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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem por tenia: Uma Analise dos Aspectos Educacionais e Afetivos da 

Evasao de Repetencia Escolar que sera realizado na Escola Estadual de Educacao Infantil e 

Ensino Fundamental Francisco Cicero Sobrinho, situada no nucleo I I I , Sao Goncalo Sousa-

PB tendo como fmalidade conhecer e compreender as causas que contribuem para a nao 

aprendizagem dos alunos, o que resulta na evasao e/ou reprovacao desses, alem de introduzir 

o uso de novas tecnicas bem como a diversificaeao na didatica do professor, com a utilizacao 

de textos reflexivos, musicas que favorecam uma aprendizagem significativa fazendo com 

que o aluno possa desvendar o que esta implicito como tambem, nos recursos didaticos 

utilizados em sala de aula, no intuito de desvendar os fenomenos responsaveis pelo fracasso 

escolar. Este trabalho tambem prop5e conhecer minuciosamente alguns dos responsaveis pelo 

insucesso escolar como: condicoes socio-economicas, a familia, a escola, o professor, as 

politicas educacionais, o aluno entre outros, o que possibilitara uma maior compreensao 

acerca do tema em evidencia, uma vez em que o teorizamos em sua totalidade, o que nos faz 

repensar a ideia de omitirmos juizos de valor responsabilizando unicamente o aluno e/ou 

sistema educacional. Desta forma, ancorados numa fundamentacao teorica que subsidiara esse 

trabalho, pretendemos encontrar as causas decorrentes desse fenomeno, almejando aclarar tal 

situacao. 

Palavras - chave: Evasao; reprovagao; fracasso escolar. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ancorados numa fundamentacao teorica que respalda essa Monografia, e partindo da 

problematica de entender as causas que contribuem para nao aprendizagem dos alunos, uma 

vez, que "esses" encontram dificuldades para assimilar o conteiido trabalhado pelo professor, 

este estudo tern por tema: UMA ANALISE DOS ASPECTOS EDUCACIONAIS E 

AFETIVOS DA EVASAO E REPETENCIA ESCOLAR, e tern por fmalidade aclarar tal 

situacao. 

A opcao pelo tema em evidencia deu-se primordialmente pelo contato que tenho com a Escola 

Francisco Cicero Sobrinho, escola esta que propus a realizar essa pesquisa e que na epoca 

possuia um numero significativo de evadidos e reprovados. Atualmente o problema diminuiu, 

concentrando-se exclusivamente no Ensino Fundamental, principalmente nas disciplinas 

Matematica e Historia. 

O interesse maior para o desenvolvimento desse estudo foi conhecer os elementos decorrentes 

no processo de evasao e repetencia escolar que retiram dos alunos a opcao de mudanca de 

vida, considerando a aquisicao de conhecimentos como elemento chave na abertura de novos 

horizontes, como tambem, no momenta de exercer efetivamente a cidadania, cidadania que 

muitas vezes e confundida. 

A partir disso, procuraremos desvendar quais os fenomenos responsaveis pelo fracasso 

escolar, considerando a relacao intrinseca com o tema em questao, alem de introduzir e 

estimular o uso de novas tecnicas, novos metodos de ensino, como tambem uma 

diversificacao na metodologia do professor, bem como nos recursos didaticos, no intuito de 

analisar os supostos responsaveis pelo fracasso escolar, e respectivamente entender o que esta 

atrasando ou dificultando a aprendizagem dos alunos. 

Portanto, objetivamos analisar as causas decorrentes no processo de evasao e reprovacao, 

verificar na escola a existencia de projetos de erradicacao do fenomeno em estudo, identificar 

as acoes pedagogicas que sao desenvolvidas no sentido de melhorar a qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem, alem de reconhecer as dificuldades apresentadas pelos educandos 

para assimilar o conteiido ministrado pelo educador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D£ CAMPINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRpunp 

mmmAmom
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0 procedimento metodologico desta pesquisa tera um estudo de caso que visa apenas um 

objeto de estudo, caracterizando-se como sendo de carater descritivo com abordagem 

qualitativa, e busca em sua totalidade compreender as dificuldades explicitas pelos alunos em 

sala de aula. 

Com o intuito de aclarar tal situacao e de alcancar os objetivos propostas buscamos 

informacoes diretamente coletadas com os sujeitos da investigacao atraves da pesquisa. 

Utilizamos como instrumento de coleta de dados para a investigacao as entrevistas e o 

questionario. 

A pesquisa se deu na Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Francisco 

Cicero Sobrinho, situada no Niicleo I I I , Sao Goncalo - Sousa PB, com o gestor os professores 

e os alunos do 5° ano Fundamental. 

O respectivo trabalho comp5e-se de tres capitulos, em que o I e o I I capitulos trazem uma 

fundamentacao teorica que subsidia toda a pesquisa. O I capitulo esta subdividido em sete 

(07) subtopicos, sendo: conceito de educacao; contexto historico; evasao escolar; os fatores 

que compactuam para o fracasso escolar; o papel da familia diante do fracasso escolar; o 

papel da escola diante do fracasso escolar; e a ma remuneracao de professores e a ausencia do 

planejamento: fatores que compactuam para o fracasso escolar. 

No I I capitulo encontra-se o fracasso escolar na perspectiva dos aspectos afetivos das 

dificuldades de aprendizagem que por sua vez, esta subdividido em quatro (04) subtopicos, 

sendo: o fracasso escolar junto a teoria da carencia cultural e a teoria da diferenca cultural; a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB) 1996, junto ao parecer de politicos: 

posicionamento frente a evasao e repetencia escolar; a contradicao existente entre reprovacao 

e repetencia escolar; e a clientela do fenomeno reprovacao. 

No I I I capitulo, encontra-se: o estudo de caso com a caraeterizacao da escola; a analise dos 

dados coletados. Nesse capitulo, especificamos o metodo de coleta de dados, bem como os 

sujeitos participantes da pesquisa. Por fim, algumas eonsiderae5es referentes ao estudo 

realizado e as referencias bibliograficas que subsidiou todo trabalho. 
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Dessa forma, a presente proposta e apresentar possibilidades que venha aprimorar a 

aprendizagem dos alunos, e conseqiientemente diminuir o indice de evasao e repetencia nos 

anos iniciais da escola citada inicialmente. 



CAPITULO I - UMA ANALISE DOS ASPECTOS EDUCACIONAIS E AFETIVOS DA 

EVASAO E R E P E T E N C I A E S C O L A R 

1.1 Conceito de Educacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sabemos que a educacao e a unica forma viavel de transformacao social, dai surge a 

necessidade de adquiri-la, para rompermos com a prepotencia da elite, para saimos do estado 

de opressao e para conseguirmos "status" na sociedade, sociedade que se encontra, 

excludente, seletiva e desigual. Mas, para que essa transformacao aconteca e necessario 

vivermos incessamente buscando novas informacoes e conseqiientemente construindo 

conhecimento, ja que vivemos num pais letrado no qual demasiadamente falando o 

necessitamos para sairmos do estado de dominacao, nao nos colocando como dominador, 

mas, num patamar que possamos exercer efetivamente nosso titulo de cidadao, cumprindo 

deveres e exercendo direitos. 

Dessa forma, visando o favorecimento que nos e merecido e rompendo com a ideologia 

dominante que nos e imposta e superando as estruturas societarias arcaicas que almejam a 

manutencao de sua hegemonia, conseguiremos desmascarar a realidade e conseqiientemente 

sermos reconhecidos simplesmente como gente. 

Assim, explicitando a relevancia da educacao na sociedade teceremos algumas consideracdes 

a respeito de sua conceituacao. 

Para Alvaro Vieira Pinto, a educacao e defmida como: "[ . . . ] processo pelo qual a sociedade 

atua constantemente sobre o desenvolvimento do ser humano no intuito de integra-lo no modo 

de ser social vigente e de conduzi-lo a aceitar e buscar os fins coletivos". (PINTO, 2000. p, 

30). 

Para Carlos Brandao, a educacao e: 

[...] uma marca dos seres humanos. Sua natureza e dinamica e plural nao segue u m 

padrao linico. Cada povo, qualquer epoca, toda elasse on grupo social vive em meio 

a valores, cren9as e prioridades. E este movimento define principios, estabelece 

raz5es, forja um determinado tipo de educacao de modo que nao exista u m povo 

sem educagao. A educacao participa do processo de producao de crengas e ideias, de 

qualificacao e especialidades que envolvem as tragas de simbolos, bens e poderes 

que em conjunto constroi a sociedade. ( B R A N D A O , 1985, p. 11). 
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Ja para Emille Durheim e Talcott Parsons a educacao e vista como: "[ . . . ] expressao de 

doutrinas, de geracoes mais velhas sobre mais novas, baseadas em uma filosofia de vida, 

concepcao de homem e de sociedade efetivamente atraves de instituicoes especificas: familia, 

sociedade, igreja, escola [.. .]". (DURKHEIM e PARSONS apud FREITAG, 1980. p. 18). 

Na concepcao de Durkheim e Parsons, a educacao e vista como uma acao de continuidade, da 

perpetuacao de ordem, da harmonia e do equilibrio que reguem as sociedades como um todo. 

Assim evidencia-se que esses veem a educacao nao como um fator de desenvolvimento e 

superacao de estruturas societarias arraigadas, mas, a concebe como algo que e transmitido de 

geracao em geracao para a manutencao do "status quo" e de uma sociedade prepotente, no 

qual, permanece o sistema de hierarquia das camadas privilegiadas sobre as camadas 

populares. 

No sentido mais amplo, educacao e: 

[...] um processo de atuacao de uma 

comunidade sobre o desenvolvimento do individuo a firn de que ele possa 

atuar em uma sociedade pronta para a busca da aceitacao dos objetivos 

coletivos. Para tal educacao, devemos considerar o homem no piano 

fisico e intelectual consciente das possibilidades e limitacoes, capaz 

de compreender e refletir sobre a realidade do mundo que o cerca, 

devendo considerar seu papel de transformacao social como uma 

sociedade que supere nos dias atuais a economia e a politica, buscando 

solidariedade entre as pessoas, respeitando as diferencas individuals 

de cada um. ( P A M P L O N A , 2008). 

Segundo o dicionario Aurelio, educacao e: "[ . . . ] o processo de desenvolvimento da 

capacidade fisica, intelectual e moral da crianca e do ser humano em geral, visando a sua 

melhor integracao individual e social". (FERREIRA, 2001. p.251). 

Paulo Freire nos diz que [...] a educacao tern carater permanente. Nao ha seres educados e nao 

educados, estamos todos nos educando. Existem graus de educacao, mas estes nao sao 

absolutos. (FREIRE apud PAMPLONA, 2008). O pensamento do autor nos faz refletir a 

respeito da educacao, educacao que estamos a cada dia buscando, e por isso nos faz refleti-la 

e almeja-la como algo que buscamos e construimos paulatinamente. 

Dessa forma, a educacao nao tern uma formula pronta a seguir, a formula e criada, 

desvendada a cada passo em que estimulamos os nossos educandos a busca-la e adquiri-la, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, a educacao e: [...] urn processo continuo que orienta e conduz o individuo a 

novas descobertas a fim de tomar suas proprias decis5es, dentro de 

suas capacidades. (PAMPLONA, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Contexto Historico 

O maior desafio a ser encarado atualmente pelo poder publico brasileiro e possibilitar a todas 

as pessoas independentemente de etnia, religiao ou condicao socio-economica a possibilidade 

de acesso e permanencia a educacao escolar, educacao de qualidade que seja oferecida 

equanime para os diversos povos, visando reter os altos indices de evasao e repetencia nos 

anos iniciais e conseqiientemente rompendo com os altos indices de analfabetismo no Brasil. 

A realidade brasileira mostra que tem cerca de 27,5 milhoes de habitantes entre 7 e 14 anos 

fora da faixa-etaria, mas registra 34,7 milhoes de matriculas no Ensino Fundamental, 

confonne o Censo Escolar. A diferenca e formada por jovens acima dos 15 anos que estudam 

em series nao compativeis com a sua idade, o chamado "distorcao do fluxo escolar", no qual 

mais de 60% dos alunos do ensino fundamental acumulam dois ou mais anos de defasagem 

em relacao 'a serie que deveriam cursar no que resulta em media, doze anos para concluir as 

oito series do ensino fundamental. 

O indice nacional de repetencia varia de 15% a 50%, e e mais elevado nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental e primeiro ano do Ensino Medio. Ate pela ruptura da Educacao Infantil 

para 1° ano, do 4° ano para o 5° ano e do 8° ano para o Ensino Medio; sao novos conteudos, 

novas metodologias, novos tipos de avaliacao, novos projetos tendo quase sempre um 

professor para cada disciplina. 

Com esses dados, o Brasil configura-se por ter um dos piores sistemas de educacao basica do 

mundo. Estimam-se o custo medio do aluno em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o 

gasto publico em 16 bilhoes, e o desperdicio anual da repetencia/evasao escolar em 40%, 

vemos que o pais desperdica anualmente cerca de 6,4 bilhoes de reais. Porem sabemos que a 

superacao do fenomeno requer um trabalho de conscientizacao e certamente de prevencao dos 

fatores que provocam a evasao e a repetencia escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo uma reportagem da Revista "Nova Escola", onde faz uma retrospectiva dos supostos 

responsaveis da Reprovacao no qual, mostra por decada cada culpado, o medico Arthur 

Ramos, na decada de 30 "atribui o fracasso a desajustes familiares". Esse aluno com 

dificuldades passa a ser chamado crianca-problema, e a proposta do medico e que este seja 

educado longe de casa. 

Na decada de 40, as causas do insucesso ainda sao atribuidas somente a fatores organicos e 

psicologicos. Quem tem dificuldade de aprendizagem continua a ser encaminhado ao medico 

e ao psicologo. 

Na decada de 70, estudiosos americanos afirmaram que as dificuldades de aprendizagem 

advem das pessimas condicoes de vida da crianca. E a teoria da privacao cultural. Surge a 

tendencia de questionar a responsabilidade da escola. 

Ja nas decadas de 80 e 90, pesquisas e trabalhos em todo mundo concluem que o erro nao esta 

na crianca, mas na escola e nos professores que estao despreparados para lidar com a 

realidade dos alunos. 

Atualmente, enveredados nessa perspectiva de que nao e o aluno que nao acompanha o ritmo 

da escola e consequentemente nao alcanca os objetivos propostos, mas, e a escola junto aos 

professores que estao displicentes para com os alunos, nao possibilitando o processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que nao parte da realidade existencial dos educandos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Evasao Escolar 

A evasao escolar esta dentre os temas que historicamente faz parte dos debates e reflexoes no 

ambito da educacao publica brasileira e que infelizmente, ainda ocupa ate os dias atuais, 

espaco de relevancia no cenario das politicas publicas e da educacao em particular. Em face 

disto, as discussoes acerca da evasao escolar, em parte, tem tornado como ponto central de 

debate o papel tanto da familia quanto da escola em relaeao a vida escolar da crianca. 

No que tange a educacao, a legislacao brasileira determina a responsabilidade da familia e do 

Estado no dever de orientar a crianca em seu percurso socio-educacional. A Lei de Diretrizes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e Bases da Educacao-LDB (1997) e bastante clara a esse respeito, e coloca no Art. 2° que: 

A educacao e dever da familia e do Estado, inspirada nos principios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificacao para o 

trabalho. (LDB apud QUEIROZ, 2008). 

Assim, observamos que a educacao nao tem sido plena no que se refere ao alcance de todos os 

cidadaos, assim como no que se refere a conclusao de todos os niveis de escolaridade. 

A Evasao Escolar acontece quando o aluno deixa a escola e nao mais retorna, retorna no ano 

seguinte como repetente. Os dados sobre a evasao sao extremamente dificies de obter, pois 

exige um acompanhamento personalizado do destino de cada aluno, e apesar dos inumeros 

programas criados pelo governo no intuito de romper com a evasao e repetencia e 

conseqiientemente com o fracasso escolar, ainda percebemos no Brasil dificuldades em 

mante-los na sala de aula, ja que seria um dos primeiros passos para que esses conseguissem 

estudar. 

Porem, o que demasiadamente presenciamos sao alunos desistindo da escola e 

consequentemente da educacao, mas, o que o poder publico, a escola e a sociedade devem 

pensar e que um aluno evadido tem enormes chances de serem reprovados na vida. Isto e fruto 

da realidade desigual que vivenciamos, no qual, nao se oferecem as mesmas oportunidades de 

acesso e permanencia na escola. A escola por sua vez encontra dificuldades em resolver 

problemas referentes a evasao e repetencia, fenomenos que constituem os principals entraves 

ao exito dos alunos, atribuindo a muitos desses a "status" de fracassado. 

No entendimento Leandro Haertes, um dos maiores desafios que a educacao brasileira 

enfrenta e: "[ . . . ] a inclusao de adolescentes [...] na escola e tambem no mercado de trabalho. 

As recentes transformac5es no mundo do trabalho acabam por configurar a sociedade 

especificamente em seus perfis economicos e sociais". (HAERTER, 2004, p. 11). 

Para tanto, para que possamos superar esses desafios em se tratando de evasao e repetencia 

escolar, e necessario reconhecer que a educacao oferecida atualmente deixa a desejar no que 

diz respeito a formulaeao de politicas publicas que assegura o acesso e permanencia dos 

alunos na escola, como tambem no acolhimento de suas experiencias enquanto sujeito que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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carrega consigo uma cultura impregnada em seu meio social, sendo esta considerada relevante 

por parte da escola como parte significativa do curriculo escolar, e como ponto de partida para 

o fazer - pedagogico docente. 

Assim, e preciso que o docente veja o discente como um sujeito que possui uma cultura, e que 

tras consigo conhecimentos adquiridos em sua vivencia diaria. Contudo, trabalhando o 

contexto do aluno possibilitara a esse, estimulo para permanecer na escola, no qual, 

posteriormente esse nao sera excluido da escola, menos da sociedade. 

Nesse sentido, os alunos precisam sentir prazer em estudar, concomitantemente faz-se 

necessario uma Pedagogia que corresponda as expectativas dos alunos, enquanto veiculacao 

de conhecimentos que subsidie sua vida enquanto individuo, e que atenda as exigencias do 

mercado de trabalho, para construir a escola cidada que Paulo Freire defendia, com mudanca 

de postura, de estrategias, de conteudos despertando no aluno o interesse e a relevancia da 

educacao como pratica de liberdade. 

Dessa forma, o educador devera considerar o educando como sujeito do processo de ensino-

aprendizagem, considerando o dialogo, o questionamento e a problematica como pratica de 

liberdade e como elementos de ascensao social. 

Contudo, a evasao e a repetencia escolar e uma constante dor de cabeca para os governos 

federal, estaduais, e municipals, para gestores, de escolas, os coordenadores, e professores. 

Nos ultimos tempos um sistema apareceu no cenario educacional como uma especie de 

solucao perfeita: Os ciclos; com uma proposta de trabalho que avalia o aluno "a cada semana, 

a cada mes, a cada ano, e preciso saber quantos dominam tudo o que foi proposto, quantos 

avancaram 80% quantos ainda estao em 30% ou em 10%, explica a pesquisadora Sara Pain. 

Alem disso, com o fim da repetencia a turma permanece unida, criando um clima mais 

propicio a aprendizagem, uma vez que tem a chance de se tomarem mais amigos e parceiros 

ao longo do arduo processo de construcao de conhecimentos". Nao ha duvidas que eles 

representam o melhor antidoto contra a "cultura da repetencia" - expressao que consagra o 

pessimo habito de condenaremjovens e criancas ao fracasso. 
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No Brasil os defensores desse sistema sao muitos; a presidente da Inep, Maria Helena 

Guimaraes, diz que ele ajusta os conteudos ao processo de desenvolvimento infantil, 

adequado o tempo do aluno a atividade escolar. Assim "ao final do ciclo o aluno dificilmente 

apresentara problemas" afiraia Paulo Roberto Padilha, pedagogo e diretor tecnico do Instituto 

Paulo Freire, e outro que apoia a iniciativa: "ela muda o processo do conhecimento, faz surgir 

o respeito aos ritmos e diferencas de cada um; e o caminho para a verdadeira escola cidada 

que Paulo Freire pregava". 

Numa entrevista da Revista Nova Escola, a pesquisadora argentina, mostra como romper o 

circulo vicioso de fracasso e repetencia: 

A linica maneira de fazer o sistema escolar funcionar e "graduar o que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ensina". 

Passo a passo. E a melhor forma de o professor avaliar seus alunos e saber se eles 

realmente aprenderam [...] ao passar uma crianca d a l a para a 2" serie s em que ela 

domine os conceitos necessaries , estamos promovendo u m absurdo [ . . . ] . ( P A I N , 

2000, p. 23) . 

Nessa perspectiva, acreditamos que melhor do que passar um aluno sem que esse domine os 

conteudos necessarios a sua serie, seria trabalhar no sentido de fazer com que esse aprenda o 

que e significativo a cada etapa, o que evitaria possiveis dificuldades de aprendizagem 

decorrentes desse processo. Assim, as criancas que nao aprenderam os conteudos necessarios 

a sua serie, jamais ira compreender os da serie seguinte, atrapalhara o restante de turma e se 

evadir conseqiientemente, repetira o ano, o que impossibilitara de acompanhar a serie 

pertinente a sua faixa etaria. 

1.4 Os Fatores que Compactuam para o Fracasso Escolar 

Varios estudos tem apontado aspectos socials considerados como determinantes da evasao 

escolar, dentre eles estao: [...] a desestruturacao familiar, as politicas de governo, o 

desemprego, a desnutricao, a escola e a propria crianca, sem com isto, eximir a 

responsabilidade da escola no processo de exclusao das criancas do sistema educacional. 

(QUEIROZ, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como podemos observar varios sao os fatores que compactuam frente aos problemas 

enfrentados nas series iniciais para que as criancas fracassem. No entendimento de Jaime 

Cordeiro, acresc en tamos: 

Essa discussao e complexa, e nao existe u m ou dois culpados, porem, existem varios 

fatores a serem analisados como: escola, professores, alunos, o nivel socio-

economico; alem da falta de compromisso quando: [...] suas familias nao Ihes 

oferecem suficiente carinho, estimulo e apoio [...] as criancas seriam mal 

alimentadas ou desnutridas devido a pobreza, o que lhes provocaria serios danos as 

capacidadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mentais [...] o ambiente que elas v ivem seriam pobres de estimulos 

sensorials e marcados por interac5es lingiiisticas muito precarias, o que resultaria 

em deficits dificilmente superaveis. (CORDEIRO, 2007, p. 93) 

E necessario que a familia como a primeira instituicao que lida com a crianca, possa ajuda-la 

nesse processo tao complexo que enfrenta o individuo nesse momento; a familia deve tentar 

entende-los e acolhe-las, porque os repetentes tem pessima auto-estima e podem comprometer 

seu future ao assumir o papel de fracassados, tanto como juizo do seu proprio valor, e/ou ate 

mesmo nas familias "[ . . . ] que veem o fracasso de seus filhos na escola como um sinal de que 

nao possuem "jeito" para o estudo". (AQUINO, 1997, p.141). Acreditamos que um dos 

primeiros pontos seria o aluno sentir-se amado, acolbido, elogiado por minimo desempenho, 

tanto pelo os professores, como e principalmente, pela familia. 

Dentre os varios fatores j a citados que colaboram para evasao e a repetencia podemos ainda 

identificar a escola em sua infra-estrutura para sabermos se essa possue capacidade de 

acomodar as criancas, como tambem, se os professores possuem condicoes e aparato teorico 

para desenvolver suas aulas com alunos de culturas diferentes. 

E notorio nas escolas o preconceito entre alunos de culturas diferentes, como tambem, do 

nivel socio-economico inferior, a isso acrescenta atribuir a propria crianca e a sua familia as 

causas do fracasso para aprender, o que: "[ . . . ] pode gerar um desconforto e um sentimento de 

desvalorizacao, que uma vez prolongado pode gerar problemas mais serios de adaptacao de 

conduta, alem de afetar de maneira intensa a confianca e o valor atribuido a si mesmo". 

(MARTINELLI, 2001. p. 105). 

A repetencia causa serios problemas no processo de aprendizagem, faz com que o repetente 

torne-se cada vez menos estimulado, pois quem repete tem desempenho cada vez pior, e o 

fato de ter repetido pouco acrescenta a sua aprendizagem; vai apenas rever os mesmos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conteudos ao lado de colegas novos que nem sempre compreendem a situacao; [...]o 

sentimento de fracasso faz com que o jovem encare os estudos como fonte de sofrimento e 

crie bloqueios em relacao a aprendizagem (QUERINO apud GENTILE, 2007). 

A reprovacao ou a simples ameaca, alem de causar serios problemas no processo de ensino-

aprendizagem, e ainda a principal causa da evasao. A entrada tardia na escola hoje ja nao e o 

principal motivo da distorcao, pois com a criacao do Fundo de Manuteneao e 

Desenvolvimento de3 Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio (Fundef), em 

1996, as Secretarias tentam criar vagas para todos, pois recebem o recurso de acordo com o 

numero de matriculas. 

Um grande numero de alunos que consegue matricular-se na l a serie e, no entanto, reprovados 

nos exames de fim de ano, e e obrigado ha repetir o ano ou sair da escola. De fato, 3 criancas 

em cada 5 das que frequentani a l a serie, sao reprovados ao fim do primeiro ano escolar. As 

reprovacoes e repetencias continuam nas series seguintes, so diminuindo os ultimos anos da 

escolaridade obrigatoria. 

O Brasil mesmo alcancando uma escolarizacao de 83% da populacao de 7 a 14 anos de idade, 

o Ensino Fundamental ainda apresenta uma serie de problemas que colaboram para a elevacao 

dos indices de analfabetismo e de analfabetismo funcional no pais. Entre esses, destacamos: 

[...] 4,4 milhoes de criancas de 7 a 14 anos de idade ainda sao excluidas da 

escolarizacao nesse nivel. Deficit invisivel de quase 4 milhoes, correspondente aos 

alunos matriculados nos chamados "turnos intermediaries", com reducao da Jornada 

escolar em todos os turnos [ . . . ] . Repetencia elevada, especialmente nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pr imeira serie 

(media de 53,7%), exatamente onde deve ocorrera alfabetizacao. Evasao (expulsao), 

geradora de uma escolaridade media nacional de 4,5 anos [ . . . ] . M a formacao e ma 

remuneracao, exatamente mais agravadas na alfabetizacao e no ensino fundamental. 

( R O M A O , 1995. p. 224).. 

Corroborando com o autor, percebemos que sao os inumeros elementos que infiuenciam para 

que os alunos nao se alfabetizem, entre esses mencionados, a exorbitante percentagem de 

criancas a quem sao negados o direito de acesso e permanencia na escola, a repetencia que por 

sua vez nega a auto-estima do aluno e o que o faz considerar-se fracassado, se atribuido o 

juizo de valor de que nao possuem jeito para o estudo. 
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Outro elemento e a evasao, que retira do aluno o direito a educacao. Tambem vemos as 

pessimas condicoes de trabalho e de remuneracao dos profissionais dessa area, especialmente 

nos anos iniciais, o que compromete o processo de ensino-aprendizagem, fortalecendo 

demasiadamente o quadro de analfabetos no Brasil, como tambem, alastrando os indices de 

evasao e repetencia escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 O Papel da Familia Diante do Fracasso Escolar 

A familia como uma instituicao que lida diretamente com a crianca (aluno) tem papel 

fundamental para com o sucesso escolar. Os pais constituem uma base importante na 

educacao dos filhos, porque eles integram uma das instituicoes que se relaciona diretamente 

com a crianca, mas, sabemos que os pais nao estao sozinhos nessa responsabilidade. Dessa 

forma, esses devem se fazer presentes na escola trabalhando junto dos professores na 

perspectiva de formar cidadaos conscientes de seu papel social, como forma de: "[ . . . ] 

encoraja-lo, ajuda-lo nas atividades, acompanhar, valorizar o esforco empregado e os 

progressos conseguidos [.. .]". (MATADO, 2008). 

Por outro lado, sabemos tambem que muitas familias se eximem de qualquer obrigacao, seja 

essa escolar ou nao, a isso reconhecemos que uma crianca que vive num ambiente familiar 

equilibrado e que lhe oferece condicoes de expressar suas emocoes, tem chance de lidar com 

maior seguranca e equilibrio com seus sentimentos e pode dessa maneira trabalhar com seus 

sucessos e fracassos. A adaptacao ao ambiente escolar, principalmente no inicio da 

escolarizacao, bem como as exigencias demandadas por ela, pode ser motivo de muitas 

angustias e geradora de insegurancas por parte dos sujeitos envolvidos nesse processo, que se 

veern obrigados a corresponder as exigencias tanto dos pais como dos docentes. 

A isso apontamos que: 

O fracasso escolar seria entio explicado como conseqiiencia de certa assintonia entre 

os acontecimentos, padroes e valores transmitidos pela escola [...] para se 

desenvolver u m trabalho escolar bem sucedido, a escola, em especial o professor, 

deveria partir dos acontecimentos, dos saberes e da cultura desses alunos para, a 

partir deles, trabalhar com os acontecimentos escolares propriamente ditos. (SOUZA 

apud A Q U I N O , 1996, p. 115). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando ouvimos algo sobre criancas que fracassam na escola, geralmente colocamos a culpa, 

na familia, na escola, ou no professor, mas nunca nos perguntamos o que efetivamente leva o 

aluno a fracassar. Assim ainda podemos questionar: "[ . . , ] quais as concepc5es e aspiracoes 

que pais analfabetos tem em relacao a alfabetizacao dos filhos e verificar se existe ou nao 

relacao entre o analfabetismo dos pais e o fracasso dos filhos na escola". (MACIEL apud 

GOMES, 2004, p. 113). 

Uma pesquisa realizada com pais que tinham filhos matriculados nas series iniciais numa 

periferia da cidade de Sahara em Minas Gerais, alerta-nos para o analfabetismo geracional, 

nao na perspectiva de que o analfabeto gera o analfabeto, e sim, na perspectiva de que "[. . . ] o 

analfabetismo passa de uma geracao a outra porque suas raizes estao nas condic5es sociais 

[...] enquanto nao se alterarem simultaneamente as condicoes sociais de vida e trabalho, 

qualquer reforco de alfabetizacao de massa sera invalido". (MACIEL apud GOMES, 2004, p. 

123). 

Segundo a pesquisadora Maciel, o que predominou (e ainda predomina) foi (e) a interferencia 

do trabalho na escolarizacao, sendo o que acontece nao somente com a maioria dos alunos da 

cidade de Sahara como de todo o Brasil. 

Essa historia de pais e filhos analfabetos demonstra que as criancas das camadas 

desprivilegiadas alem de estudarem tambem trabalham. Apesar de reconhecerem a 

importaneia da aprendizagem, a demanda do trabalho em suas vidas e prioritaria em relacao 

ao dever de ir a escola. 

A pesquisa nao corrobora os efeitos negativos do analfabetismo na vida dos analfabetos e de 

seus filhos, nem confirma a responsabilidade frequentemente atribuida aos pais analfabetos 

pelo fracasso dos seus filhos na escola. Por outro lado, os dados evidenciam que os problemas 

do analfabetismo e do fracasso escolar ultrapassam limites da acao educativa, e devem ser 

vistos e solucionados no quadro de suas determinacoes sociais, economicas, politicas e 

ideologicas. Dessa forma, devemos explorar os elementos ja mencionados na tentativa de uma 

delimitacao mais precisa, no intuito de aclarar tal situacao. 

Estudos realizados por Zaia Brandao (1983) apresentam resultados de uma pesquisa 

desenvolvida pelo Programa de Estudos Conjuntos de Integracao Economica da America 
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Latina (ECIEL), o qual se baseou nurna amostra de cineo paises latino-americanos, e concluiu 

que: 

[.,.] o fator mais importante parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compreender os determinantes do rendimento 

escolar e a familia do aluno, sendo que, quanta mais elevado for o nivel da 

escolaridade da mae, mais tempo a crianga permanece na escola e maior e seu 

rendimento escolar. ( B R A N D A O , 1983. p .38-9) . 

Assim, a familia foi apontada como determinantes no fracasso escolar da crianca, seja pelas 

suas condicSes de vida, seja por nao acompanhar o aluno em suas atividades escolares. Nesse 

sentido importa dizer que se por um lado, a familia nao tem participado da vida escolar da 

crianca, de outro lado, os professores tambem nao tem procurado visitar a familia para saber 

as razoes pelas quais as criancas deixam a escola. 

Com base na sistematizacao e analise dos dados, foi possivel identificar que: [...] a evasao 

escolar e um aspecto presente na percepcao dos professores e pessoal tecnico-administrativo, 

mas um aspecto ausente nas acoes politico-administrativas desta unidade escolar pesquisada. 

(QUEIROZ, 2008). 

Em parte, constatou-se que a escola nao apresenta no seu universo de trabalho, um projeto 

politico organizado e sistematizado que norteie a pratica dos professores em relacao a crianca 

que evade, como tambem em relacao a crianca em fase de possivel evasao, ou seja, aquela 

crianca que constantemente se ausenta da sala de aula e que se ausenta frequent em ente da 

escola. 

A ausencia de uma pratica reflexiva sobre a evasao escolar tem contribuldo, em grande parte, 

para a disseminacao e a legitimacao de ideias ja reproduzidas no dia-a-dia da escola, sao elas: 

[...] a de que a evasao e determinada apenas pela condicao socioeconomica da familia e pela 

desestruturacao familiar. (QUEIROZ, 2008). Tais ideias, uma vez reproduzidas, nao somente 

justifleam a imobilidade, mas, mais do que isso, impede a realizacao de quaisquer acoes. 

A ideia de que a responsabilidade e a solucao pelo fracasso escolar cabem ao "outro", foi 

evidenciada nas falas da direcao, coordenacao pedagogica e dos funcionarios da escola 

pesquisada. Um exemplo disso foi quando mencionaram que a evasao escolar e causada pela 

desestruturacao familiar. Tal afirmativa sem qualquer reflexao critica, pode ser um dos 
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aspectos que impecam a escola, de procurar saber as causas da evasao escolar das criancas. E 

interessante destacar que embora os professores e demais profissionais da escola nao 

procuram as familias para saberem as causas da evasao escolar das criancas, isto nao lhes 

impediram de fazerem pre-julgamentos dos possiveis motivos que levaram as criancas a 

deixar os estudos. 

Contudo, o fato da escola pesquisada nao ter ainda desenvolvido um projeto politico que 

norteie a sua pratica em relacao a crianca que evade, nao quer dizer que nao existam, em seu 

interior, acoes preventivas que amenizem o indice de evasao, ainda que tais acoes se deem de 

maneira esporadica e isolada. 

Observa-se que muitas vezes essas acoes passam a ser de competencia de cada professor que 

determina o que fazer e como agir em cada situacao, um exemplo a isso foi quando afirmararn 

nas entrevistas que: "[ . . . ] procuram, no seu dia-a-dia, diversificar suas aulas fazendo com que 

o aluno se sinta motivado e interessado, e desta forma, permaneca na escola". (QUEIROZ, 

2008). Importa destacar que, esta atitude dos professores esta direcionada as criancas em sala 

de aula e nao aquelas que ja evadiram. 

E interessante observar que, embora os professores nao tenham estabelecido contato com a 

familia, estes, por um lado, esperam que a familia venha ate eles para se informar acerca dos 

acontecimentos da escola, em especial, sobre o comportamento e desempenho de seu filho, 

sem criar estrategias para que tal aconteca, por outro lado, os professores ressaltam a 

necessidade de a instituicao escolar promover uma politica de interacao entre a familia e a 

escola, procurando se informar sobre aquela crianca que abandonou os estudos, os motivos de 

sua evasao e principalmente buscar maior participacao da familia na sua educacao. 

Os professores acreditam tambem que se a familia participasse mais e se a escola 

desenvolvesse esta politica de interacao com a familia, talvez fosse possivel reduzir a evasao 

escolar de seus alunos. Em relacao a familia ainda acrescentamos: "[ . . . ] a atitude com a 

crianca que evade consiste basicamente em conversar com os filhos sobre a importancia dos 

estudos em suas vidas, pois acreditam que, atraves dos estudos, seus filhos terao um "futuro 

melhor"". (QUEIROZ, 2008). 
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Embora a familia conceba a escola como um espaco de ascensao social atraves do qual seu 

filho possa "mudar suas vidas", ela nao vai a escola saber por que seu filho a abandonou, 

como tambem, parece nao tomar atitudes concretas que garantam o seu retorno a sala de aula. 

Em estudo realizado por Bernard Chariot sobre o fracasso escolar nos bairros populares 

franceses, o qual tem como foco a relacao das criancas com o saber e com a escola observou-

se que existe uma grande "confianca" na escola por parte das "familias populares", e por isso: 

"Elas nem vao ver os professores, porque dizem que os professores sabem melhor do que elas 

o que fazer". (CHARLOT apud QUEIROZ, 2008). 

Essa atitude dos pais da margem para pensamentos erroneos, porque os professores pensam 

esses pais nao se interessam pela educacao dos filhos, por simplesmente, os pais suporem que 

os professores possuem maiores condicoes intelectuais de educar seus filhos, a isso esses se 

ausentam. 

Todavia, pais e professores justificam o comportamento um do outro, ja no que se diz respeito 

a familia, o fato desta nao visitar a escola, nao nos permite afirmar que esta nao tem interesse 

pela educacao de seus filhos, como afirmam os professores da pesquisa aqui desenvolvida. 

Pelo contrario: "[ . . . ] os pais esperam que seus filhos tenhani exito na escola, ainda que este 

interesse esteja relacionado a perspectiva de ascensao social e nao a construcao de um saber". 

(CHARLOT apud QUEIROZ, 2008). 

De uma forma ou de outra esses pais almejam que seus filhos tenham sucesso na escola, 

mesmo que nao priorizem a construcao do saber como fator determinante. Ainda nessa 

perspectiva, ressaltamos a responsabilidade da familia na aprendizagem da crianca. A isso 

destacamos: "Os pais sao os primeiros ensinantes e as [...] atitudes destes frente as 

emergencias de autoria do aprendente, se repetidas constantemente, irao determinar a 

modalidade de aprendizagem dos filhos [.. .]". (FERNANDEZ apud MEIRA, 2008). 

Quando se falam em "familias possibilitadoras de aprendizagem" tem-se uma tendencia a 

incluir as familias de classes baixas, uma vez que essas nao podem oferecer uma qualidade de 

vida satisfatoria, nem o acesso a diversas formas de culturas (cinema, teatro etc). Entretanto: 

"[ . . . ] 6 possivel a existencia de facilitadores de autoria de pensamento mesmo convivendo 

com carencias economicas [.. .]". (MEIRA, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mesmo as familias desprovidas de uma financeira e tambem de um cabedal de conhecimentos 

suficientemente necessarios para transmitir sua ideologia, suas crencas, seus valores, mesmo 

assim, convivendo com carencias economicas e culturais e possivel haver aprendizagem. 

Alicia Fernandes em seu livro "O saber em jogo" (2001), cita uma pesquisa realizada com 

familias de classe baixa facilitadora de aprendizagem. Segundo a autora, o que caracteriza 

essas familias e a criaeao de um espaco para que cada membro possa escolher e 

responsabilizar-se pelo escolhido, propiciando um espaco para autoria de pensamento. Os 

questionamentos sao possiveis e favorecidos, ha possibilidade de aceitar as diferentes 

opinioes e ideias entre eles, contribuindo assim para a construcao de conhecimentos. Dessa 

maneira, essas condicoes nao sao comuns as familias possibilitadoras de aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 O Papel da Escola Diante do Fracasso Escolar 

Sabemos que a escola enquanto instituicao que veicula o saber sistematizado sendo esta 

responsavel diretamente por construir uma sociedade equanime deve questionar 

constantemente sua ideologia no sentido de refletir e entender se esta esta cumprindo seu 

papel social no processo de construcao do saber. 

Diante das novas tecnologias e respectivamente da globalizacao vemos que a sociedade exige 

demasiadamente da escola um ensino que contribua para a formulacao de sujeitos criticos, 

autonomos, versateis, no qual, seja valorizado primordialmente a real formacao do cidadao, 

num cabedal de conhecimentos que nortei sua vida enquanto sujeito social. 

A partir da globalizacao percebemos que sociedade e o mercado de trabalho estao exigindo a 

cada momento pessoas qualificadas, que saibam respeitar o proximo, pessoas que tenham 

espirito de lideranca, que saibam viver em comunidade, que se mantenham num constante 

processo de construcao considerando-se um eterno aprendiz. Porem, se a escola nao receber 

apoio de outras instituicoes tambem responsaveis pela construgao do sujeito (como exemplo, 

a familia), essa por sua vez nao atingira seu proposito, o de formar pessoas capazes de intervir 

positivamente no meio social. 
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Por outro lado, se a escola recebe esse apoio, desenvolvendo um trabalho coletivo, essa 

podera formar pessoas mais humanas, respeitando o outro, reconhecendo suas possibilidades e 

respeitando seus limites, considerando a cultura de cada um num jogo de explicitacoes, 

conversacoes e particularidades pertinentes nesse processo. 

A sociedade cada vez mais procura exito professional, a competencia a qualquer custo, e a 

escola tambem segue esta concepcao. Aqueles que nao conseguem corresponder as exigencias 

da instituicao poderao softer com o problema de aprendizagem. A busca incansavel pela 

perfeicao leva a rotulagao daqueles que nao se encaixam nos parametros impostos. 

Assim, torna-se comum o surgimento em todas as instituicoes educativas de "criangas 

problemas", isto e, as criancas que nao apresentam bom desempenho escolar. Esse problema 

torna-se parte da identidade da crianga. Desta forma: "[ . . . ] ao passar pelo portao da escola a 

crianga assume o papel que lhe foi atribuido e tende a corresponde-lo", (MEIRA, 2008). 

A sociedade atualmente busca exito, educando e domesticando as pessoas. Seus valores, 

ideias e mitos relativos a aprendizagem muitas vezes levam ao fracasso. Em nosso sistema 

educacional, o conhecimento e considerado conteudo, uma informagao a ser transmitida. As 

atividades exigidas visam primordialmente a assimilagao da realidade imposta pela 

instituigao, nao possibilitando o processo de autoria do pensamento: "[ . . . ] o processo e o ato 

de produgao de sentidos e de reconhecimento de si mesmo como protagonista ou participante 

de tal produgao [.. .]". (FERNANDEZ apud MEIRA, 2008). 

Nunca sera demasiado falar que esse carater informativo das instituigoes educacionais se 

manifesta tambem nos livros didaticos, nos quais o discente e levado a decorar/memorizar 

conteudos e/ou informagoes, nao propiciando momentos de reflexao, nem tao pouco dialogo 

(no sentido de troca de informagoes-socializagao do saber), levando-os a nao pensarem os 

conteudos expostos pelo professor, mas, simplesmente memoriza-los, nao ocorrendo de fato a 

construgao de conhecimentos. 

Outro fator determinante evidencia-se quando os professores nao desenvolvem seu fazer 

pedagogico a partir da realidade existencial dos educandos. Essa postura contribui para que os 

alunos se evadam da escola, uma vez que esses nao veem sentido em conhecer o que nao se 

relaciona intrinsecamente com o seu meio. Esses consequentemente retornam no ano seguinte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como repetente o que e ainda pior, porque a repetencia e "[ . . . ] sempre debitada na conta da 

crianga, e considerada algo natural, inevitavel e ate desejavel em beneficio da qualidade do 

ensino, afmal os fracassados revelam sua incapacidade diante das exigencias das instituigoes 

escolares", (ROMAO, 1995. p. 225). 

Ainda citando o autor, colocamos: "[ . . . ] uma escola democratica e a que reconhece os avangos 

e consideram os tropegos como construgoes de sua trajetoria pessoal no processo de 

aprendizagem". (ROMAO, 1995. p. 226). Nesse contexto, a escola deve respeitar o nivel de 

aprendizagem dos alunos, considerando os tropegos como ponto de partida da trajetoria 

individual de cada um, uma vez que essa tambem deve estimula-lo a reconhecer suas 

potencialidades e resgatar sua auto-estima, uma vez que esse acaba introjetando por juizo de 

valor atribuido a si mesmo, que, "[ . . . ] misturando complexo de inferioridade e culpa, torna-se 

indiferente ou "rebelde" e acaba aceitando o fracasso que a escola lhe imp5e, e este o marcara 

pelo o resto de sua vida". (ROMAO, 1995. p. 226). 

Diante dos inumeros estudos e leituras acerca do tema e das dificuldades de aprendizagem 

que dele emerge percebemos que: "[. . .] um sintoma nao deve ser considerado de forma unica, 

isolada, mas dentro de um contexto muito mais amplo e repleto de significados[...]". 

(MANONNI apud MEIRA, 2008). Dai a necessidade de buscar o significado de nao aprender, 

analisando a historia de vida do sujeito e buscando uma significagao das fantasias 

relacionadas ao ato de aprender. 

Como ja mencionamos antedormente, a propria instituigao educativa contribue para o 

fracasso escolar, uma vez que muitas nao levam em consideragao a visao de mundo do 

aprendente. As discordancias entre o desempenho dentro e fora da instituigao sao 

significativas. Muitas vezes os profissionais da educagao nao conseguem transpor o 

conhecimento ensinado para a realidade do aluno. 

A isso pode ser explicado no livro "Na vida dez na escola zero" de Teresinha Carraher (1995), 

que trata do ensino da matematica, no qual os alunos demonstram que na escola vao mal, 

porem, em situagoes cotidianas, onde necessitam de raciocinio matematico eles vao muito 

bem. 
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Outra questao referente a escola e que esta, ao valorizar a inteligencia, se esquece da 

interferencia afetiva na aprendizagem. O sujeito pode esta em dificuldades de aprendizagem 

por ter ligado este fato a uma situacao de desprazer e/ou constrangimento; e esta situacao 

pode ate esta ligada a algum acontecimento escolar. Em concordancia apresenta: "[. . .] a escola 

pode provocar na crianga conflitos que influenciarao seu gosto pelo aprender". 

(CLAPAREDE apud MEIRA, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7 A Ma Remuneracao de Professores e a Ausencia do Planejamento: Fatores que 

Colaboram para o Fracasso Escolar 

Ainda nao foram elaboradas politicas piiblicas que assegure aos professores condicoes 

minimas de apoio a docencia. O salario e vergonhoso, as estruturas escolares sao precarias, 

nao acomoda a demanda, a escola nao disponibiliza recursos didaticos necessarios para os 

professores diversificarem a aula, para sairem do monologo no qual, so o professor fala. Sob 

este aspecto citamos que os professores encontram-se: "[ . . . ] desprovidos de material tecnico 

necessario, de condigoes minimas de trabalho e de um corpus de conhecimentos que possam 

subsidiar os desafios impostos pela pratica educativa [ . . . ]" (HARA, 1992, p. 9). 

Nessas condigoes fiea dificil desenvolver um trabalho significativo; entendo que a escola 

deve disponibilizar material didatico necessario ao trabalho do professor, e esse por sua vez 

deve adquirir conhecimentos que subsidie seu fazer pedagogico para nao vir a ser professor a 

"titulo precario". 

Apesar da Legislagao Brasileira regulamentar o exercicio da cidadania somente aos 

habilitados (lei que nao se efetiva, considerando o mimero de pessoas que atuam na area sem 

a formagao necessaria), a mesma Legislagao faculta, em disposig5es transitorias, o exercicio 

da docencia a qualquer cidadao (se analisarmos as pessoas que sao formadas para tal, e que 

transitam por outra area por nao verem na docencia meios para manter-se, saberiamos o 

quanto e exorbitante). 

Some-se a isso a persistencia dos baixos salarios e precarias condig5es de exercicio 

profissional que impulsionam os professores ha buscarem um adicional para relevar as 

dispesas mensais. Cabe destacar que no contexto que se encontram, os professores precisam 

de condigoes minimas satisfatorias para transitar apenas somente na area educacional, nao 



pereorrendo areas distintas para restar-lhes tempo adicional a leitura e ao planejamento, 

porque se assim nao o fizer, "[ . . . ] o tempo que lhe sobra para escolarizacao e muito pouco, e 

quando tenta usa-lo e vencido pelo cansaco, que se apresenta como limite significativo". 

(HARA, 1992. p. 9). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO II - O FRACASSO E S C O L A R NA P E R S P E C T I V A DOS ASPECTOS 

A F E T I V O S DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Analisando o fracasso escolar na perspectiva dos "aspectos afetivos das dificuldades de 

aprendizagem" percebemos que os elementos que compactuam para a predominancia da 

Evasao e Repetencia vao muito alem, cabe-nos ressalta-los; o abandono, a separacao dos pais, 

a perda de um dos progenitores, um ambiente desfavoravel a manifestaeao afetiva, como a 

depreciacao e como tambem a experiencia repetida insucessos, o que alem de levar o 

individuo para o caminho do fracasso podera leva-lo ao abandono do processo de 

escolarizacao. 

Assim, a manifestaeao de um baixo desempenho bem como do surgimento de dificuldades de 

aprendizagem, resultante ou nao de um sistema educacional gerador de obstaculos, devem ser 

motivos de preocupagao e atencao pos parte dos pais e educadores no geral. 

Explorando um pouco mais sobre afetividade, percebemos que: 

[...] uma disposigao afetiva positiva para aprender manifesta-se atraves de atitudes, 

interesses e confianca em suas capacidades cognitivas, facilita a aprendizagem, 

possibilitando aos individuos atingir u m melhor desempenho, alem de aumentar a 

rapidez de ocorrencia de novas aprendizagens, em comparacao com os alunos que se 

encontram sem entusiasmo e desinteressados. ( B L O O M apud M A R T I N E L L 1 , 2001. 

p. 105). 

Uma questao colocada atualmente, quando se fala de aprendizagem, refere-se aos problemas 

enfrentados pelas criancas no processo de escolarizacao, nesse sentido, podemos questionar 

quais sao os elementos que se inserem nesse processo (alem dos ja citados) e que merecem 

nossa atencao quando tentamos buscar esclarecimentos sobre o aprender e o nao aprender. 

Dessa maneira, e cabivel que a escola reveja sua pratica pedagogica e assuma o compromisso 

politico de propiciar a educacao aqueles que mais necessitam dela, porque ao que apresenta: 
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[...] a escola ainda nao deu conta de que o fracasso, a evasao e a 

reprovacao sao fenomenos que so ocorrem entre aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA criancas mais pobres, o que leva 

a constatacao de que nao e a crianga que esta inadequada para escola, mas sim a 

escola que esta inadequada para atender essas criancas. (ROSSINI e SANTOS, 

2001. p. 231). 

Dai a necessidade de que o professor perceba o prejuizo que pode eausar a uma crianga 

quando questiona sua capacidade de aprendizado, acima de tudo, e preciso tirar da crianga o 

peso por nao aprender. 

Entretanto, ha que se ter claro que nao basta transferir "a culpa" da crianga para o professor, 

pois e preciso considerar os fatores que contribuem para que existam professores que joguem 

sobre a crianga a responsabilidade pelo fracasso escolar. 

Pesquisando sobre o tema em estudo, encontramos alguns estudos que pode ajudar a 

amenizarmos o problema em evidencia, como o caso da analise que nos revela a situacao da 

docencia nos ultimos anos. Sugere que: 

[...] a formagao nao tem sido adequada, [...] a dissociacao entre teoria e pratica, a 

precaria qualidade teorica e a falta de compromisso social, como principals causas 

da inadequagao da degradacao do trabalho pedagogico, (FREITAS apud ROSSINI e 

SANTOS, 2001, p. 231-32). 

No mesmo sentido, observa-se que "[. . . ] a realidade vivida nas escolas e um tanto distante do 

discurso pedagogico propagado no curso do Magisterio, que enfatiza o "fazer" em detrimento 

do "por que fazer" e do "para que fazer"". (NUNES apud ROSSINI e SANTOS, 2001. p.232). 

Outros fatores como a falta de material, instalagoes precarias, baixos salarios, turmas 

superlotadas, falta de atualizagao e formagao constante, entre outros contribuem para a 

deteriorizagao do trabalho docente e faz com que tenhamos uma grande parte de professores 

incapazes de questionar sua propria pratica. 

Enquanto sao aguardas modificagoes nas politicas publicas para a area da educagao, nao 

podem ser esquecidos o compromisso e a responsabilidade de cada educador para com seu 

aluno e de cada instituigao para com seus professores, em situag5es de desempenho escolar 

insatisfatorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Faz-se necessario investir em multiplos e concomitantes projetos que envolvam 

pesquisadores, escola e sociedade, que tenham como alvo principal a formagao do 

professor e a valorizacao do trabalho docente, pois e este o profissional que tem 

ligacao direta com a crianga e sua familia, o que lhes possibilita mudar nao somente 

a sua sala de aula, como tambem langar sementes para mudangas num contexto 

muito mais amplo. (ROSSINI e SANTOS, 2001. p. 232). 

Estando-nos conscientes das dificuldades de aprendizagem que envolve a expressiva taxa de 

evasao e repetencia percebemos que a escola nao consegue encontrar culpados para o fracasso 

escolar, e a culpa acaba por recair na crianga, que recebe rotulos de como: carente cultural, 

incapaz, ou ate mesmo imaturo, tais rotulos retira da escola toda e qualquer responsabilidade 

pela nao aprendizagem; por essa razao: 

[...] criangas com dificuldades de aprendizagem, vivendo historia de fracasso 

escolar, chegam aos postos de saiide, as clinicas escolas das faculdades de psicologia 

e as clinicas particulares trazendo o que chamamos de "queixa escolar", essas sao 

atendidas por psicologos, psicopedagogos, fonoaudiologos, pediatras e outros 

profissionais, que desenvolve varias formas de avaliar, atender e tratar as criangas 

que fracassam. ( M A C H A D O apud A Q U I N O , 1997, p. 73). 

A isso nos faz acreditar que as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer 

concomitantemente as dificuldades de ordem emotional bem como a fatores de ordem 

extrinseca, como condigoes ambientais desfavoraveis ou mstrugao insuficientes ou 

desfavoraveis e educadores sem aparato teorico que respalde sua pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 O Fracasso Escolar Junto a Teoria da Carencia Cultural e a Teoria da Diferenca 

Cultural 

Pesquisando sobre Evasao e Repetencia Escolar, e consequentemente sobre o Fracasso 

Escolar encontramos a Teoria da Carencia Cultural, que responsabiliza crianga pobre e sua 

familia pelo insucesso na alfabetizagao. Em nenhum momento questiona o papel da escola na 

produgao do fracasso, apenas sugere uma mudanga curricular, a fim de ajustar a crianga 

carente a sociedade, e apresenta como solugao programas especiais que busquem compensar 

as suas deficiencias. 

Essa teoria aponta nas criangas das camadas populares, as mais variadas deficiencias: de 

alimentagao, habitagao, de bens materials, prestigio social, e de estimulagao verbal, o que 

seriam deficiencias significativas para o nao sucesso escolar. 
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Estudos de natureza soeio-linguistiea e antropologica desmistificaram o pressuposto presente 

na Teoria da Carencia Cultural, de que a linguagem e a cultura das criangas das camadas 

populares sao deficientes. Ao que apresenta a seguir: 

O estudo das linguas de diferentes culturas deixa claro [...] que nao ha linguas mais 

complexas ou mais simples, mais logicas ou menos logicas: todas elas estao 

adequadas as necessidades e caracteristicas da cultura a que se servem, e igualmente 

validas como instrumento de comunicacao social. (SOARES apud GOMES, 2004. p. 

102). 

Portanto, a cultura e a linguagem das camadas populares nao sao consideradas inferiores nem 

atrasadas, mas diferentes. 

Enquanto a Teoria da Carencia Cultural busca explicates para o fracasso escolar das criangas 

das camadas populares fora da escola, a Teoria da Diferenga Cultural aponta para uma 

inadequagao da escola a realidade cultural dessas. 

Os estudos de natureza socia - lingiiistica condizem com a Teoria da Diferenga Cultural 

quando atribuem o fracasso da alfabetizagao de criangas das camadas populares, 

principalmente, "[. . .] a problemas decorrentes da distancia entre a variedade escrita e o dialeto 

padrao e os dialetos nao padrao de que sao falantes essas criangas [ . . . ]" (SOARES apud 

GOMES, 2004. p. 102). 

Nessa perspectiva, o fracasso escolar e explicado por separagao significativa entre a variedade 

lingiiistica das criangas em discordancia com a variedade do dialeto padrao veiculada na 

escola, ou seja, a distancia entre o linguaja das criangas das camadas populares e a norma 

culta. 

O fracasso escolar e hoje um grande problema para o sistema educational, e hoje esta entre os 

problemas mais estudados e discutidos. Porem, o que ocorre muitas vezes e a busca pelos 

culpados de tal fracasso e, a partir dai, percebe-se um jogo onde ora se culpa a crianga, ora a 

familia, ora uma determinada classe social, ora todo um sistema economico. Se a 

aprendizagem acontece em um vinculo, se ela e [...] um processo que ocorre entre 

subjetividades, nunca uma unica pessoa pode ser culpada. (MEIRA, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A isso nos lembra: "[ . . . ] a culpa, o considerar-se culpado, em geral, esta no nivel imaginario 

[.. .]". (FERNANDEZ apud MEIRA, 2008). 

Retomando ao estudo sobre a Teoria da Diferenga Cultural, encontramos que essa prop5e uma 

mudanga de postura por parte dos professores, enfatizando o respeito aos padroes culturais e 

lingiiisticos, e a forma de pensamento das criangas menos favorecidas. Contudo, na pratica, o 

professor mesmo consciente da necessidade de respeitar os padroes culturais de seus alunos, 

continua a valorizar os padroes culturais e lingiiisticos da classe dominante. 

Segundo Bordieu, esse fato pode ser explicado pela existencia de uma economia das trocas 

materials e uma economia das trocas simbolicas, e, portanto, uma economia das trocas 

linguisticas. Para ele, funciona na escola um mercado lingiiistico das classes dominantes que 

detem o poder e a autoridade nas relagoes de forga economica e cultural e que impoe a sua 

linguagem como sendo a unica e legitima, constituindo-a em "capital lingiiistico escolarmente 

rentavel". A apropriagao ou nao desse capital e responsavel pelo sucesso ou fracasso escolar, 

A isso apresenta que: 

[...] cada familia transmite as seus filhos, mais por vias indiretas que direto certo 

capital e certo ethos, sistema de valores implicitos e profundamente interiorizados 

que contribui para definir, entre outras coisas, as atividades face ao capital cultural e 

a instituigao escolar. A heranga cultural, que difere, sob dois aspectos, segundo as 

classes sociais, e a responsavel pela diferenga inicial das criangas diante da 

experiencia escolar, e, consequentemente pelas taxas desiguais de exito. 

( B O U R D I E U apud RESENDE, 2004. p. 104). 

Nessa perspectiva, as criangas das classes dominantes chegam a escola de posse de um capital 

cultural e lingiiistico legitimo, adquirido em seu grupo social, o que lhes possibilita maiores 

chances de sucesso na escola. Por outro lado, as criangas das camadas populares nao dispoem 

desse capital cultural, porque adquiriram em sue grupo social outra linguagem, linguagem 

essa, considerada nao legitima, e em conseqiiencia disso, fracassam na escola. 

A crianga que fracassa geralmente e aquela que nao consegue aceitar a visao de mundo da 

escola, porque essa visao nao tem relagao com sua cultura. 

Ao falarmos de fracasso escolar, alem de tentarmos analisar os fatores que compactuam para 

seu surgimento, e necessario conceituar aquilo que viria ser seu oposto: a aprendizagem. 
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A aprendizagem e um processo que acontece entre o ensinante e o aprendente, ocorre, 

portanto entre subjetividades, Dessa forma, citamos: 

Para aprender, o ser humane- coloca em jogo seu organismo herdado, seu corpo e sua 

inteligencia construidos em interacao, e a sua dimensao inconsciente. A 

aprendizagem tem carater subjetivo, pois o aprender implica em desejo que deve ser 

reconhecido pelo aprendente. O desejar e o terreno onde se nutre a aprendizagem. 

( F E R N A N D E Z apud M E I R A , 2008). 

A partir disso, podemos defmi-la como: 

[...] uma construcao singular que o sujeito vai fazendo a partir de seu saber e assim 

ele vai transformando as informacoes em conhecimento, deixando sua marca como 

autor e vivenciando a alegria que acompanha a aprendizagem. ( M E I R A . 2008). 

A autora Alicia Fernandez, diferencia fracasso escolar, problema de aprendizagem e 

deficiencia mental. Para ela, no fracasso escolar [...] a crianga nao tem um problema de 

aprendizagem, mas eu como docente, tenho um problema de ensinagem com ele. 

(FERNANDEZ apud MEIRA, 2008). 

As palavras da autora nos fazem refletir sobre a escola e os profissionais da educagao, que 

situa o problema do fracasso apenas na crianga, considerando-o como portador de algum tipo 

de "desvio" ou "anormalidade". Mas segundo a autora, sao os docentes que estao 

despreparados intelectualmente, nem psicologicamente para trabalhar com criangas com 

necessidades educacionais especiais. 

Dai a necessidade de investir numa formagao solida, baseada em principios que forme o 

cidadao consciente. Para que isso acontega e preciso que o educador se conscientize da 

necessidade de renovar sua pratica pedagogica, pensando necessariamente na possibilidade de 

renovagao pedagogica, atraves de um trabalho significativo. 

Assim, o insucesso e atribuido a debilidade das capacidades intelectuais, a cultura desviante e 

a outras categorias, levando as criangas que fracassam a tratamentos diversos em instituigoes 

especializadas; como se o responsavel pela nao aprendizagem fosse unico e exclusivamente o 

aluno. 
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2.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB) 1996, Junto ao Parecer de 

Politicos: Posieionamento Frente a Evasao e Repetencia Escolar 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB), de 1996, rompeu com a cultura da 

repetencia, abrindo a possibilidade de haver avango para etapas seguintes. Surgiram 

ferramentas como a progressao continuada e as classes de aceleragao que consiste em reunir 

em uma mesma turma, durante um ano, estudantes em defasagem e aplicar um programa para 

os alunos reconquistarem a confianga em sua capacidade em aprender. 

As ideias para combater os problemas geralmente preveem maiores investimentos nas escolas 

e em programas de incentivo ao estudo. Especialistas dizem, porem que a superagao desses 

dois serios obstaculos a melhoria da educagao e um trabalho dificil e gradual. 

Os programas do governo nao preveem solugoes rapidas para esses problemas. O PT defende 

programas como o Bolsa-Escola, que sendo desenvolvidos pelo governo federal; esse da 

incentivo aos pais para manterem os filhos na escola. 

A cientista politica Maria Helena de Castro (2007), defende a continuidade de programas que 

ja estao sendo implantados, e diz que: "nao da para acabar com a repetencia por decreto"; o 

fisico Luis Pinguelli Rosa (2007), que ajudou a formular as propostas de Luiz Inacio Lula da 

Silva para a educagao, corrobora quando afirma que "nao tem nenhuma proposta canonica 

para resolver o problema da evasao. E necessario aproveitar as experiencias que ja tivemos e 

aprimora-las". 

O assessor de Ciro Gomes (PPS), o economista Mauricio Dias David (2007), afirma que "e 

importante trabalhar para melhorar a qualidade do ensino". O assessor de Anthony Garotinho, 

o deputado estadual Cesar Callegari (PSB-SP) (2007), concorda quando afirma que "melhorar 

a qualidade das aulas e a melhor forma de combater a evasao" ele diz tambem que "e 

necessario intervir na melhoria das escolas, para, por exemplo, diminuir o numero de alunos 

por classe". 

Entretanto e necessario que nos unamos, enquanto futuros pedagogos aos demais que ja 

atuam, para reivindicarmos juntos aos govemantes, no intuito de conseguir recursos para 

trabalharmos em prol dessas "causas", porque ao que vemos, o fracasso escolar e um dos 
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maiores problemas da educagao brasileira, e nao podemos permitir que o atual indice 

permaneca, mas, tentar reverte-lo. 

Todos nos sabemos que final de ano e initio de tormento para mais de 7 milhoes de 

brasileiros, pois os meses de novembro e dezembro sao sinonimos de pesadelo. A questao e 

que os alunos sao reprovados na escola, rotulados de incapazes e obrigados repetir novamente 

a mesma serie que acabou de concluir, revendo os mesmos conteudos, inclusive os ja 

assimilados. E incrivel, mais pouco tem sido feito (com sucesso) para reverter tal quadro. 

Parece que no Brasil o problema e inevitavel, e o que e pior, a historia se repete ha decadas. 

Em tomo de 20% dos alunos do Ensino Fundamental fracassaram muitos pela segunda ou 

terceira vez; outros se cansam da situagao absurda e engrossa uma estatistica vergonhosa, a da 

evasao. No total, quase de 9 milhoes de jovens, tres veze3s maior a populagao do Paraguai, 

deixou de aprender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 A Construcao Existente entre Reprovacao e Repetencia Escolar 

A reprovagao e a repetencia e uma questao muito contraditoria, muitos professores acham que 

e um desperdicio um aluno repetir, outros sentem tristezas, por que dizem que e um ano 

inteiro de trabalho perdido, uns sentem-se constrangidos, e outros ficam tranqiiilos, porque 

dizem que nao adianta passar um aluno, quando se tem certeza que o mesmo nao acompanha 

a serie seguinte. 

Nessa perspectiva, e relevante que os professores e a instituigao escolar compreendam que: 

"A reprovagao nao culmina as causas das dificuldades que se erguem no caminho da 

aprendizagem pelo contrario, exarceba-as". (ROMAO, 1995. p. 227). 

Os repetentes quando saem da escola, levam consigo a marca e a humilhagao do fracasso: 

saem convencidos de que fracassaram porque sao menos dotados, menos inteligentes e menos 

capazes do que os outros, para isso "[. . . ] e necessario que o educando tome consciencia das 

deficiencias educacionais e sociais, mas de maneira positiva, para que tenha animo e queira 

contribuir no esforgo para sua superagao". (NERECI, 1993, p. 57). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse sentido "[. . .] a acao educativa, deve na medida do possivel transcorrer com base em 

dificuldades, para que o educando se empenhe se desenvolva e cresga, em sentido geral, pelo 

esforco empregado [ . . . ]" (NERICI, 1975, p. 49). O aluno deve conscientizar-se de que 

necessita de ajuda, e deve esforcar-se o bastante para superar a situagao; para isso e necessario 

que educadores e escola enquanto instituigao que veicula o "saber sistematizado" trabalhe 

para resgatar primeiramente auto-estima do aluno, para que esse sinta vontade aprender e 

concomitantemente contribua para uma formagao solida, baseada em principios eticos, onde a 

aprendizagem como interagao do professor-aluno possa acontecer reciprocamente. 

Considerada um dos principals indicadores da educagao a taxa de repetencia de l a a 4 a serie 

no Brasil, e de 21%, e se assemelha as de Mogambique e Eritreia, onde a repetencia reflete 

condigoes insatisfatorias de ensino e de aprendizagem. 

O assessor da area de educagao da Unesco no Brasil Celio Cunha diz que: [...] uma das 

explicagoes para o fracasso escolar e a falta de condigao para o professor [...] a repetencia 

alem de ser prejudicial ao sistema acaba com a auto-estima do estudante. (CUNHA apud 

GENTILE, 2007). 

Seguindo a mesma linha de raciocinio e corroborando com o assessor acima, o fracasso pode 

ser explicado pela falta de condig5es para o professor, sem deixarem isentos, certo professores 

despreparados que concluiram o curso ha decadas, e nao possui uma metodologia que sirva 

para estimularem seus discentes ao exercicio da aprendizagem, crendo esses que estao 

preparados para assumir uma sala de aula. E inevitavel a existencia de professores que dizem 

com palavras e agSes que ja possuem um cabedal de conhecimentos, e por conseqiiente ja se 

consideram pronto e acabado, sem perceberem que o processo educativo requer formagao 

continua. 

Existem professores que ainda possuem a mentalidade de que para lecionar nao e necessario 

formagao, essa questao e semelhante a outrem quando fala que aula todo mundo da; e verdade 

aula qualquer pessoa e capaz de conduzir, o dificil e a capacidade de construir o 

conhecimento com os alunos de modo que eles possam utiliza-los em suas vidas enquanto 

sujeitos ativos, "[ . . . ] admitir que a situagao pedagogica nao requeira nenhuma qualificagao 

profissional para sua conduta e ate mesmo uma desvalorizagao do professor" (AZANHA apud 



39 

AQUINO, 1997, p. 144). Deva ser por esse um dos varios motivos para tal indice de 

reprovagao evasao. 

A maioria dos professores nao possui uma formagao solida, eerto que existem excegSes, mas 

e preciso conscientiza-los que a profissao requer alem de compromisso, uma formagao 

pedagogica que esteja num continuo processo do aprender; essa e questao que permeia o 

problema em evidencia. 

O que acontece na maioria das vezes e que a escola diz que: "o fracasso e sempre do aluno" 

(AQUINO, 1997, p. 12), tambem reforga quando fala que a culpa de nao aprender e do aluno, 

que nao presta atengao; mas nao dizem que e o ensino que vai mal, afirma o professor da 

Faculdade de Educagao da USP, Vitor Henrique Paro: "A repetencia e uma estupidez, o papel 

da educagao e ensinar e nao repetir, em vez de formar seres humanos, a reprovagao nega a 

auto-estima do estudante" declarou. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A Clientela do Fenomeno Reprovagao 

Ao estudar a respeito do fracasso escolar, entendemos que nao existe um ou dois culpados, 

mas, e notorio que possuem diversos fatores que compactuam para esse fenomeno. Assim, a 

discussao se torna complexa, por isso e necessario que sejemos flexiveis ao omitirmos juizos 

de valor a respeito, para nao comprometermos ou responsabilizarmos um unico fator ou 

instituigao. 

Convem salientar que: 

O abili segundo o qual "os alunos fracassam porque sao pobres e suas familias nao 

valorizam a escola" sao desmentidos facilmente pelas estatisticas. Mesmo os alunos 

que abandonam a escola tende a faze-lo apos varias repetencias, indicando que 

apesar de condicao de vida adversa, a populacao faz u m grande esforco para manter-

se na escola. ( M E L L O , 1995. p. 47) . 

Corroborando com o autor citado acentuamos: 

[...] a situacao da pobreza embora dificulte a sua aprendizagem, nao determina, a 

pr ior i , o fracasso escolar, este deve ser investigado no sistema socio-politico e 

economico e na propria instituigao escolar que imersa neste sistema, absorve as suas 

limitagoes e contradigoes. (FERNANDES, 2002. p. 46) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Talvez, isso justifique ou explique uma crianca da classe desfavorecida, estudando em escola 

publica, consiga ser aprovada no vestibular e passe a cursar uma Universidade, e 

posteriormente manter-se no mercado de trabalho, garantindo sua ascensao e reconhecimento 

social como recompensa pelo seu esforco empregado. 

0 problema da reprovacao geralmente incide das classes populares, onde o ensino geralmente 

nao e ofertado em condigoes satisfatorias. A isso citamos: 

A reprovagao e um ato politico, porque atinge desigualmente criangas de origens 

sociais diferentes, incidindo sobre as mais pobres. Por isso mesmo, constitui o mais 

poderoso mecanismo intra-escolar de reprodugao e agravamento da seletividade 

social. ( R O M A O , 1995. p . 226). 

Corroborando com o autor vemos que criangas das camadas populares tendem a fracassar ou 

mesmo nao conseguem alfabetizar-se na idade-serie, e a escola frente a essa questao pouco 

colabora para reverter esse quadro, quando essa desvaloriza ou nao aceita a cultura do aluno, 

nao trabalhando a partir do sue contexto social. Ao que coloca Paulo Freire, acrescentamos: 

O que tenho dito sem cansar, e redito, e que nao podemos deixar de lado, 

desprezados como algo imprestavel, o que educandos [...] trazem consigo de 

compreensao de mundo, nas mais variadas dimens5es de sua pratica social de fazem 

parte. Sua fala, sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno do chamado 

outro mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saiide, do corpo, da 

sexualidade, da vida, da morte, da forga dos santos, dos conjuros. (FREIRE, 1992. p. 

85-6). 

Entende-se a partir dessa compreensao que devemos desenvolver nosso fazer pedagogico a 

partir da realidade existencial dos educandos, para que esses minimamente permanegam na 

escola. Essa questao e muito sensivel, porque nao e somente da escola que a crianga abidica, 

mas, do direito a educagao, educagao que por sua vez retira o sujeito do estado de opressao; a 

essa deve ser dada bastante atengao, porque quando uma crianga abandona o sistema escolar: 

"[ . . . ] e porque ja abandonou o proprio desejo de aprender a ler, escrever, contar e calcular". 

(ROMAO, 1995. p. 226). 

Devemos ficar atentos quando presenciamos uma crianga abandonar a escola, ela nao o faz 

por querer, mas, como ja mencionamos anteriormente sao um conjunto de elementos que 

contribuem para isso, elementos que se iniciam nas condigSes socio-economicas, penetrando 

a escola e o proprio aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As escolas diante dessas criangas devem trabalhar junto aos professores para resgatar o aluno, 

estimulado-o, elogiando-o, por minimo esforco empregado, para que esse por sua vez nao 

comprometa o seu futuro, desistindo da educagao que e semelhante a desejar que as 

desigualdades sociais permanegam, considerando a educagao como pratica de liberdade, 

liberdade e oportunidade de melhores escolhas. 

A aceitagao do fracasso das criangas das classes subalternas encontra-se no Brasil desde os 

anos 70, e e compreensivel de varios motivos: 

[...] atendia aos requisites da produgao cientifica, tal como esta era 

predominantemente definida nesta epoca, vinha de encontro a crengas arraigadas na 

culturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brasileiros a respeito da incapacidade de pobres, negros e mestigos; [...] 

finalmente a ressaltar a pobreza e suas mazelas, atrai a atengao exatamente dos 

educandos mais sensiveis ao problema das desigualdades sociais, mas, pouco 

instrumentados teoricamente em decorrencia das lacunas de sua formagao 

intelectual para fazer a crit ica deste discurso ideologico. ( A B R A M O W I C Z e 

M O L L , 1997. p. 124). 

E verdade que os maiores indices de reprovagao escolar ocorrem entre os alunos de nivel 

socio-economico baixo, em que se situa a maior percentagem da populagao. Contudo, dentre 

esse reprovados, ainda sao os alunos das classes subalternas que lentamente sao absorvidos 

pelo sistema educacional ou precocemente sao dele excluido. 

En fim, estudando sobre evasao - repetencia e concomitantemente sobre fracasso escolar, 

percebemos a complexidade que as envolve, o que nos instiga a buscarmos aparato teorico 

para entendermos o processo de ensino aprendizagem em sua totalidade, nao omitindo 

precoces juizos de valor, mas, conhecendo minuciosamente os fatores que contribuem para 

que nao haja efetivamente aprendizagem entre os discentes. 

CAPITULO III - PERCURSO M E T O D O L O G I C O E ANALISE DE DADOS 

3.1 Metodologia da pesquisa: estudo de caso 

Para realizarmos este estudo, optamos pela Escola Estadual de Educagao Infantil e Ensino 

Fundamental Francisco Cicero Sobrinho, localizada no Perimetro Irrigado de Sao Gongalo, no 

Nucleo Habitacional I I I , no Municipio Sousa - PB. 
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Realizamos esse estudo, almejando alcancar os objetivos explicitos inicialmente, para essa 

realizagao utilizamos uma observacao sistematica em busca de entendermos e a coletarmos 

dados para subsidiar nosso estudo, bem como a tematica em questao: "UMA ANALISE DOS 

ASPECTOS EDUCACIONAIS E AFETIVOS DA EVASAO E REPETENCIA ESCOLAR". 

Dessa forma, utilizamos como instrumento de coleta de dados, a aplicacao de "questionarios", 

para obtermos as informac5es necessarias e entendermos a questao em estudo. As perguntas 

elaboradas requeriam conhecimento da tematica, ja que a referida escola esta passando por 

esse fenomeno, nao nos anos iniciais, mas, precisamente no 6° ano do Ensino Fundamental. 

Nesse contexto, as perguntas foram dirigidas a quatro (04) professores e um (01) gestor todos 

com o Pedagogico Superior, alem de contarmos com a participagao de doze (12) alunos do 5° 

ano Fundamental, totalizando dezessete (17) sujeitos. 

Nessa perspectiva, mediante o exposto anteriormente e notorio que a referida pesquisa e 

considera um estudo de caso, pois, selecionamos apenas um objeto de pesquisa. A isso 

acrescentamos: O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao de 

custos, apresentando como limitapao a impossibilidade de generalizacao de seus dados (MATOS, 

2001. p. 58). 

3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caracterizacao da escola 

A escola foi fundada no ano del975 devido a necessidade de uma instituigao escolar na 

Comunidade do Niicleo I I I , o idealizador desse sonho foi Dr. Zenon Meireles de Oliveira 

(gerente na epoca do DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra Seca do Perimetro 

Irrigado de Sao Gongalo), juntamente com a assistente social Marion Mesquita Alencar de 

Oliveira. 

Em 01 de Margo de 1976 foram iniciadas as aulas(inauguragao) no referido estabelecimento 

de ensino, com o nome Nenesio Palmeira de Lemos, em homenagem a um engenheiro 

agronomo que faleceu na epoca em Sao Gongalo. 
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A escola funcionava com professores vindos de Marizopolis, cidade vizinha a Sousa, como 

tambem de Sao Gongalo; com o afastamento destes (professores) foi assinado um convenio 

entre o DNOCS e o Projeto Nordeste para repor o quadro de professores. 

A luta dos dirigentes do DNOCS era continua para conseguir estadualizar a referida escola, 

depois tantas tentativas, em 1982, a escola foi estadualizada pelo decreto N° 9. 420/ 82 por 

nome Escola Estadual de 1° Grau Nucleo Habitacional I I I , inserida no Padrao A - l , pelo entao 

Governador Tarcisio de Miranda Buriti. 

No ano de 1993, a escola passou a ser chamada Escola Estadual de 1° Grau Francisco Cicero 

Sobrinho, em memoria a um irrigante (pai de uma professora que trabalhou/a) que residia na 

comunidade. 

De 1976 a 2001, ocuparam a diregao da escola, hoje denominada Escola Estadual de 

Educagao Infantil e Ensino Fundamental Francisco Cicero Sobrinho, ligada a 10° Regiao de 

Ensino em Sousa - PB, a diretora hoje aposentada Francisca Alves de Lima. Quem ocupa a 

diregao da escola atualmente e Maria Lucia Sarmento de Sa. 

A referida escola funciona em tres turnos (matutino, vespertino e noturno) no qual funciona o 

Ensino Infantil e Fundamental, a EJA (hoje), o Ensino Medio e Supletivo(essas duas 

modalidades comegaram a funcionar no ano de 2005). 

A escola conta com um corpo docente de um (01) gestor, onze (11) educadores, dois (02) 

administradores, tres (03) agentes administrativos; trezentos e oito (308) discentes, e na parte 

da limpeza, com oito (08) auxiliares de servigo, totalizando trezentos e trinta e dois (332) 

sujeitos. 

A educagao infantil tem por objetivo promover o desenvolvimento da crianga em seus 

aspectos fisicos, psicologicos, social e intelectual, envolvendo a participagao ativa da familia 

a da comunidade, ja o Ensino Fundamental e formado de uma base comum nacional que 

devera ser complementado em cada sistema de ensino e, no estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada. 

O Programa Educagao de Jovens e Adultos (EJA) e um processo de aceleragao implantado na 

referida escola que veio beneficiar diretamente jovens e adultos que se encontram fora da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACA0 DE PROFESSC,~E? 

B1BL10TECA SET0RIAL 



44 

faixa etaria e que estao prejudicados na aprendizagem uma vez em que nao dispoem de tempo 

para dedicar-se ao estudo devido a carga horaria de trabalho. 

Em relacao a Proposta Pedagogica da Escola(PPP), a mesma expressa as diretrizes do 

processo de ensino-aprendizagem, determinado, numa acao integrada rumo a escola, tendo 

como referenda a realidade da escola, a realidade da clientela, as expectativas e 

possibilidades concretas conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (Lei n° 

9. 349/ 96). 

Dessa maneira, a proposta veio compactuar com o processo de construcao, de transformacao, 

priorizando o pleno desenvolvimento da escola, em busca de uma educagao de qualidade e 

formagao de sujeitos criticos e autonomos capazes de participar ativamente da vida social. 

O que se espera de uma instituigao educacional atualmente frente as exigencias da sociedade 

bem como a globalizagao, e uma escola que forme o ser humano no uso do cabedal de 

conhecimentos para atuar com um ser ativo no meio social, no intuito de buscar suas 

aspiragoes intelectuais, pessoais, profissionais e/ou espirituais. 

A proposta pedagogica tem como fmalidade incorporar os conteudos do ensino e as relagoes 

pedagogicas, elementos etico-normativos subjetivos e culturais do mundo concreto onde os 

alunos organizam-se e se interagem construindo explicagoes para os fatos e fenomenos da 

realidade e valores caracteristicas de uma cultura. 

Nesse momento explicitaremos as analises dos questionarios aplicados aos referidos 

profissionais da educagao (gestor, professores) como tambem aos alunos, da referida escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Analise do Questionario aplicado ao Gestor 

Realizamos esta pesquisa atraves de questionarios, com esses buscamos conhecer a realidade 

educacional da Escola Estadual de Educagao Infantil e Ensino Fundamental Francisco Cicero 

Sobrinho localizado no Nucleo Habitacional I I I , Sao Gongalo, Sousa PB. Para a aplicagao dos 

questionarios contamos com dezessete (17) pessoas, sendo um (01) gestor, quatro (04) 

professores e doze (12) alunos. 
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Os questionarios foram estruturados no intuito de entendermos o processo de ensino-

aprendizagem, bem como a tematica em evidencia: "Uma Analise dos Aspectos Educacionais 

e Afetivos da Evasao e Repetencia Escolar". 

Este questionario foi aplicado a gestora do micleo I I I da escola citada anteriormente, essa 

possui o Pedagogico Superior e trabalha na educagao ha 20 anos, mas e primeira vez que 

assume a diregao de uma escola, sempre trabalhou como professora. 

Entregamos o questionario contendo quatro (04) perguntas em que a primeira foi: Voce e 

comunicado sobre as dificuldades apresentados pelos alunos para compreender o conteiido 

exposto pelo o professor? Ela respondeu: - Sim, ate porque o planejamento pedagogico e 

orientado por mim, e sempre estamos procurando superar as dificuldades encontradas no 

processo de ensino-aprendizagem, durante a execugao das atividades propostas. 

Com relagao a segunda pergunta: Quais os projetos desenvolvidos pela escola para reverter o 

quadro de evasao e repetencia nos anos iniciais? Resposta - Nao, na nossa escola nao existe 

evasao e nem repetencia nos anos iniciais. 

A diretora afirma nao existir casos de evasao e repetencia nos anos iniciais, mas existem 

aqueles adolescentes que chegam ao Ensino Fundamental com absurdas dificuldades nas 

disciplinas Portugues, Matematica e Historia e isso acarreta reprovagao nesse periodo. A isso 

acrescentamos: "A unica maneira de fazer o sistema escolar funcionar e graduar o que se 

ensina. Passo a passo. E a unica forma de o professor avaliar seus alunos e saber se eles 

realmente aprenderam [...] ao passar um aluno da l a para a 2 a sem que ele domine os 

conteudos necessarios, estamos promovendo um absurdo [. . . ]" (PAIN, 2000. p. 23. 

Nessa perspectiva, acreditamos que melhor do que passar o aluno sem que esse domine os 

conteudos necessarios a sua serie, seria trabalhar no sentido de fazer com que esse aprenda o 

que e significativo a cada etapa, essa postura evitaria possiveis dificuldades de aprendizagens 

decorrente deste processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Continuando a entrevista, pergimtamos: Voce e contra ou a favor da reprovagao? Por que? 

Resposta - Depende a forma de como reprovar, cada um tem um conhecimento previo, de 

mundo e cabe a nos sabermos como avaliar esse conhecimento. 

Segundo o professor da Faculdade de Educagao da USP, Vitor Henrique Paro: "a reprovagao 

e uma estupidez, o papel da educagao e ensinar e nao reprovar, em vez de formar seres 

humanos a reprovagao nega a auto - estima do estudante". 

Prosseguimos, e fizemos a 4 a pergunta: As dificuldades apresentadas pelos professores na sala 

de aula em relagao ao processo de ensino-aprendizagem sao colocadas no planejamento? 

Resposta: - Sim, sempre procurando a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem. 

E viavel a colocagao da diretora, pois e nesta linha de pensamento que acrescentamos: 

" [ . . . ] atividade de planejar e uma atividade intrinseca a educagao por suas 

caracteristicas basicas de evitar o improviso, prever o futuro, de estabelecer 

caminhos que podem nortear mais apropriamente a execucao da acao educativa 

[ . . . ] " . ( P A D I L H A , 2003. p.45). 

Como vimos o planejamento e o momento de explicitar as dificuldades dos alunos em busca 

de suporte teorico para cessa-las, e essa atividade e imprescindivel ao processo educativo. 

3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos Questionarios aplicados aos Professores 

Este questionario foi aplicado ha quatro (04) professoras da referida escola, todas possuem o 

Pedagogico Superior. A professora "A" trabalha com educagao ha 25 anos, a professora "B" 

ha 30 anos, "C" ha 43 anos, e a professora "D" ha 33 anos. Essas informag5es foram 

coletadas atraves de conversas informais e um questionario contendo seis (06) perguntas, em 

que a primeira foi: 

Quais as maiores dificuldades apresentadas aparentemente pelos alunos para compreender o 

conteudo colocado pelo professor na sala de aula? 
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Respostas - Professora "A": Apesar de dinamizar o conteudo em sala de aula, creio que se 

tivesse mais interacao por parte da familia o conteudo seria absorvido com mais rapidez. -

Professora "B": O mau comportamento, a falta de leitura e a falta de atencao sao colocados 

como primazia pela a mesma. - Professora "C" e "D" respondeu: As maiores dificuldades 

apresentadas pelos alunos sao na leitura e na escrita. 

As maiores dificuldades estao na leitura e na escrita, assim se o aluno nao souber ler, 

dificilmente interpretara com eficacia um texto, enquanto se nao souber escrever, aprendera 

com a leitura. Dessa forma, ambas tornam-se intrinseca no processo de ensino-aprendizagem. 

A isso ressaltamos quando: "Escrever e ler sao duas atividades da alfabetizacao conduzidas 

mais ou menos paralelamente." (CAGLIARI, 1995. p. 167). 

Nesse contexto acreditamos que e papel da escola e formar leitores criticos, que possam 

atribuir significado apos deleita-se numa leitura, e concomitantemente em sintonia com a 

escrita possam construir um cabedal de conhecimentos que subsidie sua vida enquanto 

cidadao no gozo de seus direitos. 

Colocamos a segunda pergunta: Como sao desenvolvidas suas aulas? Respostas Professora 

"A": Minhas aulas sao alegres, dinamicas, com limites e regras; o bem estar do aluno vem em 

primeiro lugar. Professora "B": Desenvolvo minhas aulas de acordo com a necessidade dos 

alunos, com leituras operacoes e questionamentos. Professora "C": As aulas sao 

desenvolvidas antecipadamente em um piano organizado de conteudo e ac5es para alcanear 

determinados objetivos que fazem parte de uma pratica pedagogica para uma determinada 

realidade do aluno. Professora "D": Desenvolvo minhas aulas na medida em que a crianca 

avanca na escolarizacao, nas exposicoes orais, principalmente na apresentacao de trabalhos. 

Em meio ao questionamento, vimos que os professores nao trabalham com a realidade dos 

alunos, dai os alunos nao se sentem atraidos por aquele momenta de estudo. Assim, o 

professor deve incorporar a realidade existencial dos educandos como ponto de partida para o 

desenvolvimento da pratica educativa. E e nesse sentido que FREIRE, (1983. p.22) coloca: "A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da 

leitura daquela." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Continuamos e fizemos a terceira pergunta: Quais os recursos utilizados para diversificar suas 

aulas no intuito de deixa-las mais atrativas para os alunos? Respostas: Professora "A": Utilizo 

papel estencio, video, material dourado e alfabeto movel. Professora "B": Utilizo livros 

didaticos e cartazes. Professora "C": Utilizo textos informativos, reflexivos, parodias, poemas, 

musicas, historias em quadrinhos, livros para-didaticos e jogos infantis. Professora "D": 

Utilizo oficinas de criacao de textos, enciclopedias, atlas, jornais, revistas e rotulos. 

E notorio que os recursos utilizados pelas professoras sao interessantes e por sua 

imprescinbilidade nao podem ser considerados uma Utopia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E nesta linha de pensamento que o 

educador deve: "[ . . . ] preparar um meio vivo, eficaz, como um sabio que prepara o seu 

laboratorio a solugao que permite a um organismo viver e se desenvolver [.. .]". (RAMIREZ, 

1975.p. 29). 

Prosseguimos e fizemos a quarta pergunta: Como e seu planejamento (diario, semanal, 

mensal) individual ou coletivo? Respostas: Professora "A": Meu planejamento e semanal e o 

desenvolvo com apoio da coordenadora pedagogica. Professora "B": Meu planejamento e 

semanal e individual. Professora "C": Meu planejamento e diario, bimestral e coletivo, ja que 

o processo de ensino-aprendizagem exige do professor uma preparacao especial. Essa 

preparacao consiste no planejamento das atividades, das ideias e decisoes que adentram aos 

interesses dos alunos. Professora "D": O planejamento e semanal, de forma clara de acordo 

com a realidade do aluno, com os seus avancos e dificuldades. 

De acordo com as colocacoes das professoras percebemos que cada uma dessas possui uma 

maneira distinta de realizar o planejamento. A isso citamos: "[ . . . ] planejar e agir 

racionalmente, e dar clareza e precisao a propria acao educativa [...] a reduzir um conjunto 

organico de agoes propostas para aproximar a realidade a um ideal". (GANDIN, 1994. P. 14). 

Seguindo, questionamos: A seu ver, porque seus alunos repetem o ano? Respostas: Professora 

"A": Na minha sala o indice de repetencia e muito baixo, acontece por falhas do professor, da 

familia e do aluno. Professora "B": Acontece pela falta de interesse, a ausencia dos pais na 

escola e a falta de participagao do professor. Professora "C": O estigma do fracasso escolar 

nao e resultado exclusivo da carencia cultural da crianga pobre que muitos apontam. Inumeros 

fatores contribuem ou sao consideraveis: estrutura familiar, meio social, condigao de vida, o 
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trabalho, os regulamentos escolares, dispesas financeiras, a pobreza e a organizacao interna da 

escola. Isso faz com que se torne uma dificuldade, por nao ter consciencia da sua propria 

entidade. Professora "D": Para facilitar ainda mais a aprendizagem os alunos atuam como 

monitores dos conteudos estudados, e isso estimulam a frequencia desses. 

A ultima professora nao respondeu a questao proposta, porem, as demais colocaram a 

displicencia pelos alunos repetirem, num conjunto de fatores como: professor, escola, familia, 

aluno entre outros. Pensando assim, destacamos: "[ . . . ] nao existe um ou dois culpados, porem 

existem varios fatores a serem analisados como: escola, professores, alunos, o nivel socio

economic [ . . . ]" (CORDEIRO, 2007. p. 93). 

Pensando de acordo com o autor, vemos o quanto e complexa a discussao a respeito dos 

fatores que compactuam para que os alunos repitam o ano, por isso, e necessario que sejemos 

flexiveis ao omitirmos juizos a respeito, para nao comprometermos ou responsabilizarmos um 

unico fator ou instituigao. 

Demos sequencia ao questionamento e fizemos a ultima pergunta: Diante sua competencia e 

experiencia em sala de aula, quais as causas que levam o alunado ha repetir o ano? E como 

voce, enquanto profissional da educagao pode fazer para reverter esse quadro? Respostas: 

Professora "A": Infelizmente a repetencia esta no quadro de varias escolas, cabe a nos 

profissionais planejar e debater o tema em questao para revertermos esse quadro na educagao 

brasileira. 

A Professora "A": coloca o planejamento como questao chave para reverter o quadro da 

evasao e repetencia. O planejamento e indispensavel para o perfeito caminhar da agao 

educativa e para explicitar objetivos desejaveis. 

A Professora "B": Procuro conscientizar os pais porque eles sao responsaveis diretos pelo 

sucesso do filho na escola. Diante da colocagao da professora, vimos que essa responsabiliza 

explicitamente os pais pelo exito dos filhos (alunos). 

A Professora "C": Para reverter esse quadro bastante desagradavel um dos caminhos seguido 

e o reforgo em leitura e escrita, buscando suprir essa dificuldade com atividades diversificada 

como: projetos, textos poeticos, fichas literarias, desenhos, pinturas, onde a criatividade, as 
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habilidades dos alunos oram trabalhadas seja de forma prazerosa e venha trazer subsidio e 

alternativa do problema. 

A referida professora da enfase a leitura e a escrita como eixos a serem trabalhados para 

diminuir a evasao e a repetencia. Assim: 

A atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formagao dos alunos e a 

leitura. E muito mais importante o aluno saber ler do que saber escrever. O melhor 

que a escola pode oferecer aos alunos deve esta voltado para a leitura [ . . , ] . 

( C A G L I A R I , 1995. p. 148). 

A leitura nos faz percorrer o mundo sem sairmos do lugar, e como vimos a escola tem que 

desenvolve-la para que a crianga possa adquirir informacoes e/ou conhecimentos de 

interiorizacao, de reflexao e consequentemente serem capaz de atribuir-lhe significado. 

A Professora "D": Essas turmas nao devem ser um deposito de criangas e jovens que deram 

conta de acompanhar o ritmo da classe. O melhor, no entanto, e adotar estrategias que evitem 

a necessidade dessas repetencias nessas escolas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Analise dos Questionarios aplicados aos Alunos 

Os seguintes dados foram obtidos atraves de observagao e um questionario aplicado com doze 

(12) alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com idade entre nove (09) e quatorze 

(14) anos da escola mencionada inicialmente. 

Iniciamos o questionario e fizemos a primeira pergunta: Quando voce nao entende o conteudo 

que o professor explica voce costuma pergunta-lo e pedir outra explicagao? Resposta: - Todos 

os alunos responderam que sim, quando nao entendem pergunta a professora. No entanto, ela 

colocou que a maioria dos alunos permanece em silencio quando essa faz uma indagagao do 

tipo: entenderam? Ou nao entenderam?. 

Segunda questao: Voce faz suas ligoes ao chegar em casa? Resposta: - Mais da metade da 

turma responderam que faz as lig5es de casa no reforgo, e o restante disseram que as fazem 

em casa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Prosseguimos e colocamos mais uma questao: Seus pais ajudam a voce responder as 

atividades pedidas pelo professor? Respostas: - Cinco (05) dos alunos colocaram que mesmo 

no reforgo, os pais os ajudam nas atividades; tres (03) alunos colocaram que fazem as 

atividades sozinhos e quatro (04) colocaram que os pais nao os ajudam, porque eles ja as 

fazem no reforgo. 

Quando falamos em educagao sabemos que os pais sao os principais envolvidos, ate porque 

esses constituem uma base relevante na vida dos filhos, uma vez que fazem parte de uma das 

instituigoes que estao diretamente relacionadas a crianga (aluno), mas tambem sabemos que 

essa nao esta sozinha nessa responsabilidade. Dessa forma: 

" [ . . . ] os pais devem se fazer presentes na escola e ajudar os filhos instigando-o, 

encorajando-o, ajudando nas atividades, acompanhando, valorizando e elogiando os 

esforgos empregados e os progressos conseguidos [ . . . ] " . ( M A T A D O , 2008). 

Quarta questao: Como voce gostaria que o professor desenvolvesse as aulas na sala de aula? 

Resposta: - Todos os alunos colocaram que gostariam que as aulas fossem desenvolvidas com 

musicas, brincadeiras, jogos e teatro. 

Considerando a relevancia do teatro na sala de aula especificamente nos anos iniciais 

colocamos que: "O teatro [...] proporciona experiencias, que contribuem para o crescimento 

integrado da crianga sob varios aspectos. No piano individual, o desenvolvimento de suas 

capacidades expressivas e artisticas". (PCNs, 2001.p.84). 

A escola deve promover acesso ao teatro (abrangendo musicas, dangas ou qualquer 

manifestaeao cultural) nao como algo que e valorizado apenas em datas comemorativas, mas, 

desenvolve-lo diariamente com os alunos para que esses possam desenvolver sua criatividade, 

e descobrir suas habilidades. 

Continuamos e fizemos a ultima questao: Voce ja foi reprovado alguma vez? Respostas: A 

metade dos alunos respondeu que nunca foram reprovados, porem, o restante colocou que ja 

foram reprovados, sendo que cinco (05) desses alunos apenas uma vez e um (01) colocou que 

foi reprovado tres vezes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao responder a ultima questao, especificamente os alunos que ja tinham sido reprovados 

colocaram que foi a displieencia por nao estudar, com conversas paralelas, nao estudavam 

para as provas, ficavam desatentos as explicagoes do professor, e o que me chamou atencao 

foi que o aluno reprovado tres (03) vezes faltava as aulas propositalmente. 

O que sera que decorre para que um aluno repita tres (03) vezes o mesmo ano? Como ja 

colocamos anteriormente varios fatores podem ser consideraveis ao processo de evasao e 

repetencia escolar, e e preciso analisar os varios que vai das condigoes socio-economicas ao 

proprio aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Analise do Estagio 

Durante o periodo do estagio que ocorrera entre 06/10/2008 a 31/10/2008 na Escola Estadual 

de Educagao Infantil e Ensino Fundamental Francisco Cicero Sobrinho, localizada no Niicleo 

Habitacional I I I , numa turma de dose (12) alunos do 5° Fundamental, tentamos desvendar as 

causas que contribuem para nao aprendizagem dos alunos, o que conseqiientemente resulta no 

processo de evasao e repetencia escolar. 

Pretendeu-se com esse trabalho analisar quais os motivos decorrentes pelo fracasso 

escolar. A priori, observamos e identificamos como eram desenvolvidas as praticas 

metodologicas docente, ao mesmo tempo em que tentava-mos inova-las em busca de 

conhecer e compreender os entraves que se tornavam significativos, uma vez que o 

processo de aprendizagem nao se desenvolvia com exito. 

Todavia, buscamos tambem contextualizar os conhecimentos que trabalhava-mos no dia-

a-dia da sala de aula, com o cotidiano dos alunos, o que nos surpreendeu demasiadamente 

ao vermos que esses interagiram conosco no intuito de deixar a aula mais proveitosa. 

No decorrer do estagio procuramos trabalhar com atividades praticas, com dinamicas, 

com jogos coletivos e individuals, musicas, origame, domino matematico etc, tentando 

relaciona-los aos conteudos trabalhados, a exemplo quando trabalhamos o conteudo "A 

importancia da agua", com a musica "Planeta agua" de Guilherme Arantes. Com isso, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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focava-mos sempre a construcao do conhecimento de forma contextualizada e 

significativa. 

A escola citada inicialmente desenvolve sua pratica pedagogica baseada no 

tradicionalismo, no qual, o professor e o centro da aprendizagem dotado de 

conhecimentos dogmaticos e incontestaveis. As aulas por sua vez, sao expositivas, 

deixando o aluno como ser passivo utilizando-o como mero deposito/receptor de 

informaeoes. 

Em relacao a formacao docente, constatamos que a metodologia tornava-se ultrapassada 

porque nao relacionava teoria e pratica. Acreditamos que o professor por nao ter objetivos 

claros para cada conteudo, adota/utilizam atividades sem contexto em sua pratica docente. 

A principio, observamos que a desconsideracao pelo conhecimento previo dos alunos 

tornou-se fator significativo para elegermos como um dos fatores responsaveis pelo 

fracasso escolar, uma vez que o professor nao desenvolve sua pratica pedagogica tendo 

como ponto de partida esses conhecimentos. 

Por outro lado, tivemos a oportunidade de desenvolver as aulas tendo os conhecimentos 

previos dos alunos como "carro chefe", ou seja, foi partindo desses conhecimentos que 

oportunizamos o dialogo (dialogo apresentado como troca de informac5es e/ou 

conhecimentos). Adotamos essa metodologia e notamos que mesmo antes do professor 

abordar determinado conteudo o aluno por sua vez, colocava os conhecimentos que trazia 

consigo, conhecimentos esses adquiridos em seu meio social, e o professor nao pode 

ignora-lo ou omitir-se diante dessa possibilidade de construcao de conhecimentos. 

A reacao dos alunos em relacao a professora, a metodologia inovadora, a maneira como 

estava sendo trabalhada os conteudos a principio nos assustou, isso porque fomos 

rejeitadas. Isso ocorreu porque os alunos estavam adaptados a simples procedimentos de 

aquisicao de conhecimentos, e quando sugerimos e trabalhamos baseada numa pedagogia 

libertadora, no qual, os alunos passavam a ser construtores do conhecimento eles se 

intimidaram, e a unica opcao viavel naquele momento era rejeitar tudo o que estava sendo 

exposto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aos poucos fornos trabalhando os conteudos em consonancia a maneira que eles estavam 

adaptados, e foi assim que conseguimos paulatinamente por em pratica nossos pianos de 

atividades. A partir dessa pratica, os alunos comecaram a ver que as dinamicas, as 

musicas, os jogos contribuiam demasiadamente para construir conhecimentos, ja que 

eram vistos unicamente como entretenimento. 

Em linhas gerais, o estagio nos possibilitou mesmo que em curto periodo o contato direto 

com o contexto escolar, e esse contribuiu significativamente para a conclusao desse 

trabalho, como tambem para nosso processo de formagao docente, uma vez em que nos 

oportunizou vivenciar mesmo que superficialmente a realidade educacional. 

Dessa forma, esse nos motivou ha buscarmos a cada dia um pouco de conhecimentos para 

subsidiar nosso futuro fazer pedagogico (ja que ainda nao lecionamos), no intuito de 

desenvolve-lo com responsabilidade, contribuindo pra que o processo de aprendizagem 

realmente flua com exito, alem de buscarmos uma sociedade mais justa, menos 

excludente, no qual, as pessoas possam efetivamente exercer seu papel de cidadao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERAR OES FINAIS 

E com muito prazer e alegria que finalizamos esse trabalho, nos emocionamos ao ver este 

sonho concretizado, ao mesmo tempo em que louvamos a Deus por nos fazer capazes de 

desenvolver um trabalho tao arduo e complexo como este que vos apresentamos, e mais, 

ao ver que vencemos uma etapa de nossas vidas. 

Diante desse sonho alcancado ressaltamos as dificuldades que encontramos nesse 

percurso, dificuldades que servirao para fortalecer o desejo de desenvolver um trabalho 

dessa tematica. Lembramos que ao inicia-lo queria-mos trabalhar especificamente com o 

aluno e o professor como se esses fossem os unicos responsaveis pelo fracasso escolar. 

Hoje, percebemos que tinhamos conhecimentos limitados e insuficientes para 

compreendermos os fatores decorrentes pela nao aprendizagem dos discentes, e 

concluimos que jamais conseguiamos desenvolver um trabalho significativo se nao 

tivessemos nos conscientizado de initio e buscado aparato teorico para fundamenta-lo. 

Cabe-nos ressaltar que a experiencia adquirida durante a construcao desse trabalho como 

tambem do estagio, foi para nos um momento impar, que veio contribuir 

significativamente para nossa formagao academica, uma vez em que nos oportunizou 

relacionar teoria e pratica considerando os conhecimentos que construimos sendo 

estudante do curso de Pedagogia, no qual, tentamos desenvolver uma pratica pedagogica 

condizentes com os teoricos que nos fundamentou. 

Diante do exposto, almejamos que tal trabalho venha contribuir para o desenvolvimento 

de atividades pedagogicas. Esse possibilita leitura ampla a respeito dos fatores que 

compactuam para o fracasso escolar, alem de nos fazer acreditar nos possiveis elementos 

que torman-se relevantes quando nao se tem objetivos definidos, planejamento coletivo 

para o desenvolver pedagogico docente. 

Dessa forma, desejamos que esse trabalho venha aclarar quest5es pertinentes ao processo 

de evasao e repetencia escolar, bem como as questoes que envolvem o processo de 

ensino-aprendizagem no ambito educacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS - QUESTIONARIO 

NOME: 

IDADE: 

TEMPO QUE TRABALHA NA EDUCACAO: 

FORM A C AO: 

G E S T O R 

1. Voce e comunicado sobre as dificuldades apresentadas pelos alunos para compreender 

o conteudo colocado pelo professor? 

2. Quais os projetos desenvolvidos pela escola para reverter o quadro de evasao e 

repetencia nos anos iniciais? 

3. Voce e contra ou a favor da reprovagao? 

4. As dificuldades apresentadas pelos professores na sala de aula em relacao ao processo 

de ensino-aprendizagem sao colocadas no planejamento? 
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ANEXOS - QUESTIONARIO 

NOME: 

IDADE: 

TEMPO QUE TRABALHA NA EDUCACAO: 

FORM A C AO: 

PROFESSOR 

1. Quais as maiores dificuldades apresentadas aparentemente pelos alunos para 

compreender o conteudo colocado na sala de aula? 

2. Como sao desenvolvidas suas aulas? 

3. Quais os recursos utilizados para diversificar suas aulas, no intuito de deixa-la mais 

atrativa para os alunos? 

4. Como e seu planejamento (diario, semanal, ou bimestral) individual ou coletivo? 

5. A seu ver, porque seus alunos repetem de ano? 

6. Diante sua competencia e experiencia em sala de aula, quais as causas que leva o 

alunado a repetir o ano? E como voce, enquanto profissional da educagao pode fazer 

para reverter esse quadro? 
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ANEXOS - QUESTIONARIO 

NOME: 

IDADE: 

S E R I E : 

ALUNO 

1. Quando voce nao entende o conteudo que o professor explica, voce costurna pergunta-

lo e pedir outra explicacao? 

2. Voce faz suas licoes ao chegar em casa? 

3. Seus pais ajudam voce a responder as atividades pedidas pelo professor? 

4. Como voce gostaria que o professor desenvolvesse as aulas em sala de aula? 

5. Voce ja foi reprovado alguma vez? Quantas vezes. Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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