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"De tudo fleam tres coisas": 

A certeza de que estamos come9ando, 

A certeza de que e preciso continual*, 

E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de 

tenninar. 

Facamos da interrupcao um caminho novo, 

Da queda, um passo de danca, 

Do medo, uma escada, da procura um encontro". 

Fernando Sabino. 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho e o resultado de um estudo feito sobre o contexto social de educacao de 

jovens e adultos no municipio de Cajazeiras - Pb, na perspectiva de compreender como essa 

modalidade de ensino vem sendo estruturados nas escolas estaduais. Esse texto objetiva 

estudar a pratica docente, as causas da evasao dos alunos de EJA e os aspectos pedagogico e 

estruturais, examinando suas causas e seus efeitos. A pesquisa teve como embasamento 

teorico o educador Paulo Freire bem como as ideias Carlos R. Brandao e Vieira Pinto a fim 

de compreender as raizes desse processo de marginalizacao. Desse modo, podemos 

identificar que as politicas publieas usaram de um sistema excludente para manter jovens e 

adultos do lado de fora das escolas. O trabalho foi realizado atraves do estudo de caso na 

tentativa de buscar solucoes concretas diante dos problemas vivenciados pela EJA. O texto 

encontra-se organizado da seguinte forma: No capitulo I consta a fundamentacao teorica. 

No capitulo I I a analise dos dados e por ultimo a conclusao. 

Palavras-chave: EJA; Professores; Alunos. 
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APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho intitulado "O contexto social da educacao de jovens e adultos: uma luta pela 

inclusao", partiu da necessidade de compreendermos como o sistema educacional tern se 

portado diante das necessidades daqueles que tiveram seus direitos negados, de frequentarem 

a escola, quando crianca. Embora, tenha havido uma democratiza9ao quanto ao acesso a essa 

modalidade de ensino, este modelo traduz o quanto falta a ser realizado para ser 

implementado um conceito ampliado de EJA expresso como um direito de cidadania que 

envolva a formacao para o trabalho. 

Assim, a educa9ao escolar se ve desafiada a ir alem do conhecimento fragmentado, moldado 

em saberes denominado de cientifico ou disciplinares. A escola atual deve reportar-se aos 

mais diversos saberes, respeitando-os, sejam eles oriundos das ciencias ou das experiencias 

de vida dos educadores e dos educandos, em intera9§o dialogica conforme, recomenda Freire. 

Nesse sentido em que objetiva este trabalho em analisar o contexto social dos educandos em 

EJA se faz necessario nos remetermos ao contexto historico da educa9§o que ao longo de anos 

contribuiu com altos indices de analfabetismos. Segundo Censo realizado em 1991 estima que 

exista cerca de 50 milhoes de analfabetos no Brasil, dentre os quais fazem parte pessoas com 

idade acima dos 14 anos com sua forma9ao basica incompleta e os analfabetos funcionais. 

Essas pessoas constituem grande parte da popula9ao vitimas de um processo historico onde os 

governos durante decadas abstiveram-se da responsabilidade de prover uma educa9ao de 

qualidade a toda popula9ao. 

Embora tenha se verificada uma crescente democratiza9ao dessa modalidade de ensino, 

constatamos que existam muitos problemas que afetam a permanencia desses individuos na 

escola resultando na evasao escolar, visto que, ainda nos esbarramos em escolas que em sua 

maioria agem em condi9oes inadequadas de aprendizagem. 

Entendemos assim, que os problemas que afetam a EJA sao de carater multiplo, dentre eles 

podemos destacar a falta de acolhimento dos alunos, a infantiliza9ao do ensino e a forma9ao 

dos professores. Destacamos estes pontes por considera-los importantes para o sucesso da 
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educacao de jovens e adultos, uma vez que, e este em menor ou maior grau, que vem a 

contribuir para a nao - permanencia do aluno. 

Diante desse contexto, a escola se depara com um numero expressivo de alunos que se evade 

durante o periodo escolar. Esse diagnostico se aparam numa pratica escolar autoritaria que nao 

reconhece a diversidade do publico a ser atendido e nem atende as suas expectativas. Entender 

e reconhecer as especificidades desse publico garante ao educando de EJA participar desse 

processo interinamente. 

Os Parametros Curriculares nos aponta para o risco de uma educacao bancaria que nao 

considera as peculiaridades do individuo e nem os seus saberes socialmente produzidos 

descaracterizando o processo de aprendizagem do aluno, portanto: 

Desconhecer a diversidade faz com que toda e qualquer situacao que nao esteja 

dentro de um padrao previsto seja tratada como problema do aluno e nao como 

desafio para a equipe escolar (RIBEIRO, 2001, p. 88). 

Em acordo com os Proposta Curricular, Freire (1979) defende que o alfabetizando seja sujeito 

capaz de tracar seu cronograma no processo de ensino aprendizagem tornando-o centro da 

proposta educativa. Por isso, tern se discutido em educacao inclusiva que envolva nao so para 

os jovens e adultos como a formacao docente, visto que, este tern sido um tema amplamente 

discutido por profissionais dessa area que se veem prejudicado por nao dispor de uma 

formacao especifica para atender as especificidades que necessita a EJA. 

Em geral a educacao vem sendo questionada com freqiiencia nas politicas publieas brasileiras 

de tal forma que banaliza este processo. Devido, as falsas promessas sem apresentar acoes 

concretas para sua materializacao. Estas atitudes deixam claro o descaso do governo com as 

politicas educacionais sempre postas em segundo piano na pauta politica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ CAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0R/ . FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n

E 
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CAPITULO I 

1. O CONTEXTO HISTORICO DA EDUCACAO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA): 

Um longo periodo da historia escolar brasileira anterior ao seculo xx e marcado pelo seu 

carater elitista e pelo processo excludente, resultando nos altos indices de analfabetismo entre 

crianca e jovens em idade escolar. 

A educa?ao oferecida aos brasileiros durante o periodo colonial sofria a infiuencia do modelo 

educational europeu. Cujas escolas que aqui se estabeleceram funcionavam sobre a 

responsabilidade dos jesuitas. Segundo Fernando Azevedo (AZEVEDO apud BRANDAO, 

1985, p. 27), o trabalho pedagogico fomentado pelos jesuitas, no Brasil, junto as eriancas 

indigenas, mesticas e brancas, esta associado ao primeiro estagio da educacao popular no 

Brasil. Contudo, vale lembrar que este processo fora uma exeecao, pois o trabalho pedagogico 

escolar dirigido a indios, negros e brancos pobres, foi restrito e provisorio durante este 

periodo. 

Com tempo, foram organizando as primeiras escolas brasileiras. Estas nao apresentavam 

uniformidade quanto as suas propostas pedagogicas, contudo verificavam-se algunszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tra90 s 

comuns no que diz respeita a precariedade com que era oferecido o ensino elementar. 

O sistema educational brasileiro no initio do seculo XX, ganha impulso com as 

transform a9oes vividas pelo Brasil. A crescente in dust r ia liza9ao que ao mesmo tempo 

provocava o incha90 populacional dos grandes centros comercias como Sao Paulo e o Rio de 

Janeiro, marca tambem a expansao e a gratuidade do ensino basico a varios segmentos da 

sociedade. Embora este cenario de desenvolvimento economico tenha contribuido para que o 

Governo Federal investisse na expansao e na gratuidade do ensino basico outros setores da 

sociedade tambem motivados com essas mudan9as encabe9aram nessa luta em favor da 

dem ocratiza9ao do ensino. Assim, a luta pela extensao da educa9§o nao deve ser vista apenas 

como merito do poder politico e nem da tomada de consciencia do Estado, mas da crescente 

par t icipa9ao de pessoas eruditas, educadores, politicos e intelectuais na iniciativa da 
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erradicacao do analfabetismo e na construcao de uma escola publica, atraves dos movimentos 

de educacao. Em geral, segundo BRANDAO (1985) o interesse das classes urbanizadas em 

favor da extensao da educacao estava associadas a vantagens que esses programas poderia 

oferecer. 

Interesse e pressoes de setores de urbanizados da populacao brasileira, ao lado de 
vantagens que o empresariado via em uma melhoria do nivel escolar e da 
capacitaeao da forca de trabalho de migrantes rurais ou estrangeiros reunidos em 
suas industrias, foram fatores muito importantes (BRANDAO, 1985, p.30). 

E nessa efervescencia em favor da educa9§o que a partir da decada de 40 a eduea9ao de 

jovens e adultos (EJA) toma-se questao de politica nacional instituindo a obrigatoriedade e a 

gratuidade do ensino primario. Embora, no papel o projeto educacional apresentasse audacia 

no que se refere a regulamenta9ao do ensino elementar na pratica essas medidas nao foram 

suficientes para aplacar uma educa9ao que transpusessem a concep9ao ingenua, que segundo 

Paulo Freire essa concep9§o imbue o homem numa visaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "limitada na compreensdo do 

problema, cuja complexidade nao capta ou esconde, suas respostas a eles sdo de cardter 

mecanicista" (FREIRE; 1979, p. 13). Essa visao mecanicista e duramente refutada por Freire 

em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A920 cultural para a liberdade", pois ele concebe a educa9ao como processo 

dialogico mediatizados pelo educador. Assim como Freire, Pinto defende a educa9§io como 

sendo instrumento de transfonna9§o do nao-homem em homem, processo este concebido por 

meio de "um dialogo entre dots homens, na verdade entre dots educadores" (PINTO: 

1991,p.35). 

O pensamento de Freire em rela9ao a alfabetiza9ao de jovens e adultos passou a ganhar 

destaque no cenario educacional na decada de 60. As suas propostas passaram nao so a serem 

vistas mais aceita por especialista que via na pedagogia freiriana o eixo norteador para a 

cria9ao de um novo paradigma teorico e pedagogico. Desse modo, 

O Pensamento pedagogico de Paulo Freire, assim como sua proposta para 

alfabetizacao de adultos, inspiraram os principals programas de alfabetizacao e 

educacao popular que se realizaram no pais no inicio dos anos 60. (BRASIL: 2001, 

p. 22) 

A exemplo disso foi a elabora9ao de um Piano Nacional de Alfabetiza9§o aprovado em 1964, 

que previa a expansao por todo o Brasil de programa de alfabetiza9ao orientado pela proposta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DECAMPINAISR/MDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEMFPI «<T •  • PV'v* :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~ /AESS0RES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; . 3uo -.-scow 
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de Paulo Freire, a elaboracao desse piano contou com a participacao de estudantes, sindicatos 

e educadores, intelectuais entre outros. 

A partir do paradigma pedagogico embasado no pensamento freireano foi possivel redefinir a 

concepcao de analfabetismo antes vista como causa da pobreza e da marginalizaeao, agora 

vista como causa da desigualdade social circunstancia essa criada pela estrutura social. 

Identificar, entender como funcionam estes elementos que geram o processo de analfabetismo 

ajuda a interferir nessa estrutura por meio de uma educacao que reconheca nos homens e 

mulheres seres de acao e de cultura. Sendo assim, se faz necessario o comprometimento do 

educador com o educando cujos ideais pedagogicos estejam assentados num compromisso 

etieo. 

De acordo Pinto (1991), a educacao se constitui numa pratica educativa voltada a formacao 

integral do educando contrapondo desse modo, a educacao bancaria voltada a mera 

transmissao do saber sem significado efetivo para transformacao do homem em um ser de 

acao. Assim, 

A finalidade da educacao nao se limita a comunicacao do saber formal, cientifico, 

tecnico, arti'stico, etc. Esta comunicacao e indispensavel, esta claro, porem o 

que se intenta por meio dela e a mudanca da condicao humana do individuo que 

adquire o saber. Por isso, a educacao e substantiva, altera o ser do homem. (...) O 

homem que adquire o saber, passa a ver o mundo e a se mesmo deste outro ponto de 

vista. Por isso se torna elemento transformador de seu mundo (PINTO:1991, p.49). 

Considerando a definicao de Pinto sobre a educacao como sendo este um processo de 

formacao critica, conscientizadora, ativa capaz de fazer o educando interagir com o seu meio 

social dinamicamente para que o mesmo nao se torne mero receptor do saber. O educando 

deve ser respeitado enquanto sujeito do seu processo de aprendizagem, desmistificando a 

educacao ingenua que durante muito tempo foi adotada pela Pedagogia Tradicional. Esta 

percebia no educando uma caixa vazia a ser depositado saberes que ao mesmo tempo era 

regida por uma "educacao bancaria" baseada na transferencia de conhecimentos. Desse modo, 

a aprendizagem se constitui num processo amoroso, envolvendo pesquisa e vivenciando ou 

testemunhando a realidade. 

Ja na decada de 60 verificou algurn exito no cenario educacional, embora alguns projetos nao 

puderam seguir adiante por razoes politicas. O Brasil durante esse periodo passou a viver 

sobre um forte regime militar que via nesses programas de alfabetizacao grande ameaca a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPi NA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRG DE F ORMA L DE PROf ESSCRES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8IRIinTPPAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C C T n o m  
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ordem e os seus promotores foram duramente reprimidos pelo regime ditatorial aqui estalado. 

Logo, os programas de alfabetiza9ao passaram a ser gerido sobre o rigido eontrole dos 

militares, e, em 1967 lan9a o MOBRAL - Movimento Brasileiro de alfabetiza9ao durando 

cerca de 22 anos. 

O Mobral contou com vultuosos recursos possibilitando sua expansao por todo territorio 

nacional encampando uma campanha em favor da alfabetiza9ao e da educa9ao continuada 

para jovens e adultos, essa foi a resposta dada pelos militares aos problemas relacionados ao 

analfabetismo. Este movimento atuou independente do Ministerio da educa9ao cuja, 

atividades pedagogicas era orientada com base nos programas de alfabetiza9ao dos anos 60 

embasados no pensamento de Paulo Freire, no entanto esta orienta9ao descaracterizava o 

verdadeiro sentido critico e problematizador proposto por Freire. 

Este movimento teve exito ate a decada de 80, durante seu percurso criou alguns programas 

que diversificou sua atua9§o como a cria9ao do Programa de Educa9ao Integrada (PEI). Nele 

ficava estabelecido que o ensino primario seria realizado em poucos anos dando condi9oes 

aos recem-alfabetizados e aos analfabetos funcionais a dar continuidade aos seus estudos. 

Em resposta ao autoritarismo e a repressao imposta pelos militares emergi grupos ligados aos 

movimentos populares em favor de uma educa9&o que considerasse os postulados de Paulo 

Freire. As experiencias adquiridas foram ampliadas a partir dos anos 80 com iminencia da 

abertura politica, conseqiientemente os projetos de alfabetiza9ao se desdobraram em turmas 

de pos-alfabetiza9ao. 

Desacreditados nos meios politicos e educacionais o Mobral chega ao firri. E em seu lugar e 

implantado a Funda9ao Nacional para Educa9ao de jovens e adultos conhecidos como 

Funda9§o Educar. Esta Funda9ao atuava em parceria com o governo apoiando-o 

financeiramente e tecnicamente umas de suas fun9oes era aumentar o atendimento 

educacional nas series iniciais do l a grau. Com a extin9ao dessa Funda9&o em 1990, as 

institui9oes e as entidades civis passaram a arcar sozinhas com os custos da educa9ao de 

jovens e adultos. 

Em 1990, estava acontecendo na Tailandia uma Conferencia Mundial de Educa9ao para 

Todos na qual o Brasil participou. Esta conferencia fazia um apelo para a melhoria e 
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expansao do atendimento publico na escolarizacao de jovens e adultos. Mais, somente em 

1996 com a LDBEN n.° 9.394/96 e ja em 2000 com a resolueao CNE/CEB n.° 1/2000 que 

instituia a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao de Jovens e Adultos, 

essas diretrizes apresentavam um avanco e ao mesmo tempo uma conquista visto que, definiu 

a EJA como modalidade de Educacao Basica e como direito do cidadao garantindo-lhe 

equidade e diferenca. 

Segundo as Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2001, p. 18), fica determinado que dentro dessa 

modalidade de EJA deva desempenhar tres funcoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Funcao repadora nao se refere apenas a entrada dos jovens e adultos no ambito dos direitos 

civis, pela restauracao de um direito a eles negado (...), mas tambem ao reconhecimento da 

igualdade ontologica de todos e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real, social e 

simbolicamente importante. (...). Para tanto, e indispensavel um modelo educacional que crie 

situacoes pedagogicas satisfatorias para atender as necessidades especificas de aprendizagem 

do aluno. 

Funcao equalizadora: relaciona-se a igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos 

individuos novas insercoes no mundo do trabalho, na vida social, nos espacos da estetica e 

nos canais de participacao. A equidade e a forma pela qual os bens sociais sao distribuindo 

tendo em vista maior igualdade, dentro das situacoes especificas 

Funcao qualifieadora: refere-se a educacao permanente, com base no carater incompleto do 

ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequacao pode se atualizar em quadros 

escolares ou nao escolares. Mais que uma funcao, e o proprio sentido da educacao de jovens e 

adultos. 

Todas essas determinac5es deram maior consistencia a essa modalidade de ensino, ate entao 

tratada como compensacao ou suprimento. Avaneando no que diz respeito de se pensar a 

permanencia com qualidade desses jovens e adultos na escola. Atualmente a EJA e 

assegurada pela Constituicao Federal de 1988 garantindo aos jovens e adultos ao ensino 

fundamental publico, gratuito e o respeito a especificidades, reafirmada pela nova lei de 

Diretrizes de 1996. Por outro lado sao varios os desafios a serem alcanfados pela EJA que se 
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forma de acordo com as praticas educativas caracterizadas pela falta de objetividade das leis 

estabelecida. 

Herdeiros e vitimas de um sistema educacional precario, ha uma luta hoje, em favor da 

diminuicao das altas taxas de exclusao de grade parte da populacao que se encontra ainda 

analfabeta e com baixos indices de escolarizacao. Esses dados associam-se a condicao de 

pobreza que mantem uma estreita rela9§o a outros indicadores como a saude, nutri9ao, 

emprego, saneamento basico e habitacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l . l .OS SUJEITOS DA EJA, QUEM SAO? 

No Brasil, estimam que ha cerca de 35 milhoes de pessoas com idade acima dos 14 anos com 

sua formacao basica incompleta. Este grupo constitui o publico em potencial dos programas 

de educacao de jovens e adultos correspondentes ao primeiro seguimento. Alem desses dados, 

existem mais 20 milhoes de analfabetos funcionais, segundo analise realizada pelo Censo de 

1991. Esses numeros, que chegam a casa dos milhoes, e o resultado de decadas vivendo a 

margem de uma sociedade excludente, deixando gera9oes inteira "incapacitadas" de participar 

do processo educacional. 

Mediante a complexidade que envolve o trabalho a ser desenvolvido na EJA somada a uma 

realidade marcada pela desigualdade e exclusao e inevitavel que as instituifoes de ensino e 

educadores ultrapassem essas barreiras atuando numa perspectiva de atenuar as disparidades 

entre os sujeitos que tern acesso aos bens culturais, aos avanpos tecnologicos e, aos que nao 

tem esse acesso. Ou seja, "a acentuacao das desigualdades sociais reflete-se nas condicoes de 

acesso a escola e extensao da escolarizacao" (PAIVA: 2004,p.l88). 

1.2. OS SUJEITOS DA E J A QUE I NT E G RAM A SOCIEDADE. 

O mundo contemporaneo tem sido marcado pelas inova95es tecnologicas, acelerando as 

transforma9oes nos meios politicos, economicos e culturais. Essas mudan9as tem implicado 

no acirramento de pequenas e grandes empresas para se manter no mercado, numa disputa 

acirrada pelo lucro. 

As empresas passaram entao a investir na moderniza9ao da produ9§o como robotica, 

mecanica e informatica uma vez que, esses investimentos em tecnologia representam maior 
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capacidade em producao e competitividade. A crescente insercao de novas tecnologias no 

mundo contemporaneo tem alterado significativamente as formas de trabalho decorrente da 

organizacao do sistema capitalista baseando nos moldes globalizados e mundializados. Alem 

disso, estas alteracoes tem provocado a reducao do emprego formal em todo mundo causando 

insatisfaeao nos niveis individuals e sociais caracterizados como desemprego estrutural. 

Segundo o Documento Final do Seminario Nacional de Educacao de Jovens e Adultos 

informa que nos paises subdesenvolvido incluindo o Brasil "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA redugao do emprego formal 

somam-se processos de ajuste macroecondmico que induzem a liberagdo dos mercados em 

prol dos paises mais ricos e a redugao dos gastos em dmbito de intervengdo de Estado" 

(PAIVA, 2004, p. 150). Isto e, o resultado dessas pratica implica na reducao de investimentos 

em area sociais consideradas estrategicas para reparar os desniveis socios como na: educacao, 

saude, previdencia e habitacao causando serios prejuizos a populacao. 

O aumento das desigualdades sociais afeta diretamente nas condicoes de acesso a escola e no 

prolongamento da escolaridade. Visto que, as eriancas e os jovens provenientes de familias 

em situacao economicamente precaria desde cedo se veem obrigados a trabalhar para ajudar 

ou complementar no orcamento familiar fator muitas vezes determinante para a nao 

permanencia desses individuos na escola. No Brasil estima-se que haja cerca de 35 milhoes de 

pessoas com idade acima dos 14 anos que nao concluiram sua formacao basica e outros 20 

milhoes de analfabetos funcionais de acordo com o censo realizado em 1991. 

Diante de tanto problemas, nos deparamos com educadores sem motivaeao e sem esperanea 

para transpor as dificuldades por eles vivenciados no contexto educacional, acreditando que 

nada resta para ser mudado. A representacao negativa que o educador faz da escola e 

diretamente sentida pelos alunos. Os problemas, as dificuldades existem mais o que nao pode, 

e que, enquanto educadores nos tornem passivos diante delas e nem tao pouco refens do 

comodismo e das mesmices. 

O sucesso de uma educacao demanda de "n" fatores mais acreditamos que ela nasca a partir 

do compromisso do educador com uma educacao libertadora e com as especificidades que a 

situacao exige. O compromisso deve esta atrelada a uma pratica pedagogica embasa numa 

politica nao omissa, dai a importancia do educador se colocar como "sujeito de opcoes" 

(FREIRE). ' -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CE«'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O que earacteriza o professor eomprometido? A resposta a essa pergunta vem quase em torn 

de oracao feita por Paulo Freire que a define da seguinte maneira: 

Sou professor a favor da decencia contra o despudor, a favor da liberdade contra o 
autoritarismo, da autoridade contra a licencioside, da democracia contra a ditadura 
de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 
forma de discriminacao contra a dominacao economica dos individuos e das classes 
sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta 
aberracao: a miseria na fartura. Sou professor a favor da esperanea que me anima 
apesar de tudo. (...). Sou professor a favor da boniteza da minha propria pratica. ... ( 
FREIRE: 1996, p. 102-103) 

Ser professor, entao, requer uma tomada de decisao em favor de uma educacao altiva. Pois, a 

educacao e uma forma de intervencao no mundo por isso mesmo a escola nao pode ser abster 

da responsabilidade que tem como formadora. A escola continua sendo a via de maior 

importancia para aquisicao de conhecimento capaz de conduzir o individuo ao mundo letrado. 

Portanto 

"O acesso a escolaridade deve proporcionar os alunos jovens e adultos, inseridos em 
uma sociedade letrada, a possibilidade de analisar, criticar e enfrentar questoes que 
fazem parte do seu contexto para sua formacao intelectual, estimulando seu 
pensamento, seu raciocinio, para que possam transferir aprendizagens de uma 
situacao a outra abstraindo propriedades usando conhecirnentos em novos 
contextos" (BRASIL: 2002, p.89). 

Diante do que foi colocado pelo Ministerio da Educacao o processo de escolarizacao e, a 

permanencia dos jovens e adultos forma-se numa educacao compativel com as suas 

demandas. Uma vez que, os programas de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) tem atendido 

um publico heterogeneo, crescendo a procura por esse programa de pessoas cujo perfil vem 

mudando em relacao a idade, expectativa e comportamento. Portanto, tratam-se de um 

processo historico que envolve exclusao e disparidades sociais caracteristicas presentes na 

EJA. Para amenizar essas marcas historicamente produzida e reproduzida faz-se necessario a 

ampliacao do acesso a escolas e qualificacao do ensino a ser oferecidas aos jovens e adultos. 

Embora, a EJA vem conquistando um espaco e importancia cada vez maior nas politicas 

educacionais ainda nos esbarramos em escolas que em sua maioria agem em condieoes 

inadequadas de aprendizagem. Apresenta-se sem atrativos aos alunos o que torna seus 

esforcos insuficientes para manter os alunos na escola. Estes profissionais, embasam suas 

praticas pedagogicas na pedagogia tradicional caracterizada como mecanicista, autoritaria, 

disciplinar e mecanicista. Contrapondo essa atividade, Paulo Freire defende uma pratica 

pedagogica onde haja: 
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"... uma relaeao entre alegria necessaria a atividade educativa e a esperanca. A 

esperanca que o professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos 

produzir e juntos igualmente resistir aos obstaculos a nossa alegria" (FREIRE: 1996, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.72). 

Mediante essa discussao compreende-se a necessidade da valorizacao da boa interacao 

professor-aluno, no estabelecimento de uma relaeao construtiva, eapaz de estimular o 

educando a buscar informacoes, a fazer pesquisa, a refletir, a expor suas ideias e emocoes sem 

constrangimento. 

1.3. A E J A 

A EJA pode ser entendida como uma semente germinada na desigualdade social composta por 

uma dualidade entre os que tiveram oportunidade de ter acesso a boa educacao baseada em 

metodo Montessori e Piaget com professores titulados do outro lado, criancas expostas ao 

trabalho precoce que se deparam com escolas publicas preearias localizadas nas periferias ou 

nas zonas urbanas, sao criancas que chegam a escola: cansadas, exaustas, desmotivadas e 

famintas. 

... a educacao do povo e deficiente e desvela aquilo que ela oculta: a deficiencia 
aparentemente acidental sustenta a necessidade de que a educacao seja desigual. 
Afirmando possuir as condicoes do jogo, onde todos de im'cio sao dados como iguais 
e partem das mesmas condicoes, sobre as quais a diferenca da qualidade individual 
estabeleca a diversidade dos resultados, ela se realiza como um rito, onde as 
posicoes estao demarcadas de modo antecedente e desigual e os resultados, portanto, 
sao conhecidos antes de serem cumpridos pelos atores escolares (BRANDAO, 1985, 
p. 39). 

Podemos considerar desse modo que a EJA atende basicamente a tres grupos: os nao-

participantes ( os que nunca estudaram), excluidos da escola ( o que sairam cedo) ou retirados 

na serie ( os que fizeram sem passar) originados de um sistema socio-politico-economico e 

educacional excludente. 

Alem disso os educando jovens e adultos analfabetos muitas vezes sao duramente 

marginalizados pelos os educadores que os consideram como anomalia social ou como seres 

incapazes de pensar. Essas sao algumas das muitas desculpas criadas pelos educadores para 

camuflar as verdadeiras razoes do analfabetismo que neste caso, Pinto atesta que: 

DECAMPINA GRANDE 

CEMTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASETOaiAL 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estado de ignorancia relativa no qual se encontra [os educando jovens e adultos] e 
um indice social. Revela apenas as condicoes exteriores da existencia humana e os 
efeitos destas circunstancia sobre o ser do homem. (PINTO, 1997, p.82-83). 

Desse modo, a condicao de analfabeto ou "estado de ignorancia relativa" do individuo adulto 

e um fator social que reflete na sua vida, restringe seu acesso aos bens culturais, bem como na 

particao economico e politica. Esse processo pode ser revertido por uma educacao libertadora. 

A busca por este modelo educativo requer decisao, escolha e intervencao na realidade em que 

estes estao inseridos, assim, nao basta constatar os problemas, os desafios que a EJA enfrenta. 

E necessario, intervir conscientemente para que ocorra mudanca significativa nessa 

modalidade de ensino. 

O que se espera destes programas e uma educacao diferenciada capaz de atenuar os prejuizos 

dos alunos do EJA causado por um processo historieamente excludente que resultou no atraso 

cultural. A educacao deve acontecer nao na perspectiva reparadora e sim equalizadora por 

meio de vinculos entre a educacao formal e nao formal. Diante disto, o educador assume um 

papel importante a frente do processo de aprendizagem atuando nao como agente depositorio 

de conhecimento, mas sim, como agente mediador do conhecimento. 

Assim, o que compete ao educador e praticar um metodo critico de educacao de 

adultos que de ao aluno a oportunidade de alcancar a consciencias critica instraida 

de si e de seu mundo. (PINTO, 1997, p. 84). 

E certo que, a EJA necessita de uma revisao no que se refere a pratica pedagogica dos 

professores para que os mesmos possam oferecer uma pratica libertadora e problematizadora 

aos alunos, instigando a conliecer a sua realidade de modo critico.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A educacao para a 

libertagao e um ato de conhecimento e um metodo de agdo transformadora que os humanos 

devem exercer sobre a realidade" (FREIRE, 1979 p. 90). 

Na pratica, durante o processo educativo o conhecimento socialmente produzido pelo 

educando atraves de suas relaeoes sociais deve ser respeitado pela escola e pelo professor 

durante o processo de aprendizagem, haja vista que este saber e um fator determinante para 

aquisicao de outros conhecimentos. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4. OS DESAFIOS DA EJA. 

Ao longo de varios anos a identidade da EJA vein sendo construida e modificada na 

perspeetiva de desenvolver a aprendizagem e a qualificacao permanente dos educando. No 

entanto, sao varios os problemas que afetam a EJA, dentre eles focalizaremos na falta de 

acolhimento dos alunos, na infantilizacao do ensino e por ultimo a formacao dos professores, 

sao esses em menor ou maior grau que vem a contribuir para a nao- permanencia do aluno. 

1.4.1. ACOLHIMENTO DOS ALUNOS. 

A escola se depara ainda com um numero expressivo de alunos que se evade durante o 

periodo escolar. Este diagnostico se ampara muitas vezes pela escola nao reconhecer a 

diversidade do publico a ser atendido, com expectativas diferentes quanta as suas demandas. 

Os Parametros Curriculares nos aponta que: 

Desconhecer a diversidade faz com que toda e qualquer situacao que nao esteja 
dentro de um padrao previsto seja tratada como problema do aluno e nao como 
desafio para a equipe escolar (BRASIL, 2001, p. 88). 

Para que, a escola amenize o processo de evasao escolar e preciso que os professores estejam 

engajados numa luta, para nao encarar essa diversidade como ponto negativo, mas, entende-

las e respeita-las para que os mesmos possam sentir-se participantes e niembros da escola. 

Portanto, acreditamos que a escola e o berco da construcao do conhecimento sistematico, por 

isto, nao faz sentido que a mesma oprima seu educando utilizando-se de metodos tradicionais. 

Embora nao existam receitas prontas para lidar com os desafios que cerca essa modalidade de 

ensino, sugerimos aos professores a criar mecanismo que possibilite aos alunos a se sentirem 

integrados a esse processo. 

Considerando que: 

Pra regressar a escola, jovens e adultos tem de romper barreiras preconceituosas 
geralmente transpostas em funcao de um grande desejo de aprender. Assim, essa 
disposicao para aprender precisa ser alimentada por uma pratica pedagogica que 
garanta condicoes para que prevaleca atitude positiva diante dos estudos (BRASI. 
2001,88). 

Nesse contexto, fazemos referenda ao compromisso do educador/educando no processo de 

ensino aprendizagem este aponta o professor como analista de sua pratica, para que possa 
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considerar a situaeao real dos alunos dando sentida a "plenitude humana a sua existencia" 

(BRASIL. 2001, p. 88). 

De acordo, com o relato de Santana, onde colheu em depoimento de uma senhora com 64 

anos constatou a necessidade de um trabalho voltado para a elevaeao da auto-estima dos 

aluno. Pois, percebeu a desvalorizacao entre os alunos que via na escola um refugio de 

problemas mais do que de aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 A INFATILIZACAO DA EJA 

Um dos problemas a ser erradicado na EJA e a infantilizacao do ensino. Esta pratica adotada 

pelos educadores e fundamentamentada numa concepcao pedagogica ingenua que ve no aluno 

adulto uma crianca crescida. 

Compreender como funciona essa modalidade de ensino e o que ela representa sao 

conhecimentos cruciais para que seja evitado equivoco no processo de ensino-aprendizagem 

de jovens e adultos. Segundo Pinto, essa pratica alicercada na coneepcao ingenua torna o 

processo nocivo na aprendizagem do aluno, por que: 

• Deixa de encarar o adulto como sabedor; 

• Ignora o desenvolvimento fundamental do homem e de natureza social, faz-se pelo 

trabalho, e que o desenvolvimento nao para pelo fato do individuo permanecer 

analfabeto; 

• Ignora o processo de evolucao de suas faculdades cerebrais; 

• Nao reconhece o adulto iletrado como membro atuante e pensante em sua 

comunidade, na qual de nenhuma maneira e julgado um "atrasado" e onde ao 

contrario, pode ate desenvolver uma personalidade de vanguarda. 

Esta situaeao exposta, nesse processo so podera ser revestida a partir de investimentos na 

formacao do corpo docente, onde os mesmo tern a funcao de promover o novo e aplica-la na 

sala de aula dinamizando-as, trazendo para perto dos desafios do aluno auxiliando na 

producao de materias especificas para a EJA com o objetivo de reverter este quadro 

historicamente produzido. Deste modo, a EJA deve ser constituida como espaco de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uh , ; , ' ? ^ ; , i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r cHERAL 

CENT;"  <Hy
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reconhecimento do aluno como sujeito ativo da aprendizagem. Favorecendo a escolarizacao e 

a criatividade reflexiva do aluno tornando-o individuos autonomos. 

Segundo Freire, "a alfabetizacao deve ser entendida como ato criador a que os 
alfabetizandos devem comparecer como sujeitos, capazes de conhecer e nao como 
incidencia do trabalho docente dos alfabetizadores" (FREIRE apud LIMA. 2004, p. 
43). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades desenvolvidas na alfabetizacao precisam partir dos saberes que o aluno ja traz 

associada a sua realidade. Assim a realidade torna-se conhecida quando se interagem com ela, 

modificando-a dessa forma, a aprendizagem acontece atraves da espontaneidade e do prazer 

visto que, sao importantes para incentivar alunos que apresente baixa estima. 

Freire (1979) vem colocar os alfabetizados como sujeitos capazes de tracar seu cronograma 

no processo de ensino-aprendizagem tornando-os centra de sua proposta educativa. 

1.4.3 FORMACAO DOS EDUCADORES. 

Quando falamos em educacao para jovens e adultos, inclusiva, envolve tambem a formacao 

docente, este tema tem sido amplamente discutido por profissionais desta area que se vem 

prejudicado por nao dispor de uma formacao especifica para atender as especificidades que 

necessita EJA. Uma vez que as universidades publicas ainda nao oferecem respostas 

satisfatoria as necessidades de formacao de educadores das redes publica de ensino, que 

precisam ter sua formacao inicial ampliada. 

Em geral a educacao vem sendo questionada com frequencia nas politicas publicas brasileira 

de tal forma que banaliza este processo. Devido, as falsas promessas sem apresentar acoes 

concretas para sua materializacao. Estas atitudes deixam claro o descaso do govemo com as 

politicas educacionais sempre postas em segundo piano na pauta politica. 

Nao ha duvida de que o movimento dos Foros e a tentativa da constituicao da EJA 
enquanto politica publica representam as principals expressoes da educacao de 
jovens e adultos em movimento na atualidade expressam as potencialidades, as 
tensoes e os conflitos inerentes a esse movimento. Ilustram a dificuldade de atores 
diversos construirem uma politica nacional que representem a rica diversidade de 
interesses e necessidades em termos etnicos, raciais, culturais, ideologicos e de 
genero da populacao brasileira...(IRELAND apud SILVA, 2004. p.43). 

Silva aponta a dificuldade de criar politicas que possam inovar a pratica pedagogica do 

professor para atua na EJA. Uma vez que este nao dispoe de uma formacao adequada 

acarretando serios danos a formacao dos jovens e adultos. 
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De acordo com a LDB a formacao do professional em educacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "EJA" e suas 

competencias sao construidos num processo continuo que comeca em sua formaqao initial e 

continua durante seu desempenho de suas atividades, sendo, portanto permanente" 

(BRASIL, 2001, p.141). Assim, estes formacao desse profissional deve ser promovida de 

forma continua durante o exercicio das suas atividades buscando junto com outros colegas 

aperfeicoar-se constantemente, para isso, e necessario que a escola assegure aos professores 

espaeos para reflexoes sobre a sua pratica docente. 
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CAPITULO I I 

ANALISE DOS DADOS DE PESQUISA 

2. METODOLOGIA 

Tendo em vista a educacao de jovens e adultos e de como o sistema educacional tern se 

portado diante dessa modalidade de ensino utilizamos como metodo de pesquisa o estudo de 

caso devido a "facilidade operational" que esse metodo nos proporciona. 

Segundo ROESE,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pesquisa baseada no estudo de caso consiste em "selecionarmos apenas 

um objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de informaqao sobre o caso escolhido e 

conseguintemente, aprofundando seus aspectos" (ROESE in MATOS). De forma geral e 

sintetica Gil define este estudo como sendo uma pratica simples cujas vantagens esta 

associada a redueao dos custos e a impossibilidade de generalizacao dos dados. 

Na parte pratica da pesquisa usamos como instrumento de coleta de dados a observacao 

participativa e o questionario por serem instrumentos possiveis para se conhecer o problema 

era questao. 

A pesquisa foi realizada em escolas estaduais localizadas no centro do municipio de 

Cajazeiras PB. O trabalho em questao consistiu em duas etapas sucessivas a de observacao e 

da aplicacao de questionario. A observacao teve como foco os alunos de EJA que frequentam 

a 3
a e 4

a serie do primeiro seguimento na escola B. 

Atraves deste trabalho de observacao foi possivel coletar informacoes para estruturar o 

formulario com questoes abertas e fechadas aplicadas nas escolas A e B. Os questionados 

tinham como proposito compreender o contexto da EJA a partir da percepcao dos 

coordenadores, professores e aluno dessa modalidade de ensino. 
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novas relaeoes pessoais, interpessoais e institucionais sendo estas promovidas por meio de um 

planejamento dialogico. 

Segundo Padilha (2003), o planejamento dialogico consiste emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma forma de resistencia e 

representa uma altemativa ao planejamento autoritdrio, burocrdtico, centralizado e 

descendente, que ganhou as estruturas dos nossos sistemas educacionais e das nossas redes 

escolares" (PADILHA, 2003, p. 25). 

Quanto aos professores foram selecionados quatro da escola A e B atuantes na EJA para 

responderem ao questionario para analise, no entanto so duas professoras da escola A 

responderam ao questionario:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P e Q. O questionario continha duas questoes objetivas e oito 

subjetivas. 

As professoras entrevistadas trabalham na escola A, com idades entre 49 e 57, alem disso, 

trabalham com EJA a mais dez anos. Em relaeao ao nivel de escolaridade P cursou o 

Magisterio e fez treinamento para atuar nessa modalidade de ensino. Q cursou Pedagogia e 

fez espeeializaeao em Metodologia do Ensino e para atuar na EJA fez varios cursos de 

formacao como: o Brasil Alfabetizado. Quando perguntadas sobre as dificuldades enfrentas 

por elas em suas praticas educativas ambas responderam que as dificuldades estavam 

relacionadas a leitura, escrita e a evasao escolar. Mas nao relataram estrategia para superar 

essas dificuldades. Os recursos tecnologicos como DVD, TV, filmes, rotulos, panfleto sao 

alguns dos recursos trabalhados por elas em sala de aula. Por ultimo a avaliacao dos alunos e 

realizada por Marta atraves de atividades escritas, oral, testes, trabalho, participacao, interesse 

e freqiiencia, no entanto Marta avalia seus alunos continuamente a cada atividade proposta 

sendo ela escrita ou oral. 

Durante analise verificamos que a coordenadora percebe a EJA de forma superficial e 

simplista escamoteando problemas inerentes a essa modalidade de ensino indo alem de uma 

auxiliar de servieo. Neste caso, a percepcao dos alunos vai alem do que nos coloca a 

coordenadora j a que nos eles apontam problemas como a falta de uma estrutura adequada para 

melhores aeomodacoes, a falta de uma dinamiea que os permita compreender melhor em sala 

de aula a funeao da escrita e a apreensao que esta exerce dentro e fora da escola. 

Constatamos, alem disso, que os professores estao procurando se capacitar para atuar nessa 

modalidade de ensino, isso se deve a e m ^ ^ ^ | ^ ^ ^ p ^ l ' ' i m p o s i 5 a o " de Orgaos ligados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a Educacao. Na verdade, o que temos observado e uma corrida para "capacitar" professores 

em servico, para atuarem na EJA num periodo de curta duraeao. Estes programas nos 

remetem entao, a uma preocupaeao quanto a validade destes para a pratica pedagogica dos 

professores em servico. Ja que o objetivo desses programas e transmitir um receituario aos 

professores com novas ideias que nem sempre coincide com a realidade vivenciada por estes 

professores. Praticas como estas em caminhado para o insucesso. 

Para que se obtenha resultados positivos com estes programas deve-se planejar um projeto 

para atender professores em exercicio atraves de um programa longo, intensivo fornecendo 

oportunidades para analise critica da pratica escolar alem de fazer parte de um piano de 

carreira. Objetivo desses pontos elencados e evitar que os programas de formacao nao se 

tornem mero receituario para substitui o anterior. Segundo Kleiman (2001, p.27),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "as 

exigencias de um projeto de formagdo que nao parte da convicgao interna do professor sobre 

a necessidade de mudar sua pratica Ihe traz problemas, e nao solugao". Desse modo, os 

programas que nao percebem as peculiaridades quanto ao contexto de formacao de 

professores estao sujeitos ao insucesso, ou seja, a formacao dos educadores deve consistir 

num processo permanente remetendo-os ao mesmo tempo numa reflexao critica sobre sua 

pratica. 

Portanto coordenador, educador deve compreender a educacao numa perspectiva coletiva, 

onde nao "cabe paciente, ouvinte, espectador. E intrinsecamente aprender a aprender, saber 

pensar, para melhor intervir" (DEMO apud PADIHA, 2003, p. 139). Pois, como atesta 

Padilha (2003), so por meio de uma educacao democratica num processo emancipatorio e que 

podemos nutrir de um relacionamento de sujeitos numa atividade essencialmente construtiva. 

Assim, a relaeao pedagogica e uma via dialogica na qual educador e educando se tornam 

sujeitos interativos mediatizados pelo mundo por meio de salas de aula de "Circulo de 

Cultura" termo criado por Paulo Freire no final da decada de 50. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS ALUNOS: 

Dos alunos entrevistados na escola B foram selecionados dez alunos aleatoriamente de 25. 

Dos quais tres eram do sexo masculino com idades entre 15 a 25 anos e sete do sexo feminino 

com idades entre 26 a 55 anos. Embora dentre esse grupo apenas um do sexo feminino 

confirmou nao ter frequentado a escola quando criancas, nove freqiientou a escola, mas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desistiram devido a varios fatores como trabalho, problemas familiares e casamento. Dos dez 

alunos entrevistado seis estava frequentado a EJA a pouco mais de seis dias e os outros ha 

dois anos, os motivos elencado por sobre o que teria motivado a eles voltarem para escola 

estavam associados a perspectiva de um emprego melhor e a necessidade de aprender a ler e 

escrever. Contudo, diante da pergunta sobre as melhorias trazidas pela escola para o cotidiano 

deles, nove responderam que teria sido a leitura e a escrita e, um disse que a escola nao 

contribuiu. Ja em relaeao ao preconceito apenas dois responderam que sim, sofrem 

preconceito. 

As sugestSes sugeridas por eles para melhorar a educacao de jovens e adultos foram separar 

os adolescente dos mais velho, receber livros, melhorar as carteiras, colocar mais ventiladores 

nas salas e atividades diferentes ao meu ver essa sugestoes, mas sugere uma reclamacao de 

um grupo que necessita ser respeitado necessitando do minimo para essa educacao contribua 

de forma significativa para a sua aprendizagem. 

Uma outra questao interessante do questionario entregue aos alunos, esta associada a pergunta 

de numero 7 onde pede que eles falem sobre as melhorias que a escola tern trazido para seu 

cotidiano. Durante as respostas, fui solicitada varias vezes pelos alunos para explicar tal 

questao visto que, eles nao sabiam explicar de que modo a escola teria trazido melhorias para 

seu cotidiano inclusive um respondeu, que a escola nao lhe teria trazido nenhuma melhoria. 

As duvidas dos alunos demonstram uma educacao falida do ponto de vista que eles nao se 

percebem como integrantes desse processo de aprendizagem e que tao pouco percebem 

beneficios obtidos com esta educacao. Aprendizagem e uma necessidade basica e social do 

ser humano. De acordo com a Declaracao dos Direitos Humanos a educacao de jovens e 

adultos e: 

O conjunto de processos de aprendizagem, formais ou nao formais, 

gracas aos quais os adultos na sociedade a qual pertence, desenvolvem 

sua aptidao, enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas 

qualificacao tecnicas ou profissionais ou as reorientam em funcao de 

suas proprias necessidades e das necessidades da sociedade (...) A 

Educacao de Jovens e Adultos, considerada como um processo que 

dura toda vida, tern por objetivo desenvolver a autonomia e o sentido 

de responsabilidade dos individuos e da comunidade, dar - lhes 

melhores condicoes para enfrentar as transformacoes que afetam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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economia, a cultura e a sociedade (UNESCO apud SILVA, 2004, p. 

137). 

Entendemos dessa forma que a educacao para jovens e adultos, voltada a cidadania so se 

constituira mediante um projeto educativo e uma educacao permanente capaz de atender as 

especificidades que este publico requer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. ANALISE DO ESTAGIO 

O estagio do Curso de Pedagogia foi realizado em 29 de outubro a 30 de novembro de 2007, a 

classe selecionada para o estagio compunha-se alunos com idades entre 22 a 72 anos. A sala 

em questao funciona no predio de uma escola estadual localizada no centra de Cajazeiras -

Pb, suas dependencias fisicas e os equipamentos (lousa, carteiras, ventiladores ...) 

apresentam-se em condicoes pouco adequada para a comodidade dos alunos em especial 

aqueles em idade mais avancada. Verificamos a ausencia de uma biblioteca que atendesse 

tanto ao publico do ensino fundamental, medio quanto da EJA. 

Antes de falarmos sobre o estagio e importante ressaltar a relevancia do trabalho de 

observacao realizado nesta escola durante o mes de setembro. As observacoes foram 

realizadas esporadicamente em dez dias. Neste periodo acompanhamos uma turma da 3
a e 4

a 

serie do primeiro seguimento de EJA o que nos permitiu analisar as expectativas dos alunos 

em relaeao ao curso, a metodologia aplicada em sala de aula pela professora, os conteudos, a 

relaeao professor-aluno e o material didatico usado pelo professor e pelos alunos. 

A turma tinha cerca de quinze alunos dois homens e treze mulheres sendo eles aposentados, 

empregadas domestica, dona de casa, alunos desempregado e feirante. Na sala nao havia nada 

em especial que lembrasse uma sala de EJA, nela existia apenas uma lousa, carteiras, um 

ventilador e alguns enfeites como ursinho, flores e cartaz colorido desejando boas vindas 

colocadas pela professora do ensino Fundamental I para recepcionar as criancas. O material 

utilizado em sala de aula era um caderno, lapis, caneta e borracha um ou outro trazia junto ao 

seu material um livro didatico nunca utilizado pela professora. Os livros eram de lingua 

portuguesa, matematica, ciencias da 3a e 4 a serie do Ensino Fundamental I doado pela propria 

escola. Raramente a classe se encontrava completa, varios alunos sempre faltavam. 

Geralmente os alunos sentavam sempre nas carteiras da frente buscando ver melhor o que a 

professora escrevia na lousa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f ^ v ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F^ ERAt 
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As aulas da professora podem ser deseritas como expositivas, e o material utilizado era o livro 

didatico montado para criancas embora possuisse os livros didaticos da EJA, doados pela 

Secretaria de Educacao 9
a

 Regional de Ensino, mas ela nao os utilizava durante as aulas por 

que os consideravam muito complexo. Contudo, os alunos nao utilizavam porque nao haviam 

recebido da Secretaria. A metodologia empregada pela professora era copiar o eonteudo na 

lousa sem nenhum comentario anterior, pedia para que os alunos copiassem a atividade em 

seu caderno. O eonteudo era escolhido aleatoriamente sem nenhum planejamento previo, a 

falta de compromisso da professora para com os alunos resultava em aulas cansativas e 

monotonas. Durante o periodo de observacao so foram trabalhados os eonteudos de 

matematica e portugues em detrimento de uma educacao abrangente. Para os alunos, as 

atividades se constituiam em apenas um dos possiveis instrumentos utilizado na aula para 

"treinar" a escrita e a oralidade. O principal modo como pelo qual manifestavam essa 

compreensao era o fato deles se referirem a texto comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e pra ler o deve, professore? Tern que 

copiar o que, professora? 

Esse modo de apreensao do texto escrito e, de certa forma decorrente do fato das atividades 

escritas, de modo geral, nao terem nenhuma conexao com seu contexto social de onde ele 

provem, visto que, a professora usava de atividades referentes ao contexto infantil. 

O que acaba de ser relatado, infelizmente, e uma pratica tradicionalista frequentemente 

adotada pelas escolas observada na cidade de Cajazeiras. Ou seja, os professores nao 

percebem o educando como sujeitos do processo de aprendizagem, mas criancas crescidas 

desprovidas de conhecimento, reduzindo o processo de ensino-aprendizagem ao mero ato 

mecanico de depositar palavras, silabas e letras nos mesmos. 

Atitudes como essa assumida pelos educadores muitas vezes conscientemente fazem com que 

os educandos atribuam a esse "ato depositario" o sentido "magico da palavra", camuflando o 

sentido real da aprendizagem que e apreensao da leitura e da escrita feita de forma critica a 

partir do verdadeiro sentido da linguagem e, nao atraves da decodificacao de palavras. 

Segundo Freire, 

Esse modo de tratar os adultos analfabetos implicita um deformada 

maneira de ve-los - como se eles fossem totalmente diferentes do 

demais. Nao se lhes reconhecem a experiencia existencial bem como o 
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acumulo de conhecimentos que esta experiencia lhe deu e continua 

dando. (FREIRE: 1979, p. 14) 

A EJA nao pode ser mais tratada e nem vista de forma irresponsavel e descompromissada por 

aqueles que fazem a educacao. A EJA tern se constituido em um processo importante para a 

formacao de pessoas que nao tiveram oportunidade na idade apropriada de freqiientar a escola 

permitindo assim, que estes se integrem ao mundo letrado conscientemente usufruindo uma 

educacao de boa qualidade. 

Dos alunos observados poucos dominavam a escrita, a leitura e as operaeSes de adicao e 

subtraeao assuntos estes constantemente trabalhados pela professora na sala de aula em 

detrimento de uma educacao abrangente que envolvesse temas geradores como o contexto 

socio, politico e economico dos alunos. Alem disso, a sala possuia um grupo com dificuldades 

distintas o que tornava ainda mais dificil esse processo de ensino-aprendizagem, pois 

enquanto alguns dos alunos sentiam muita dificuldade em transcrever e ler o que estava no 

quadro para o cademo devido ao problema de vista, ou por estarem ainda em estagio de 

aquisieao da leitura e da escrita. A metodologia utilizada pela professora, nem sempre ajudava 

os alunos que necessitavam de uma atencao maior nas atividades. 

A relaeao entre os alunos e a professora durante as aulas pode ser descrita da seguinte forma: 

os alunos com menor dificuldade nas atividades eram os que mais solicitavam a presenca da 

professora em relaeao aos alunos que nao apresentavam dominio na escrita e na leitura, 

embora a relaeao entre a professora e os alunos fossem bons. 

A explicacao para essa relaeao "aparentemente harmoniosa" pode ser compreendida a partir 

da dificil tarefa do educador em saber atender e entender as necessidades dos alunos 

transformando esta relaeao autoritaria onde quern detem conhecimento e o professor, e o 

aluno mero receptor desse processo. A fim de combater praticas como essas e que FREIRE 

(1996) propSe uma educacao dialogica onde quem ensina se propoem a escutar, escutando o 

educador estara superando as indiferencas frente as dificuldades dos alunos. Alem disso, 

barreiras como o preconceito ainda permanece presente alimentando muitos professores dos 

quais atribuem ao educando a responsabilidade pelo fracasso, essa relaeao camuflada impede 

de fato dos alunos de questionar, perguntar, participar mais nas aulas, expressar de forma 

significativa expondo ideias. 
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Dessa forma, as observacdes realizadas ao longo dos dez dias contribuiram de forma de 

significativa para o trabalho de estagio, dando-me assim, a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre a turma com quem eu iria a estagiar. Durante este contato, atentei para as 

expectativas dos alunos em relaeao ao curso, as dificuldades que enfrentavam nas aulas e as 

caracteristicas que Ihes eram peculiares. Esse contato serviu para que pudesse planejar as 

aulas abordando temas diversificados como: politica, social, historica, entre os outros de 

acordo com os interesses do grupo. 

Preocupada em oferecer material adequado a essa modalidade de ensino, conseguimos com 

que um professor nos emprestasse alguns livros de jovens e adultos. Apos uma analise nos 

livros foi possivel perceber que o material era de excelente qualidade, os temas abordados 

livro eram tratados de forma contextualizada. 

Embora tivesse o material, outra diivida surgiu em minha cabeca a de como trabalhar os 

eonteudo sem tornar as aulas cansativas e monotonas. De uma certeza eu tinha, seria 

neeessario proporciona-los atividades que lhes motivasse a participar mais nas aulas 

considerando que a sala era formada por grupo heterogeneo nao so pelo aspecto fisico, mas 

pela profissao e pelos niveis de escolarizacao apostei temas que tivesse relevancia para seu 

cotidiano. 

Ao termina do trabalho de observacao, iniciou-se a outra etapa deste trabalho: o estagio, que 

comecaria na semana seguinte. Durante o estagio passamos a ser observada quase todo tempo 

pela professora daquela turma, foi uma experiencia rica visto que, a professora demonstrou 

interesse pelas atividades que eram trabalhadas com os alunos. 

Para cada aula havia sido planejada uma atividade diferente, no entanto, o tempo nao foi 

suficiente para que todos os pianos fossem aplicados, devido ao tempo das aulas ter duracao 

maxima de 2h. Alem disso, havia o problema da falta de agua ou da merenda escolar, quando 

isso acontecia o tempo era reduzido ou os alunos eram dispensados. Para exemplificar, o 

trabalho desenvolvido nesta escola relataremos alguns dos temas que foram propostos aos 

alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para o primeiro encontro, trabalhamos com a musica do cantor Luiz Gonzaga. De inicio 

comecamos perguntando se eles ja tinham ouvido falar sobre Luiz Gonzaga e o que eles 

conheciam sobre ele. De imediato os alunos comecaram a dizer que sabiam que Luiz Gonzaga 

era pernambucano, outros lembravam com saudade de algumas das musicas cantada por ele. 

Apos a conversa convidamos - os a escutar a musica Estrada de Caninde e para cada aluno foi 

entregue uma copia com a letra da musica, para que eles pudessem acompanha-la enquanto 

escutava. Quando terminaram de escutar a musica, perguntamos se eles haviam gostado e o 

que eles entenderam do texto. Todos responderam que havia gostado de escutar a musica, no 

entanto poucos arriscaram a opinar sobre o que entenderam do texto. A partir dai comecei a 

mediar a discussao explorando algumas partes importe do texto bem como indagando 

questoes referentes ao texto, se eles conheciam Caninde, se eles sabiam que esta cidade era 

religiosa e em que estado ela ficava, apontei tambem a diferenca entre as classes sociais a 

partir dai os alunos passaram a apontar outros elementos do texto igualmente importante. 

A discussao ocorreu de forma animada. A satisfacao dos alunos em relaeao a musica foi 

notoria, uma vez que, participaram do debate expondo seu ponto de vista tanto oralmente 

quanto atraves da atividade escrita que lhes foram propostos. No segundo momenta desta 

atividade cada aluno recebeu uma outra folha com a atividade. Com atividade em maos 

expliquei a eles que se tratava de questoes referente ao texto e sobre o que haviamos discutido 

e para resolve-las expliquei que era neeessario fazer novamente uma leitura silenciosa do 

texto e, a medida que sentissem dificuldade me perguntasse. Durante a realizacao dessa 

atividade a diivida mais frequente era nas questoes que solicitava uma resposta pessoal do 

aluno. Isso deve ao fato de que muitos deles nao se sentem capaz de construir uma frase seja 

porque eles nao detem o dominio da escrita ou porque se considera ignorante. 

Para que os alunos nao se desanimassem era realizado um acompanhando de um por um em 

suas carteiras. Para aqueles que apresentavam mais dificuldade na realizacao das atividades 

era redobrada a atencao. Atraves do acompanhamento foi possivel identificar as dificuldades 

que cada aluno apresentava e trabalhar-la numa relaeao pedagogica construtiva estimulando-

os a buscarem informacoes, a refletir, a expor suas ideias e emocoes sem constrangimentos. 

Promovendo assim, a construcao de relacoes significativa entre o que o educando sabe e o 

novo objeto de conhecimento. A alunazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M tinha grande dificuldade no processo de 

decodificacao das palavras o que a tomava insegura e desinteressada no momento de realizar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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as atividades. Percebendo o problema foi intensifieada atividade, que promovessem a auto-

estima com insercao de jogos, dinamica. 

Somado as dificuldades dos alunos, um outro problema relacionava-se a frequencia dos 

mesmos, visto que, em uma noite compareciam 15 alunos em outra so cinco, isso dificultava 

bastante, considerando que o tempo que tinhamos para executar as atividades era curto e por 

isso algumas das atividades chegaram a durar tres dias. Numa noite acontecia dos alunos que 

haviam frequentado a aula anterior faltar e os que faltaram aparecer, muitas vezes tinha 

comecar explicando todo assunto para aqueles que haviam faltado prolongando ainda mais a 

atividade. A solucao, entao, estava em trabalhar apenas um assunto por noite. 

Tencionando estabelecer um elo entre o vivido pelos alunos e com o ensino sistematizado 

preparamos uma aula de matematica para trabalhar numeros racionais atraves de propaganda 

de diferentes ambientes. Comecamos a aula mais uma vez, perguntando se eles sabiam o que 

eram numeros racionais, todos ficaram em silencio com cara de que nao estava entendo nada. 

Entao, dirigi a pergunta azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F que trabalhava com vendas se ele ja tinha ouvido falar ou se ele 

sabia o que era numero racionai. Ele me respondeu com um sorriso que nao. Resolvemos 

mudar a pergunta, quem trabalha com compra e venda de mercadorias quem recebe salario 

minimo ou aposentadoria, nesse momento M perguntou o que tinha uma coisa haver com a 

outra, lhe respondi que o numero racionai estava muito presente em nosso cotidiano como nas 

medidas bem como no dinheiro. A partir dai foi colocado na lousa o conceito de numeros 

racionais e dei alguns exemplos, apos a explieacao pedi para que eles formassem duplas e, em 

seguida entreguei algumas propagandas. 

Depois disso explicamos que eles iriam fazer compras nas lojas corresponde a propaganda, 

para cada etapa da atividade fomos estipulando um valor que eles deveriam gastar e uma 

situaeao que envolvia contas de subtracao e de adicao. Ao termino-no da atividade a correcao 

foi realizada no quadro com a participacao das duplas envolvidas. O balanco dessa atividade 

foi otimo porque alem de envolver situacoes de desafios pode promover a integracao da 

turma. 

Percebendo o interesse de alguns dos alunos em temas historicos escolhemos para trabalhar 

temas como Escravidao dos Negros no Brasil, dentre esse assunto foi abordado temas como 

religiao, exclusao social e a formacao do povo brasileira, esse tema ajudou na escolha de um 



35 

outro texto que falava do Analfabeto Politico este assunto propiciou discussoes a cerca da 

educacao, cultura, economia e politica.. 

Em ciencias foi trabalhado os orgaos sensorials, a partir de uma apostila ilustrativa explicando 

a funeao dos orgaos dos sentidos e alertando para o cuidado que devemos ter para termos uma 

boa qualidade de vida. 

Assim, neste trabalho, tentamos demonstrar a necessidade de ir alem do que chamamos de 

diagnostico cujo principal interesse desse trabalho foi promover uma pratica pedagogica 

condizente com essa modalidade de ensino, proporcionando aos mesmos de estarem em 

contato nao so com materias didaticos adequados a essa modalidade mais de estarem em 

contato com a realidade atraves de um ensino sistematizado fazendo com que eles se 

sentissem integrantes desse processo de ensino-aprendizagem. 
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CONCLUSAO 

Apos longos dos anos em que a EJA permaneceu no esqueeimento e na marginalidade, do 

ponto de vista politico e consequentemente, orcamentaria. Nos ultimos anos o Governo 

Federal vem encabecando uma politica voltada para alfabetizacao e a sua continuidade na 

EJA. O acesso, a permanencia e a conclusao com sucesso do ensino fundamental e medio, sao 

no minimo condicoes necessarias para fazer da educacao uma acao relevante no resgate da 

cidadania desse publico e na verdadeira transformacao da realidade brasileira. Lembrando 

que, embora tenha havido uma crescente democratizacao da EJA, as dificuldades dessa 

modalidade de ensino sao de carater multiplo e se reflete na descontinuidade e na falta de 

investimento caracteristicos da historia desse campo da educacao. 

Desse modo, constatamos atraves do desenvolvimento da pesquisa sobre "O contexto social 

da educacao de jovens e adultos: uma luta pela inclusao", verificar que a educacao oferecida 

aos jovens e adultos no Municipio de Cajazeiras esta aquem do conceito de educacao para os 

jovens e adultos defmido pela UNESCO. Visto que, a pratica pedagogica realizado pelos 

educadores em sala de aula nao proporciona a autonomia do aluno e nem os preparam para 

atender as necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Diante desse fato, 

Ireland (2004, 136), sugere que a EJA deve ter estabelecer prioridades para o seu 

funcionamento como a educacao formal inicial e continuada para os professores, elaboracao 

de um material especifico para os aluno de EJA, criacao de uma biblioteca, a articulacao entre 

escolarizacao e qualifieacao profissional, o desenvolvimento de curriculo que levem em conta 

a experiencia de vida e o conhecimento previo de jovens e adultos estudantes ( SILVA apud 

Ireland, 2004, p. 136). 

Com base nos procedimentos e nas tecnicas utilizada na pesquisa, para analise, foi possivel 

estabelecer um paralelo entre a pratica docente e o significado que os jovens e adultos 

atribuem a EJA. Chegando assim, a uma conclusao de que as expectativas dos alunos nem 

sempre sao alcancadas ja que as escolas nao dispoem de um programa que promova o 

ingresso do aluno de EJA no mercado de trabalho. Alem disso, as praticas traditional!stas 

utilizadas pelos professores em sala de aula constituent em um outro fator, o fracasso escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Durante o desenvolvimento do trabalho os desafios basearam-se em encontrar material 

especifico para trabalhar com os alunos, na frequencia dos alunos e na aplicacao dos 

questionarios, visto que, alguns professores e coordenadores nao compreendendo a 

importancia da realizacao desse trabalho nao respondendo aos questionarios. 

Portanto, tento em vista, a inclusao social dos alunos de EJA procuramos promover atividades 

em sala de aula que desmistificasse a concepcao de Educacao Bancaria que percebe o 

educando um agente passivo da aprendizagem. Para isso, criamos situacoes que propiciassem 

atividades de integracao dos alunos e a sistematizaeao do conhecimento a partir da percepcao 

deles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSIDE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMIC A DE PROFESSORES 

CURSOD DE PEDAGOGIA 

QUESTIONARIO PARA COORDENADORES 

1) Nome: 

2) Nome da escola que trabalha: 

3) Ha quanto tempo voce trabalha como coordenadora dessa 

Instituicao de Ensino? 

4) Ha quanto tempo a EJA funciona nessa Instituicao? 

5) Em que turno e oferecida a EJA? 

6) Especifique sua escolaridade. 

7) Durante a implantacao da EJA quais os principals problemas que a 

escola enfrentou? E qual a solucao encontrada? 

8) Quais as principals dificuldades enfrentadas pela EJA? 

9) De que forma voce organiza os varios segmentos que constitui a 

escola para a construeao do P. P. P. (Projeto Politico Pedagogico)? 

10) Que medidas sao tomadas pela escola para ingressar o aluno de 

EJA no mercado de trabalho? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSIDE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE PROFESSORES 

CURSOD DE PEDAGOGIA 

QUESTIONARIO PARA COORDENADORES 

1) Nome: 

2) Nome da escola que trabalha: 

3) Ha quanto tempo voce trabalha como coordenadora dessa 

Instituicao de Ensino? 

4) Ha quanto tempo a EJA funciona nessa Instituicao? 

5) Em que turno e oferecido a EJA? 

6) Especifique sua escolaridade. 

7) Durante a implantacao da EJA quais os principals problemas que a 

escola enfrentou? E qual a solueao encontrada? 

8) Quais as principals dificuldades enfrentadas pela EJA? 

9) De que forma voce organiza os varios segmentos que constitui a 

escola para a construcao do P. P. P. (projeto Politico Pedagogico)? 

10) Que medidas sao tomadas pela escola para ingressar o aluno de 

EJA no mercado de trabalho? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSIDE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE PROFESSORES 

CURSOD DE PEDAGOGIA 

QUESTIONARIO PARA OS ALUNOS 

1) Dados pessoais: 

a) nome: 

b) Sexo: FEM() MASC(). 

c) Idade ( ). 

2) Nome da escola que voce estuda? 

3) Voce freqiientou a escola quando crianca? 

SIM( ) NAO( ) 

4) Que motivos fizeram com que voce desistissem da escola? 

5) Ha quanto tempo voce frequenta a EJA? 

6) Que motivos fizeram voce voltar a escola? 

7) Que melhorias a escola tern trazido para seu cotidiano? 

8) Voce sofre ou ja sofreu algum tipo de preconceito em relaeao a 

idade por freqiientar a escola? Qual? 

9) Que sugestoes voce daria para melhorar a educacao de jovens e 

adultos? 

10) Que sugestoes voce daria para melhorar a sua aprendizagem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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