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Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de 

Experiência, sobretudo, com objetivo de contribuir no debate científico educacional. 

O ensino já não é mais como outrora, inclusive pelas diversas modalidades 

existentes: presencial, semi-presencial, a distância entre outras tantas possibilidades de 

misturas e conexões possíveis. Essas aplicações já são conhecidas no contexto 

educacional brasileiro, estimulados pelos novos caminhos que a Educação no século 

XXI está tomando, bem como as mudanças no perfil dos alunos nascidos a partir dos 

anos 2000, que ficaram conhecidos como Nativos Digitais. 

Nas propostas educacionais, este público se sente mais cativado com aulas 

mais dinâmicas, interativas e, se possível, com recompensas instantâneas. Neste sentido, 

mesmo com uma perspectiva menos centralizada, a aprendizagem pode acontecer de 

forma mais eficiente, pois os alunos podem empenhar-se mais, por estarem gostando do 

processo e, desta forma, tornando a experiência educacional mais prazerosa e 

motivadora. 

Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, 

convido, não somente os pesquisadores e pesquisadoras, mas a todas as pessoas com 

interesse educacional, para fazerem a leitura do E-book Amplamente: Educação no 

século XXI, visando conhecer o debate científico atual da Educação no Brasil. Tenham 

uma boa leitura! 

  

Luciano Luan Gomes Paiva 
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 CAPÍTULO V  

A INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

Ivanise Rodrigues Nascimento Varela
6
 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-05 

 

RESUMO: 
Este artigo é um estudo sobre a importância da integração família/escola na vida escolar 

do filho/aluno. Neste estudo, discutimos a interação professor-aluno, que é fundamental 

para o processo de ensino e aprendizagem. É na família em que ocorrem os primeiros 

ensinamentos e experiência emocionais que o discente tem como referência para a vida, 

especialmente no ambiente escolar. O embasamento teórico que sustenta as reflexões 

feitas neste artigo científico, foi defendido por Ariès (1978), Caetano (2009), Tiba 

(1996) entre outros autores. Ao finalizarmos o estudo, concluímos que família e escola 

sendo parceiras, são capazes de estimular resultados exitosos no que diz respeito ao 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Integração. Família. Escola. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta uma reflexão acerca do tema “A Integração da 

família na escola”. Tradicionalmente, a família tem sido apontada como parte 

fundamental do sucesso ou fracasso escolar, em que se pode observar que o 

comportamento escolar depende do relacionamento dos pais com os filhos em casa e 

também o relacionamento dos alunos e professores na rotina diária da escola. 

É necessário e essencial ressaltar que, o foco central deste estudo é a integração 

da família na escola, que gera um desafio para os professores, pois os alunos primeiro 

aprendem em casa para depois vir à escola. É no ambiente familiar que os alunos devem 

aprender as regras para depois sistematizar na escola e seu aprendizado ser mais 

favorável, pois como diz Weil, 

[...] O comportamento das crianças no ambiente escolar e em casa é, 

na verdade, uma reação as atitudes de seus pais. Foi constatado que a 

maioria dos problemas de comportamento como ausência de atenção e 

agressividade, é reflexa da conduta dos pais. Uma criança, por 

exemplo, que não consegue, em sala de aula, ficar parada em 

                                                 
6 Especialista em Psicopedagogia pela FAIBRA. Professora da Rede municipal de educação do município de 

Guamaré/RN. E-mail: ivanisevarelamacau@gmail.com.  
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momento nenhum, mostrando-se sempre nervosa, brigona, agressiva 

com os colegas, sempre mal arrumada, cadernos rasgados, pode ser 

uma das causas para tudo isso seja uma relação conflituosa com a 

família ou a relação, também conflituosa, entre os pais, os quais 

brigam o tempo todo na frente dos filhos e a acabam descontando na 

criança com desprezo ou indiferença, com agressões físicas ou 

verbais. Este fenômeno, tão comum, leva a criança a pedir ajuda, 

demonstrando isso de várias maneiras, inclusive chamando a atenção 

para si, no ambiente escolar (WEIL, 1984, p. 47). 

Nesse sentido, a integração da família para influenciar a conduta e o 

comportamento é de extrema necessidade neste processo, até porque na escola não é 

diferente, nela também o aluno apresenta ou não esses comportamentos vivenciados no 

ambiente familiar. Enfim, esse acompanhamento e a relação desenvolvida são 

indispensáveis para que o aluno fique inserido na instituição escolar sem problemas. 

Nesta perspectiva, com base no conhecimento das famílias, se não houver um 

interesse mútuo em detectar e resolver esses problemas, a escola e o professor podem 

se sentir impedidos de intervir para o sucesso do educando, portanto, o interesse e 

a participação da família é fundamental para o desenvolvimento do educando. A 

influência da família nesse processo é um desafio para pais e professores e diversas 

escolas brasileiras, sendo atualmente um tema muito debatido e preocupante no meio 

educacional. 

É somente no respeito a essas diferenças que se poderá construir uma relação 

frutífera entre família e escola. Ao assumir essa atitude na relação com as famílias, a 

escola estará de acordo com o que Freire chama de “Natureza ética da prática educativa, 

enquanto prática especificamente humana” (FREIRE, 1996, p. 17). 

É no aconchego da família e da escola que a criança vai construindo sua 

consciência/caráter se socializando, se educando para enfrentar a realidade e as 

dificuldades na sociedade, tornando-se uma pessoa consciente e crítica. Para Aríes “Os 

bons pedagogos ensinam não apenas as letras, mas também os bons costumes e as 

maneiras decentes” (ARIÈS, 1978, p. 25). Acreditamos que a família e a escola, vão 

influenciando nas atitudes de vida das crianças. Elas buscam respeito como gente que 

pensa, age, ama e sofre. 

Convém ressaltar que a integração família/escola propiciará às crianças uma 

maior capacidade para enfrentar as dificuldades no processo de aprendizagem, 
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principalmente em nosso tempo, quando o ensino se moderniza a cada instante e alguns 

educando não conseguem aprender de forma satisfatória. 

Pode-se afirmar que nos dias atuais a escola não pode viver sem a família e a 

família não pode viver sem a escola, pois, é através da interação desse trabalho em 

conjunto, que tem como objetivo o desenvolvimento do bem-estar e da aprendizagem 

do educando, os quais contribuirão na formação integral do mesmo. 

 

A FAMÍLIA E O CONTEXTO HISTÓRICO 

Na perspectiva de construir um artigo que faça uma reflexão sobre a família, 

vale ressaltar sobre a história da família no Brasil e suas transformações através dos 

tempos. 

A família brasileira tem passado por muitas transformações, precisamente nas 

últimas décadas desempenhando um papel decisivo na educação formal e informal dos 

filhos sendo, considerada instituição fundamental e indispensável para a formação do 

caráter do indivíduo. É na família que se constroem valores culturais e morais. 

A família tem a responsabilidade de formar o caráter, de educar para 

os desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais. A família é 

um espaço em que as máscaras devem dar lugar à face transparente, 

sem disfarces. O diálogo não tem preço (CHALITA, 2001, p. 20). 

Compreendemos que os laços familiares começaram a ser reconhecidos 

socialmente e a educação e criação de crianças nascidas da união de um casal passa a 

ser, cada vez mais, da responsabilidade da família. 

Durante o período colonial, a família era vista como um modelo constituído por 

pai e mãe que se casavam na igreja baseados nos ideais definidos pelo catolicismo. Os 

integrantes da família brasileira (mãe e filhos), nesse período, eram comandados por um 

pai e esposo, um ser racional e menos emocional, o que dificultava o relacionamento 

afetivo, comportamento este que passava de pai para filho. Neste modelo de sociedade, 

a mulher casava-se cedo para seguir os passos da mãe, que era vista como uma mulher 

frágil e submissa. Essa era família patriarcal, segundo Nogueira citado por Caetano 

(2009, p. 24): 

Era considerada uma unidade de consumo, sendo que os filhos eram 

tidos como posse do pai e representavam o aumento da perspectiva da 
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renda familiar, uma vez que simbolizavam como dito, uma nova força 

do trabalho. Obviamente o autoritarismo do pai, que submetia os 

filhos, a esposa e os demais agregados, era elemento engendrador 

desse tipo de relação. 

Assim, sabemos que, durante muito tempo não foi dada a devida importância ao 

objeto de estudo no que concerne à instituição familiar, no entanto, é nela onde 

vivenciamos os primeiros contatos com a vida, onde vamos aprender a interagir com o 

outro e, ao valorizarmos esse sentimento, perpetuaremos o amor e o respeito ao ser 

humano. 

O Brasil, enquanto colônia, era marcado pelo trabalho escravo e pela produção 

rural e exportação, e adotava o modelo de família tradicional e extensa. Enquanto o 

homem era a maior autoridade do lar, a mulher era destinada a castidade e fidelidade. 

No período Imperial, existia a escolarização doméstica que atendia um número 

considerável de alunos, organizado por vizinhos e parentes em áreas rurais. Ou seja, as 

famílias procuravam educar seus filhos em suas casas, tornando-se responsável pela 

educação do indivíduo. 

Na fase republicana, com a criação de escolas públicas, começa-se a questionar a 

capacidade da família para educar os filhos. Caetano (2009) complementa que: [...] Na 

área da educação moral, há tempos que se discute se tal educação cabe à família ou à 

escola. 

A partir das últimas décadas do século XIX, identifica-se um novo modelo de 

família; com a Proclamação da República, acaba o trabalho escravo; e surgem novas 

práticas de sociabilidade em que a família passa a ser constituída por pai, mãe e poucos 

filhos. O homem continua sendo a maior autoridade da casa, enquanto isso a mulher 

assume novas responsabilidades, tendo que zelar pelos cuidados do lar e pela educação 

dos filhos. 

Durante o Estado Novo é instituído o primeiro programa estatal de proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência no Brasil. É nesse período que a educação 

passa por várias reformas. Mas, “à medida que o Regime de Vargas se fechava e 

caminhava para a ditadura, a educação voltava-se cada vez mais para o culto da 

nacionalidade, da disciplina e da moral” (CASTRO, REGATTIERI, 2009, p. 23). 
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Durante a ditadura militar no Brasil, pretendia-se formar indivíduos que se 

adequassem à nova ordem social. Nessa época, o Estado busca formas de intervir sobre 

todas as instituições, inclusive na área educacional. Uma das mudanças mais marcantes 

na Educação foi à Disciplina Educação Moral e Cívica tornando-se obrigatória. Cujo 

objetivo era moldar a população, convencendo o povo de que as ações desse regime 

trariam benefícios a todos. Sendo que os conteúdos trabalhados nessa disciplina não 

tinham interesses em formar um cidadão crítico ou de conduzir o educando para a 

construção de seu caráter, mas seu objetivo primordial era adequar o indivíduo a um 

conjunto de mecanismos, que visava interesses políticos, à submissão e ao patriotismo 

exacerbado. 

É somente com a abertura política, que as maiores conquistas vão ocorrer na 

educação nacional. Castro e Regattieri (2009, p. 25) acrescentam que: “criada como 

instituição especializada, dotada das competências específicas, a escola assume a função 

de promover o ensino”. Família e escola compartilharam, ao longo do século XX, a 

responsabilidade por criar condições para que o aluno pudesse aprender. 

Este processo, durante os poderes autoritários, esteve sujeito a idas e vindas. As 

mudanças que ocorreram no contexto social e econômico na metade do século XX, 

como a proibição do trabalho infantil, a obrigatoriedade da família e do estado garantir a 

formação escolar para as crianças, contribuíram para uma nova organização na estrutura 

familiar. Uma das mudanças, talvez a mais relevante que vem contribuindo para uma 

nova configuração da família é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Neste 

momento, as famílias contemporâneas assumem novos formatos com mães responsáveis 

pelo sustento dos filhos, pais solteiros, união entre pessoas do mesmo sexo com direito 

a adoção de filhos. Magalhães citado por Caetano (2009, p. 15) complementa, 

afirmando que: “A família afasta-se cada vez mais do critério biológico e enfatiza a 

dimensão socioafetiva, independentemente de sua configuração. No processo de 

transmissão geracional, ressalta-se a influência da história das relações na vida dos 

sujeitos”. 

Porém, não podemos definir o conceito de família contemporânea, devido às 

transformações que ela vem sofrendo. No mundo contemporâneo, a criança passa mais 

tempo na escola do que com sua família. Os filhos hoje são vistos pelos pais como um 
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objeto de afeto e de cuidado, pois eles fazem com que os pais se sintam realizados. 

“Como o autoritarismo é coisa do passado, os pais procuram estabelecer com os filhos 

relações de amizade [...]” (CAETANO, 2009, p. 27). Com isso, ocorre um desequilíbrio 

na convivência entre pais e filhos. É importante acrescentar que a maioria dos pais 

atuais não consegue estabelecer limites para os filhos, inconscientemente os pais estão 

afetando de forma negativa a construção do caráter dessa criança. Portanto, muitas 

vezes o aluno não demonstra ter princípios éticos e morais que são cobrados pela escola. 

Acreditamos, assim, que a família deixou de trabalhar os pressupostos para que o 

indivíduo apresente um bom comportamento. Pois, como ressalta o pesquisador Tiba, 

Nenhuma criança nasce folgada, ela aprende a ser. A indolência 

constante não é natural, mas resultado da dificuldade de realizar seus 

desejos por si mesmos. A criança só pode ser considerada folgada 

quando conhece suas responsabilidades e não as cumpre (TIBA, 1996, 

p. 44). 

Compreendemos que a criança precisa conhecer quais são seus limites pra que 

aprenda a lidar com o seu semelhante, concluindo a compreensão de que não se pode 

fazer tudo que quer. A família deve conscientizar a criança que nem sempre o que se 

deseja é socialmente correto. 

O dever da família na educação dos filhos é publicamente reconhecido na 

legislação brasileira e nas Diretrizes do Ministério da Educação. Algumas destas 

constatações estão publicadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

8.069/90 no artigo 25 destacando que: A educação, direito de todos e dever do estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Pode-se afirmar que nos dias atuais a família entendeu que sozinha não consegue 

mais educar seus filhos, por isso se faz necessário que a família procure acompanhar o 

desenvolvimento da criança e dos jovens em todo o seu processo de aprendizagem, 

tanto no lar quanto na sua atividade na escola, embora saibam que a família é 

fundamental para esse processo. 

Como destaca Parolin (2007, p. 14) “sabemos que a família está precisando da 

parceria das escolas, que ela sozinha não dá conta da educação e socialização dos 

filhos”. Percebemos que, através do convívio com a família, a criança internaliza 
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padrões de comportamento antes mesmo de nascer, pois tais condições estãopresentes 

na vida dela, como se pode observar. Este processo de internalizarão é viabilizado pela 

mediação de um adulto e determinado pelas condições sociais. 

 

PAPEL DOS PAIS NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS 

A família tem sido, é, e será a influência mais poderosa para o desenvolvimento 

da personalidade e do caráter das pessoas. Assim, pode-se dizer que as crianças 

precisam sentir que fazem parte de uma família. Muito se discute sobre o papel dos pais 

na educação dos filhos, papel este que ficou muito mais desafiante e complexo, nos dias 

de hoje. 

De acordo com Zagury. 

Nós, os pais querem muito ver nossos filhos crescendo rumo da 

felicidade, não queremos? Então temos de ajudá-los nisso. Porque 

ninguém vem ao mundo sabendo o que é certo e que é errado. E 

somos nós, os pais, que temos esta tarefa fundamental e espetacular. 

Então, se estamos todos de acordo mãos à obra! Vai valer à pena! 

(ZAGURY, 2008, p. 19). 

Para que aconteça o envolvimento dos pais na escola, é necessário que a 

instituição seja capaz de construir coletivamente uma relação de diálogo. Nos momentos 

de interação entre família e escola é importante que seja concebida uma compreensão da 

mensagem. Paro (2000, p. 68) comenta que: “parece haver uma incapacidade de 

compreensão por parte dos pais, daquilo que é transmitido na escola; por outro lado, 

uma falta de habilidades dos professores para promoverem a comunicação”. 

A família é um referencial indispensável na vida do seu filho, levando em conta 

a sua educação desde os primeiros passos de sua vida até a sua atuação plena para 

interagir à sociedade. Quanto à escola, ela prossegue com essas primazias, porém, não 

assumindo relativamente para si o papel inicial da comunidade familiar. A esse respeito, 

podemos dizer que: 

Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do 

indivíduo, e a escola, por sua informação. A escola nunca deveria 

tomar lugar dos pais na educação, pois os filhos e os alunos ficam 

apenas algum tempo vinculados às instituições de ensino que 

frequentam. (TIBA, 1996, p. 111). 
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Evidentemente, a família e a escola são portos que apóiam e sustentam o ser 

humano, são referenciais extremamente importantes para o indivíduo. 

Compreende-se que a partir da influência familiar na aprendizagem escolar é 

possível compreender a necessidade do discente nesse processo cognitivo, sendo de 

grande qualidade na formação do cidadão que queremos construir no futuro. Há, no 

entanto, que destacar a importância da família em se fazer presente em todas as fases da 

vida que essa criança irá percorrer, que como sabemos, vai ser a partir desses 

referenciais que as crianças se orientarão para construir a sua personalidade. 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, 

pois a muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio 

acaba resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em 

aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou 

das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, 

reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola chega-se 

até mesmo a uma divisão de responsabilidades [...] (PIAGET, 

1972/2000, p. 50). 

Portanto, uma boa relação entre a família e a escola deve estar presente em 

qualquer trabalho educativo que tenha como principal alvo, o aluno. A escola deve, 

também, exercer sua função educativa junto aos pais, discutindo, informando, 

orientando sobre os mais variados assuntos, para que em reciprocidade, escola e família 

possam proporcionar um bom desempenho escolar e social às crianças. 

Faz-se indispensável à participação da família na vida escolar dos filhos, pois 

crianças que percebem que seus pais e/ou responsáveis estão acompanhando de perto 

tudo o que está acontecendo, que estão verificando o rendimento escolar – perguntando 

como foram às aulas, questionando as tarefas etc. – tendem a se sentir mais segura e, em 

conseqüência dessas atitudes por parte da família, apresentam melhor desempenho nas 

atividades escolares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste Artigo fizemos um apanhando de alguns teóricos a respeito da integração 

da família na escola, abordamos diversos problemas e suas consequências em relação ao 

processo cognitivo e a aprendizagem do aluno. 
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Acreditamos ter atingido, claramente, ao objetivo inicialmente proposto da 

pesquisa: investigar as causas e consequências geradas pela ausência da família na 

escola, atentando para a integração da família no desempenho escolar da criança, 

compreendendo a sua função na escola. Encontramos respostas, através dos teóricos e 

estudo de caso, que afirmam a necessidade de uma parceria entre a escola e a família 

com o intuito de ambas colaborarem na aprendizagem dos seus alunos/filhos de forma 

satisfatória. 

A orientação ao educando precisa estar voltada para estratégias que irão 

possibilitar, a cada um deles, assumir efetivamente os valores humanos com consciência 

e responsabilidade para que seja agente de transformação, na realidade em que está 

inserido. Procuramos sensibilizar acerca da questão, o quanto é necessário que as 

famílias criem o hábito de participar da vida escolar das crianças, que percebam a 

importância de se relacionar com a escola na busca de um objetivo em comum, uma 

educação de qualidade para as crianças. Por outro lado, a escola deve ser a responsável 

por criar meios de aproximação com as famílias e a comunidade, orientando e 

mostrando que educar não é papel exclusivo das escolas, é papel de todos. Todos juntos, 

lutando por uma melhor educação. 

Convém observar que os teóricos enfatizaram temática de estabelecer passo a 

passo à construção de vínculos entre família e escola com o objetivo de criar uma 

metodologia e construir um modelo de participação de ambas as partes, adquirindo o 

conhecimento, tendo em vista serem os responsáveis pela formação do aluno. 

Diante de tudo isso, finalizamos reconhecendo as inúmeras contribuições que a 

Faculdade de Pedagogia da FAIBRA nos proporcionou, seja na vida acadêmica, pessoal 

e profissional. Para finalizar, esperamos que este artigo seja de grande importância e 

que abra perspectivas para uma melhor interação com as pessoas incentivadoras desta 

relação entre a família e escola, e que as escolas façam projetos que envolvam a família 

e as escolas como parceiras e formadoras do humano. 
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