de crian~as passam, em media, quatro horas 

diante da telcvisao. Ou seja, quase o tempo que passam na escola. 

Para BOURDIEU (1997, p. 22), "a televisao exerce uma forma particular de 

violencia simb6lica", sendo que, para ele, "a violencia simb6lica e uma violencia que 

se realiza com a cumplicidade dos que a sofrem e dos que a exercem, uma vez que 

nesse processo uns e outros sao inconscientes de exerce-la ou de sofre-la". 
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Ainda conforme BOURDIEU (1997, p.141), neste mundo moderno todos os 

campos culturais parecem estar sujeitos as limita<;6es definidas pelo campo 

jornalistico, especialmente o televisivo, pois "a guerra de audiencia e a busca insensata 

pelo furo jornalistico, submetidos a 16gica comercial, produzem uma representa~ao do 

mundo prenhe de uma filosofia da hist6ria com sucessao absurda de desastres sabre os 

quais nao se compreende nada e sobre os quais nao se pode nada.ll 

Segundo FEILITZEN (1991, p.197), existem, nos Estados Unidos, mais de tres 

mil estudos sabre a llintluencia dos conteudos violentos" presentes no meio televisivo 

( e pode-se acreditar que no Brasil, ainda que nao conclusivos, estes estudos tambem 

existem) mostrando que essa constancia pode distorcer a personalidade da crian<;a. 

Segundo MARCONDES FILHO (1994, p.19), como os programas sao praticamente 

]ogados' sem qualquer criteria, torna-se dificil para as familias modernas, com pai e 

mae trabalhando fora, selecionar 0 que e e 0 que nao e apropriado para OS SCUS filhos 

assistirem. Por isso, as crian<_;as estao sujeitas a absorverem o que ha de pior nos 

programas ditos llinfantis", cujos efeitos maleficos podem ir desde mudan<;as 

comportamentais e/ou psicol6gicas ate uma depressao porque veem a sua auto-estima 

dilapidada precocemente.(REZENDE, 1989, p.14). 

Ainda segundo REZENDE (id) , "crian<_;a consumidora de tevc, durante 

varias horas por dia, e privada de duas oportunidades fundamentais ao seu pleno 

desenvolvimento: falar e agir". Ou seja, passa apenas a tele-ouvinte, pois nao pode 

sequer concordar nem discordar. Assim, ouve e ve, mas nao escuta nem observa, 

tampouco raciocina sabre as hist6rias, muito menos duvida ou contesta. Os programas 

televisivos captam sua aten<_;ao, mexem com seus desejos e torna-se urn perigoso 

instrumento de influencia, pois pode induzir tambem ao consumismo. (MARCONDES 

FILHO, 1994, p.23). 

Neste contexto, a crian<;a deixa de brincar, desiste do ludico inserido na 

brincadeira e nos jogos para brincar apenas com o controle da televisao, ou do 

videogame, eventualmente. Contudo, o brincar eo jogar representam oportunidades de 

experimenta<;ao para ela, em todos os niveis de relacionamento com outras crian<;as e 

ate mesmo com os adultos, trazendo grande vivencia. Na medida em que sao 
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eliminados os espa<;os para brincar, e a crian<;a volta-se para comportamentos mais 

adultos e retiram-se dela oportunidades de experimenta<;ao. 

A violencia esta cada vez mais presente, inclusive pela sua banaliza<;ao pois 

esta cada vez mais presente no cotidiano da televisao brasileira e mundial. As mortes 

reais, a cada dias mais violentas e, transmitidas praticamentc no momento do seu 

acontecimento, torna cada dia fica mais diffcil perceber a diferen<;a entre o que 

acontece na televisao dos desenhos infantis e o que ocorre na vida real. 0 resultado 

desta situa<;ao e a crian<;a nao aprender o valor da vida e a morte torna-se "o 

brinquedo" do qual ela foi afastada. 

Entende-se , diante do exposto, que e essencial ter muito cuidado com essa 

dependencia da televisao, porque esta situa<;ao pode: 

a) influenciar na personalidade da crian<;a e distorcer sua visao do mundo; 

b) gerar urn comportamento passivo diante da vida pela atividade mental 

pass1va; 

c) em vista disto, a crian<;a pode passar a preferir uma vida inventada, pois a 

sua propria nao e tao interessante como a mostrada na televisao; 

d) a crian<;a perda seu poder de iniciativa, ainda em forma<;ao, trocando-o per 

uma atitude de mero expectador diante dos fatos. 

Portanto, cabe aos pais e professores, e tambem a toda sociedade, procurar 

reverter este quadro e encontrar uma forma de dosar tudo o que e passado para a 

crian<;a pela televisao. 

3.3.3 A Violencia na Escola 

FIOSI (2001, p.l8), observando o crescendo de violencia nas escolas, 

considerou que "estudantes e professores nao deveriam ter de se preocupar com 

seguran<;a", levando em considera<;ao que "urn ambiente escolar ideal nao traz medo e 

a tarefa do professor, de ensinar, sempre foi pacifica". Hoje, bem pouco tempo depois 

desta reflexao, o que se observa e urn crescimento aparentemente incontrolado da 
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agressividade e da violencia nas escolas. Do ponto de vista de Nelson Silva (2007), 

presidente regional do Sindicato dos Professores, em Londrina-PR, "a violencia na 

escola explodiu com respaldo na violencia da sociedade". Para ele, a culpa cabe, na 

maior parte, a familia, que deve embutir nas crian~as o respeito pelo outro, pela vida 

do outro, pelo bem-estar do outro. 

FIOSI (2001, p.19) considerou, tambem, levando em conta o que dizem os 

especialistas do comportamento juvenil, que urn dos fatores geradores de toda essa 

agressividade/violencia na sala de aula (e fora dela) eo que acontece antes/depois que 

as aulas come~a,/terminam, quando crianc;as e adolescentes ficam sozinhas, pressup6e

se que em casa, porque os pais estao trabalhando. 

Essa diminuic;ao do envolvimento dos pais na vida das crianc;as, a televisao com 

sua programac;ao recheada de contextos de violencia e agressividade, o acesso 

praticamente ilimitado a Internet e aos jogos de videogame, sao fatores que, em certos 

casos, aliados ao desprezo por disfunc;6es de comportamento que os pais nao querem 

reconhecer, contribuem para dar origem a urn comportamento incontrolavel em 

algumas dessas crianc;as e adolescentes. 

Ja OKUBARU (2002, p.12), considera que os professores nao estao preparados 

para enfrentar situac;6es criticas dentro das salas de aula. Por isso os profissionais da 

educac;ao estao preocupados com 0 aumento da agressividade e da violencia dentro das 

escolas. 

Em vista disso, algumas escolas escolheram como forma de combater estas 

situac;6es a instalac;ao de equipamentos de seguranc;a, como a coloca~ao de grades, a 

instalac;ao de dimeras de video e de catracas eletr6nicas e a contratac;ao de agentes de 

seguram;a. (LOUREN(O, 2001, p.24). 

Outra forma de protec;ao e nao aceitar o aluno indisciplinado, que nao e mais 

tolerado, sendo isolado ou ate mesmo expulso da escola. Mas essas soluc;6es nao 

resolvem o problema, que, como descrito, comec;a na infancia. A soluc;;ao mais eficaz e 

rapida para evitar que os jovens se tornem violentos esta na propria educac;;ao. 

Diz ainda OKUBARU (2002, p. 12) que as pesquisas demonstram que ''o baixo 

desempenho escolar favorece o comportamento agressivo ... " e considera que, ern vez 
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de isolar o aluno problematico, a melhor maneira de "recupera-lo" e estimular os 

estudos: "o antfdoto da violencia e a auto-estima". 

No entanto, e preciso reconhecer que as vezes e diffcil para OS professores terem 

esta percep<;;ao, visto que, "os dirigentes escolares quando confrontados com atitudes 

violentas por parte dos alunos, reagem como pessoas comuns, esquecendo suas 

fun<;;6es de educadores". OKUBARU (2002, p.12). Assim, em vez de procurar uma 

compreensao mais profunda da situa<;;ao, a rea~ao acaba sendo de raiva e, em situa~6es 

mais crfticas, de medo. 

SILVA (2007, p.3) coloca em palavras o que se tern observado e ouvido, ou 

seJa, que a violencia dentro da escola existe e, sejam estas escolas publicas ou 

particulares, ambas estao vulneraveis as atitudes violentas, pois nao podem recusar 

alunos, as primeiras por serem publicas; as outras, por dependerem destes para sua 

sobrevivencia no mercado. 

Portanto, entende-se que a preven~ao da agressividade/violencia nao deve partir 

exclusivamente da escola, mas deve incluir a familia e, mais ainda, as entidades 

governamentais que cuidam da area da educa~ao. 

E importante lembrar, como diz ALVES (1997, p.26), que a disciplina lie algo 

que se desenvolve naturalmente no indivfduo, dependendo do nfvel de maturidade em 

,, que se encontra e os padr6es de conduta que lhe e apresentado em seu meio sociaJ!'. 

Portanto, quando permite-se as crian~as que desenvolvam por si mesmas seus 

padr6es de conduta, proporciona-se a seguram;a para que elas alcancem a 

autodisciplina. Quanto maior a sua maturidade, mais tacil ser-lhes-a ajustarem-se as 

exigencias impostas para o cumprimento de uma tarefa. 

Ou seja, a preven<;;ao e a arma mais eficiente no combate a violencia. Por isso, 

diz ainda a autora, "e muito importante que as criam;as sejam esclarecidas sobre as 

posturas e atitudes que devem to mar diante da violencia", diante de sua propria 

agressividade. 

Por isso e muito importante que os pais estejam sempre muito atentos "a vida 

de seus filhos fora da escola e fora de seus olhos". E a orienta<;ao dos pais que vai se 

ret1etir no comportamento dos filhos na escola (ALVES, 1997, p.27). 
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4 ESTRATEGIAS PARA 0 ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA: 0 LUDICO 

Para uma crianc;a brinquedo e trabalho nao sao conceitos opostos, e quanta mais 

cedo este ponto ficar entendido no conteudo do processo ensino-aprendizagem, mais 

cedo se entendeni que a educac;ao excelente progride quando se despende urn esforc;o 

maior internamente, dentro do espirito do brinquedo serio (KUDE e BONAMIGO, 

1991, p.60). 

Brincar tambem e educac;ao. Brincando se aprende, talvez, muito mais 

rapidamente do que rigidamente sentados em carteiras desconfortaveis nos ambientes 

restritos das salas de aula. Brincar e usar a imaginac;ao para criar soluc;6es. Por que nao 

usar a imaginac;ao e simplesmente deixar as crianc;as "pensarem" a sua agressividade. 

Por meio da brincadeira a crianc;a envolve-se no jogo e sente a necessidade de 

partilhar com o outro. Ainda que em postura de adversario, a parceria e urn 

estabelecimento de relac;ao. Esta relac;ao exp6e as potencialidades dos participantes, 

afeta as emoc;6es e poe a prova as aptid6es testando limites. Brincando e jogando a 

crianc;a tera oportunidade de desenvolver capacidades indispensaveis a sua futura 

atuac;ao profissional, tais como atenc;ao, afetividade, o habito de permanecer 

concentrado e outras habilidades perceptuais psicomotoras. Brincando a crianc;a torna

se operativa. 

0 brinquedo, como suporte da brincadeira, tern papel estimulante para a 

crianc;a no momento da ac;ao ludica. Tanto o brinquedo, quanto a brincadeira, 

permitem a explorac;ao do seu potencial criativo em uma sequencia de ac;6es libertas e 

naturais ern que a imaginac;ao se apresenta como atrac;ao principal. Por meio do 

brinquedo a crianc;a reinventa o mundo e Iibera suas atividades e fantasias. Atraves da 

magia do faz-de-conta explora os limites e, parte para aventura de aprender a contar, ... 

de aprender matematica. Por isso o hidico tern conquistado urn espa<;o no panorama da 

educac;ao infantil. 0 brinquedo e a essencia da infancia e seu uso permite um trabalho 

pedag6gico que possibilita a produc;ao do conhecimento e tambem a estimulac;ao da 

afetividade na crianc;a. A crianc;a estabelece com o brinquedo uma relac;ao natural e 

consegue extravasar suas angiistias e paix6es; suas alegrias e tristezas, suas 

agressividades e passividades. 
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Para GUILMETTE, o conceito de brincar e muito vasto, mas brincar e uma 

coisa muito simples: "s6 depende de quem o faz e nao tern nenhum instrumcnto que 

lhe seja indispensavel (nem mesmo o brinquedo)". Diante disto, a brincadeira abre urn 

mundo de possibilidades que precisam ser negociadas entre todos os participantes. As 

regras fazem parte do jogo, "mas sempre sao flexfveis", pois o ato de brincar envolve 

desde os aspectos ffsicos, psicol6gicos, emocionais e ate mesmo os cognitivos. E, 
principalmente, trabalhar com a imagina<;ao e com a criatividade. (2007, p.19). 

A televisao e uma forma de entretenimento, como o sao o videogame e o 

computador. Hoje em dia nao ha como esquecer que estes meios de comunica<;ao sao 

instrumentos essenciais para a informa<;ao, portanto, para o conhecimento. E a 

televisao e urn jogo muito facil de jogar porque nao exige qualquer esfor<;o por parte 

das crian<;as. 0 ponto negativo que sobressai neste tipo de entretenimento, ainda 

segundo GUILMETTE "e o fato de a televisao desenvolver somente o aspecto 

cognitivo, deixando outras capacidades sem serem exercitadas (como as motoras e as 

sociais). Por isso e importante que os pais negociem com as crian<;as os rnomentos de 

ver televisao". (2007, p.19). 

Ainda segundo esta estudiosa do comportamento, 

o fato de as crians;as brincarem menos tambem sc relaciona com o processo de urbanizas;ao das cidades. 
Cada vez mais elas tern o espas;o reduzido e, para brincar, restam playgrounds, shopping centers c 
escolas. Alem disso, ser o melhor, o mais forte, o mais bern preparado e o mais educado e uma outra 
necessidade dos dias atuais - o que tambem sufoca e estressa as crians;as que precisam de tempo para 
brincar. Preparar os filhos para o futuro nao e errado, mas dessa maneira e urn equivoco. As escolas 
surgiram para preencher a rotina das crians;as enquanto os adultos trabalham e isto pode ser perigoso. 
( ... ) se fecharem as escolas as crian<;as vao sobreviver, mas se acabarem com a brincadeira, ai sim 
teremos problemas. Se os pais souberem que brincando seus filhos serao felizes, eles darao essa 
preferencia, porque no fundo e isso o que eles querem. (GUILMETTE,2007, pJ 9). 

No que se refere a escola, cabe aos educadores procurar a integra<;ao entre o 

conhecimento, a aprendizagem e a brincadeira, "o born professor e aquele que sabe 

quais sao as necessidades dos seus alunos enquanto seres humanos, isto principalmente 

nas series iniciais, em que a ligac;ao das crian<;as e muito mais emotiva. Quando elas se 

sentem cuidadas, tudo t1ui melhor, inclusive o aprendizado", complementa 

GUILMETTE (2007, p.19). 
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No entanto, pressionados por urn curriculo escolar a veneer, os profcssores nem 

sempre tern tempo para deixar as criam;as usarem toda a imagina~ao que dispoem para 

a resolu~ao das suas quest6es interiores. 0 prazer da descoberta e, via de regra, 

deixado de lado quando se projetam os currfculos escolares. 0 treinamento na arte de 

"pensar" para a resolu~ao de problemas, de situa~6es novas, foi deixado de lado. Eo 

resultado pode ser observado no aumento da agressividade entre as crian~as em idade 

esco1ar. 

Portanto, e o trabalho em conjunto, na pnitica de brincadeiras ou na constrw;ao 

de urn brinquedo, vai permitir a identifica~ao de figuras e conceitos essenciais ao 

desenvolvimento da crian<;a, pois, 

para a crian<;;a, pelo menos quando ela e muito jovem ( ... ) o brinquedo e sempre uma atividade muito 
seria, envolvendo os recursos totais da personalidade, ( ... 0 brincar e uma necessidadc natural. A 
crian<;;a que brinca experimenta-se e constr6i-se atraves da brincadeira. Ela aprende ( ... ) a fazer 
representa<;;6es do mundo exterior e mais tarde, a agir sabre ele. 0 brinquedo e urn trabalho de 
constru<;;iio e de cria<;;iio (LEBOVICI & DIATKINE, 1995, p.94). 

Diante desta considera~_;ao, entende-se que ensinar nao e apenas repassar inforrna~_;6es, 

nao e apenas mostrar aquele caminho que o professor considera o mais correto, mas e ajudar a 

crian~_;a a tomar consciencia de si mesma, dos outros e da sociedade, para saber aceitar-se 

como pessoa e saber aceitar os outros como tal. E oferecer inforrna~_;6es suficientes para que 

ela possa escolher, entre os muitos caminhos, aquele que rnelhor lhe convier e for compativel 

com seus valores, sua visao de mundo e com circunsHincias adversas que cada urn ira 

encontrar. (NICOLESCU, 1999, p.34). 

Evidentemente, a prepara~_;ao da crian~_;a para a escola come~_;a em casa. A escola vai 

estimular o ja iniciado desenvolvimento de competencias emocionais, reafirmando 

importancia das componentes afetivas e intuitivas na constru~_;ao do conhecimento. Ou, como 

explica FREIRE, 

e necessaria que evitemos outros medos que o cientificismo nos inoculou. 0 medo, por exemplo, de 
nossos sentimentos, de nossas emo<;;6es, de nossos desejos, o medo de que ponham a perder nossa 
cientificidade. 0 que eu sei, sei com o meu corpo inteiro: com minha mente crftica mas tambem com os 
meus sentimentos, com minhas intui<;;6es, com rninhas emo<;;6es. 0 que eu niio posso e parar satisfeito 
ao nfvel dos sentimentos, das emo<;;6es, das intui<;;6es. Devo submeter os objetos de minhas intuic;oes a 
urn tratamento serio, rigoroso, mas nunca despreza-los. (1999, p.18). 
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Para que o brincar nao se transforme em urn instrumento de esmagar as 

diferen<;;as, faz-se necessaria deixar espa<;;os para a cultura criadora individualizada, 

protegendo direito de expressao dos diferentes, seria preciso fazer urn esforc;:o 

consciente para garantir oportunidade de veicula<;;ao, distribui<;;ao e consumo ao que e 
produzido perifericamente. 

Para MACHADO (2004), quem estiver realmente preocupado com isso em 

rela<;;ao as crian<;;as, deve ter o cuidado de se manter informado sabre essas produc;:6es 

aparentemente marginais e assegurar condi<;;6es para que elas possam - ao menos 

minimamente - escoar em dire<;;ao ao publico. Ter uma atitude curiosa e respeitosa 

para com filmes, hist6rias, livros, documentarios, entrevistas, videos, can<;;6es geradas 

em outra cultura - e hoje em dia ha tantos, de tao boa qualidade ... Reservar espa<;;o 

para abrigar a inven<;;ao e apostar na cria<;;ao artistica. 
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SCONCLUSAO 

No estudo apresentado procurou-se mostrar que a agressividade e urn fator 

normal no desenvolvimento dos seres humanos mas que, devido a determinadas 

circunstancias, pode ultrapassar os limites normais e transformar-se em vioH~ncia. 

Mostrou a pesquisa te6rica que o brincar e o jogar sempre estiveram presentes no 

ensino das criangas, desde o inicio, no final do seculo passado, mas isso foi se perdendo 

quando, nos anos 1970, comegaram a jogar para o ensino infantil a responsabilidade de 

impedir o fracasso na alfabetizagao. 

Assim, a tendencia atualmente e deixar de lado o hidico tanto em casa como na 

escola: as atividades prazerosas que envolvem a leitura, a pesquisa e a observa~ao do 

mundo estao deixando de fazer parte do dia-a-dia das criangas, substitufdas pela televisao e 

pelo videogame. Nao que essa seja uma condigao negativa, pois as crian~as tambem devem 

receber informa~6es sobre o mundo em que vivem. Passa a ser negativa essa intluencia 

quando remove do mundo da crianc;a a atividade fisica, a criatividade, a capacidade de 

pensar por conta propria. Reverter essa condic;ao deve ser urn esforc;o conjunto dos paise 

dos professores tendo, como coadjuvante principal, toda a sociedade. 

Entende-se, portanto, que a falta de espac;os ludicos, nos quais as crian~as, depois 

de sairem da escola e por nao terem o controle diretos dos pais, que trabalham, possam 

"gas tar" suas energias na administrac;ao da agressividade e aprender a lidar com ela, esta 

gerando essa violencia gratuita em intimidac;6es a colegas e destruic;ao da propria escola. 

Nesta fase da vida, toda essa energia deveria ser dirigida para atividades ludicas e 

prazerosas, tempo de aprender os seus direitos e seus deveres como futuro cidadao. 

Uma das recomendac;6es que este estudo pode pretender e a criac;ao de ambientes 

de aprendizagem, nos quais os temas ludicos sejam utilizados com enfase nas discuss6es 

de quest6es de cidadania e etica. Essa estrategia podera estimular as crianc;as a uma 

competic;ao saudavel, a uma competic;ao por mais conhecimento e melhor convivencia, e 

ainda, uma relac;ao adulto-crianc;a baseada no respeito mutuo, no afeto e na confianga, 

necessidades consideradas basicas das crianc;as. 
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