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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho tern como tema: Os motivos que levam os jovens e adultos a se evadirem 

da escola, realizado na Escola Institute Educacional Antonio Lacerda Neto em Sao Jose de 

Piranhas - PB e tern a finalidade de identificar as causas que geram a evasao dos jovens e 

adultos frente aos programas e campanhas de alfabetizacao, pois esta pesquisa nos possibilita 

conhecer as acoes desenvolvidas pelos coordenadores e professores para que os alunos 

possam adquirir a aprendizagem destas atividades com mais facilidade. No intuito de 

identificar estas causas, procuraremos desenvolver estrategias que venha a possibilitar uma 

melhor pratica pedagogica, pensando no que os professores possam fazer para estimular a 

aprendizagem destes jovens e adultos que sao pessoas que ja trazem consigo um saber 

acumulado de decadas de vida e trabalho, que por um motivo ou outro evadiram da escola 

quando crianca e que somente anos depois voltam para a escola para recuperar o tempo 

perdido, mesmo que esse tempo seja apenas dois ou ties anos, mas que buscam uma educacao 

diferente daquela de quando eram criangas, tornando-se assim uma educagao renovadora, com 

novos subsidios, com mais eficacia contribuindo essencialmente com a formacao dos nossos 

alunos. 

Palavras-ehave: Desafio, fracasso, evasao escolar, dificuldade, superagao. 



INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern por tema: Os motivos que levam os jovens e adultos a se evadirem da escola 

e tern como proposito mostrar as causas que geram a evasao dos jovens e adultos frente aos 

programas e campanhas de alfabetizacao. 

A opcao pelo tema deu-se basicamente pela experiencia que adquirir enquanto professora 

substituta pelo curto periodo do Educacao de Jovens e Adultos - EJA na Escola Joao Ferreira 

de Araujo em Sao Jose de Piranhas - PB. 

No decorrer deste pequeno periodo nao pude deixar de me sensibilizar quanto a problematica 

que os professores enfrentam para colocar em pratica os saberes que sao indispensaveis ao 

desenvolvimento de um pais voltado para a construgao do conhecimento no qual, segundo 

Paulo Freire, "quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender". 

Vivemos em um pais letrado, onde aquele que domina a leitura e a escrita exerce o poder 

sobre os que nao a possuem. Uma sociedade que visa o favorecimento da classe dominante, 

por meio de sua ideologia, mascarando a realidade, oprimindo e explorando os dominados, na 

busca da manutengao de sua hegemonia. 

Nao e de hoje que a Educagao de Jovens e Adultos tem espaco no texto da constituicao o 

ensino primario extensivo aos adultos, tambem e assegurado pela LDB 9394/96. A questao do 

acesso ao ensino primario aos adultos tem espago garantido no texto da constituigao brasileira 

e e tambem assegurada pela lei de diretrizes e base (LDB). 

A EJA trabalha inicialmente com jovens e adultos analfabetos ou semi-analfabetos, que se 

sustentam ou complementam a renda familiar vendendo balas, jornais, fazendo biscates, 

agricultores, que geralmente nao precisam da leitura e escrita para exercerem seus trabalhos. 

Hoje milhares de pessoas nao sabem ler nem escrever, nao conseguem ler uma carta, escrever 

um bilhete. Esta realidade nacional exclui grande numero de jovens e adultos dos bens 

materias e culturas produzidos, dificulta seu ingresso no mercado de trabalho, alem do que 

estes cidadaos deixam de exercer seu direito, a cidadania, pois nao participam efetivamente da 
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vida social nao se identificando como sujeito historico na construgao de uma sociedade livre e 

igualitaria. 

Toda essa problematica proporcionara uma visao ampla acerca da Educagao de Jovens e 

Adultos e sua inercia frente aos fatos sociais. Hoje visto os problemas enfrentados por se 

viver em um pais tao rico, porem com tanta desigualdade social. Problemas esses, que tomam 

mais agravantes por nao termos consciencia do porque eles acontecem. 

Erradicar o analfabetismo e de fato um desafio complexo, pois e notoria a fragilidade do 

sistema educacional brasileiro, onde se requer politicas educacionais verdadeiramente 

comprometidas com uma educagao critica, voltada a formagao de cidadaos conscientes de 

seus direitos e deveres, objetivando obter mudangas que nos leva a uma sociedade mais justa 

e igualitaria, compreendendo o acesso a cultura letrada com um largo campo de trabalho, da 

politica e da cultura, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e coletivo. 

A educagao e um fenomeno que se impoe a vida do individuo, independentemente de sua 

vontade. A sua efetivagao ocorre por caminho dos mais diversos, que produzem impactos e 

resultados tambem distintos. O adulto ou o jovem tem razao da consciencia que possui sobre 

o mundo que o circunda, passa a identificar em si necessidade de educagao, uma que lhe 

permite obter os conhecimentos ou habilidades que julgue necessitar para a coneretizagao de 

seus objetivos de curto e longo prazo. Essa educagao e desejada, nao e a mesma para todas as 

epocas, nem para todas as idades; cada momento da vida das pessoas e cada tempo historico 

exigem uma educagao distinta no contetido e na forma, em virtude da propria fungao social da 

educagao. 

Assim tanto o individuo recebe educagao desde que nasce, quanto a busca cada vez mais, de 

acordo com suas necessidades. Nas sociedades modernas, o padrao de educagao recebido pelo 

individuo passa a ser um dos elementos determinantes para o tipo de insergao social deste. Na 

contemporaneidade, cobram-se das pessoas qualificagoes e efetividades dos conhecimentos 

em determinados campos do saber e tomou-se consenso admitir que boa parte dos 

conhecimentos e das competencias hoje exigidas ao individuo e decorrente da formagao 

escolar. Essa realidade faz com que o acesso a escola passasse a ser um desejo de todos, 

independente de realidades geograficas, genero, idade ou classe social da qual a pessoa faga 

parte. 
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Para o jovem e para o adulto, a escola passou a representar a possibilidade de aquisigao de 

conhecimentos capazes de os levaram a uma melhoria de emprego e da propria auto-estima 

(MEC, 1999: 42-43). Voltar a estudar, mesmo numa escola que se apresente precaria em suas 

estruturas, e para muitos a retomada de um sonho, o sonho de viver dias melhores. 

Portanto objetivamos analisar as contribuieoes dos programas e campanhas de alfabetizacao, 

pesquisar as causas que lavam os alunos a evadirem da escola, identificar as dificuldades que 

os professores enfrentam em desenvolver as atividades propostas pelos programas e as 

contribuieoes por eles oferecidas. 

O procedimento metodologico desta pesquisa teve um estudo de caso que visa identificar os 

motivos que levam os jovens e adultos a evadirem da escola, no intuito de identificar as 

causas, desenvolver estrategias que possibilitem uma melhor pratica pedagogica que venha a 

diminuir com os problemas da evasao escolar. 

Com o intuito de alcancar os objetivos propositus, buscaremos informagoes diretamente com 

os sujeitos investigados atraves de pesquisa de campo. Utilizando como instrumentos de 

coleta de dados para a investigacao entrevistas e o uso de questionario. 

A pesquisa se deu na E. M. I. F. Instituto Antonio Lacerda Neto, com os professores que 

atuam no EJA e os seus respectivos alunos, 

Este trabalho consta de tres capitulos a onde o primeiro vem trazendo a fundamentacao 

teorica estando ele subdividido em sete partes sendo: conceito de educagao; contexto 

historico; evasao escolar; as dificuldades da permanencia dos jovens e adultos na escola; a 

culpa pelo fracasso escolar um desafio de milhoes e a ma formagao dos professores para atuar 

no EJA. 

No segundo capitulo vem trazendo analise de dados, onde abordamos os percursos 

metodologicos, seguindo para o desenvolvimento da pesquisa, especificando o metodo de 

coleta, os sujeitos participantes da instituigao que nos acolheu para o desenvolvimento deste e 

os procedimentos de dados. O que esta subdividido em tres partes sendo estudo de caso, 



analise de questionario aplicado aos professores, coordenadores e alunos e a analise do 

estagio. 

Apresentamos os resultados obtidos na pesquisa, no periodo de aplicacao do projeto de 

estagio compartilhados pelos professores e alunos sobre a evasao escolar para que desta forma 

possa a ver contribuir sobre as reais dificuldades enfrentadas pelo EJA e o terceiro capitulo 

consta das consideracoes finais. 

Neste sentindo observando as pesquisas e estudos, feitos sobre esta tematica, percebemos que 

a evasao escolar tem sido o centro das discussoes dos programas e campanhas de 

alfabetizacao tendo em vista de quem se preocupa com os rumos da educagao no nosso pais, 

visando melhorar a qualidade do ensino brasileiro. 



CAPITULO I 

OS MOTIVOS QUE LEV AM OS JOVENS E ADULTOS A SE EVADIREM DA 

ESCOLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LI O CONCEITO DE EDUCACAO 

Para melhor compreensao do que hoje se denomina por educagao de jovens e adultos, 

iniciaremos por fazer algumas consideraeoes sobre o conceito de educagao, que, para Alvaro 

Vieira Pinto, pode ser definida como o processo pelo qual a sociedade atua constantemente 

sobre o desenvolvimento do ser humano no intento de integra-lo no modo de ser social 

vigente e de conduzi-lo a aceitar e buscar os fins coletivos (Pinto, 2000:30). 

Para Carlos Brandao, a educagao e uma marca das sociedades humanas. Sua natureza e 

dinamica, plural, nao segue um padrao unico. Cada povo, qualquer epoca, toda classe ou 

grupo social vive em meio a valores, crengas, prioridades. E esse universo define principios, 

estabelece razoes, forja um determinado tipo de educagao, de modo que nao existe povo sem 

educagao. A educagao participa do processo de produgao de crengas e ideais, de qualificagoes 

e especialidades que envolvem as trocas de simbolos, bens e poderes que em conjunto 

constroi tipos de sociedades (Brandao, 1985:11). 

Talcott Parsons e Emite Durkheim veem a educagao como expressao de doutrinas de geragoes 

mais velhas sobre as mais novas, baseadas em uma filosofia de vida, concepgao de homem e 

sociedade, efetivada atraves de instituigoes especificas: familia, igreja escola, comunidade 

(Freitag, 1980:18). 

Parsons assim como Durkheim assegura Freitag, veem a educagao como uma agao de 

continuidade, de perpetuagao da ordem, da harmonia e do equilibrio que regem as sociedades 

com seus sistemas e subsistemas como um todo. Ela os critica pelo conservadorismo de suas 

posigoes, que nao veem na educagao um fator de desenvolvimento e de superagao de 

estruturas societarias arcaicas, mas sim como know-how necessario, transmitido de geragao 

em geragao, para manter a estrutura e o funcionamento de uma sociedade dada. 
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De nossa parte, mesmo que aqui tracassemos uma ontologia de todos os conceitos delineados 

sobre a educagao, ou que tivessemos encontrado uma definigao precisa sobre ela, essa 

definigao nunca se faria suficiente, tampouco universal, pois a educagao e algo concrete, sua 

conceituagao so se efetiva em sintonia com as condigoes nas quais o ato de educar se realiza. 

Sendo a educagao um ato intencional que nao existe no vazio, emoldurado por valores, ela se 

configure de maneiras diferentes, marcando a sua propria definigao e essa nao se esgota na 

visao de uns ou de outros. Sobre educagao, ha sempre aspectos validos na visao dos autores, 

mesmo na dos que nao seguem a mesma filosofia de raciocinio ou na dos que diferem de 

principios. 

O conceito de educagao e tambem um conceito historico, sua definigao se ajusta a uma 

determinada situagao, representativa de interesses, de epocas, de universos culturais. Um 

conceito de educagao que se queira universal, atemporal, aplicavel a qualquer gama de 

interesses ou motivagoes, pode se revelar tambem inutil, incapaz de orientar agoes em 

situagoes concretas Os conceitos nos devem ajudar a compreender fenomenos, para, atraves 

dessa compreensao, melhorarmos a praxis educativa. Os conceitos sobre educagao tanto nos 

ajudam a compreender o fenomeno da educagao, como sao datados e nao sao 

empreendimentos neutros, como neutro tambem nao e educagao, que e antes de tudo uma 

agao partidaria, uma tomada de posigoes anti ao mundo. (Freire, 1988: 16-18). 

Nao ha como separar a educagao das formas de consciencia, das instituigoes nas quais ela se 

realiza, das regras economicas, e juridicas que dominam uma determinada sociedade. A 

educagao, mesmo quando reduzida a um fenomeno existencial, referida ao modo de como o 

homem ou de como a mulher, como individuos tornam-se a si, ela e sempre social, cultural e 

politica. 

Considerando os individuos componentes de realidades sociais historicas, estruturadas em 

regras politicas, economicas, juridicas e culturais em sociedades complexas, de classes 

antagonicas, faz sentido pensar que nao existe um padrao educacional que possa ser assumido 

como ideal para todos. A realidade dos individuos, nao sendo as mesmas, cobra uma educagao 

que considere demandas especificas, proprias do universo desses individuos, 
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1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONTEXTO HISTORICO 

O grande desafio a ser enfrentado pelo poder publico brasileiro e possibilitar a todos o acesso 

a educagao escolar. Uma educagao de qualidade para todos visando acabar com os altos 

indices de analfabetismo existentes no nosso pais. 

A LDBEN n° 9394/96 preve que a educagao de jovens e adultos se destina aqueles que nao 

tiveram acesso (ou nao deram continuidade) aos estudos no ensino fundamental e medio, na 

faixa etaria de 7 a 17 anos, e deve ser oferecida em sistemas gratuitos de ensino, com 

oportunidades educacionais apropriadas, considerando as caracteristicas, interesses, condigoes 

de vida e de trabalho do cidadao. 

A realidade brasileira mostra que aproximadamente 16 milhoes de jovens e adultos sao 

analfabetos, outros 33 a milhoes caracterizam-se como analfabetos funcionais (IBGE 2000). 

Um indice alarmante que para ser modificado faz-se necessario garantir a oferta de educagao 

escolar de qualidade, com propostas politicas - pedagogicas que atendam a suas 

especificidades, expectativas e necessidades, proporcionando aos jovens e adultos o acesso a 

sua permanencia na escola, que lhes foi negado na idade propria ou que dela foram excluidos 

em decorrencia de desigualdades de oportunidades. 

A decada de 1940 pode ser considerada como um periodo aureo para a educagao de jovens e 

adultos. Nela aconteceram inumeras iniciativas politicas e pedagogicas de peso. No final desta 

mesma decada e inicio dos anos 1950, tornava-se uma necessidade promover a educagao do 

povo para acompanhar a fase de desenvolvimento que se instalava nos paises, era preciso 

mao-de-obra qualificada para atender ao crescimento industrial. 

Os trabalhos de educagao popular, em particular da alfabetizagao, foram na sua grande 

maioria inspirados nas ideias de Paulo Freire na chamada pedagogia da libertagao ou 

pedagogia dos oprimidos. Para PAIVA, (1973, p. 252), o educador constituiu uma proposta de 

mudanga radical na educagao, partindo da compreensao de que o aluno nao apenas sabe da 

realidade em que vive, mais tambem participa de sua transformagao. 

Nos meados dos anos 1960, a educagao de jovens e adultos ganha destaque dentro das 

preocupagoes por parte do poder publico e tambem da sociedade civil, c e n t r H ^ 
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principalmente nas bases teoricas de Paulo Freire, uma proposta conscientizadora, cujo 

principio basico era: A leitura do mundo precede a leitura da palavra. 

Em 1967, o Governo Federal organizou o movimento brasileiro de Alfabetizacao (mobral), 

iniciando uma campanha nacional macica de alfabetizacao e de educagao continuada para 

jovens e adultos. 

Com o fim do periodo militar o mobral foi extinto e em 1985 ocorreu a implantagao da 

Fundagao Nacional para Educagao de Jovens e Adultos. 

Em 1994 foi concluido o piano decenal, fixando metas para o atendimento de jovens e adultos 

pouco escolarizado. 

Na LDBEN n° 9.394/96, a segao dedicada a educagao basica de jovens e adultos, reafirmou o 

direito destes a um Ensino Basico adequado as suas condigoes, o dever do poder publico de 

oferece-lo gratuitamente, na forma de cursos e exames supletivos. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3. EVASAO ESCOLAR 

Apesar dos mais variados programas criados pelos governantes com a finalidade de acabar 

com analfabetismo, podemos perceber as dificuldades e deficiencias em manter os alunos nas 

salas de aula, denunciando o carater superficial do aprendizado e os altos indices de evasao. 

Diante disso devemos repensar os programas destinados aos jovens e adultos nao-

alfabetizados, que iniciam com um alto indice de alunos matriculados, porem, eles nao 

permanecem em sala de aula nos levando a questionar qual sera a raiz desse problema. 

Esse fenomeno da evasao, no qual os alunos matriculam-se, porem nao dao continuidade aos 

estudos, nos levando a refletir sobre as possiveis causas de desistencia: ma qualificagao dos 

professores, pois e notoria a falta de materias especificas para contribuir para uma formagao 

teorica por partes dos educadores enfrentados desde a formagao inicial. 

Falta de credibilidade nos programas, ou pela tao famosa fala dos educadores, onde relatam 

que "papagaio velho nao sabe falar". Fala essa que de certa forma esconde o medo que 
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tem de estarem se expondo ao ridiculo, ou esta evasao estaria ligada a uma metodologia 

inadequada que foge aos interesses dos educandos, desconectada da sua realidade. 

O que nao pode sair de nossas mentes e que um aluno evadido da escola tem grandes 

possibilidades de ser reprovado na vida. Isto e fruto da realidade desigual que vivenciamos. E 

a escola tem encontrado dificuldades de resolver seus problemas de evasao e reprovagao, 

fenomenos que constituem os principals entraves a progressao dos nossos alunos, atribuindo a 

muitos deles o status de excluidos. 

Segundo Leandro Haertes citado na Revista Mundo Jovem 

Um dos maiores desafios que a educagao brasileira enfrenta atualmente e a 

inclusao de adolescentes e adultos na escola e tambem no mercado de 

trabalho. As recentes transformacpes no mundo do trabalho acabam por 

reconfigurar a sociedade especialmente em seus perfis economicos e 

sociais.(HAERTES, 2004, p.ll); 

Nesse emaranhado de desafios em se tratando de evasao escolar dos jovens e adultos, temos 

que reconhecer que nossa educagao e ainda deficiente tanto na formulagao de politicas 

publicas eficazes para manter nossos alunos na escola como tambem no acolhimento de suas 

experiencias significativas enquanto parte integrante do curriculo escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. AS DIFICULDADES DA PERMANENCIA DOS JOVENS E ADULTOS NA 

ESCOLA 

Sabemos, pois que e bem mais dificil para o adulto analfabeto procurar ou permanecer na 

escola, porque em sua maioria fracassaram que esta escola lhes convenceu de que eram 

incapazes de aprender. Quantos destes adultos, quando criangas, foram convencidos e tambem 

suas familias, de que nao davam para o estudo, que eram burros. 

Contudo, e preciso que o educador veja o educando como um sujeito ativo, que possui uma 

cultura, que tras consigo conhecimentos adquiridos na sua vivencia diaria GADOTTI (2000) 

mostra bem esta questao quando afirma que: 

No minimo, esses educadores precisam respeitar as condigoes culturais do 
jovem e do adulto analfabeto. Eles precisam fazer o diagnostico historico-
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economico do grupo ou comunidade onde irao trabalhar e eslabelecer um 
canal de comunicagao entre o saber tecnico (crudito) e o saber popular. 
(GADOTTI, 2000, p.32) 

Isto significa que alfabetizar vai alem do ensinar a decodificar letras e numeros, e antes de 

qualquer coisa aprender a ler o mundo, buscando compreende-lo agindo sobre o meio que 

vive e transformando-o na busca de melhores eondigoes de vida, exercendo sua cidadania, 

tendo consciencia do seu papel na sociedade, cumprindo seus deveres e reivindicando seus 

direitos. Essas sao metas que devem ser almejadas pelos educadores junto aos educandos. 

Os alunos precisam sentir prazer ao estudar, por tanto se faz necessario uma pedagogia que 

corresponda a expectativa dos alunos para assim construir uma escola cidada, com mudancas 

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

educagao como instrumento de liberdade. 

De acordo com a Proposta Curricular que vem nos mostrando que: 

O acesso a escolaridade deve proporcionar aos alunos jovens e adultos 
inseridos em sua sociedade letrada, a possibilidade de analisar, criticar e 
enfrentar questoes que fazem parte do seu contexto. Mas isto nao basta, e 
preciso tambem contribuir para sua formagao intelectual, estimulando seu 
pensamento, seu raciocinio, para que possam transferir aprendizagem de 
uma situagao a outra, abstraindo propriedades, fazendo generalizacpes, 
usando conhecimentos em novos contextos. (Proposta Curricular, 2001, 
p.89). 

Desta forma podera proporcionar uma melhor qualidade de vida, tornando-os criticos e 

curiosos compreendendo o aceso a cultura letrada como algo que possibilitara uma 

participagao mais ativa no campo do trabalho, da politica e da cultura, favorecendo o seu 

desenvolvimento pessoal e coletivo, pois para FREIRE (2001 p.40), (...) "Fazer a historia e 

estar presente nela e nao simplesmente nela estar representado". 

Dai, a necessidade do educador tornar-se capaz de construir o processo alfabetizador, 

compreendendo globalmente o que fazer e porque o faz, ver no educando um ser portador de 

cultura, de conhecimentos que foram por eles construidos ao longo da vida. Para FREIRE 

(1987): 
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Desta maneira o educador ja nao e o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, e educado, em dialogo com o educando que, ao ser 
educado, tambem educa. Ambos, assim se tornam sujeitos do processo 
em que crescem juntos e em que os "argumentos de autoridades" ja nao 
valem. (FREIRE, 1987, p.68) 

Neste sentido o educador deve considerar o educando com o sujeito ativo no processo ensino 

aprendizagem, objetivos de uma educagao voltada ao dialogo, a problematica e a 

conscientizagao. 

Durante muito tempo, a alfabetizacao tem sido vista como um problema dos individuos. Se 

voce nao sabe ler ou escrever, entao voce e visto como um estupido, incapaz ou preguieoso, 

como se tivesse um defeito. As pessoas pensam que os iletrados sao os culpados, desta forma 

sao estigmatizados. E nesta linha de pensamento que HARA (1992) coloca que: 

...Por ser a sociedade brasileira excludente e marginalizadora esta impede 
que uma grande parcela dos individuos das camadas populares tenha acesso 
a escola ou quando consegue, nao pode nela permanecer devido a todo tipo 
de adversidade que enfrenta em seu dia-a-dia, tais como: oeupagao em posto 
de trabalho que exigem um enorme desgaste fisico; pessimas eondigoes de 
saude e de moradia; distancia entre moradia e local de trabalho, agravada 
pela precariedade do sistema de transporte. Desse modo, o tempo que lhe 
sobra para a escolarizagao e muito pouco, e quando tenta usa-lo, e vencido 
pelo cansago, que se apresenta como um limite significativo. (HARA, 1992, 
p. 8-9) 

Ve-se, portanto que na educagao de jovens e adultos a evasao tem se mostrado mais cruel que 

na educagao de criangas, os desafios encontrados sao bem maiores. Pois as eondigoes de 

trabalhador do aluno adulto e as caracteristicas socioeconomicas que permeiam o mundo do 

trabalho na sociedade brasileira sao mais crueis. De acordo com FONSECA (1996. p.24), um 

dos fatores essenciais para entender a evasao, o fracasso na escolarizagao de jovens e adultos, 

ja que a realidade social do jovem e do adulto das classes populares e marcada por sua 

insergao no mundo de trabalho. 

Para esses autores que consideram os adultos nao escolarizados como vitimas de um sistema 

seletivo e excludente, a forma como o sistema educacional esta organizado e estruturado, 

como tambem, a sua forma de funcionamento, e um fator explicativo do fenomeno evasao 

escolar nas camadas populares. 
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1.5. A CULPA PELO FRACASSO ESCOLAR 

Convem salientar que sao muitos os adultos nao escolarizados que se culpam ou se sentem 

responsabilizados pela sua nao-escolarizagao. Isto acontece devido a baixa estima e os 

sentimentos de inferioridade que permeiam o universo dessas pessoas. 

FONSECA (1996) afirma que: 

Encontram eco no discurso ideologico dominante que ao ocultar as 

determinaeoes sociais que produzem a sua exclusao aeaba por colocar 

nas costas destes trabalhadores a responsabilidade por sua situacao. 

Assim, esses trabalhadores terminam por incorporar suas percepcoes e 

representagoes, o discurso que atribui como natural a sua condigao de 

subalternidade. Passam a crer que sao mesmos menores e inferiores. 

(FONSECA, 1996, p.25-26) 

A culpa ou a responsabilidade do individuo adulto pelo fracasso na escolarizagao, por ter 

abandonado a escola quando crianca redunda numa auto culpa, trazendo para si toda a 

responsabilidade pelo seu fracasso, jamais culpa o sistema educational ou a sociedade, ate 

porque quando se fala em sociedade eles entendem como sociedade um simples meio 

ambiente, como uma realidade puramente fisica, sem conseqiiencias existenciais. Entretanto, 

a desvalorizacao da escolarizagao, por parte da classe popular, tem sido sistematicamente 

negada por varios estudiosos que atribuem o fracasso escolar nessa classe aos "efeitos dos 

mecanismos de selegao e exclusao do sistema educational" (BRANDAO et. al, 1984 p. 150) e 

ainda, configurando a negagao dessa tese, MELLO (1995) infirma que: 

O alibi facil segundo o qual "os alunos fracassam porque sao pobres e 
suas familias nao valorizam a escola" sao desmentidos facilmente pelas 
estatisticas. Mesmo os alunos que abandonam a escola tendem a faze4o 
apos varias repetencias, indicando que, apesar de eondigoes de vida 
adversas, a populagao faz um grande esforgo para manter-se na escola. 
(MELLO, 1995, p.47) 

Ainda a esse respeito FERNANDO (2002, p.46) acentua que "a situagao da pobreza, embora 

dificulte a sua aprendizagem, nao determina, a priori, o fracasso escolar, este deve ser 

investigado no sistema sociopolitico e economico e na propria instituigao escolar que, imersa 

neste sistema, absorve as suas limitagoes e contradigoes". E nesta perspectiva que se tem 

orientado a maioria dos estudos que abordam a evasao e o fracasso escolar na educagao de 

jovens e adultos. -: : ^ 
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No entanto vem se observando que o acesso dos jovens e adultos a escola vem sendo 

facilitado em decorrencia de praticas escolares implementando pelos estados e municipios e 

tambem pelas iniciativas advindas da sociedade civil, muitas vezes com o apoio financeiro do 

poder publico. Contudo, isso nao tem assegurado a permanencia do jovem e adulto na escola 

e, por isso, tambem, nao se pode confundir nem tratar isoladamente o acesso e a permanencia. 

Na educagao de jovens e adultos, os numeros de evasao escolar que expressam o acesso sem 

permanencia sao alarmantes, atingindo, em muitos casos 50% dos alunos matriculados. 

Embora o fenomeno da evasao escolar nao seja exclusivamente da educagao de jovens e 

adultos, constitui-se em uma marca forte dessa educagao dirigida aos jovens e adultos. Na 

busca de uma explicacao para tal, ja se culpou o aluno, ora por ele ser "burro", ora por ele 

estar cansado, com fome, carente, culpa-se tambem o professor remunerado; culparam-se 

tambem os metodos utilizados. Por serem inadequados, por utilizarem materials retrogrados 

ou infantilizados onde nao procura identifica-los como formas e saberes culturais cuja 

assimilagao e essencial para a produgao de novos conhecimentos. Desta forma nao levando 

em consideragao o envolvimento com as explicagoes, formas de raciocinio, linguagem, 

valores, sentimentos, interesses e condutas, ou seja, os metodos utilizados nao estao sendo 

bem aplicados. Culpam-se tambem o sistema avaliativo, a seriagao do ensino, o sistema de 

provas; culpam-se o governo pelo descuido com as escolas publieas ou para com a educagao 

de um modo geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 UM DASAFIO DE MILHOES 

Mas com tantas dificuldades, pode-se constatar, nos ultimos anos, que cresceu 

significativamente os numeros de jovens e adultos matriculados no Ensino Fundamental, 

contabilizando em termos comparativos, uma das maiores taxas de crescimento em todo o 

sistema. Segundo KRUPPA (2002, p. 96) as matriculas evolui de 3.77.200 para 6.968.531 

alunos de acordo com o censo escolar, no periodo de 2000 a 2003, com destaque para as 

regioes norte e nordeste. 

Compreende-se, portanto que e um processo com muitos desafios, mas com o objetivo de 

transmitir uma educagao de qualidade, que atenda aos interesses e as necessidades de 
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aprendizagem da grande populagao brasileira excluida de qualquer partieipagao no sistema 

educacional do pais. Uma educagao que respeite os conhecimentos e as culturas das camadas 

populares e os grupos e classes sociais historicamente excluidas de qualquer partieipagao 

efetiva, ativa e cidada no destino e nos rumos do pais. Busca-se assim, contribuir por meio da 

educagao para transformar o Brasil, que ate agora tem sido "um pais de poucos, em um pais 

de todos". 

Hoje, os analfabetos adultos que evadem da escola geralmente sao pobres e vivem as margens 

da sociedade sem acesso a servigos sociais, a assistencia medica, agua potavel e moradia. Pelo 

fato de serem pobres, ou de alguma forma, excluidos da sociedade, eles sao basicamente 

marginalizados e deixados de lado. 

Um dos maiores indices de evasao que se da tambem pelo fato de que pais pobres muitas 

vezes querem que seus filhos os ajudem a ganhar dinheiro em vez de aprender a ler e a 

escrever. Conseqiientemente, as criangas crescem e acabam abandonando os estudos, 

tornando-se um adulto iletrado e novamente revivem o ciclo de pobreza e marginalizagao. Tal 

evasao e a base de muitos problemas sociais que afetam a sociedade. Isso deve ser 

considerado um problema geral, nao simplesmente como um problema individual. 

As pessoas alfabetizadas da sociedade devem ver que a evasao escolar e por muitas vezes 

causada pela injustiga social e que a injustiga deve ser encarada como um problema da 

sociedade e nao como um problema individual. Sob este aspecto que CARRAHER, citado por 

FERNANDES acentua que: 

A situagao social e econdmica das classes baixas e tal que os membros 
dessas classes nao valorizam a educagao, pois que nao lhe atribuem valor 
pratico e nao podem permitir aos seus filhos o 'luxo' de uma educacao 
prolongada diante de sua necessidade de emprega-lo precocemente para 
contribuir para o sistema de casa. (FERNANDES, 2002, p.45). 

KRUPPA tambem da sua contribuigao a esse respeito. Segundo ela: 

Educagao de Jovens e Adultos (EJA), e coisa de paises pobres ou 
empobrecidos. Ela existe porque existem excluidos, porque existem 
criangas cujo direito a educagao foi negado pela propria condigao de 
terem que usar sua infancia para trabalhar, com pouco ou nenhum estudo, 
jovens e adultos trabalhadores ficam limitados a ocupagoes informais ou 
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subemprego, ou sao os primeiro a serem demitidos quando as empresas 
querem cortar custos. (KRUPPA, 2005, P.31) 

Cabe ressaltar que o aluno da EJA e antes de tudo um membro atuante da sociedade, nao deve 

ser visto apenas como um trabalhador, mas sim como um ser pensante que tem um raciocinio 

extraordinario, cheios de personalidades que sobressaem, que dao forma expressa ao 

pensamento comum. 

E nesta linha de pensamento que PINTO afirma que: 

O educador tem de considerar o educando como um ser pensante, E 

portador de ideias e um produtor de ideias, dotado frequentemente de alta 

capacidade intelectual, que se revela espontaneamente de em sua 

conversagao, em sua critica aos fatos, em sua literatura oram. O que 

ocorre e que em presenca do erudito arrogante, "culto" (o "doutor"), o 

analfabeto se sente inferiorizado e seu comportamento se torna retraido. 

(PINTO, 1997, p.83) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7 A MA FORMACAO DO PROFESSOR PARA ATUAR NA EJA 

Sabemos, pois que os jovens e adultos sao pessoas que ja trazem um saber acumulado de 

decadas de vida e trabalho, que por um motivo ou outro evadiram da escola quando erianca e 

que so, anos depois voltam para a escola para recuperar o tempo perdido, mesmo que esse 

tempo seja de apenas dois ou tres anos. Mas que busca uma educagao diferente daquela de 

quando eram criangas e isto em muitos casos nao vem acontecendo. A nao-qualificagao dos 

alfabetizadores, ou de educadores habilitados em Educagao Infantil, que sao colocados para 

ensinar os jovens e adultos, que passam a trata-los como criangas, tornando-se assim mais um 

motivo para a evasao escolar. Ainda sobre a ma habilitagao dos professores, HARA (1992) 

afirma que: 

Desprovidos de material tecnico necessario de eondigoes minimos de 
trabalho e de um corpo de conhecimentos que possa subsidiar os desafios 
impostos pela pratica educativa, tais professores, a grande maioria leigos, 
sao obrigados a aceitar o desafio de escolarizar adultos sem o minimo 
preparo necessario ao bom emprego. (HARA, 1992, p.9) 

Desta maneira, a nao-qualificagao de alfabetizadores para o trabalho com adultos tem sido 

destacados por varios autores com um serio problema enfrentado no processo de alfabetizagao 
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de adultos, tendo em vista a carencia de instituigoes que prepare este alfabetizador. Desta 

forma, no trabalho de escolarizagao de adultos, quando este e empreendido pelas redes 

oficiais de ensino, e comum deslocar-se professores habilitados em cursos de magisterio de 

educacao infantil para a alfabetizagao de adultos, sem que para isto tenham sido preparados, 

confirmando assim a tese sustentada por TORRES (1990, p.15) de que: 

Na verdade continua arraigada a ideia de que qualquer pessoa que saiba 

ler e escrever pode se converter em alfabetizador, assim como ideia de 

que qualquer educador e automaticamente, pelo fato de se-lo - um 

educador de adultos. E tipico que se passe a ver o professor da escola 

como depositario natural da tarefa de alfabetizar os adultos. (TORRES, 

1990, p.15) 

Compreende-se, portanto que o educador de jovens e adultos alem de passar por uma 

capaeitagao especifica deve ter em mente que os jovens e adultos sao pessoas com outras 

experiencias educacionais vivenciadas, ja possuem uma "leitura de mundo" uma formagao, so 

nao sabem ler e escrever. Em termos de conhecimentos muitas vezes eles sabem coisas que o 

educador desconhece, o que lhe falta e ampliar esse saber, o conhecimento desse aluno em 

termos de instrugao para que ele possa codificar e decodificar a linguagem escrita, interpretar 

a linguagem escrita, interpretar o que esta escrito, saber registrar o que leu, formulando ideias, 

sobre um determinado assunto. E como diz um proverbio Chines: "Aprende-se fazendo. Se 

ougo, esquego; se vejo, me lembro; se fago aprendo". 

Segundo COUSINET, citado por RAMIREZ (1975, p.29) por isso o educador deve "preparar 

um meio vivo, eficaz, como um sabio que prepara o seu laboratorio a solugao que permite a 

um organismo viver e se desenvolver". 

Todavia, gostaria de registrar algumas preocupagoes e tambem esperangas quanto aos 

entraves que permeiam a pratica docente e que os desafios da contemporaneidade nos impoe 

sempre atitude construtivista da vida, refletidos em um dos criterios politicos da qualidade da 

educagao, definidos na perspectiva de formagao do sujeito etico, critico e criativo, capaz de 

intervir de modo inovador e humano, na realidade e na sociedade. 



CAPITULO II 

ANALISE DE DADOS 

2.1 ESTUDO DE CASO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A realizacao deste trabalho compoe-se de um estudo de caso, que segundo a obra MATOS 

(2001) identifica como uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao de custos, 

apresentando como limitacao a impossibilidade de generalizacao de seus dados. Utilizamos 

esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa, obtendo grande 

quantidade de informaeoes sobre o caso escolhido e consequentemente aprofundando seus 

aspectos. 

Diferencia-se dos estudos quantitativos porque estes ultimos buscam obter informaeoes 

padronizadas sobre muitos casos (apud Matos, 2001). Trata-se uma forma de investigacao 

bastante utilizada nos de pos-graduacao, sobretudo pela facilidade operacional que 

proporciona. 

Este estudo foi realizado no periodo de maio a novembro de 2007, na escola Instituto 

Educational Antonio Lacerda Neto, localizado na cidade de Sao Jose de Piranhas - PB. Para 

que este estudo fosse realizado contamos com 13 pessoas, sendo 01 diretor, 01 coordenador, 

02 professoras e 09 alunos envolvidos. 

Iniciaremos nosso trabalho com o questionario a respeito do tema proposto: Os motivos que 

levam os jovens e adultos a se evadirem da escola, como instrumento usado para obtencao dos 

dados dessa pesquisa. 

2.2. ANALISE DE QUESTIONARIO 

2.2.1 Analise do questionario para o coordenador 

Esta pesquisa foi realizada com a coordenadora municipal da EJA, da cidade de Sao Jose de 

Piranhas - PB. 
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A coordenadora tem pos-graduacao em metodologia de ensino e trabalha a mais de 5 (cinco) 

anos com a EJA. 

Entregamos um questionario contendo 5 (cinco) questoes em que a primeira foi: Que tipo de 

projeto a escola faz para conter a evasao escolar na EJA? Ela respondeu que procura 

promover encontros de formacao continuada e a prefeitura distribui cestas basicas para alunos 

com 80% de freqiiencia. 

Com relacao a segunda pergunta, perguntamos: No dia-a-dia como voce lida com os 

professores e alunos da EJA? Ela respondeu que: temos um relacionamento muito bom, e 

gratificante ser parada por alunos na rua para ouvir relates de como a escola esta tendo papel 

significativo na sua vida. 

Ela refere-se aos beneficios que a escola tras para os alunos, onde eles comegam a descobrir 

um novo horizonte cheio de novas descobertas. 

Continuamos a entrevista e fizemos a terceira questao: De que material a escola dispoe para 

os professores da EJA? Segundo a coordenadora a secretaria busca fornecer material 

pedagogico aos professores e kit escolar para os alunos. Com relacao a quarta questao 

perguntamos: Quais as medidas tomadas para a escola preparar e ingressar o aluno da EJA no 

mercado de trabalho?A coordenadora fez a seguinte indagacao: Nossa realidade e bem 

especifica so atendemos a fase de alfabetizacao e da l a a 4a serie e em sua materia sao idosos. 

Percebemos que a escola como um todo nao prepara os alunos da EJA para o mercado de 

trabalho, tem so como objetivo alfabetiza-los, ensina-los so a ler e a escrever e nao dando 

oportunidade de ampliar os seus conhecimentos. 

Por fim fizemos a quinta questao perguntamos Quais as principals dificuldades que voce 

enfrentou na sua gestao? E como voce solucionou? A coordenadora deu a seguinte resposta: 

A maior dificuldade, nao so na esfera municipal, como tambem nacional, e nao perceberem a 

EJA como prioritario, a questao politica na questao de contrato de professores e a qualificacao 

destes profissionais. 
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E notorio a colocagao da coordenadora, pois e nesta linha de pensamento que HARA (1992) 

afirma que: 

Desprovidos de material tecnico necessario de eondigoes minimas de 
trabalho e de um corpo de conhecimentos que possa subsidiar os desafios 
impostos pela pratica educativa, tais professores, a grande maioria leigos, 
sao obrigados a aceitar o desafio de escolarizar adultos sem o mfnimo 
preparo necessario ao bom emprego. HARA (p. 9,1992) 

Como vimos a nao qualificagao de alfabetizadores para o trabalho com adultos tem sido um 

grande problema, pois o sistema politico designa qualquer pessoa que saiba ler e escrever a se 

converter em alfabetizador, sem passar por uma capacitagao especifica. Tornando-se mais um 

motivo para a evasao escolar. 

2.2.2 Analise dos questionarios aplicados as professoras 

Esta pesquisa foi realizada com duas (2) professoras da referida escola, sendo uma a 

professora "A" formada em Pedagogia e a professora "B" com Curso Normal e Ensino 

Medio, no periodo de maio a novembro de 2007, estes dados foram coletados atraves de 

conversas informais e de um questionario com 5 (cinco) questoes. De acordo com a primeira 

questao perguntamos "Voce encontrou algum desafio no EJA"? Quais? A professora "A" 

respondeu que alfabetizar jovens e adultos e um desafio enquanto que a professora "b" 

respondeu que sim a falta de material didatico, dificuldade do aluno aprender. A professora 

"b" refere-se ao desgaste fisico, distancia entre moradia e a escola, cansaco do trabalho etc. E 

neste sentido que HARA (p. 9, 1992) coloca que "[...] Deste modo, o tempo que lhe sobra 

para a escolarizagao e muito pouco, e quando tenta usa-lo e vencido pelo cansago, que se 

apresenta como um limite significativo". 

Com relagao a segunda questao perguntamos: Quais sao os tipos de metodologia que voce usa 

para envolver os alunos nas atividades escolares? A professora "A" respondeu que procura 

trabalhar com a realidade de cada aluno e com a metodologia da interagao social. Enquanto 

que a professora "b" respondeu que: uso dicionario, produgao textual exercicio de 

aprendizagem, leitura, roda de conversa etc. 
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Com relacao a resposta da professora "A" resta esclarecer que os alunos precisam sentir 

prazer ao estudar, por tanto se faz necessario uma pedagogia voltada a sua realidade, e nesta 

linha de pensamento que a proposta curricular vem nos mostrando que: 

O acesso a escolaridade deve proporcionar aos alunos jovens e adultos 

inseridos em uma sociedade letrada a possibilidade de analisar, critical e 

enfrentar questoes que fazem parte do seu contexto. (HARA, 2001, p.82) 

A terceira questao foi: De que forma voce auxilia os seus alunos? As duas professoras 

concordaram que e uma avaliagao continua, observacoes e exercicio de avaliagao. 

A respeito da quarta questao perguntamos: Que contribuieoes voce da para evitar a evasao 

escolar em sua sala de aula? A professora "A" respondeu que usa textos reflexivos, roda de 

conversa, aulas recreativas e dinamicas, enquanto que a professora "B" fez a seguinte 

colocagao: procuro ser carinhosa e entende-los, pois so assim evito que eles desistam. 

Percebemos que ambas tem meios diferentes de conquistar os alunos, mas que tem a mesmo 

objetivo para evitar a evasao escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A quinta questao perguntamos: De que forma voce participa da construgao do P.P.P da EJA? 

As duas professoras responderam que participam das reunioes de planejamento e 

confeccionamento do material didatico. 

Diante deste questionamento percebemos que cada professora tem o seu modo proprio de 

organizar suas aulas e de usar os meios pedagogicos necessario para um ensino de qualidade e 

meios criativos para a permanecia doa alunos em sala de aula e que tem em mente que dos 

alunos da EJA sao pessoas com outras experiencias educacionais vividas, ja possuem uma 

"leitura de mundo" uma formagao, so nao sabe ler e escrever. 

2.2.3. Analise do questionario aplicado aos alunos. 

Esta pesquisa foi realizada com 9(nove) alunos na referida escola no periodo de maio a 

novembro de 2007. Entre estes 9 (nove) alunos temos 8 (oito) mulheres e 1 (um) homem, com 

idade entre 42 e 78 anos, sendo que fazem a 2° serie e 1 (um) aluno faz a 4a serie. A todos 

foram entregues um questionario contendo 5 (cinco) questoes; De acordo com a primeira 
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questao perguntamos: A escola esta lhe proporcionando um ensino satisfatorio as suas 

necessidades sim ou nao, caso a resposta seja sim, quais? 

Todos os alunos responderam sim, sendo que 6 alunos alegaram que e a professora que e 

muito boa, 2 alunos responderam que e sempre bom estudar, e uma aluna indagou que das 

professoras que ja passou por aqui esta e a melhor, ela tem paciencia em ensinar para agente. 

Com relacao a esta ultima eitagao da aluna, percebemos o quanto e dificil encontrar um 

alfabetizador que saiba trabalhar com adultos, que saiba ampliar os saberes e conhecimento 

destes alunos. E nesta linha de pensamento que TORRES (1990) destaca que: 

Na verdade continua arraigada a ideia de que qualquer pessoa que saiba 

ler e escrever pode se converter em alfabetizador, assim como ideia de 

que qualquer educador e automaticamente, pelo fato de se-lo - um 

educador de adultos. E tfpico que se passe a ver o professor da escola 

como depositario natural da tarefa de alfabetizar os adultos. (TORRES, 

1990, p.15) 

Dando continuidade a entrevista fizemos a 2a questao e perguntamos: Voce chegou a 

freqiientar a escola quando crianga? Sim ou nao. Quantos anos? Todos os 9 (nove) alunos 

responderam que sim, 5 (cinco) alunos responderam que frequentaram a escola entre 4 a 5 

anos e 4 (quatro) alunos responderam entre 1 a 2 anos. Convem salientar que muitos dos 

jovens e adultos nao conseguiram permanecer na escola devido a varios tipos de adversidades 

que enfrentam no seu dia-a-dia, tais como: oeupagao em posto de trabalho que exige um 

enorme desgaste fisico. Desse modo o tempo que lhe sobra para a escolarizagao e muito 

pouco e quando tenta usa-lo e vencido pelo cansago. 

A respeito da terceira questao perguntamos: Voce ja frequentou algum tipo de preconceito por 

nao ser alfabetizado? Sim ou nao. Quais? 8 (oito) alunos responderam que nao e apenas 1 

(um) aluno respondeu sim, que ela era "BURRA". Sentindo-se inferiorizada, uma pessoa 

diferente, um ser incapaz, um burro. 

Sob esse aspecto FERNANDES (2002, p.79), acentua que: "E "burro" porque nao aprendeu e 

porque nao quer e nao se interessa em aprender. Ruim nao e nao saber, e sim, nao saber e nao 

querer aprender..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEN '  
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Com relacao a quarta questao perguntamos: Quais foram os motivos que fizeram voce a voltar 

para a escola? As respostas foram diversas, tais como: necessidade de emprego, fora sair de 

casa, para aprender a escrever uma carta, para deixar de melar o dedo de assinar o nome, para 

ficar mais pratica nos estudos, para deixar de levar o nome de burra. 

Finalizamos a entrevista com a seguinte questao: Cite algumas dificuldades que voce enfrenta 

no seu dia-a-dia por nao saber ler? Dos 9 (nove) alunos entrevistados 3 (tres) responderam 

que nao tem dificuldades, 2 (dois) tem dificuldades em ler as placas nas ruas; 2 (dois) em 

juntar as palavras, 2 (dois) tem dificuldades no mercado e em ler as bulas de remedios. Como 

vimos todos tem algum tipo de dificuldades e que veem na escola uma forma de superar estas 

dificuldades. 

2.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE DO ESTAGIO 

O referido trabalho foi realizado no periodo de outubro a novembro de 2007, na Escola 

Instituto Educacional Antonio Lacerda Neto, tendo como objetivo identificar as reais 

dificuldades encontradas pelos professores em manter os alunos da EJA na escola. 

Este estagio foi desenvolvido em uma sala de multiseriado com alunos da la, 2a e 4a serie, 

com idade entre 42 a 78 anos de idade. 

Comecamos o nosso 1° dia trabalhando com conversas informais e relatos, aonde os alunos 

iam relatando experiencias vividas. Alguns dando, mas enfase para os pontos positivos e 

outros para os negativos, em um segundo momento pedimos que os alunos produzissem uma 

histdria inventada ou vivenciada tendo eles como ator principal. Nota-se que estes alunos sao 

recheados de historias lindas, cheias de fatos e experiencias, uma cultura impar, um 

conhecimento do mundo extraordinario. 

Nossa proxima atividade foi a propaganda de um livro e reporteres da leitura. A principio 

fizemos uma dinamica em que um aluno fez o papel de um autor e fez bastante propaganda do 

seu livro com o intuito de vende-lo mais. Esta dinamica teve como objetivo trabalhar a 

timidez e desenvolver a criatividade do aluno. No segundo momento fizemos uma leitura de 

um texto e colocamos um aluno para ser o reporter fazendo perguntas para os colegas respeito 
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do texto lido, tendo como objetivo de estimular a autoconfianca do educando e de descontrai-

se em publico. Neste dia todos os objetivos foram atingidos, pois os alunos adoram as 

dinamicas, ficaram a vontade para se expor, deixando agente feliz com mais um dever 

comprido. 

No dia seguinte trabalhamos com anuncios, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos 

dos educandos nas interpretagdes dos anuncios e identificar qual e o real objetivo dos 

anuncios. Para que isto acontecesse utilizamos varios tipos de anuncios encontrados em 

revistas, planfetos e confeccionamos um mural onde cada aluno fez o seu anuncio e fez uma 

pequena apresentagao do seu produto anunciando. E uma forma de trabalhar a interagao e nao 

deixar a aula ficar monotona e repetitiva, tendo espago para o dialogo e para compartilhar 

saberes, formando um sujeito etico, critico e criativo, capaz de intervir de modo inovador e 

humano na sociedade, e nesta diregao que REGO (1998) assinala: 

(...) uma escola que as pessoas possam dialogar, dividir, discutir, 

questionar, compartilhar saberes. Onde, ha espago para transformacoes, 

para as diferengas, para o erro, para as contradicoes, para a colaboragao 

mutua e para a criatividade (...).(REGO, 1998, P. 118) 

Nossa pr6xima atividade foi leitura e escrita atraves de cartas cada aluno escreveu uma carta 

para alguem da sala de aula e depois leu para todos os colegas ouvirem, desta forma puderam 

demonstrar o afeto, a amizade que eles sentem uns pelos outros. Este dia foi muito prazeroso, 

eles gostam muito de falar o que senti e neste dia puderam demonstrar de outra maneira, 

escrevendo tudo o que eles queriam, depois puderam dar vida o que escreveu lendo 

pessoalmente para o seu destinatario. 

No dia seguinte Passado x Presente foi o tema da aula neste dia, comegamos com uma roda de 

conversa, resgatando fatos importantes do passado dos educandos, cada aluno com sua 

historia com suas experiencias e fatos que influencia ate hoje as suas vidas. 

Os alunos adoram falar do passado mesmo que tragam lembrangas tristes, mas eles 

conseguem supera-los transformando em ensinamento para que nao cometa os mesmos erros 

no futuro. 
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Neste dia trabalhamos com convites, usamos a linguagem escrita e oral, iniciamos com 

confecgao de convites e depois com convites orais, vencendo a timidez em falar em publico, 

alguns alunos a principio recusaram, mas quando os seus colegas comegaram aos poucos eles 

comegaram tambem. De modo geral eles gostam de aprender coisas que eles possam usar no 

seu dia-a-dia desta forma faz-se necessario que nos educadores veja os educandos como um 

sujeito ativo, que possui uma cultura, e que trazem consigo conhecimentos adquiridos na sua 

vivencia diaria. GADOTTI (2000) mostra bem esta questao quando afirma que: 

No minimo, esses educadores precisam respeitar as eondigoes culturais 

do jovem e do adulto analfabeto. Eles precisam fazer o diagnostico 

historico-economico do grupo ou comunidade onde irao trabalhar e 

estabelecer um canal de comunicagao entre o saber tecnico (erudito) e o 

saber popular. (GADOTTI, 2000, P. 32) 

Na proxima atividade trabalhamos com receitas, mostrando aos alunos como usamos as 

medidas no nosso dia-a-dia, tais como as das embalagens de produtos, dando como exemplo a 

receita de um bolo. No segundo momento dividimos os alunos em 3 grupos e cada equipe 

ficou encarregada de seguir uma receita e traze-lo no dia seguinte, as receitas foram de um 

bolo de milho, cocada e creme de galinha, eles adoraram a ideia por se tratar de uma aula 

totalmente diferente dos dias anteriores, todos ficaram empolgados e ansiosos para chegar 

logo o dia seguinte, para ver os resultados das receitas. 

No dia seguinte continuamos com o conteudo das medidas, os resultados das receitas do dia 

anterior, foi um sucesso. Todos falaram de suas experiencias, vendo como a matematica esta 

no dia-a-dia, e eles nao se davam conta, depois dos depoimentos foi hora de provar as 

receitas, todas estavam simplesmente deliciosas. No segundo momento trabalhamos com 

poesia, com textos poeticos, identificamos as rimas, estrofes e versos, em seguida produzimos 

um poema e organizamos em um mural de poesia. 

Na nossa proxima atividade trabalhamos com a produgao textual em que cada aluno produziu 

um texto a parir de um outro texto dando um final diferente do texto original estimulando a 

criatividade do aluno e despertando o interesse pela escrita. Eles nao gostam muito de 

escrever e sim de falar, quando passa para a escrita eles recusam um pouco, mas neste dia eles 

nao reclamaram, pois se tratava de uma atividade diferente e eles adoram poder dar um final 

diferente em uma historia, usaram e abusaram da criatividade. 
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No dia seguinte a Amizade e o preconceito foi o tema da aula, trabalhamos um texto reflexivo 

"O soldado de Guerra", todos os alunos participaram e deram sua opiniao sobre o texto 

deram, mas enfase para o preconceito, pois muitos dos alunos sofrem com o preconceito, pois 

quase todos ja sao idosos e muita gente nao respeita principalmente em filas e nas ruas e eles 

sentem na pele esta questao. 

Neste dia a Tuberculose foi o tema da aula, tendo inicio com uma palestra e em seguida com 

uma dramatizacao: responsaveis a Secretaria da Saude do municipio, composta por secretano 

da saude, medico, enfermeiros, estagiarios e agentes de satide com exclusividade para os 

jovens e adultos. 

Iniciando com a palestra, que tinha como objetivo mostrar as formas de se manter longe da 

tuberculose, e como agir caso venha a ter esta doenca, finalizando a palestra com entregas de 

panfletos. 

No segundo momento teve uma dramatizacao, "Tuberculose na vida de Rosa", tendo como 

figurantes o pessoal da saude, com o objetivo de mostrar como a tuberculose e uma doenca 

perigosa e que pode levar a morte, caso nao procure tratamento. 

No terceiro momento pedimos aos alunos que fizessem um resumo de tudo o que eles 

entenderam sobre a tuberculose, suas causas, consequencias, como evita-las e como trata-las. 

No dia seguinte trabalhamos com o conteudo: O que e viver em sociedade, dando enfase 

para o processo historico, social rumo a democracia, comecamos com uma roda de discussao 

e participagoes dos alunos fazendo comparacoes de situacoes sociais do passado com o 

presente, como o cidadao ao longo do tempo vem conseguindo exercer os seus direitos, suas 

conquistas e lutas por uma sociedade justa e igualitaria. 

No segundo momento pedimos aos alunos uma lista de nomes de coisas que faltam para que 

eles possam exercer de fato os seus direitos e deveres de cidadaos e cidadas brasileiros e 

ficamos surpresos com os pedidos dos alunos, apesar de nao terem conhecimentos da leitura 

escrita, mas tem um conhecimento e leitura do mundo muito grande, e um ser pensante que 

tem um raciocinio extraordinario, cheios de personalidades que sobressaem, que dao forma 
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cxpressa ao pensamento comum. E nesta linha de pensamento que PINTO (1997, p.83) afirma 

que: 

O educador tem de considerar o educando como um ser pensante. E 
portador de ideias e um produtor de ideias, dotado frequentemente de alta 
capacidade intelectual, que se revela espontaneamente de em sua 
conversacao, em sua critica aos fatos, em sua literatura oram. O que 
ocorre e que em presenca do erudito arrogante, "culto" (o "doutor"), o 
analfabeto se sente inferiorizado e seu comportamento se torna retraldo. 
(PINTO, 1997, P. 83) 

No dia seguinte trabalhamos com ortografia com o objetivo de trabalhar a coordenacao 

motora e de despertar o interesse pela a escrita. A principio comecamos com o caderno de 

ortografia e depois partimos para a elaboracao de dois ditados: o relampago e depois a escrita 

de um texto, desta forma, conseguimos trabalhar a coordenacao motora de despertar no 

educando o interesse pela a escrita. 

No proximo dia Folclore e datas comemorativas foram os conteudos dados nesta aula, 

comecamos pelas principals datas comemoradas no nosso pais, sua importancia e o que 

significa para a nossa cultura, com confeccao de um caderno contendo as principals datas 

comemorativas na sequencia procuramos resgatar algumas antigas cantigas folcloricas. Aos 

poucos foram surgindo as cantigas, os alunos formam vencendo a timidez, tornando-se assim 

um momento de diversao e de grande aprendizagem. 

Continuamos as nossas atividades trabalhando com textos jornalisticos, dando enfase para os 

jornais escritos, explicando como ler e interpretar dados, informagoes, fotografias entre 

outros. Partimos do conhecimento previo do aluno, depois trabalhamos em equipe, dividindo 

os alunos em grupo de tres alunos, entregamos manchetes de jornais e pedimos que lessem e 

apresentassem sobre o assunto da manchete, as equipes sairam-se muito bem, a timidez e o 

medo de falar em publico ja nao e mais problema, eles ficaram calmos e seguros do que 

estavam falando. 

Em outra atividade exploramos e construimos calendario, foi o conteudo da aula, neste dia 

comecamos com o conhecimento previo do aluno, depois aprorandamos mais o conteudo 

sobre suas regularidades e principalmente sobre a localizacao e previsao de datas passadas e 
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futuras. Para que o estudo fosse mais trabalhado trouxemos calendarios antigos de anos 

diferentes para que o educando pudesse comprovar as regras do calendario; 

No segundo momento fizemos uma oficina e elaboramos um calendario do proximo ano, cada 

equipe fez o seu calendario. Ficamos satisfeitos com os resultados obtidos e por mais um dia 

de dever comprido. 

Neste dia trabalhamos com o assunto: Meio ambiente, com o conteudo situacao geografica no 

ambiente, que teve como objetivo de saber se localizar numa posicao geografica e de 

proporcionar ao educando a oportunidade de conhecimentos da importancia de saber sobre a 

regiao onde vive. 

Para que os objetivos fossem atingidos comecamos coma aula expositiva e dialogada dando 

oportunidade aos alunos para suas indagagoes sobre o assunto posto. 

Por fim pedimos aos educando que fizessem um mapa, com pinturas, desenhos, mas que 

mostrasse o percurso da cada do educando ate a escola, colocando legenda. Neste dia os 

alunos pareciam ate criangas desenhando casas, arvores, dando asas a sua imaginagao. 

No outro dia cornegamos a aula com um texto reflexivo que tem como tema: "As crias", um 

texto que retrata bem a questao do preconceito contra pessoas portadoras de deficiencia fisica. 

Teve os comentarios e criticas a respeito do preconceito e em seguida demos continuidade a 

aula com o conteudo: A minha escola e assim, todos fizeram uma narragao de como era a 

escola; alguns chegaram ate comentar sobre a origem da escola, alguns funcionarios que por 

ela ja passaram. 

No dia seguinte trabalhamos com o conteudo educagao para o transito tendo como ponto de 

partida a origem dos simbolos e as regras e os sinais de transito, depois de ter feito um 

conhecimento previo do aluno sobre quais as placas e sinais de transito eles mais conheciam, 

passamos para eles alguns modelos de placas mais importantes e mais conhecidas no transito. 

Em outro momento pedimos que eles confeccionassem um semaforo com os significados de 

cada cor. Por fim teve o momento de minha despedida, pois era o meu ultimo dia como 

estagiaria, foi ate um pouco dificil, pois ja havia me apegado a eles. 
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Em suma foi uma experiencia incrivel que jamais esquecerei o carinho e o afeto que todos me 

receberam, restando apenas so agradecer a toda a escola por terem proporcionado essa tao 

maravilhosa experiencia. 
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CONCLUSAO 

A evasao escolar dada a sua importancia e gravidade tem demandada um profundo 

conhecimento de suas causas, na perspectiva de se desenvolver possiveis solucoes para esse 

problema. E assim tem havido uma grande produgao de estudos a esse respeito. No entanto, 

esses estudos tem sido direcionados quase sempre para a evasao e o fracasso escolar na 

educagao infantil. Quanto a presenga desse fenomeno na escolarizagao de jovens e adultos 

apesar de sua constatagao nas mais diversas experiencias, seu estudo ainda e incipiente e tem 

sido abordado juntamente com os demais problemas enfrentados na educagao de adultos. 

Diante desse quadro de incerteza nao poderiamos negar que a todo custo, as politicas 

educacionais apelam para a melhoria da qualidade de ensino. Estamos cercados de apelos a 

qualidade e nos enquanto educadores nos inquietamos a buscar por diregoes nessa fase critica 

do ensinar e principalmente do formar, na perspectiva de atender as exigencias da sociedade 

contemporanea. Eis uma grande questao: de retomar, revisar, reinventar e reconstruir, 

tornando se assim um grande desafio para os educadores da educagao de jovens e adultos. 

Hoje sofremos conseqiiencias de uma realidade historica excludente, onde a maioria dos 

jovens e adultos sofrem pela falta de leitura e da escrita, ou seja, sao prejudicados na 

qualidade de vida. Estamos no seculo do conhecimento, mais e mais saberes aliados a 

competencias tornar-se-ao indispensaveis para a vida cidada. 

Cabe ressaltar que minha experiencia durante todo este estudo foi para mim um momento 

impar que veio contribuir para a minha formagao academica, dando a oportunidade de por em 

pratica toda a teoria que ate entao tinha adquirido no Curso de Pedagogia, tendo todos os 

objetivos atingidos, onde tive a oportunidade de trabalhar com os alunos da EJA e que tinha 

como finalidade identificar as reais causas que geram a evasao dos jovens e adultos frente aos 

programas e campanhas de alfabetizagao e ver o quanto eles se esforga para permanecer na 

escola vencendo o preconceito e o cansago de mais um dia de trabalho, e o quanto a 

professora se esforga para que eles possam veneer todos estes obstaculos, procurando sempre 

desenvolver uma pedagogia renovadora apropriada para eles.. 
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Durante este eurso, periodo do estagio, nao pude deixar de perceber que a igualdade e 

liberdade tomam-se os pressupostos fundamentais do direito a educagao, pois o acesso ao 

conhecimento sempre teve um papel significativo na estratificagao social. Ser privado do 

acesso a cultura letrada e de fato, a perda de um instrumento imprescindivel para a busca de 

uma sociedade menos desigual e mais justa. Uma vez que se acendeu a chama da busca de 

novos conhecimentos, pois vivemos num mundo em constate mutacao e em virtude disto, nao 

pretendemos atribuir a etapas desde estudo um carater acabado, com verdade unica. Neste 

sentido, atraves deste estudo chegamos a conclusoes possiveis, pois na realidade em que 

vivemos exige transformagoes constantes. 

Acreditamos, porem que o caminho se faz ao andar e que possibilidades existem, fazendo-se 

necessario um maior engajamento das partes envolvidas neste processo tao arduo e completo. 
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ANEXOS 



Universidade Federal de Campina Grande 

Departamento de Educagao 

Campus V de Cajazeiras 

Curso de Pedagogia 

Disciplina: Praticas Doeentes 

Professora: Janete 

Aluna: Solange Coelho Batista 

Entrevista (EJA) 

Nome da escola: 

Coordenador(a): ( ) Professor(a): ( ) Aluno(a): ( ) 

Nome complete: 

Sua escolaridade: 

Ha quanto tempo trabalha na EJA: 

S-Que tipo de projeto a escola faz para conter a evasao escolar na EJA? 

2-No dia-a-dia como voce Hda com os professores e alunos da EJA? 

3-De que materials a escola dispoe para os professores da EJA9 

4-Quais as medidas tomadas para a escola para preparar e ingressar o aluno da EJA no 

mercado de trabalho7 

5-Quais as principals dificuldades que voce enfrentou na sua gestae? E como voce 

solucionou? 



Universidade Federal de Campina Grande 

Departamento de Educagao 

Campus V de Cajazeiras 

Curso de Pedagogia 

Disciplina: Praticas Docentes 

Professora: Janete 

Aluna: Solangc Coelho Batista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entrcvista (EJA) 

Nome da escola: , 

Coordenador(a): ( ) Professor(a): ( ) Aluno(a): ( ) 

Nome complete: , 

Sua escolaridade: 

Ha quanto tempo trabalha na EJA: 

1-Voce encontrou algum desafio na EJA? Quais? 

2-Quais sao os tipos de metodologia que voce usa para envolver os alunos nas atividades 

escolares? 

3-De que forma voce avalia os seus alunos? 

4-Que contribuieoes voce da para evitar a evasao escolar em sua sala de aula? 

5-De que forma voce participa da construcao do P.P.P. da EJA? 



Universidade Federal de Campina Grande 

Departamento de Educagao 

Campus V de Cajazeiras 

Curso de Pedagogia 

Disciplina: Praticas Docentes 

Professora: Janete 

Aluna: Solange Coelho Batista 

Entrevista (EJA) 

Nome da escola: 

Coordenador(a): ( ) Professor(a): ( ) Aluno(a): ( ) 

Nome completo: 

Serie: , Idade: 

1-A escola esta lhe proporcionando um ensino sattsfatorio as suas necessidades7 

Sim ( ) Nao ( ) 

Caso a resposta seja sim, Quais7 

2- Voce chegou a freqiientar a escola quando crianca7 

Sim ( ) Nao ( ) 

Quantos anos? i _ _ , 

3- Voce ja enfrentou algum tipo de preconceito por nao ser alfabetizado? 

Sim ( ) N3o ( ) 

Quais?_ ____ 

4-Quais foram os motivos que fizeram voce a voltar para a escola? 

5-Cite algumas dificuldades que voce enfrenta no seu dia-a-dia por nao saber ler? 


