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"Aos esfarrapados do mundo 

E aos que neles se 

Descobrem e, assim 

Descobrindo-se, com eles 

Sofrem, mas, sobretudo, 

Com eles lutam". 

(PAULO FREIRE) 
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RESUMO 

O presente trabalho tern como tema; EJA a Exelusao e a Busca pela Inclusao na 
Sociedade Contemporanea que se realizara na Escola de Ensino Fundamental e 
Medio Dr. Tomaz Pires, situada na cidade de Sousa-PB e tern por finalidade 
conhecer e oompreender a exelusao educational e social para com a modalidade 
de ensino EJA.que resulta na desvalorizagao da mesma na sociedade 
contemporanea.alem de tentar introduzir novas tecnicas e metodos teoricos e 
empiricos.utilizando saberes para os docentes e discentes que se submetem a 
modatidade, no intuito de desvendar as razoes pela qua! os mesmos sio diminuidos 
e descobrindo, propor caminhos para que os mesmos possam ir de encontro ao 
sucesso. Est© trabalho tambem pretend© pesquisar minutiosamente o piv6 desta 
patologia excludente para com os jovens adultos anatfabetos, revelando possiveis 
responsaveis, como: docentes, discentes, condicoes econSmicas, familia, escola e 
poltticas educacionais, o que nos proporoionara uma melhor compreensao acerca do 
tema em evidencia, uma vez em que o teorizamos em sua totalidade, nos permrte 
descentralizar as omissoes e descasos para com a EJA apenas dos alunos levando-
nos a refletir sobre nossas responsabilidades enquanto educadores e cidadaos. 
Desta forma ancoramos numa fundamentacao teortca que dara suporte a este 
trabalho pretendemos encontrar as causas decorrentes desse fenomeno aimejando 
aolarar tal situacao. 

PALAVRAS-CHAVE: exclusao-inclusao-contemporaneidad© 
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A partir dai comecamos a procurar as causas sociais que levam ao preconceitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

descriminacao e a nio aceitaclo para com os jovens adultos analfabetos no 

Brasil.alem de tentar introduzir aiguns caminhos educacionais e afetivos para intervir 

um tanto em tat realKtade- vigente.para em fjm compreender a cara da educagao 

brasileira para com os adultos analfabetos. 

Objetivamos entaorldentificar e analisar como vem se dando o processo de inclusio 

educacional dos jovens e adultos analfabetos,Recolher e analisar materials didaticos 

utilizados para assim identificar a contribuic3o dos mesmos no processo de ensino e 

aprendizagem,Reaiizar mapeamento social e educacional dos adultos e da escola 

©m ©studo.eortextuatizando as causas do insueesso na escola regular © observer o 

nivel de aprendizagem dos educandos da EJA © suas possibilidades de acesso ao 

ensino regular. 

O procedimento metodologico desta pesquisa tera um ©studo d© caso que visa um 

objeto de estudo, sendo sste de Cariter doscritivo © ©mpiricozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm abordagem 

qualitativa,© busca compreender as dificuidades e preconceitos sofridas pelos 

alunos da EJA na sociedade.. 

Com o mero objetivo de conhecer estas patoiogias sociais e alcancar os objetivos 

explicitos na pesqutsa,buscamos angariar mforrna$oes atravis de coleta de dados 

realizadas a partir de um questionario respondido pelos alunos e professor. 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Medio e Fundamental 

Rotary em Sousa-PB, com a professora e os alunos (as) da terceira etapa da EJA. 

O respectivo trabalho compoe-se de tres capitulos, aonde ambos trazem uma 

fundamentacao teorica que subdisia toda a pesquisa. O capitulo I esta subdividido 

em quatro (4) subt6picos,sendo:Breve histdrico da educacao de jovens e adultos no 

Brasil Contamporaneo;0 surgimento da educ3-§io de jovens e adultos na pauta das 

polfticas educacionais no cenario brasileira; Alfabetizacao e conscientizacao;Sob a 

perspectiva de um olhar Freiriano. 
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No capitulo II se encontra: O papel do educador na EJA; O mediador como ponte 

para a inclusao do educando na sociedade; O perfil dos professores da EJA; 

Algumas caracteristicas ideals que os educadores da EJA precisam adotar;As 

perspectivas e algumas drficuldades na busca pela inclusao; Rompendo 

barreiras;Acolber; Para acolher e necessario se conhecer; Um metodo negative no 

processo de ensino da EJA;A infantilizacao do ensino;Provaveis caminhos para a 

nao infantilizacao do ensino na EJA;Ensinar; Ensinar os jovens e adultos exige 

preparacao A formacao dos professores para atuar na EJA; 

No capitulo 111 encontra-se o estudo de caso com algumas informacoes da escola 

juntamente com a anaiise dos dados coletados pelos alunos e a professora em 

questao, bem como algumas observacoes acerca dos objetivos acerca do tema. EJA 

A EKCLUSAO E A BUSCA PELA INCLUSAO NA SOCIEDADE COTEMPORANEA 

E as referencias bibliograftcas que subsidiou todo esse trabalho. 

Desta ferta, o present© trabalho realtzado vem apreserrtar sugestoes para aprimorar 

o problema da descriminacao para com os jovens adultos analfabetos na sociedade. 



Capitulo I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BREVE H I S T 6 R I O DA E D U C A C A O DE JOVENS E ADULTOS NO B R A S I L 

C O N T E M P O R A N E Q 

1.1 - O S U R G I M E N T O DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA PAUTA 

DAS P O L F T I C A S EDYCACIONAIS N Q C E N A R I Q BRAS1LHRO 

A educacao de Jovens e adultos comecou a fazer part© da historia da educacao 

brasileira a partir da decada de 30, quando s© deu initio um sistema publico de 

educacao elementar no pais. Nesse periodo o cenario brasileiro passava por 

algumas transforma?5es decisivas, associadas. a industrialzacSo ponta-pe crucial 

ao entao futuro sistema capitalista selvagem, as grandes metropoles nacionais 

©lencava uma considerivet concentrac*) populations! em centres urbanos. Entao a 

oferta de ensino basico gratuio crescia bastante ©numerando setores sociais cada 

vez mais diversiflcados A ampliagao da educacio etementar foi imputeiooada pelo 

governo federal, que tracava diretrizes educacionais para todo o pais, determinando 

as responsabiiidades dos estados e munierpios. Tal movnnento incluiu tambim 

esforcos arttculadas nacionalmente de extensao do ensino etementar aos adultos. 

Com o im da ditadura Vargas em 1945, o Brasil vivia a efervescentia politica da 

redeniocratizacao. A segunda gu©rra mundiai recem terminada e a ONU -

Organizacao das Nacoes Unidas - atertava para a urgintia de integrar os povos 

visando a paz e a democracia. Tudo isso contribuiu para que a educacao dos 

adultos ganhasse destaque dentro da preocupacao geral com a educacao etementar 

comum. 

Entao era urgente aumentar as bases eleitorais para a sustentatiio do governo 

central, integrar as massas popuiacionais de imigracao recente e tambem 

incrementar a producao. 
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Nest© perfodo, a educacao de adultos define sua identidade tomando a forma de 

uma campanha national de massa, a campanha national de educagao de adultos, 

lancada em 1947. Pretend ia-se, numa primeira etapa, uma acao extensiva que 

previa a alfabetizacao em tris meses. Depois, seguiria uma etapa de "ac§o em 

profundidade", vottada a capatitacao profissionat e ao desenvolvimento comunitario. 

Nos primeiros anos a campanha, foi dirigida pelo professor Lourenco Filho, a 

campanha conseguiu resultados significative^ em todo o pais, pois em um curto 

perfodo de tempo for am criadas varias escotaa. suptetivas. 

A instauracao da campanha de Educacao de Adultos por fim alimentou a reflexao e 

o debate em tomo do analfabetismo no Brasil, ja era hora de se entender que o 

indie© de anatfabetismo no pais ©ntr© os adultos era imenso © de certa forma 

comprometia a sociedade, pois durante a campanha, ideias de preconcsitos sabre 

adultos analfabetos foram iancadas, no entanto a iuta dos educadores fortemente 

engajados foi modificando as vozes, combatendo c preconceito, fizeram com que os 

adultos analfabetos fossem reconhecidos, tornando-os como seres produtivos, 

capazes de assim racioclnar e resolver seus problemas, Gompreendendo seu papal 

social. 

Mesmo assim sociedade contemporanea nao conseguiu se libertar por complete da 

discriminacao e exelusao para com os jovens e adultos analfabetos, tegitimando-os 

como tncapazes, identiftcando-os psicotogtca, e sotialmente como incapazes.Vera 

Ribeiro relata na proposta curricular do primeiro segmento da EJA as seguintes 

palavras de uma determinada professora: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Dependente do contato face a facezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para enriquecimento de sua experiencia 
social, efe tem que, por forga, sentir-se uma crianga grande, irresponsive! e 
ridfcula [...]. E, se tern as responsabilidades do adulto, manter uma famii'm e 
uma profiss&o, ele o fare em piano deficimte. [...J (RIBEIRO, 2001 pg.20) 

Palavras infelizes e castigantes para os nossos ouvidos que se antes pretisavam 

ser modificadas agora contemporaneamente pretisam muito mais.pois a j i nao cabe 

mais Sugar para os preconceitos quando ©xistem conhecimentos docentes e sociais 

capazes de transformar roalidades pato!6gicas excludentes. 



2 - ALFABETIZACAO EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N S C I E N T 1 Z A C A O 

2.1 SOB A P E R S P E C T I V A D E U M O L H A R F R E I R 1 A N O 

"Saber que ensinar nao e transferir conhecimento, mais criar as 

possibilidades para a sua pr6pria produ?ao ou a sua reconstrugao...* 

(FREIRE. 1920.pg.52). 

Valorizar a carga cultural e pessoal de cada individuo, reconhecendo seus 

interesses e meios sociais foi sem duvida um importante meio de conscientizacao 

para a alfabetizacao de adultos na visao de Paulo Freire foi e ainda # a inspiracio 

dos principals programas de alfabetizacao e educacao popular do inicio dos anos 60 

ate hoje. Esses programas foram empreendidos por intelectuais, estudantes e 

cat6Sicos engajados numa agio politica juntos aos grupos sociais. DesenvoJvendo e 

apltcando essas novas diferencas atuaram os educadores do MEB - Movimento de 

Educacao de Base, ligado a C N B B - Conferanda Nacional dos Bispos do Brasil das 

CPCS - Centre de Cultura Popular, organizadas pela UNE - Unrao Nacional dos 

Estudantes, dos movimentos de cultura popular, esses grupos foram se articulando 

e passaram a prassfOfiar o govern©, federal para que as apoiasse. 

A mais importante proposta de alfabetizacao de adultos conscientizadora, foi criada 

por Paulo Freire, tinha como principio bisico: que a leitura do mundo deveria 

preceder a leitura da palavra. Prescindincf© da utiiizacio de cartilhas, desenvolveu 

um conjunto de procedimentos psdagoglcos que ficou conhecido como metodo 

Paulo Freire. El© previa uma etapa preparatoria, quando o aifabetizador deveria 

fazer uma pesquisa sobre a reaiidade existential do grupo junto ao qual iria atuar. 

Cons«|uent©merte faria um levantamento de seu universo vocabuiar, ou seja, das 

palavras utilizadas peto grupo para expressar essa reaiidade, palavras assim 

geradoras, Paulo Freire propunha ainda um momento a priori, em que o conteudo do 

dialogo educativo girava em torno do concerto antropologico de cultura. Utilizando 

ilustracoes (cartazes ou slides), o educador deveria dirigir uma discussao na qual 

fosse sendo evidenciado o papel ativo dos homens como produtores de cultura e as 

diferentes formas de cultura letrada e a nio letrada, o trabalho, a arte, a religiao, os 

diferentes padroes de comportamanto e a sotiabilidade. O objetivo seria levar o 

educando a assumir-se como sujeito de sua aprendizagem, como ser capaz e social, 
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ultrapassando uma compreensao magica da reaiidade e desmistificar a cultura 

letrada, na qual o educando estaria s© iniciando. 

Valorizar e destacar o universo vivencial dos alfabettzados era de eftcaz 

responsabilidade por parte dos educadores, que utiiizariam entao: palavras 

conhecidas e realidades vividas, palavras geradoras acompanhadas de temas para 

debates, acrescidos de pequenas frases para a leitura e entio Paulo Freire fazia 

com que esses material's problematizassem a reaiidade. 

Fazendo assim que o ato da problematizacao fosse importante no processo de 

alfabetizacao, pois se o ©ducando problematiza ete analisa sua reaiidade vigente, 

interpreta sues necessidades a aprende a ler o mundo, leitura esta que segundo 

Paulo Freire precede a propria vida. 

Paulo Freire pr©ga entre suas metodologias que a ©ducacao bancaria deveria s©r 

de&vincuiada da escola, pois segundo Paulo Freire a concepcao bancaria representa 

o "saber" na sc$uinfta6ptica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA saber ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma doagSo dos que julgam nada saber. DoagSo que se funda 
numa das manifestac&es instrumentais da ideologia da opressao-a 
absoiutizagao da ignorSncia, que constitui o que se chama de aJienagSo e 
ignorimia, segundo a qual esta se memtm sempre no outro. (FREIRE 
PAULO, pg.67, 2005). 

Nesta concepcSo arcaica da educacao o educador seria o unico detentor dos 

saberes, julgando-se o dono absolute da verdade e da razio narrando conteudos © 

os impondo aos educandos sem se- preocuparem com a fdrmacjao de seres crlticos 

capazes de escrever sua propria historia, mais recriar seres alienados para a 

absolutizacjo da ignorincia. 



Capitulo 1! 

3 - 0 P A P E LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DO E D U C A D O R MA EJA 

3.1 O M E D I A D O R C O M O P O N T E PARA I N C L U S A O DO EDUCANDO NA 

SOCIEDADE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"DialogozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nSo pode existir sem um profundo amor pelo mundo e pelos 
homens. Designer o mundo, que e ato de recriagao, nSo 6 possfvel sem 
estarimpregnado oe amor..."(FREIREPAULO, 1980. pg. 83). 

Nao mais pejorativamente- professor, o termo seria mediador, surgindo na finalidade 

desejada para a concepcao bancaria a qua! o professor seria o unico detentor do 

conhectmentQ © o dona absoiuto de toda a razio. 

Agora a concepcao problematizadora que consiste na troca de saberes entre 

mediador e educando a base dialogo dando total liberdade e valorizacao aos 

diferenciados saberes, seja o senso comum ou intetectual dando destaque a vida 

publica, levando em conta a reaiidade dos alunos, se faz necessaria ao mediador 

como ponte de amor, esperanca e alfabetizacao, o papel do educador e sem duvida 

um dos mais importantes para a permanencia e sucesso do educando na EJA. 

O mediador deve ter jogo de cintura popularmente falando. E acima de tudo fazer 

com que o visivelmente impossivel tome-se reaiidade para o educando da EJA que 

traz consigo uma trajetoria fadada de fracassos como afirma (in Paiva Apud Dorgival 

Femandes.p.179): 

"Devemos educar os adultos, antes de tudo, para que esse marginalismo 
desaparega, e o pais possa ser mais coeso e mais solidario; devemos 
educd-los para que cada homem e cada mulher melhor possa ajustar-se § 
vida social e as preocupacdes de bem -estar e progresso social. E devemos 
educ6~los porque essa e a obra de defesa nacionat, porque concorreri para 
que todos melhor saibam defender a saude.trabalhar mais eftcientemente, 
melhor em seu proprio far e na sociedade em geral..." diz o prof. Lourenqo 
Who(IN PAIVA APUD DORGIVAL FERNANDES.pg. 179) 

Todos os educadores que se propoem a engajar-se na educacao de jovens adultos 

analfabetos tern que ter a consciencia de que e possfvel realizar esta feita com 
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determinacao, rasgando preconceitos, trabaihar na perspectiva d© que o trabalho e 

muito mais do que ensinar a ter e escrever o desafio seria letra-los diante da 

reaiidade cognitiva e de mundo, ter a vida, tomar posse de seus proprios problemas 

e desafios adminlstrando sua vida, defamtendQ-se dos preconoettos sociais, e o 

©ducador tern como papel fundamental induzir o jovem adulto nesta perspectiva que 

© mais do que precisa para a lei da sobrevivencia © selegao natural via mundo. 

O papel entao seria liberta-los das amarras da ignorancia da falta d© leitura do 

mundo, tentar fazer com que encontrem seu respective papel de atuacao no mundo, 

tentar conscientiza-los de que ainda podem fazer a diferenca. Mais para isto 

acontecer o ©ducador precisa trabaihar eixos temiicos que estajam inseridos a 

reaiidade cultural dos educandos, os seus concertos antropoldgicos d© cultura. Paulo 

Freire diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proporgao que discutem o mundo da cultura, vSo explicitando seu nlvel 
de consciencia da realtdade, no qual e$t§o tmplicitos varios temas. Vao 
referindc-se a outros aspectos da reaiidade, que comega a ser descoberta 
em uma visao cmscmt&mmte critics. Aspectos que envotvem tamb§m 
outros temas."(FREIRE.PAULO.pg. 138,2005) 

Entao seria muito importante para o ©ducador inteirar-se das curiosidades © 

interesses de aprendizagem do educando, tornando tudo isso seu objeto d© 

aprendizagem para que a Jornada do dia a dia na aprendizagem nao seja t io ardua 

e desestimulante. 



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O PERHL DOS PROFESSORES DA E J A 

4.1 ALGUMAS CARACTERISTICAS IDEIAS QUE OS MEDIADORES DA EJA 

PRECtSAM AOOTAK: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) O que aconteceria,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se eles fossem soitos das cadeias e curados da sua 
tgnorincia, a ver se regressados a sua natumia, as coisas se passavam 
desse modo. Logo que aJguGm soltasse um deles e o forgasse a endireitar-
se de repente, a voltar o pescogo, a andar e a olharpara a luz, ao fazer tudo 
isso sentim a dor, e o deslumbramento impedhlo-ia de fixar os objetos cujas 
sombras viam outrora (EVILAZIO.FRANCISCO, pg63, 1999,). 

A partir dessa perspectiva mediada por Evilazio Francisco pode-se compreender o 

real papei de um educador e adotamos esse papei ao mediador da EJA, pois o 

mesmo deve provocar o educando, insitando a sua desinstalacao que supoe nesta 

pratica uma reeducacao de tudo ja aprendido e uma provavel educacao daquilo que 

se deve aprender o mediador deve caminhar na perspectiva de fazer com que o 

aiuno EJA abandone o bem "bem - estar" do mundo das sombras, portanto da 

ignorincia que se sabe advinda da faita de incentivo social acoplada a exelusao 

trazendo-o ao mundo da reaiidade, sendo cauteloso ao saber que todo processo 

educativo tardio podera ser dolorido, pois dos mesmos serao exigidos esforgos, 

provocando mudancas, e a experiencia empfrica do mediador neste momento sera 

HKttspensavel, como humanista mostrari que abrir-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a novidade da reaiidade por 

vezes nao e facil mais e possivel, pois a paciencia e o profissionalismo dos 

professores levario os discentes EJA a contemplar a verdade da aprendizagem. 

tardia iluminados pela crenca entusiastica dos seus mestres criando ocasioes que 

possibiiitam o conhecimento e a superacao dos alunos, dando os um remedio 

chamado amor para curar a ignorancia, deslumbrando-os com os frutos de o bom 

saber, construindo juntos a mudanca de vida e de mentalidade, pots o mediador tern 

que compreender que a educacao dos mesmos ©xigira tempo e paciencia, como se 

apartir das primeiras aulas comecassem a preencher as tabulas de seus 

conhecimentos cognitivos ainda dispersos.a muito deixaram a sala de aula e agora 

quase nada parece excitante para eles.e entusiasmo e as esperancas parecem que 

foram os primeiros a morrerem, mais ainda pode-se verificar em alguns o desejo de 

aprender, a mensuravel saudade daquilo que outrora a vida Ihes tirara.O perfil do 

c 
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educador deve a priori se ancorar na crenoa da capacidade de ensinar a 

aprendizagem com a mesma garra e coragem para se resgatar identidades que 

foram esquecidas pela falta de oportunidade dos jovens Adultos analfabetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E como se ligassezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o motor do carro,como o objetivo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ir a um determinado 
lugar, mas nSo se desse partida no carro.nao e possivel se desenvolver a 
velocidade, descobrir o caminho.sem dar partida. Assim tambem nSo e 
possivel mudar o rumo da educacao sem se envolver com Eia;nSo basta 
saber pensar.e preciso recriar, repensar, re-aprender, re-elaborar o 
pensar.porem aprender a partir da e na pratica.implica estar continuamente 
refletindo e refazendo a agSo.os pressupostos e mesmo o proprio processo 
deconhecimento...(FUNCK,IRENE TEREZINHA.pg.41,1999) 

Pois na verdade para o educador se propoe que el© compreenda que ja nao mais 

educa sozinho, mais enquanto procura educar se deixa tambem ser 

educado,trocando saberes e conhecimentos com os educandos e assim crescem 

juntos libertando um ao outro dos preconceitos e tradicionalismos,educando-se em 

comunhao ,pois se o papel principal somente for do ©ducador a educacao nio se 

torna fascinante para o educando ja que os mesmos nao podem ser elementos 

passivos na aprendizagem, mais sim tambem ativos. 

Exist© uma troca de saberes na medida que um constr6i o outro em comunhao com 

o mesmo objetivo a aprendizagem reciproca.pois nem um dos dois autores do 

processo da educacdo.docente e discente © tao inutil ou auto-suficiente que tenha 

tudo a oferecer ou que nada tenha a contributr para a realizacao dos 

saberes,cognitivos e de vida. 



5. ASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P E R S P E C T I V A S E ALGUMAS D I F I C U L D A D E S NA B U S C A PELA 

INCLUSAO. 

A educacao de Jovens e adultos, segundo a UNESCO (1976,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P.21), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta universalmente reconhecida como fator crucial do desenvolvimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
politico 0  econ&mico, do progresso tecnico e das transformac&es 
socioculturais devendo, por ism, ser parte integrante todo o piano de 
educagSo de adultos. 

A tomada de decisao de um indivlduo de tentar resgatar algo deixado no seu 

passado quern sabe por que e como, e um ato de coragem e mudancas, pois vottar 

a sala de aula de repente quando a vida proportional uma oportunidade necessita 

de ajuda e principalmente de uma acoihida por parte daquetee que se comprometem 

com a E.JA , pois o aluno precisa sentir s© aoolhido, queridk) e principalmente 

desejavel somente assim sua pemtarteticta acontece, precisam ser esttmulados, 

vaiorizados e subsidiados para enriquecer as suas manifestacoes e producoes, 

cabe sim a n6s professores desfazer o ©oraizado processo de exelusao feio pela 

sociedade, inclui-los fazendo-os se reconhecerem como produtores de cultura, 

compreender a chegada do muftteuJturaHsrno, respefendo as divefsldades, falando 

e compreendendo sua lingua, pois desconhecer estas diversidades provoca a 

exelusao e a fate, de compromisso com os mesmos. 

Pois a descriminacao para com etes tambem e fruto da sociedade capitalists a qua! 

estamos imersos coritemporaneamente, o fracasso escolar e vestigio de uma 

sociedade excludente.que leva as classes menos favorecidas a nao vaiorizarem a 

educacio por acharem que e um priviegio apenaa reservado. aos mais favorecidos.e 

torna-se um cicio perigoso que vai de geracSo em geracao.segundo Carraher: 

A situagSo social e economica das classes baixas § M que os membros 
dessas classes n&o valorizam a educagSo, pois que n§o the atribuem valor 
pratico e nao podem permitir aos seus filhos o "tuxo" de uma educagSo 
prolongada diante de sua necessidade de emprega-lo precocemente para 
contribuir para o sustento decasa. (CARRAHER, 1993, pg.25) 
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Poctemos verificar que a maioria dos Jovens e adultos deixaram a escola por motivos 

diversos, no entanto o mais verificado foi que a maioria deles tiveram que deixar a 

frequentar a escola porque precisavam trabaihar para sustentar a casa a familia uma 

vez que suas condicoes sio miseraveis.por isso sao discriminados pela 

sociedade.Entio partindo deste pressuposto eles mesmos acabam perdendo a 

capacidade de acreditar em si prdprios e se auto-exctuem da sociedade com a ajuda 

da meema.uma vez que a sociedade finge que os aceitam mais eles nao fmgem que 

sio aceftos.Mais o trabalho de inclusao para com os mesmos precisa ser 

concretizado para que possam se descobrir ©nquanto pessoa.seres participantes do 

processo cultural. 

E bom para a sociedade que o analfabeto seja alfabetizado pois e um problema 

social a menos, pois se o individuo tern uma vtsio de mundo critics e diferenciada 

desta forma se sentira induido e ocupara um lugar na sociedade.a alfabetizacao e 

de direito dos jovens e adultos e a inclusao social comeca a partir deste processo 

que pelas condicoes miseriveis as quais Ihes fora submetjdas na infancia foi 

tirada.mais que Ji 6 hora da sociedade devatve-la. 



6-ACOLHER. 

6.1 PARA ACOLHER EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N E C E S S A R I O SE CONHECER. 

As escolas que se submetem a atender 4 educacao d© Jovens e adultos necessitam 

conhecer e ievar em conta as singularidades de cada aluno dessa modalidade da 

educagao bisica do Ensino Fundamental, a fim de nio adaptar-s© como uma escola 

de criancas, tao pouco como suprimento d© aigo que nao tiveram antes. 

As escolas necessitam e precisam conhecer seus alunos para a partir de entao 

dasenvoiverem um projeto ©ducativo que abordem questoes importantes a serem 

dessnvolvidas em seu processo ©ducativo. 

Trabaihar na perspectiva da aceitacao das iniimeras diferencas d© idade, 

caracterfsticas socioculturais inserclo ou no mundo do trabalho, local d© moradia, 

relacoes com a producao cultural, pois ©st©s fatores sociais variam © muito no 

processo d© aprendizagem dos mesmos, pois cada cabeea e um mundo diferente, 

cada vtda uma hlstc-ria a ser desvendada e conhecida, o educador precisa saber 

PintozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MvwoVmm. pg. 63,1997) que: 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adutto analfabeto 6 na verdade um homem culto, no sentido objetivo 
(nao idealista) do concetto de cultura, posto que, se nSo fosse assim n§o 
poderia sobreviver. Sua instrugSo formal (atfabetizagSo, escdahzacSo) tern 
que se- fazer mmpre partindo de base cultural que possui e que se reflita o 
estado de desconhecimento (material e cultural) da sociedade a qual 
pertence." 

N©sta perspectiva podemos afirmar que os mediadores da EJA necessitam adentrar 

ao mundo dos ©ducandos para melhor conhecer, © conhecendo dev© tornar assim o 

trabalho para com eles. mais empirico, pois os. jovens adultos trazem consigo um 

(©que de costumes e vivencias denominada d© cultura que devem ser elencadas © 

postas ©m avidencta para o sucesso na caminhada do trabalho de educacao, pois a 

acao dos educadores dev© logo idantfficar-ee com a acao dos ©ducandos para que 

desta forma se conhecam. e oriente-se muiuarnent© para o caminho da tibeftagio © 

humar>czac3o,o .companheirismo entre ©ducaodo © educadores faz com que ambos 
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se conhecam © eonhecendo os principals autores do conhecimento sao acolhidos 

no caminho do possivel sucesso. 

Por outro lado as nossas escolas precisam adaptar-s© a ©ste tip© d© clientela 

diferenciado, tanto no quo diz respeito aos coordenadores, gestores e diretores 

quanto aos professores e todos qu© fazem a escola, ja que a mesma funciona como 

uma engrenagem que depend© de todas as pecas que a compoem para melhor 

fundonar e acolher sua mats diversifteada clientela. 

Pois © bom que o ©ducador sinta desojo de lecionar na EJA no entanto nlo basta, 

pois ©4© oeeesstta acima de tudo preparar-s© © ter conh©cim©nto necessario para 

acolher os jovens adultos.pois somente podemos acolher aquele a quern nos 

dignamos a conhecer. 

A proposta nao seria apenas. plan©jar as aulas cognitivamente, mais tambem 

humanizi-las tornado o ambient© d© ensino propicio ao recebimento © aceitacio de 

suas crenoas © praticas de vida. 



7 - UM METOOOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N E G A T W O N O PROCESSO DE ENSINO NA EJA 

7.1 A I N F A N T I L I Z A C A O DO ENSINO 

Ao ©ducador cab© a preparagdo e a diferenciacio entre o ensino infantil e a 

modalidade EJA, pois o ato d© atfabetizar a crianca consist© na insergflo © 

©xteriorizacdo de todo um mundo. infantil e ligeiramente inocente, e como se nos 

©ducadores iBcebeesemos uma caneta aonde fossomos ©ncarregados de comecar 

a escrever um longo percurso cognitive e , contomando caracteres e fortalecendo 

criacdes de personalidades, ja os adultos tern toda uma trajetoria de vida a s©r 

considerada.caminhos trilhados e opinioes formadas- daqullo que Ihes sao uteis 

aprender ou nao pois a diferenca de idad© distingue interesses de aprender sobre 

algo ou nao: Segundo Pinto Atvaro Vieira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E evidente que os problemas pedagdgicos (a materia a ensinar, os 
currlculos, os metodos) correspondentes a cada faixa eiariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s§o distintos. 
Por isso a alfabetizacao do adulto e um processo pedag6gico 
qualitativamente distinto da infantil (a nSo ser assim, cairiamos no erro da 
infantilizagSo do adulto). Desta forma como nSo se pode reduzir o adulto a 
crianca, tampouco se pode reduzir a crianga ao adulto. "(PINTO, ALVARO 
VIEtRA,pg.72,1997) 

JnfQlizmente a ©ducacao d© jovens © adultos para ambas as vezes tern sido 

al'ienada, alguns ©ducadores. tam oonfundido ©sta modalidade com educacao infantil 

utilizando os mesmos contaudos cogelfivos, confundindo o d©s©jo de aprender com 

a impostei© de se aprender, est© e um grand© erro ainda na pedagogia que precisa 

ser sanado ©nquanto tempo, podemos reforcar esta problematica utilizando uma 

afirmacao de PINTO, ALVARO VIEIRA que diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que distingue uma modalidade de educagSo de outra nSo e portantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

conteudo,os metodos, as lemmas de instruir(isto e o secundario, o reflexo) 
e sim os motivos, os interesses que a sociedade.mrm um todo, tern quando 
educa a crianga ou o adulto. Este e o fator primirio fundamental." ( PINTO, 
ALVARO VIEIRA ,pg.72,1997) 

Talvez para a sociedade mandar a crianca a escola seja lei © poder para que 

futuramert© as mesmas possam atandar as necessidades profissionais da vigencia 

capitatista, mais as necessidades sio atendidas de acordo com a idad© cronologica 
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seja do adulto ou da crianca, mais pode-se averiguar que taf lei parece se desfazer 

quando se trata de educandos inseridos na modalidade EJA, pois. surge o 

preconceito e a descrenca de que ainda podem ser inseridos no mercado de 

trabaiho.e o erro se toma mais grotesco quando os educadores nio diferem o infantil 

do adulto ai acontece o estopim para a evasao nas saias da EJA. 

Uma vez que a visao de mundo entre criancas e adultos se dffere e muito, entao o 

universo da aprendizagem infantil seria de estrutura e niveis totalmente 

diferenciados dos aduios,uma vez que envolver estes dois processes seria retardar 

a aprendizagem dos jovens adultos.violentando cognitivamente sua forma de 

interpretar o mundo ter a vida. 



8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ENSiNAR 

8.1 ENSINAR AOS JOVENS E ADULTOS, PRESSUPOE PREPARACAO. 

"Ensinar a julgar e ensinar a querer sao, pois, as duas primeiras vias da 
Educa?ao" (EVILAZIO FORMICA,pg. 101, 1999). 

E belo e incondicional o papel sagrado de se fazer educador, "ensinar" ou mediar e 

tarefa ardua para aqueies que nao trazem ou cultivam o desejo de transmitir, este © 

um dos grandes empeciihos que marcam a educacao hoje. 

O problems seria apenas preencher uma carga horaria ou aumentar uns miseros 

numeros no contra - cheque no final de cada mes, quando alguns pseudo -

professores nlo satisfeitos e somente pensando no tnsignificante valor a ser sacado. 

NSo apenas a EJA, mais todas as modalidades da educacao necessitam nio de 

professores* mais de mediadores comprometidos com. a sua missao de ensinar e 

amar a aprendizagem, nao apenas profissionais dotados de saberes cognitivos, 

mais humanistas tambem dotado de consriencia critica que ame a educacao e 

deseje ieva-ia aos quatro cantos, tornando o cotidiano do jovem e adulto nas salas 

de aula, prazeroso ensinado muiiplicando seus saberes como preenchimento de 

vidas. 

Pois como airmava Evitazio Teixeira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O homem pode converter-se no mais divino dos animais sempre que se o 
eduque corretamente; converter-se na criatura mais setvagem de todas as 
criaturas que habilitam a terra, em caso de ser mat-educado". (TEIXEIRA 
EVILAZIO,pg.12.1999) 

Nesta perspectiva o homem se humaniza na medida em que se educa e a nos 

educadores cabe a sublime missao de educar enquanto se deixa educar-se. 
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8.2 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F O R M A C A O DOS PROFESSORES PARA A T U A R NA EJA, 

A formacio inicial e continuada dos professores tern sido motive de preocupacdes © 

discussoes nos uttimos anos, foram criadas as Diretrizes para a Formacao de 

Professores da Educacao Basica, elaborados pelo Conselho Nacional de Educacao 

(CNE). Entre as ori©ntac6es formuladas nest© documento, uma observacao 

importante r©fere-s© ao fato de que o sistema educacional brasileiro atenda na 

©ducacao basica, a algumas demandas diferenciadas e bem caractarizadas, que 

precisam ser incorporadoras a formacao de professores. 

As diretrizes apontam que a quantidad© d© alunos da EJA que nao sio alfabetizados 

e imensa requerendo assim uma maior preparacao por parte dos educadores, pois 

at© parece que os centres d© formacao d© professores tern de certa forma 

negllgenciada a preparasSo dos seus alunos na perspectiva de prepara-los para 

atuaram na EJA, © oferecida uma disciplina r©lativa a ©ssa modafidade nos cursos 

de pedagogia, mais que s© torna insuficiente uma vez que nao expJicita todo 

contexto © saberes a serem transmitidos para os jovens e adultos, instrui-ios para a 

vida, praticar uma acSo libertadora de si mesmos e do mundo exterior que os 

oprimem e tiram d© si sua fiberdads © consciencia por nao terem instrucoes 

sufidentes para quebrarem as amarras da escuridao, nio somente ensinar o metodo 

da palavra mais tambem conscientizar. 

A educacao regular e priorizada e ©sse processo ja se inicia nos centros de 

formacao d© professores, pois estamos sendo pseudament© preparados para 

atuarmos para a educagSo regular, desde as series iniciais no que se referem 

algumas graduacoes at© o ©nsino medio no que s© refer© a outras, mais quern 

prepara para atuar na EJA? Apenas uma disciplina que nos e oferecida por forca de 

complemento d© uma grade curricular? No entanto diant© tais mterrogaciSes que 

incomoda ao mesmo tempo, em que inquieta a mente daqueles que realmente se 

importam como a educacao dos jovens © adultos. 

A exelusao para com essa modalidade ja esta intrinseca desde a formacio do 

educador e vem se estendendo as salas d© aula uma vez que os cursos d© 

formacao de professores nao oferecem preparacSo. 



CAPITULO III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. PERCURSO METODOLOGICO E ANALISE DE DADOS 

3.1 M E T O D O L O G I A D A P E S Q U I S A : E S T U D Q D E C A S O 

Para rea(izarmo6 est© estudo optamos pela Escola Estadual d© Ensino Fundamental 

© Medio Tomaz Pires dos Sartosjoeatliada na Cidade de Sousa-PB 

Realizamos esse estudo, almejand© alcancar os objetivos ©xplicitos inicialmente, 

para essa reaiizacao utilizamos uma observacao sistematica em busca de 

©ntendermos © cotetarmos dados para subsidiar nosso estudo, bem -como a tematica 

em questao: "EJA A EXCLUSAO E A BUSCA PELA INCLUSAO NA SOCIEDADE 

CONTEMPORANEA. 

Desta forma utilizamos para coleta de dados questionarios aplicados aos alunos © a 

professora reeponsavel pela sala a qua! ©stagiamos. As peiguntas elaboradas 

r©qu©riam conhecimento acerca da temitiea abordada, ja que a patologia 

©xcludente ©m questao tambem s© encontra no s©k> da ©scoia ©xplorada. 

Nest© contexto a pesquisa foi dirigida a um (01) professora licenciada em 

Pedagogia, contamos com a participacao d© oito (08} alunos da terceira etapa da 

EJA, totalizando (09) novo sujeitos. 

Nessa perspectiva, mediant© o exposto anteriorment© © notorio que a referida 

pesquisa © considera um estudo de caso, pois, setecionamos apenas um objeto de 

pesquisa. A isso acreseentamos: O estudo d# caso ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pratica simples, qua ofmem a 

possibilidade de reducao de custos, apresentando como limitagSo a impossibHidade de generalizacSo 

de seus dados (MATOS, 2001. pg. 58). 
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3.2 ANALISE DOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q U E S T I O N A M E N T O APLICAPO DO PROFESSOR. 

O seguinte quesfonirio a ser explorado foi apKcado na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental I e If Rotary que fica localizado na cidade d© Sousa Paraiba. 

Foi respondido gentilmente por apenas uma professora que se disponibiiizou a 

cooperar ©m nosso trabalho de pesquisa a senhora Angela como chamaremos. 

A nossa primeira pergunEa foi de uma certa forma impactante perguntamos a 

senhora Angela. Ouais os motivos qu© a teria levado a atuar como ©ducadora na 

EJA? ©la respondeu que nao teve muitos motivos para ensinar na EJA,mais no 

©ntanto gosta bastante porque sao psssoas carent©s. 

Fundamentadas em tal resposta podemos fazer uma anilise digamos que critica a 

partir da contribuicao com ©feito argumentado por Simmons (1975, p. 158): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Gnfase na crenga no individuo como essencialmente livm e capaz de 
dirigir suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA propria vida chega as raias do smtimentaltsmo em termos de 
teoria educacional caso tal teoria n&o se funde numa avaliagSo critica e 
realista das condicoes sociais. 

Exist© reafmente o desejo regado polo sentiments na ©ducadora Angela, que por 

sua vez aceitou heroicarnent© o desafto de ingressar na EJA mesmo a priorizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm 

motivos maiores, sem. obptivos especiicos, no entarrto somenfea o sentimentafcmo 

embora tambem important© nao prepara para a atuacad ©mpirica o mediador para a 

EJA, pois a praxis teorica, a formacao adequada e a preparacto. ©specifies sio 

pressupostas indispensaveis para a adequacao do educando EJA, a 

consolentizaalo sobre quais caminhos o mesmo ira percorrer at© chegar a etencar o 

sucesso com os ©ducando em perspectiva, © necessario que o educador seja 

indlspensavelment© conhecedor de seu papel de atuacad na EJA ao entrar e ao 

prossegulr, e a educacao brasileira dev© oferecer subsldios para isso na perspectiva 

de investir na formacio dos mesmos,poi& a inclusao deve se iniciar do educando ao 

educador, pois o educando so s© inclui se tambem for incluldo. 

A sagunda pergunta foi a seguinte: Qual a sua forroacSo- proissional, na perspectiva 

de ensinar na modalidade EJA? ,,,,,, ,, 
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A resposta foi soy formada em pedagogia. 

Nem todo profissional da educacao esta cognitivamente apto para atuar na EJA no 

entanto acreditamos que a formacao da Angela a toma apta, refletimos nas palavras 

de Paulo Freire quando afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H& risco de influenciar os alunos?NSo 6 possivel viver muito menos existir, 
sem riscos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O essencial 6 nos prepararmos para saber corre-ios bem. 
(PAULO FREIRE. pg. 79). 

Existe sempre o perigo de nos submetermos a prosseguir por um caminho que nao 

estejamos preparados para trilha~lo, entao e de eficaz tmpor&ncta que as pessoas 

cartas para atuar na EJA sejam eficientement© iapidadas para agir, pois os riscos 

que se corre sio imensas, tanto no que se diz respeito- a percnanencia do aiuno 

EJA, quanto em sua possfvel evasao, mais se mos prepararmos sera melhor. 

Seguindo questionarmos a senhora AngeteComo voce sent© em refacio a sua 

atuacSo na EJA? Resposta: Eu me sinto realizada. 

"Aprender do mestre a distinguirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aquilo que e beio daquHo que e feio, o bom 
devil".(PLATAO, pg.9). 

Sao os mestres no papel de mediadores que devem se conscientizar a senhora 

Angela demonstrou atrawea de sua resposta en&jstasmo e reaJizacao tanto no que 

diz respeito ao pessoaf quanto ao emocionai que sad ©quiiibri© um para o outro, se o 

educador ©stiver consciente de sua missao para com a EJA a inclusao das mesmas 

s© tornara mats facil, pois el© os encammhara a aprendizagem saborosa © nio 

exctudanta. 

Levando em consideracao o valor e o significado das experiencias vividas em sala 

de aula pelos educadores prosseguimos com a seguinto pergunta: Cite algumas 

experiencias marcantes que voce vivenciou nas saias de aula da EJA. A senhora 

Angela respondeu que: A experttncta que mais me marcou foi o aiuno sentiu a 

diiculdad© em mat©matica depois v©io m© agradeeer. 
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Para aprender, o ser human© coloca em jogo seu organismo herdado, seu 
corpo s sua inteligencia construidas em interacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & a sua dimensao 
inconsciente. A aprendizagem tem carater subjetivo, pots o aprender implica 
em desejo que deve ser reconhecido pe(o aprendente. O desejo e o terreno 
onde se nutre a aprendizagem. (FERNANDES APUD MEIRA. 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As palavras da autora Alicia Fernandas nos fazem reftetir sobre a sensibiildad© da 

©ducadora ao se emocionar e tomar como ©xperieocia marcant© um ato de 

mediacio de aprendizagem entre ela e o educando, no momento em que a mesma 

perpassando as diiculdades vrvonciadas em sala de aula, foi capaz de ter a 

sensibiiidade de emocionar-se com uma cena cotidiana que para alguns educadcxBS 

sem proposito poderia ser passado despercebida, pois foi o ato de carinho e 

interesse que levou o aluno a agradecer. 

Seguindo perguntamos: Voce se considera preparada para ensinar na EJA? SE 

caso se sentir ou nao, explique o porque. A resposta foi honosta © sincera ©la falou : 

Eu acho que na©» apesar de tecionar ha uns a nos. Porque nao professores da EJA 

nao temos supervisora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Set quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h£ em teus olhos somente em olhar, que estas cansada de andar e 
de caminhar, no mesmo Sugar. Sei que as janeias podem se abrir; mudar o 
ar depende de ti, vai te ajudar, vale a pena mais uma vez.( LOUDES 
BAZARRA, pg. 151). 

Refletindo na resposta da senhora Angela e comparando-a as palavras da autora 

Loudes Bazarra podemos perceber o descaso na educacao e especrficamente para 

com a EJA, o descaso a descr©nca com esta modalidad© que desvaloriza © 

discrimina nio somente o educando mate consequentemente o ©ducador que nao 

recebe a capacitacao adequada para desenvoiver seu trabalho como deveria, a falta 

de um supervisor como enfatiza a ©ducadora: demonstra somente o inicio do 

problema.pois ela esta sozinha sem maiores ajudas, buscando © iutando 

individualmente, sonhando © querendo acreditar que ainda e possivel mudar. 

Em seguida perguntamos: Como voce analisa o processo educacional dos alunos da 

EJA no sentido de seguir o ensino regular e atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA miism a unwersidada? A resposta 

foi: A partir do momento que o aluno s© Interessa el© chega la reflstimos na 

perspectiva de Ramirez: 
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PreparerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um meio vivo eficaz, como um sabio que prepare o seu laboratdrio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a soiugao que permita a um organismo viver & se desenvolver. (RAMIREZ, 
1975, pg. 29). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E do educador e da ©scola o papei de proporcionar condicoes para que o aluno EJA 

encontre lugar na educacSo e prossiga seus sonhos, preparer esse- caminho exige 

um teque de avenidas a serem percorridas na alma, como amar, a capacidade de 

acreditar no outro, mesmo quando a vida durantemente the roubou as oportunidades 

de veneer e trilhar caminhos, sabias e simples palavras da professora Angela 

quando fala em interesse escassez de recursos se submete a prosseguir e a 

sonhar. 

Ainda com nossa curiosidade agucada tndagamos: Que tipo de profissional voce se-

considera?Ela respondeu: Eu me considero um profissional bom. 

Todos devemos ser conscierttes de que nossa propria vida e uma aventura, 
mesmo quando a julgamos, fechada. Numa ios&gumnga- funcimal; todo 
destino humano comporta uma incerta irredutfvel. Cada um deve ser 
plenamente consciente de participar na aventura da humanidade que e 
atirada para o desconhecido com uma rapidez cada vez mais acelemda. 
(MORIN, APUDBAZARRA, pg.72, 200). 

O papel do ©ducador no mundo e uma aventura compfaxa © desaiadora que deve 

ser valorizado e este valor tern que ser iniciado dentro de cada um nos, a senhora 

Angela enquanto ©ducadora, vaioriza o seu proprio ©u e acredita em sua capacidade 

na media que s© inciui e tenta incluir o aluno EJA a sociedade. 

Finalizando o queetionario trabaihado ate enttto, izemos a seguinte indagacao como 

conclusio: Saberia expficar ô  que seria um mediador humantsta? A resposta foi: Sou 

um mediador humanieta dentro da minha sala © do dever cumprido. 

O educador deve deixar de esperar bons tempos para escolher faz&-fos 
possiveis como bagagem: a criatividade, as perguntas. Tudo a servigo 
dessas duas paixoes, a paixSo pelo que nos faz humanos e a paixSo pela 
vida epelo misterio dentro do qual vivemos. (BAZARRA pg. 75,2006). 

Aceitar o outro em sua diversidade amar, respeitar e vatorizar as diversas cultures e 

um pressuposto de humanismo em sala d© aula. 
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3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A N A L I S E DOS Q U E S T I O N A R I O S DOS ALUNOS 

Os seguintes dados foram obtidos atraves de um. questionario apiicado a (08). alunos 

da primeira etapa da EJA, com idades entre (20) vinte e (40) quarenta anos. da 

escola eitada. irtioialtt»nte. 

A primeira pergunta foi a seguinte: Quais os motivos que o levou a parar de estudar 

enquanto crianca? 

Resposta: seis (06) deies responderam que tiveram que deixar de estudar para 

trabaihar e sobreviver mesmo sendo criangas, dois (02) responderam que os 

motivos pelos quais deixaram de estudar foi a falta de transporte visto que moravam 

na zona rural tongs da escola. 

E dura e ao mesmo tempo vergonhosa as condicoes que assistem a uma grande 

maioria de brasiietros que por situacoes precarias sao frutos da negacao dos direitos 

que deveriam os assistir na perspectiva de integra-los a sociedade vigente,para 

tanto no tecido social contempofineo sio vttlmas da missria que Integra sues. 

realidades.infancias sacrificadas e junto a ela as series iniciais que sao o principio da 

educacao regular,pois a miseria economica dos mesmos nao permits que os 

mesmos consigam enxergar nitidamente este valor ,como afirma: 

(CARRAHER,1993,p.25) 

"AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situagoes sociais ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocmOmicas dessas classes nSo valorizam a 
educacSo, pois que n§o the atribuem valor pratico e nSo podem permitir aos 
seus filhos o luxo de uma educagao prohngada diante de sua necessidade 
de emprega-io prmommmte p@m eontrtbuif para o sustento efe casa..." 

A aegunda peigunta foi s seguinte. E qual o motivo que o levou a voltar a 

estudar?Respostas: tod.os responderam que voltaram a estudar para recuperar o 

tempo perdido voltando a sonhar com um amanha melhor e mais promissor, e 

principalmente^ porque cansaram de viver suas vidas sendo empregado mal 

remunerado e humilhado pelos seus patroes, chegar a uma universidade e ser 

algu^m na vida, pois sempre gostaram de estudar mais a vida Ihes tirou esse direito 

de formas duras e vioientas. , 
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Aprender simplesmente e o mais terno desejo do coracao deles.ser gent© como eles 

mesmos dizem .precisam encontrar sonhos que sio deles por lei, a se eles 

soubessem que tudo Ihes sao direitos que a sociedade Ihes negam.mais sao 

impotentes intelectuais.pois nSo possuem algo Ihes fora usurpado,o senso critico por 

nao possuirem educacao suficiente para subsidiar a luta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Identfftca-se nos alfabetizandos adultos uma conscie'ncia razoavelmente 
forte da importSncia da instrugSo para uma melhoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA das mndigOes de 
vida(...)nas populagoes,imigrantes Javelados e subempregados de grandes 
centres urbanos.a atfabetizagao § vatorizada como condigSo para sua 
independGncia e porta de entrada para o universo da "sociedade 
moderna"(RtBElRQ, 1998,pg. 11} 

Seguindo perguntamos: Quern Ihe indicou a EJA? Respostas: seis (6) responderam 

que souberam de maneira. informal por parentes, amigos e outros, dois (2) 

responderam que procuraram se informar nas escolas do municipio. 

Podemos perceber a omissad do governo e o descaso de infbrmaeso e incentive 

para com os exciuidos, publico direcionado a EJA, pois se existissem campanhas de 

incentivo e mats delerminacio govemamental tatwez existissem menos jovens e 

adultos anatfab©tos,palavras de incentivo e a visao de que ainda vale apena 

prosseguir mais vez seria o primeiro passo para a mudanca. 

"As massas descobrem na educagSo um canal para um novo status e 
mimgam a exigir mats escolas. comegam a ter uma apetencia que nao 
tinham.Existe uma correspondGncia entre manifestagSo das massas e a 
reivindicagSo.E o que chamamos educagSo de massas..." 
(FREIRE.1979,pg.37) 

Na quarta pergunta indagamos: Qual a sua opiniad em relacad aos seus 

professores?Respostas: todos responderam que © muito boa, pois a professora e 

maravilhosa e compreensfva. 

E importante ressaitar a iroportancla dos mestres no processo educative a 

principalmente para com os alunos da EJA, pois a nos cab© a certeza d© que 

possulmos uma missao ardua.a de devotoer sonhos, incentivo e alegrias atraves do 

saber.mediar conhecimentos nao somente cognitivos mais tambem afetivos que 

valem simptesmente vidas que ja estavam desencorajadas de sonhar d© lutar,entao 



36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anaiisamos pela resposta dos alunos que a sua mediadora e humanista na medida 

que possui um subsidio de suma importSncia a humildade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ComegareizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pela humildade que, de modo algum, falta de acato a nds 
mesmos, acomodagSo, covardia. Peio contrario, a humildade exige 
coragem, conftanga em nds mesmos, respeito a nos mesmos e aos 
outros..." (FREIRE. 1993 p§M5) 

Prosseguindo agora para quinta questao perguntamos. Quais os conteudos que 

voce mais gosta? Por que?Respostas: cinco (5) responderam que os conteudos que 

mais gostam e Portugueses e ainda afirmaram que © porque tern muita leitura e 

lendo eles dizem que aprendem mais.Dois(2) responderam que preferem 

matematica.pois e uma disciplina que os leva a pensar desenvolver a mente.Um (1) 

respondeu que prefer© historia do Brasil pois assim conhece melhor seu pais que 

tanto ama. 

Encontramos nas respostas palavras de interesse, sao capazes de optar pelo 

melhor para si mesmos, simplfcidad© nos desejos © ambicces que para nos par©c© 

tao pouco mais para ©i©s e t io grandiose como a propria vida. 

"NSo haveria oprimidos, se nSo houvesse uma relagSo de violencia que os 
conforma como violentos n uma situagao objetiva de opressSo..." (FREIRE. 
2005 pgA7) 

Na sexta questao perguntamos: O que voce gostaria que Ihes fosse ©nsinado na 

EJA? Resposta: todos responderam que gostariam que Ihes fossem ensinados seus 

conteudos preferidos de acordo com o que responderam na questao anterior. 

E humanizando os conteudos e saberes que conseguimos toma-tos agradaveia e 

acettos pelos ©ducandos, e como s© derrepent© a partir do momento em que nds 

edueadores conquistamoa coracoes despertamoa desejos especflfcos d aprender 

atraves do ato de ensinar.tornamos o s conteudos atrativos. 

"Percebe-se, a importSncia do papel do educador, metito da paz com que 
viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docenta nao apenas ensinar 
os conteudos tambem ensinar pensar certo..." (FREIRE, 197Q.pg.28) 
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Setima questao: Perguntamos: Que expectativas voce tern em relacao a sua 

formacio e sua vida escolar futura?Respostas; todos responderam que acreditam 

que vio conseguir chegar La conquistar seus objetivos e ate chegar a universidade. 

E maravilhoso contemplar a determinate dos mesmos e ainda sim encontrar 

esperancas que outrora estavam perdidas e esquecidas, fascinante ver como a 

educagao abre portas>dsvotve os sonhos, eles acreditam © no acreditar dispersa-ae-

um pouco a exelusao que pode deixar de ser intrinseca a eles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mulheres e homens,somos unicos seres que, social e histohcamente,nds 
tornamos capazes de aprender. Por isso mesmo, somos os unicos em que 
aprender 6 uma aventura criadora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA algo, por isso muito mais rico do que 
meramente repetir a lig§o dadaApmnder para nos e construir, constatar 
para mudar, o que nSo se faz sem abertura ao risco e § aventura do 
esplrito. (FREIRE, 1996,pg. 77) 

Na oiava questao indagamos: Aonde pretend© chegar? Reapoetaa; sets (6) 

responderam que pietsrtdem chegar a uoiverstdade, pois tern fe que vio 

conseguir.uro(l) respondeu que pretende terminar apenas o ensino medio e o outro 

respondeu que quer chegar La na frente veneer para todos reconhecerem ©m fim 

que e(e e inteligent© e © gent© sim. 

Nds educadorea somos responsivels por vidas, sonhos © reconstruct de 

esperancas diiaceradas pela pobreza e faita de condicoes morais para tutar pelas 

cooquistas, caba a nos usar todos os subsidies necessarios para amentzar tal 

reaiidade, amar junto com ©4©s © tentar mais uma vez. 

"Este ser temporalizado e situado", ontokjgicamente inacabado sujeito por 
vocagSo, objeto, objeto por distor$8o descobre que nao estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so esta na 
reaiidade, mas tambem que este com ela.Realidade que e 
Qbjetwa.mdepmdeniezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cW#, pos$i¥®i de ser reconhecida e com a qual se 
re(aciona..."( FREIRE, 1979.pg.62) 

Na nona © ultima questao Perguntamos. Esta satisfeito com as aulas? Respostas: 

Todos responderam que sim, estao muito sattsfeios, pois ©stao aptandertda muito © 

a professora e maraviihosa. 

Mais uma vez verificamos a importSncia di papel decent© na formacao dos alunos 

EJA em questao,a responsabilidad© que ambos temos que ter e tomar para si como 

questao de honra e missao que deve ser cumprida.porcebe-se a evidoncia deste 
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papel a cada fata dos educandos em cada expressao de ansia de esperanca e 

conquista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma relagSo antrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a alegria necessaria a atividade educativa e a 
esperanca. A esperanga de que professor e alunos juntos podem aprender 
ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstaculos a 
nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humane, a 
esperanga faz parte da natureza humana. (FREIRE. 192Q.pg.80) 

Efes tern que estar satisfeltos pela fate de sense criico que nao os foi deapertado 

ainda e no entanto embora sintam mais nao conseguem expressar o que acontece 

para as aulas nao ocorrem de marieira excitant©- e satisfatorta para ambos, que 

venha traze-ios esperancas que a vida possa aicancar enquanto existe tempo para 

isso. 
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ANAIISE DO ESTAGIO 

Durante o perfodo do estagio que ocorrera entre 18/11 a 02/12 de 2009 na Escola 

Estadual de Ensino Fundamentam e Medio Tomaz Pires dos Santos, (ocalizada na 

cidade de Sousa-PB numa turma de 20(vinte) alunos que se submetem a 

m'Odalidade de ensino EJA, tentamos desvendar as causas da exelusao para com os 

mesmos e tentamos buscar a inclusao. 

Almejamos com este trabalho elencar os principals motivos pela exelusao A priori 

observamos a metodologia de ensino em sate- de aula a qual os jovens adultos sao 

submetidos atraves da pratica docente.e ao mesmo tempo ansiamos a perspectiva 

de inovar a metodologla vigente e conhecer os arttravea que se- tornam patoldglcos 

uma vez que se pod© perceber que a roudanca se faz necessaria. 

Entretanto os conhecimentos foram coiilextualizados evidenciados em sala de aula 

e ousadamente convertidos no cotidiano dos docentes como objeto da 

aprendizagem para que assim compreendendo o circulo cultura! que sac as salas da 

EJA, fossafeito com que os discentes oprimidos da EJA refietissem sobre sua real 

situacSo na sociedade, a custa de muito trabalho, que comungassem da Pedagogia 

do Oprimido como afirma Freire: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pedagogia do oprimido tern que ser forjeda com eie e nao para 
ele.mqmnte homem ou povos, na Ma incessante do mcupma§8o de sua 
humanidade. Pedagogia que faga da opressao e de suas causas objeto de 
reflexSo dos oprimidos,, de que resuttara o seu engajamento necessario na 
lute por uma iibertagao, em que esta pedagogia se tank e refank "(FREIRE, 
APUD, AFQNSO CELSO,1fm,pg.,61) 

O trabalho decent© e conscientizador que foi realizado durante ess© periodo de 

estagio fora sem duvida d© grand© cortbibuigao uma vez que para os discentes as 

aulas se tornaram prazerosas, pois a ©xcitacao se fazia present© na medjda em que 

eles mesmos foram. se transfermando em eonstaitores. do conhecinenfo trouxeram 

suas ceqperlenctas de vida para a sala de aula, tornaram os seus fnundos conhecidos 

© famiiiarizados, acabaram percebendo que nio preclsam s©r apenas passives 

meros receptores mas que tambem possuem o dfreito © o dever d© compartilhar 

seus saberes d© vida.cultura e mundo.as aulas foram bem proveitosas nessa 

perspectiva. 
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No decorrer do estagio foram trabalhadas atividades praticas com dinamicas, 

sempre voltadas a atualdad© procurando evidenciar o cotidiano dos discentes na 

perspectiva de nao tornar as aulas cansativas, o processo se deu da seguinte forma: 

foi evkJenaando-se palavras do cotidiano de cada discente uma lingua§em 

meramente poputer.mais que para os mesmos e atraente na medida em que e 

familiar conform© fora sendo introduzido na aprendizagem suas vivencias,era 

percebido inquletacao.participacao © desejo no aprender mais ,pois ja nao ©stavam 

mais trabaihandjo apenas com o deaoonhedcfo mats agora com seu mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fase da resultados muito enriquecedores para a equipe de 
educadoms, nao somente p&iaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ratoffies quo m mtatoelec&m com o 
conteudo, frequentemente insuspeitavel, da linguagem popular." (FREIRE, 
pg.42zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.im2) 

Foi encantador para os docentes participantes da turma pois podemos perceber que 

se- estabetecia uma pont© entre ambos na construgfiQ dos saberes que parecia ter 

feciprocWade, mais vale ressater que as dlfcuidadss foram muias, pois ©nquanto a 

minoria deixava s© envolver a grand© maioria parecia ja nao acreditar que eram 

capazes d© progfedivem e realizarem seus objatMos,uma vez que pode-s© pefceber 

que eles paraoam estar na sala de aula sem ofeietivos slmpfesmente por estaram. 

A escola que na qua! esta© inseridos parse© ser tradicional, na qua! o professor 

ainda © o centra do saber, mats mesmo assim peroabe-ee o esforco da professora 

para tentar mudar a reaiidade vigente em sua satafiim ©sforco inibido peias regras 

que s© baseiam a escola mais que em sfeoeto tenta fazer o dlferente^or isso as. 

aulas sio ©xposiivas deixando-os cansados de somente ouvir. 

Em relacao a formacao docente a professora falou que sentia muita carSncia de 

formacao continuada © prepasacao para atuar na EJA uma vez que o govern© 

jogava os professores para atuar nesta modalidade nas salas ,mai& que nSo 

ofereciam bagagem o suficiente para qu© os mesmos pudessem realizar um 

trabalho consciente.por isso as aulas nao se toroam atraentes e a evasao dos 

jovens e adultos analfabetos aumenta . 

Por outro lado com. pouco conhecimento e munidos de ©xpectafvas as aulas do 

estagio seguiam munidas pel© dialogo tendo os conhecimentos cotidianos dos 



alunos mesclados com as ciencias em ©videncia na aprendizagem dos saberes 

cognitivos. 

No inicio foi assustador pois e dificil tentar mostrar o novo ao velho .tentar quebrar o 

tradicional.fazer com que os mesmos nao se excluam socialmente e principalmente 

como pessoa.pois em aiguns momentos impactava a maneira a qual os mesmos 

falavam de si proprios ja sem esperancas nos olhos, cansados e desacreditados da 

vida.a pobreza parece que roubou seus sonhos a muito.pois ouvimos tantas vezes 

eles falarem queipor causa da miseria a qual sio submetidos tiveram que deixar a 

escolar para trabaihar ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA viver, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"NSo hS com o negar o efeito da pobreza e das condigdes de vida da 
maioria da populagao brasileira no seu processo de descolarizagSo... 
'(FERNANDES, pg..51.2002) 

Tal reaiidade foi conferida em varios momentos na sala de aula no decorrer do 

estagio, percebemos que existem dias que os discentes queriam ouvir qualquer 

coisas menos ouvir falar de matematica.ciencias.portugues e coisas assim,por isso 

em varios momentos apenas ouvimos os mesmos.faziamos circulos e deixavamos 

fluir suas vidas.seus mundos.medos e ansiedades.depois sem que as vezes 

percebessem tornavamos em aprendizagem relacionada. 

Aos poucos fomos trabalhando conteudos e atividades em consonancia com aos 

que os mesmos estavam adaptados mais agora de forma diferente.desta forma 

fomos motivados a acreditar mais nos mesmos e a nao excluir os mesmos. 

Em linhas gerais, o estagio nos possibilitou em curto perfodo de tempo conhecer 

mais sobre a reaiidade das salas de aula da EJA e viver empiricamente as razees 

pelas quais os jovens e adultos analfabetos se descriminam e sio 

descriminados.aprendemos que sao vitimas do capitalismo.e refens de uma 

sociedade contemporinea excludente.e esta experiencia foi valida para a 

consoiidacao deste trabalho que certamente mudou nossa forma de ver a EJA e 

nos convidou a constante reflexio para provocar a consciencia critica dos 

educadores em cenirio ou ainda em perspectiva. 



CONSIDERACOES FINAIS 

E com muita satisfacao que conctuimos este trabalho, nos realizamos plenamente 

ao ver mais uma etapa de nossas vidas conciuidas, agradecemos ao bondoso pai 

celestial pelas bencaos derramadas e a tomada de conhecimentos obtidos ao longo 

do percurso. 

Diante do final desta caminhada enfatizamos as dificuldades e o cansaco do dia a 

dia que tantas vezes quase que nos privava de chegar ate aqui, mais que todas as 

pedras nos proporcionaram experiencias empiricas diante do tema trabalhado e 

trouxe o desejo de trabalharmos futuramente mais a fundo esta problematica, 

cuipavamos a priori apenas o sistema educacional e as autoridades que claro 

tambem portam sua imensa parcela de culpa pela exelusao para com os jovens e 

adultos analfabetos, mais tambem descobrimos nossas falhas e as nossas parcetas 

de culpa. 

Descobrimos as limitacoes que nos amparam e as elencamos na perspectiva de 

contorna~las,nao haveriamos conseguido tamanha proeza se nao fossem os 

aparatos teoricos e metodologicos que buscamos como referencial teorico, que nos 

dotou de mais conhecimentos. 

Ressaltamos a grande contribuicao que este trabalho nos deu enquanto academicos 

pensantes e reflexivos, foi sem duvida uma oportunidade relevante para o 

crescimento professional e pessoal, ja que a experiencia fora empirica. 

Que nosso trabalho venha a contribuir significativamente para amenizar a exelusao e 

a marginalizacao para com os docentes da modalidade EJA, pois percebemos que 

faita muito para isso, que a sociedade contemporanea possa se despir das maculas 

do preconceito. 

Somos uma gota no oceano, mais cada gota que se acrescenta as turbulentas 

aguas fazem a sutil diferenca, e nossa gota foi lancada ao mar sob violentas ondas 

que agora contam com mais um volume nas aguas. 
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ANEXOS 



ESCOLA: 

NOME: ; 

FORMACAO: 
TEMPO QUE TRABALHA COM EDUCACAO: 

QUESTIONARIO - PROFESSORES 

1) Quais os motivos que o levou a ensinar na EJA? 

.2) Qual a sua formacao professional, na perspectiva de ensinar na modalidade EJA? 

3) Como voce se sente em relacao a sua atuacao na EJA.? 

4) Cite algumas experiencias marcantes que voce vivenciou nas salas de aula da EJA. 

5) Voce se considera preparado para ensinar na EJA? Se caso se sentir ou nao, explique o 

porque. 

6) Como voce analisa o processo educacional dos alunos da EJA no sentido de seguir o 

ensino regular c ate cursar a universkiade? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7) Que tipo de profissional voce se considera? 

8) Saberia explicar o que seria um mediador hutnanista? 



ESCOLA: , 

ALUNO: ' , ' ; 

IDADE: _ ; JA REPETIl! DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A N O ? _ 

SERIE: 

QUESTIONARIO - ALUNOS 

1} Quais os motivos que o levou a parar de estudar no tempo de crianca? 

2) E qual o motive que o levou a vol tar a estudar? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.3) Quern lhe indicou a EJA? 

4) Qual a sua opiniao em relacao aos seus professores
9 

5} Quais os conteudos que voce mais gosla? Por que? 

6) 0 que voce gostaria que lhe fosse ensinado na EJA? 

7) Que eKpeclativas voce tern em relacao a sua formacao e sua vida escolar futv.ra? 

8) Aor.dc pretende chegar? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9} Esta satisfeito com as aulas? Expiique. 


