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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OLIVEIRA, Simone Fernandes Ferreira de. O perfll dos alunos da EJA. 2007. 92 f. 

Monografia (Graduacao em Docencia) - Universidade Federal de Campina Grande, 

Cajazeiras - PB, 2007. 

Este estudo teve por objetivo conhecer o perfil dos alunos que freqiientam a 

educacao de jovens e adultos - EJA, nos dia atuais. Analisando, a partir de urn 

contexto socio-economico e politico o jovem e adulto que buscava esse tipo de 

educacao, seu comportamento, aspiracoes e atitudes, para, entao, compreendermos 

quais as implicaeoes desta postura no perfil do aluno que busca a EJA nos dias 

atuais. Quais sao, hoje, as expectativas e perspectives deste aluno em relacao ao 

futuro, e na educacao, qual seria a importancia atribuida. Compreendendo essa 

dinamica, acreditamos ser mais facil de desenvolver uma educacao significativa. 

Desta forma, procuramos organizar nosso trabalho em cinco capitulos. Inicialmente, 

buscamos resgatar a historia da educacao de adultos, sua biografia, como forma de 

compreendermos urn pouco da essentia dessa educacao tao singular. A seguir, 

recorremos a memoria, e percebemos que o MOBRAL poderia nos ajudar a 

responder algumas destas questoes suscitadas em nosso trabalho, uma vez que 

ainda hoje se faz alusao a este movimento de educacao tao contraditoria. Buscamos 

entao a memoria de uma alfabetizadora, da epoca do MOBRAL , que podesse, em 

suas perspectivas, desvendar como eram seus alunos da EJA, e, respeitadas as 

epocas, pudessemos associar esses alunos do MOBRAL aos alunos de hoje, de 

modo a trazer novos elementos e enriquecer os conhecimentos e o ato educative 

Num terceiro momenta fazemos uma reflexao sobre o real entendimento do que 

seria educacao de jovens e adultos, e suas implicaeoes no fazer pedagogico. Da 

mesma forma, refletimos sobre alguns desafios e peculiaridades dessa educacao, 

enfatizando a importancia de se conhecer o aluno com o qual vamos trabalhar, para 

partir desse diagnostico, desenvolver atividades significativas para o longo de suas 

vidas. O quarto capitulo nos ajuda a responder duas perguntas cruciais em nosso 

trabalho: quern e o educador de jovens e adultos e quern e o aluno jovem e adulto. 

Com esses dois questionamentos procuramos descrever algumas caracteristicas 

desses sujeitos de nossa pesquisa, delineando o perfil dos docentes e discentes da 

EJA, na contemporaneidade. Por fim, no quinto capitulo, relatamos toda nossa 

experieneia vivenciada no estagio supervisionado. Nesse instante descrevemos 

momentos importantes, os quais nos deram oportunidade de, conhecendo nosso 

aluno, conhecer a nos mesmos, proporcionando assim, uma aprendizagem 

reciproca e urn enriquecimento intelectual. A soma desses capitulos, portanto, nos 

permite desvendar urn pouco esse nosso aluno da EJA, e nos leva a refletir, diante 

de seus comportamentos, perspectivas e expectativas em relacao ao estudo e ao 

futuro, nossa propria pratica pedagogica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Educacao de jovens e adultos - dialogo - relacao educador-educando. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embora ninguem possa voltar atras e 

fazer um novo comego, qualquer um pode 

comegar agora e fazer um novo fim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chieo Xavier 

Este estudo teve como proposta analisar alguns aspectos da educacao de jovens e 

adultos, especificamente, no que diz respeito ao perfil do aluno que busca este tipo 

de formacao nos dias atuais. Tal estudo justificou-se, sobretudo, pela nossa 

experiencia docente com EJA, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Romulo 

Pires - Sousa(PB), e pela necessidade de se desenvolver acoes politico-

pedagogicas significativas. 

Sabemos que em nenhuma sala de aula encontraremos a homogeneidade, 

sobretudo nas salas de educacao de Jovens e Adultos. No entanto, anos atras, nas 

salas da EJA em que trabalhamos, observamos certa semelhanca, certa unidade, 

principalmente em relacao a importancia que cada um, jovem ou adulto, atribuia ao 

estudo, a educacao. 

Atualmente, deparamos-nos com turmas diversificadas, composta de alunos 

advindos da EJA e alunos repetentes, oriundos de outras escolas de ensino regular. 

Estes primeiros, depois de um longo periodo afastados, retornaram a escola para 

fazer supletivo presencial, dando continuidade aos estudos. Os ultimos, segundo 

eles proprios, nao estiveram afastados da escola tanto tempo, apenas buscaram a 
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EJAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "para terminar mais ligeiro os estudos", uma vez que a escola ofereee ensino 

supletivo. 

Essa diferenca, entre tantas outras encontradas nos alunos que estao frequentando 

a EJA nestes ultimos tempos, esta preocupando a todos os professores, 

principalmente quanta a questao metodologica, do como agir, o que fazer numa 

classe onde os alunos nab comungam do mesmo objetivo, no que se refere a 

importancia atribuida ao estudo. 

Esse novo aluno exige novas posturas, uma reflexao teorico-pratica, uma vez que 

nosso objetivo enquanto educador da EJA e fazer o melhor pelo nosso aluno, mas 

nao um "fazer" sozinho, isolado, neutro, e sim, um fazer construido coletivamente, 

um apreender e aprender reciproco - professor e aluno. Em especial, os alunos da 

EJA que mesmo nao apresentando uma "historia de vida escolar" brilhante, mas 

apresentam uma historia de vida real exemplar, principalmente quando ousam 

romper a barreira do fracasso escolar, da marginalizacao e tentam voltar, 

novamente, aos bancos escolares. 

Para tanto, preeisavamos conhecer esse novo perfil do aluno da EJA, quais suas 

perspectivas de estudo e suas expectativas no futuro, enquanto estudantes e 

cidadaos conscientes. A partir desse contato, ou seja, conhecendo nosso aluno e 

que acreditavamos conseguir desenvolver um trabalho significativo em sala de aula. 

Nesta perspectiva, compreendiamos que reconstruir a trajetoria da educacao de 

jovens e adultos no Brasil seria o primeiro passo para o entendimento desta 
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questao. Uma educacao marcada por polfticas alienantes, assistencialistas e 

conservadoras, mas tambem, por propostas e movimentos promissores, um todo 

que fez do aluno da EJA um ser especial. 

Ao longo da historia da educacao de adultos, observavamos o destaque para um 

tipo de aluno que, por varios motivos, deixou de frequentar a escola na "idade certa". 

Destaca-se, no entanto, uma realidade social sempre refletida na questao da 

desvalorizacao cultural, da marginalizacao social desencadeando no fracasso 

escolar, por muitos concebido como sinonimo de EJA. 

Parte-se, entao, do pensamento de que o aluno que frequenta a educacao de jovens 

e adultos, em sua maioria oriunda das camadas populares, e um sujeito sem 

identidade, carente de conhecimento, e, por conseguinte, objeto da aprendizagem, 

uma vez que nao e dado valor aos seus interesses, expectativas, nem favorecida a 

sua participacao ativa nas praticas educativas. 

Estes aspectos foram constituindo, no Brasil, uma estrutura social injusta, assentada 

na exclusao social. Exclusao esta reafirmada na escola, por valorizar uma cultura 

em detrimento de outra, ou, por querer tratar igual os desiguais. Isso acontece, 

muitas vezes, porque o que a escola valoriza e legitima como padrao e um capital 

cultural que favoreca a construcao do conhecimento, a valorizacao da lingua culta, 

da leitura, entre outras posturas nem sempre condizentes com a realidade das 

camadas populares. 
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No final dos anos 50 e inicio dos anos 60, o Brasil passava a analisar de outra forma 

a educacao de jovens e adultos. Esta visao deturpada de educacao foi posta em 

questao a partir das experiencias de Paulo Freire. Esse educador marcou uma nova 

concepcao de educacao, alicercada no dialogo, na problematizarao da realidade do 

educando. Educar, na concepcao freireana, significa "construir uma consciencia 

critica" sob a realidade vivida, o que favorecia a transformacao social. 

A partir de sua proposta pedagogica libertadora e conscientizadora, foram 

desenvolvidos, no Brasil, muitos programas de educacao. Entretanto, com a 

instauracao da Ditadura Militar Paulo Freire e exilado e impedido de desenvolver seu 

metodo educative 

Como forma de compensaeao e, tentando dar prosseguimento ao movimento de 

alfabetizacao iniciado no Brasil por Paulo Freire, o governo militar desenvolveu o 

Movimento Brasileiro de Alfabetizacao - MOBRAL. O metodo do MOBRAL 

incorporava alguns aspectos da proposta de Paulo Freire, como por exemplo, 

trabalhar a palavra geradora. A grande diferenca, no entanto, era que em Freire, a 

palavra geradora era pesquisada pelo aluno de forma consciente, partindo de sua 

realidade, ja no MOBRAL a palavra geradora era "imposta" ao aluno, e nao partia do 

dialogo. 

Explicitamente, tal movimento concebia a educacao como investimento, visando a 

formacao de mao-de-obra com uma acao pedagogica pre-determinada e nao 

conscientizadora. O MOBRAL pode ser considerado como uma instituicao criada 

para dar suporte ao sistema de governo vigente. 

UN'VCRSSDADE Pcr»ERAl 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PRGFE3S0R5S 

BlUOTiOASETOm 
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Analisando, pois, estes e outros aspectos da educacao de jovens e adultos, 

podemos vislumbrar a importancia de se observar, a partir de um contexto socio-

economico e politico o jovem e adulto que buscava esse tipo de educacao, seu 

comportamento, aspiracoes e atitudes, para, entao, compreendermos quais as 

implicaeoes desta postura no perfil do aluno que busca a EJA nos dias atuais. Quais 

sao, hoje, as expectativas e perspectivas deste aluno em relacao ao futuro, e na 

educacao, qual seria a importancia atribuida. Compreendendo essa dinamica, 

acreditamos ser mais facil de desenvolver uma educacao significativa para esses 

nossos alunos da EJA. 

Isto posto, procuramos organizar nosso trabalho em cinco capitulos, assim 

delineados: 

No primeiro capitulo, denominado BIOGRAFIA DA EJA, fizemos um resgate historico 

da Educagao de Jovens e Adultos, desde a deeada de 30 ate os dias atuais, 

mostrando alguns aspectos sociais que ao longo dos anos foram tecendo a historia 

da EJA bem como de seus alunos. Ainda neste capitulo mostramos "um divisor de 

aguas na historia da EJA", ou seja, procuramos retratar um pouco sobre as 

mudancas no paradigma da educacao de adulto, quando do surgimento do 

pensamento e das experiencias pedagogicas de Paulo Freire. 

O segundo capitulo, MEMORIA DA EJA: na epoca do MOBRAL, retrata a 

experiencia de uma alfabetizadora do Movimento Brasileiro de Alfabetizacao -

MOBRAL, dos anos 70. A partir de seus relatos procuramos desvendar algumas 

caracteristicas sociais e pedagogicas suas e, principalmente, de seus alunos, a fim 

O N ' V E A S E A D EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMA5AO DE PROfESSOffiS 
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de melhor compreendermos a importancia que estes atribuiam ao estudo, o que nos 

ajudaria posteriormente, respeitadas as epocas, a fazermos uma relacao com os 

alunos da atualidade. 

No terceiro capitulo, A TEORIA E A PRATICA DA EJA: DESAFIOS E 

CONTRADICOES, fazemos uma reflexao sobre o real entendimento do que seria 

educacao de jovens e adultos, e suas implicaeoes no fazer pedagogico. Da mesma 

forma, refletimos sobre alguns desafios e peculiaridades dessa educagao, 

enfatizando a importancia de se conhecer o aluno com o qual vamos trabalhar, para 

partir desse diagnostico, desenvolver atividades significativas para o longo de suas 

vidas. 

O quarto capitulo nos ajuda a responder duas perguntas cruciais em nosso trabalho: 

quern e o educador de jovens e adultos e quern e o aluno jovem e adulto. Com 

esses dois questionamentos procuramos descrever algumas caracteristicas desses 

sujeitos de nossa pesquisa, DELINEANDO O PERFIL DOS DOCENTES E 

DISCENTES DA EJA, na contemporaneidade. 

Por fim, no quinto capitulo, TRABALHANDO COM EJA: RELATOS DE UMA 

VIVENCIA, relatamos toda nossa experiencia vivenciada no estagio supervisionado. 

Nesse instante descrevemos momentos importantes, os quais nos deram 

oportunidade de, conhecendo nosso aluno, conhecer a nos mesmos, 

proporcionando assim, uma aprendizagem reciproca e um enriquecimento 

intelectual. 
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A soma desses capitulos, portanto, nos permite desvendar um pouco esse nosso 

aluno da EJA, e nos leva a refletir, diante de seus comportamentos, perspectivas e 

expectativas em relacao ao estudo e ao futuro, nossa propria pratica pedagogica. 
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analisar o perfil do aluno que busca a educacao de jovens e adultos nos dias atuais, 

e compreender a importancia que este atribui a educacao e suas perspectivas em 

relacao ao futuro, foi, de modo geral, o objetivo proposto nesta pesquisa. Para tanto, 

considerou-se como requisito fundamental, compreender a realidade na qual esta 

inserido o aluno da EJA, considerando seus sentimentos, sua historia de vida, seus 

referenciais, sua cultura, crencas e valores, enfim, toda a subjetividade e afetividade 

que o permeia. 

Destarte, o campo de pesquisa do presente estudo foi a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Romulo Pires, a qual oferece a Educacao de Jovens e Adultos, 1° e 2° 

segmentos, com aulas presenciais. Essa pesquisa desenvolveu-se no periodo 

compreendido entre os anos de 2005 e 2007, O primeiro passo de nossa atuaeao foi 

realizar o diagnostico da escola, pois acreditavamos que 

Por ser o estagio uma fase de aproximaeao e intervencio na realidade, o 
diagnostico da escola podera servir para o estagiario sentir de perto a 
estrutura, a organizacao e o funcionamento da unidade escolar, por isso 
(...) necessitamos verificar a escola viva. E o momento acontecendo na 
entrada dos alunos, no patio, na sala de aula, na hora do recreio, na saida. 
Assim, o diagndstico requer um olhar cuidadoso para verificarmos quais as 
reagoes da populacao escolar diante das mudancas, inovagoes e demais 
acontecimentos. (Lima, 2002, p 22-23) 

Em virtude desses aspectos, e partindo do pressuposto que as atitudes e os 

comportamentos do ser humano sao melhor compreendidos no contexto social onde 

estes estao inseridos, acreditou-se que o procedimento metodologico de abordagem 

qualitativa denominado pesquisa exploratoria, seria o mais indicado para a 

abordagem proposta, cuja aplicacao teve por finalidade a elaboragao de 
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instrumentos de pesquisas como questionarios e entrevista, adequados a realidade 

de nosso aluno, bem como do nosso professor, coadjuvante desta historia. 

A escolha dos questionarios com perguntas objetivas e subjetivas, tanto para o 

educando como para o educador de jovens e adultos, se deu pela necessidade de 

termos registrado por escrito, alguns aspectos socio-economico e culturais, e 

principalmente, aspectos relativos ao ensino-aprendizagem, segundo a visao desses 

sujeitos de nossa pesquisa. Tais questionarios foram propostos e livremente 

respondidos, dando tambem a oportunidade de os proprios questionados 

acrescentarem algumas ideias nas alternativas postas em aberto. 

Ja a entrevista semi-estruturada, realizada com uma alfabetizadora dos anos 70, 

afastada do exercicio de sua profissao, foi escolhida devido a flexibilidade de seus 

aspectos. Ou seja, compreendemos que tal instrumento de pesquisa elaborado a 

partir de perguntas relativas ao assunto em questao - os jovens e adultos, 

proporcionaria alem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dialogo entre pesquisador e sujeito da pesquisa, a percepcao 

das aspiracoes implicitas desse sujeito, reveladas quando do momento da 

conversacao, o que se constituiria em elementos bastante significativos ao alcance 

dos objetivos de nossa proposta. 

Nesta perspectiva, e reconhecidas as peculiaridades de nosso campo de pesquisa, 

desenvolvemos, a partir dos instrumentos de pesquisa supracitados, nosso estudo e 

analise dos dados. Posteriormente, no intuito de reconhecermos a realidade 

ambiente, e, o contexto no qual os sujeitos de nossa pesquisa realizavam suas 
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acoes educativas de ensino-aprendizagem, participamos das aulas de algumas 

disciplines, contribuido, para tanto, no planejamento das mesmas. 

CARACTERIZACAO DA E S C O L A MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

"ROMULO P I R E S " - CAMPO DE PESQUISA 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Romulo Pires encontra-se localizada na 

Rua Deocleciano Nunes de Resende, s/n - Conjunto Dr. Zeze - Sousa (PB), 

pertence a rede municipal de ensino, sendo de competencia da Secretaria de 

Educacao e Cultura do Municipio, sua regulamentacao, junto ao Conselho Estadual 

de Educacao, e seu funcionamento e reconhecimento. 

Esta instituicao de ensino foi fundada no ano de 1984, na gestao do entao prefeito 

Nicodemos de Paiva Gadelha, visando fornecer a comunidade do bairro Dr. Zeze, 

Zu Silva e adjacencias, uma escola de qualidade e gratuita. 

A escolha de seu nome se deu por homenagem ao Sr. Romulo de Araujo Pires, 

nascido na cidade de Joao Pessoa (PB), em 13 de abril de 1943, por ser uma 

pessoa querida pela comunidade, um homem simples, alegre, batalhador, que 

embora nao sendo naturalizado sousense, adorava a cidade. Ele faleceu muito 

jovem, aos 38 anos, em virtude de um abalroamento em seu caminhao, deixando 

uma esposa e duas filhas. 
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A Escola Romulo funciona em tres turnos, oferecendo no turno da manha educacao 

infantil e fundamental I; no turno da tarde, alem do fundamental I, uma sala de do 

programa "Se liga"; no turno da noite a EJA - Educacao de Jovens e Adultos, 

primeiro e segundo segmentos, em forma de supletivo com aulas presenciais. 

Sua estrutura funcional compreende uma administradora escolar (licenciada em 

Historia), duas vice-diretoras (uma licenciada em Geografia e outra em Pedagogia), 

duas supervisoras (licenciadas em Pedagogia), tres secretarias, uma para cada 

turno, quatro vigilantes, cinco zeladoras, uma bibliotecaria, uma auxiliar de disciplina, 

duas cozinheiras. 

O quadro docente e composto de 16 professores com os seguintes niveis de 

formacao: tres professoras com o Logos II; seis com licenciatura em Pedagogia; uma 

licenciada em Letras; duas em Ciencias, e ainda cursando o nivel superior temos 1 

em Letras, 2 em Historia e 1 em Pedagogia. Dentre as educadoras ja graduadas, 

tres estao cursando especializacao. 

O corpo discente compreende 361 alunos, sendo 25 na educacao infantil, 179 no 

fundamental I, 60 no fundamental II e 97 na Educacao de Jovens e Adultos. A maior 

parte moradora dos Conjuntos Dr. Zeze, Zu Silva e adjacencias. 

A escola nao montou ainda um projeto politico-pedagogico, mas, mesmo diante da 

ausencia deste, a instituicao procura desenvolver um trabalho de construcao de uma 

escola cidada. Para tanto, procura integrar a comunidade a escola, promovendo 

reunioes periodicas com pais e mestres. Aproveita ainda o ensejo das datas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«RODEFOWA?A00EPRO F g| o f i ^ 
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comemorativas como dia do estudante, dia das criancas, dia dos pais, das maes, da 

mulher, Sao Joao, etc., para promover festas e paiestras que tratem de assuntos do 

interesse de toda a comunidade, entre outras atividades de integracao social. 

Na escola sao desenvolvidas, tambem, atividades pedagogicas complementares, 

por meio de mini-projetos interdisciplinares desenvolvidos em semanas especfficas 

com: semana da leitura, semana da ciencia, semana do folclore. Nestas semanas as 

turmas de todos os turnos trabalham separadamente suas atividades, para depois, 

na culminancia, serem expostas juntas como forma de integracao entre elas. 

Quanta ao aspecto do planejamento, a escola e assistida por com dois supervisores, 

um para atender as turmas do fundamental I e II, e outro para atender a Educacao 

de Jovens e Adultos, os quais se reunem quinzenalmente com os professores para 

nortear suas atividades didatico-pedagogicas. Ja o planejamento da turma de 

aceleracao, fica a cargo dos supervisores da Secretaria de Educacao do Municipio, 

os quais tambem se reunem a cada quinze dias. 

O Romulo Pires dispoe em sua estrutura fisica interna de: uma secretaria, um 

saguao, cinco salas de aula, uma biblioteca, uma pequena sala com um computador 

e um banheiro para os professores, um almoxarifado, uma cozinha, dois banheiro 

para os alunos. 

Quanta ao aspecto material permanente, a secretaria possui dois biros e duas 

estantes que guardam os documentos da escola. Cada sala de aula possui dois 

ventiladores de teto e entrada de ar atraves de basculantes, quatro lampadas 
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fluorescentes e um quadra negro. Duas, das cinco salas de aula, sao destinadas a 

educacao infantil, apresentando cadeiras e mesas pequenas adequadas ao tamanho 

das chances. A biblioteca, alem de guardar o acervo da escola, serve tambem como 

sala de reunioes e planejamento, neste espago ha tambem armarios de ago para 

guardar os livros e materials didaticos. A sala do computador de dimensoes 3x2m 2 

guarda dois computadores, sendo que no momento um encontra-se desmantelado, 

aguardando conserto. No almoxarifado encontram-se guardados um freezer, um 

congelador, os materiais de limpeza da escola, de alimentacao, materiais didaticos e 

documentos, sendo esses ultimos arquivados em caixas-arquivo e organizados em 

uma estante de cimento. 

Em sua estrutura fisica externa temos: ao leste uma quadra de futebol desgastada 

pela acao do tempo, ao sul um grande terreno com alguns pes de coco, goiaba e 

bananeiras. 

Ja os recursos financeiros que mantem a escola, uma parte vem diretamente do 

governo federal, atraves do Conselho Escolar, o qual recebe verbas anualmente, 

para aquisicao de material didatico e mensalmente, para serem gastas em merenda 

escolar. Esses recursos requerem prestacao de contas ao final de cada exercicio, 

por meio de notas fiscais e relatorios, os quais sao enviados a prefeitura e em 

seguida para Brasilia. A escola conta tambem com o apoio do programa Compra 

Direta, o qual distribui semanalmente frutas e verduras para a escola. 

Levando em consideragao todos os aspectos estruturais, financeiros, pedagogicos e 

pessoal, que influenciam direta e indiretamente nas atividades desenvolvidas na 
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escola, esta apresenta, em seus quadra funcional, desde a administracao, corpo 

docente e demais funcionarios, uma convivencia harmonica, reforcada pela ideia de 

coletivo, e pelo desejo de melhorar cada vez mais a educagao que se propoem em 

oferecer. 
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CAPfTULO 1 

BIOGRAFIA DA EJA 

1.1 Educacao de Adultos: um pouco da historia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Brasil, ate o initio do seculo XX, pouco se tern registrado sobre educagao de 

jovens e adultos, isto porque ate entao a educacao elementar era algo restrito 

apenas as elites, detentoras do poder politico e economico. Nesta epoca, por 

questoes ideologicas, nao havia interesse das elites em estender o ensino a toda a 

populacao, inclusive aos jovens e adultos, uma vez que o pais contava com uma 

economia essencialmente agraria, alicercada na mao-de-obra escrava. Todavia, 

somente a partir da decada de 30 a educacao de jovens e adultos veio organizar-se 

sistematicamente, integrando-se ao sistema formal de ensino. 

A partir de 1930 o pais comecou a viver grandes transformacoes na area da 

educacao impulsionadas, principalmente, pelo processo de industrializaeao e a 

urbanizacao. Progressivamente a economia passava de agro-rural para urbano-

industrial e com isso as classes emergentes passaram a buscar o mesmo modelo da 

escola da elite, visando melhores condicoes sociais. 

Toda essa rnudanca e as constantes reivindicacoes sociais trouxeram consigo a 

necessidade de se organizar um sistema publico de ensino elementar, extensivo a 

todo pais. Foi entao que em 1934 o governo federal reconhece, em carater national, 

a partir da Constituicao Federal em seu artigo 149, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educagao como direito de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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todos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (que) deve ser ministrada pela familia e peios poderes publicos (Soares: 

2002). 

Com a Constituigao de 1934 estabeleceu-se tambem o Piano Nacional de 

Educagao, o qual apontava as responsabilidades de estados e municipios em 

relacao ao ensino primario integral, desta feita, gratuito e de frequencia obrigatoria. 

Essa gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar foram extensivas aos 

adultos, o que incitou, especialmente nos anos 40, a educacao de jovens e adultos 

como uma questao de politica nacional. 

Em 1945, com o fim da Ditadura Vargas no Brasil e, o fim da Segunda Guerra 

Mundial no ambito internacional, o pais passa por uma efervescencia politica 

aclamando a redemocratizagao, a busca de paz entre os povos, de respeito aos 

direitos humanos, e, a educagao de jovens e adultos desponta como sendo o ponto 

de partida para a efetivagao da democracia. 

Nessas circunstancias, a educagao de jovens e adultos no Brasil toma a forma de 

campanha nacional de massa, sendo a primeira grande campanha desenvolvida em 

1947, a chamada Campanha de Educagao de Adultos, cuja finalidade era alfabetizar 

e capacitar o aluno para o trabalho e o desenvolvimento eomunitario. Segundo 

Yamasaki e Santos (1999: 7), este programa desenvolvia-se em tres etapas: 

A primeira era uma acao de tres meses para a alfabetizag§o. A segunda 
era a pos-alfabetizac§o em sete meses. Ela se completaria na terceira 
etapa com mais sete meses de estudo que equivaleriam as primeiras 
quatro series iniciais do ensino primario. O programa previa um segundo 
periodo de trabalho voltado para a capacitacao profissional e o 
desenvolvimento eomunitario. 
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Esta campanha embora apresentasse implicitamente, numa pseudodemocracia, a 

intencao de aumentar as bases eleitorais para a sustentagao do governo, alcangou 

nos primeiros anos um resultado promissor, mobilizando outras esferas da 

populagao, voluntarios, lideres comunitarios, criando salas de supletivo nas redes 

municipais e estaduais em diversas regioes do pais. 

Ao passo que a Campanha de Educagao de Adultos se difundia pelo pais, 

discussoes e crlticas teorico-pedagogicas eram langadas sobre a questao do 

analfabetismo, como tambem sobre o tipo de metodologia aplicada neste programa. 

Tal campanha, ainda que desenvolvida para atender aos adultos-analfabetos, 

mostrava-se preconceituosa para com seus alunos, o que fazia ser o adulto e 

analfabeto sindnimo de exclusao social, de marginalizagao. A este tipo de aluno era 

imputada toda a responsabilidade do fracasso, da incapacidade de aprender, e 

como se nao bastasse, era identificado social e psicologicamente com a crianga. Ao 

adulto-analfabeto, visto na condigao de objeto da aprendizagem, simplesmente se 

aplicavam atividades que nao exigissem muito raciocinio, subestimando sua 

capacidade intelectual. 

Essa visao deturpada do aluno da educagao de adultos veio modificar-se a partir da 

contribuigao de teorias mais modernas da sociologia e da psicologia, onde, ao 

contrario do que se propagava, essas teorias mostraram ser este aluno, adulto-

analfabeto, vitima de um processo historico-social excludente, porem, 

cognitivamente capaz de raciocinar. 
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Nesta perspectiva o Ministerio da Educagao, mostrando-se aparentemente confiante 

na capacidade de aprendizagem desses alunos, desenvolveu um material didatico 

especifico para a educagao de adultos. A proposta desse material era trabalhar a 

silabagao, suas ligoes partiam dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA palavras-chave selecionadas e organizadas 

segundo suas caracteristicas foneticas. O estudo visava a memorizagao e a 

construgao de frases. As cartilhas continham pequenos textos orientados a 

preservagao da saude, tecnicas simples de trabalho e mensagens de moral e 

civismo. (Yamasaki e Santos, 1999: 8). 

Nessas condigoes a Campanha da Educagao de Adultos, iniciada em 1947, 

perdurou ate o final da decada de 50, quando comegaram a surgir criticas as suas 

esferas administrativas e financeiras e, principalmente, ao metodo pedagogico 

utilizado, o qual se mostrou, ao longo dos anos, inadequado para se trabalhar com 

adultos das diversas regioes do pais, proporcionando uma aprendizagem superficial. 

Todas as criticas langadas a Campanha de 1947 serviram como base para novas 

reflexoes sobre o problema do analfabetismo no pais, e para a consolidagao de um 

novo paradigma pedagogico para a educagao de adultos. 

1.2 Um divisor de aguas na historia da EJA 

A referenda principal desse novo paradigma da educagao de adulto surgiu no final 

dos anos 50 e initio dos anos 60, com o pensamento e as experiencias pedagogicas 

de Paulo Freire, um educador pernambucano, comprometido com a educacao 
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voltada para as camadas populares, o qual mostrou que a educacao poderia servir 

para libertar o homem, mais do que, apenas, para ensina-lo, para domestica-lo. 

Freire fazia uma relacao dialetica entre a alfabetizacao, os conteudos a estudar e o 

ato politico de estudar, demonstrando que a aprendizagem nao se dava atraves de 

um metodo de memorizagao de conteudos, mas, a partir daquilo que e significativo 

para o aluno. Nesta perspectiva, ele elaborou uma proposta de alfabetizacao de 

adultos conscientizadora, em que o educando vai descobrindo a leitura e a escrita a 

partir de sua realidade, de sua cultura, e desenvolveu uma metodologia pedagogica 

que ficou conhecida comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metodo Paulo Freire. 

Nesse metodo, o conteudo de ensino era resultado de uma metodologia dialogica. 

Antes mesmo de iniciar o processo de aprendizagem, fazia-se uma pesquisa sobre a 

realidade existencial do grupo em que iria atuar, e um levantamento de seu universo 

vocabular, ou seja, das palavras utilizadas pelo grupo para expressar essa 

realidade. Dessas palavras eram escolhidas aquelas que expressassem as 

situacoes existenciais mais importantes, o que viria a ser chamadas de palavras 

geradoras, a partir das quais se realizaria tanto o estudo da escrita e leitura como o 

da realidade, problematizando-a. 

As palavras geradoras promoviam um movimento dinamico nesse processo de 

alfabetizagao, que poderia ser traduzido numa frase de Freire que ficou celebre: "A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra". Isso porque a palavra geradora surge 

do saber cultural do educando, daquele censo comum, repleto de conhecimentos 

vividos atraves de sua historia, de seu mundo, e e para esse proprio mundo que 
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essa palavra volta, agora na perspectiva de "escreve-lo" ou "reescreve-lo", quer 

dizer, de transforma-lo atraves de uma pratica consciente. (Freire: 2001). 

O metodo Paulo Freire fora testado em "circulos de cultura" na roca e nas cidades 

do Nordeste, com o apoio dos Movimentos de Cultura Popular (MCP), do Movimento 

de Educacao de Base da Igreja Catolica (MEB), dos Centros de Cultura Popular 

(CPC), organizados pela Uniao Nacional dos Estudantes (UNE), da campanha De zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pe no Chao Tambem se Aprende a Ler, da prefeitura de Natal (RN), entre tantos 

outros grupos onde se misturavam educadores, estudantes e profissionais de outras 

areas, comprometidos com as ideias de educagao popular. Os resultados foram 

surpreendentes - 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias - o que motivou as 

pressoes junto ao Governo Federal para a ampliacao do metodo em todo o territorio 

nacional (Brandao: 2005). 

Assim, em Janeiro de 1964 o governo aprovou o Piano Nacional de Alfabetizagao, 

idealizado as partir da proposta de Paulo Freire, que iria resultar na difusao de 

programas de alfabetizagao de adultos e educacao popular em todo o Brasil. No 

entanto, essa proposta foi interrompida alguns meses depois com o Golpe Militar, 

como sendo "perigosamente subversiva". Seus militantes foram duramente 

reprimidos, e Paulo Freire foi um dos primeiros educadores presos e, depois, 

exilados. Ele foi para o Chile com a familia, o sonho e o metodo (Brandao: 2005). 

Todavia, sobreviveram ao Golpe Militar alguns poucos movimentos populares que se 

organizavam em oposigao a ditadura, os quais trabalhavam, ainda que timidamente, 
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o sentido libertador da educagao e a alfabetizagao de adultos, mesmo assim, a luta 

contra o alto indice de analfabetismo do Brasil constituia-se num grande desafio. 

E entao que em 1967, em resposta a situagao periclitante de analfabetismo no pais, 

o governo militar resolve assumir ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA controle da educagao e langa o Movimento 

Brasileiro de Alfabetizagao - MOBRAL A partir de entao, e iniciada uma Campanha 

Massiva de Alfabetizagao (1969) de cunho nacionalista, que buscava ampliar as 

bases governamentais, atenuar as pressoes das camadas populares e alfabetizar os 

adultos para qualificar a mao-de-obra. 

A metodologia adotada pelo MOBRAL reproduzia alguns aspectos do metodo 

freireano, desenvolvido no inicio dos anos 60, mas, sem o carater problematizador e 

conscientizador. Assim como no metodo Paulo Freire, sua proposta de alfabetizagao 

partia das palavras geradoras, mas estas palavras eram selecionadas a partir de 

"um estudo preliminar das necessidades humanas basicas" e repassado, 

uniformemente, a todas as regioes do pais. O ensinar a ler, escrever e contar aos 

adultos analfabetos se tomou prioridade para o MOBRAL, assim como tambem se 

tornou prioridade, a necessidade de mostrar a todo tempo aos adultos analfabetos, a 

sua responsabilidade civil e a necessidade de obediencia as leis, o que, 

implicitamente, levava a manutengao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo. 

A partir de 1970 o Mobral expandiu-se por todo o pais, atuando atraves do Programa 

de Alfabetizagao e do Programa de Educagao Integrada, uma versao condensada 

das quatro series do antigo ensino primario. Este ultimo programa foi criado para dar 

continuidade ao primeiro, imbuido do sentimento de educagao permanente. 
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Ao final da decada de 70 e infcio de 80, comegam a emergir movimentos sociais em 

todo Brasil, e com eles a luta contra o regime ditatorial e pelo retorno da democracia. 

Nesse periodo de reconstrugao democratica, as experiencias de educagao de 

adultos postuladas por Paulo Freire na decada de 60, foram retomadas e reforgadas 

no sentido de dar continuidade ao processo democratizagao das oportunidades 

educacionais. 

Nessas condigoes e, segundo Beisiegel (1997: 235), O MOBRAL passou a ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"visto pela coletividade como componente indissociavel do Estado autoritario", nao 

mais dispondo de "condigoes politicas de sobrevivencia apos a redemocratizagao do 

Pais", sendo extinto em 1985. Em seu lugar criou-se a Fundagao Educar -

"Fundagao Nacional para Educagao de Jovens e Adultos", a qual se diferenciava do 

MOBRAL por apresentar objetivos mais democraticos e por fomentar programas 

destinados aos jovens e adultos iletrados, medianfe apoio tecnico e financeiro a 

prefeituras municipals e associagoes civis. 

Com a Constituigao Federal de 1988 a educagao de jovens e adultos mereceu uma 

atengao especial, quando expressa no art. 208 que: "o dever do Estado com a 

educagao sera efetivado mediante garantia de : I. ensino fundamental, obrigatorio e 

gratuito, inclusive para que os a ele nao tiveram acesso na idade propria". No 

entanto, o proprio governo foi, progressivamente, abandonando as atividades 

dedicadas a educagao de jovens e adultos, culminando na extingao da Fundagao 

Educar em 1990. 
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A historia da Educacao de Jovens e Adultos no Brasil, chega a decada de 90 

reivindicando o atendimento a educagao e reformulacoes pedagogicas. Tais 

reivindicacoes vieram consolidar-se quando da participacao do Brasil na Conferencia 

Mundial de Educagao para Todos, realizada em Jomtiem, na Tailandia. Devido as 

injungoes da Conferencia e por ser 1990, o Ano Internacional da Alfabetizagao, o 

governo esforgou-se em estabelecer diretrizes para a Educagao de Criangas, Jovens 

e Adultos, criando para tanto o Programa Nacional de Alfabetizagao e Cidadania -

PNAC. Porem, devido a crise instaurada no governo federal, o PNAC acabou sendo 

extinto no ano seguinte a sua criagao, deixando, novamente, os jovens e adultos 

necessitados de atendimento a educagao. 

Em meados dos anos noventa, surge a "Comunidade Solidaria", uma nova 

organizagao liderada pelo Governo Federal em parceria com os estados, municipios 

e com as iniciativas geradas pela sociedade civil, no intuito de desenvolver agoes 

sociais de combate a pobreza. Uma de suas iniciativas que mereceu destaque foi a 

implementagao do programa de "Alfabetizagao Solidaria", cujo objetivo era o 

combate ao analfabetismo de jovens e adultos. 

Quanta a sua gestao, a Alfabetizagao Solidaria nao foi se configurando no modelo 

democratieo esperado, uma vez que todas as decisoes financeiras partem do 

governo, rompendo com o principio de equidade e reciprocidade entre os parceiros, 

entretanto, mostrou-se eficiente no sentido da responsabilidade social assumida 

junto aos jovens e adultos iletrados. 
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Concomitante a essa acao de combate ao analfabetismo, o governo brasileiro 

dedicou na Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional - LDB 9.394/96, toda 

uma segao a EJA, incluindo-a no Capitulo da Educagao Basica e reafirmando a 

obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da educagao "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aqueies que nao tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e medio na idade propria, 

- Art. 37." Essa garantia legal de apoio a EJA somada aos direitos expressos na 

Constituigao Federal, reforgou as constantes reivindicagoes da sociedade em prol 

de um atendimento especial aos analfabetos, o que representaria uma necessidade 

peremptoria de mudanga na educagao de adultos. 

Somente em 1997, esse desejo de mudanga foi norteado pelos valores 

apresentados na V Conferencia Internacional de Educagao de Adultos -

CONFINTEA, em Hamburgo, na Alemanha, promovida pela UNESCO (Organizagao 

das Nagoes Unidas). Essa conferencia representou um importante marco na 

educagao de jovens e adultos do Brasil, na medida em que reconhece a educagao 

de adultos como um poderoso argumento de favor do desenvolvimento sustentavel, 

alem de ser um requisito fundamental para a construgao de um mundo mais justo. 

No contexto da Declaragao de Hamburgo, de 1997, "a educagao de adultos, torna-se 

mais que um direito: e a chave para o seculo XXI". Nela assumiu-se o compromisso 

de 

oferecer a homens e mulheres as oportunidades de educacao continuada 
ao longo de sua vida" (...) e cortstruir "amplas aliancas para mobilizar e 
compartilhar recursos, de forma a fazer da educagao de adultos um prazer, 
uma ferramenta, um direito e uma responsabilidade compartilhada". 
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Esta concepcao de educagao de jovens e adultos, fulcrada na aprendizagem ao 

longo da vida, somada aos quatro pilares de sua proposta educativa -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aprender a 

ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver - , constituiram 

fatores estrategicos para a formacao do cidadao e essenciais na mudanga 

educacional no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A luz dos resultados da V CONFINTEA, da LDB e de toda a efervescencia da area 

da EJA na decada de 90, o governo brasileiro elabora e aprova no ano de 2000, sob 

a coordenagao do Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, o Parecer n° 11/2000 -

CEB/CNE, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educagao de 

Jovens e Adultos. 

As Diretrizes vislumbram todos os aspectos da escolarizagao de jovens e adultos e 

estabelece tres fungoes para a EJA: fungao reparadora (pela restauragao de um 

direito negado), equalizadora (garantia de acesso e permanencia na escola) e 

qualificadora (aprendizagem permanente - educagao ao longo da vida). 

Esse documento representou, e, representa na atualidade, um avango significativo 

no atendimento a EJA, na medida em que garante, respeitadas as diversidades, que 

essa modalidade educativa possa estar comprometida com a construgao da 

cidadania, tendo como meta a igualdade de direitos. 

Tal compromisso corresponde a veleidade da educagao de jovens e adultos, desde 

sua concepgao inicial. Num exercicio de cidadania, este jovem e adulto teria 

respeitada sua cultura, atraves de uma educagao nao com um fim em si mesma, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mas com significado ao longo de suas vidas. Isso representa uma pratica politico-

pedagogica democratica, a qual paulatinamente, ja se faz sentir na 

contemporaneidade. 
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CAPITULO II 

MEMORIA DA EJA: NA EPOCA DO MOBRAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprender a escrever a sua vida, como 

autor e como testemunha de sua 

historia, e biografar-se, existenciar-se, 

historicizar-se. 

Ernani Maria Fiori 

Artistas, politicos, personalidades, poetas, estudiosos .., muitos foram os grandes 

nomes que deixaram uma importante eontribuigao para nossa sociedade: a historia 

de suas vidas, historias essas que nos ensinam a viver melhor nossas proprias 

vidas: uma biografia. 

Etimologicamente, a paiavra biografia significa pioypacpia (palavra grega), de Bio? -

bios, vida e ypcKprj - graphein, escrever. E foi nesse "escrever a vida" que 

encontramos a educagao de jovens e adultos. Uma modalidade educativa que 

escreve e reescreve, ha muitos anos, historias de vida. Sao historias de pessoas 

comuns, porem, unicas e insubstituiveis. 

Eis entao a importancia de termos resgatado a biografia da EJA, pois ela nos deu a 

oportunidade de compreendermos um pouco da essentia dessa educagao tao 

singular, e nos fez questionar que jovem e adulto sao esses que se fazem 
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protagonistas de historias verdadeiras, que tipo de aluno vem buscando essa 

educagao, quais suas expectativas em relagao ao estudo e a vida. 

A fim de buscarmos respostas para estes questionamentos, recorremos a memoria, 

e percebemos que o MOBRAL poderia nos ajudar a responder algumas destas 

questoes, uma vez que ainda hoje se faz alusao a este movimento de educagao tao 

contraditoria. Buscamos entao a memoria de uma alfabetizadora1, da epoca do 

MOBRAL que podesse, em suas perspectivas, desvendar, a partir da relagao 

educador-educando, como eram seus alunos da EJA, e, respeitadas as epocas, 

pudessemos, mais adiante, associar esses alunos do MOBRAL aos alunos de hoje, 

de modo a trazer novos elementos e enriquecer os conhecimentos e o ato educative 

Sabemos, pois, que o Movimento Brasileiro de Alfabetizagao - MOBRAL, foi criado 

em 1967 para "solucionar" o problema do analfabetismo no Brasil, num periodo de 

dez anos. Era um movimento de cunho nacionalista e assistencialista, que propunha 

um programa de alfabetizagao funcional, visando principalmente desenvolver nos 

alunos as habilidades de leitura, escrita e contagem. 

Alfabetizar a partir de palavras geradoras, as quais seriam retiradas do vocabulario 

dos proprios alfabetizandos, era a metodologia utilizada por esse movimento. Uma 

metodologia que se espelhou no metodo desenvolvido por Paulo Freire, mas, nao o 

refletiu, uma vez que estas palavras geradoras eram reproduzidas para todo o pais, 

desconsiderando as peculiaridades de cada regiao, e fugindo do carater 

problematizador e conscientizador proposto por aquele educador pernambucano. 

1 - Alfabetizadora da decada de 70, a qual lecionava na Escola Municipal C6nego Oriel Antonio 
Fernandes, sediada na zona rural da cidade de Sousa(PB). 
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A metodologia do MOBRAL, esvaziada de um teor politizador, buscava, 

implicitamente, ampliar as bases governamentais, ao passo que os alfabetizandos 

adquirissem as tecnicas de ler, escrever e contar, e estivessem condicionados a 

obedecer as fe/'s e exercerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sua cidadania. Tal fato nossa alfabetizadora evidencia 

com o discurso de seus alunos do MOBRAL, dizendo que: 

O pessoal do sitio se interessava a aprender a ler e contar, isso bastava, 
pois 'meu pat (do aluno) sabe contar, tern uma bodega e tern tudo... '. 

Tambem se interessavam em aprender a fazer cartas, para escrever para 
as namoradas ou namorados, e para saber votar direito. 

Na verdade eles (os jovens) queriam aprender a ler e escrever para ir para 
Sao Paulo. E muitos deles foram. 

Tacitamente esses alunos demonstram nao esperarem muito do ensino, apenas 

uma aprendizagem imediata, direta, que Ihes de oportunidade de cumprir com 

necessidades basicas urgentes. Logo, nao se evidencia em tais discursos uma 

postura critica diante dos beneficios que a educagao venha a Ihes oferecer, 

enquanto estudantes ativos e sujeitos historicos capazes de transformar-se e 

transformar a realidade que vivem. Essa atitude nos mostra certa alienagao, nao 

perfazendo a ideia de Freire, um dos precursores da educagao de jovens e adultos, 

quando nos mostra que: 

quanta mais conscientemente faca a sua Historia, tanto mais o povo 
percebera, com lucidez, as dificuldades que tern a enfrentar, no 
dominio economico, social e cultural, no processo permanente de 
sua libertacao. (2001, 40-41), 

Avidos de libertagao, os alunos jovens e adultos da epoca do movimento brasileiro 

de alfabetizagao, chegavam meio timidos a escola, porem cheios de expectativas. 

No entanto, a volta as aulas para esses alunos nao se dava de forma simples, essa 

UN'VE?S!CADC F^PRAt 
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decisao era, e ainda e, algo que envolvia entre outros aspectos a familia, o acesso a 

escola, o trabalho que exercia, assim como a auto-estima. Todos esses 

determinantes, diziam ser analisados e levados em consideracao pelos 

idealizadores da proposta do MOBRAL, proposta essa criticada impetuosamente por 

Bello (1993), pois, segundo ele 

O MOBRAL assume a educagao como investimento, qualificacao de mao-
de-obra para o desenvolvimento econdmico. A atividade de pensar 
proposta e direcionada para motivar e preparar o individuo para o 
desenvolvimento, segundo o Modelo Brasileiro em vigor no periodo 
estudado de 1970 a 1975. Sendo assim, nao pode visar a reflexao radical 
da realidade existencial do alfabetizando porque e por em perigo seus 
objetivos. 

Mesmo diante desta contradicao, essa nova forma de alfabetizar ia conquistando 

mais adeptos. Anos mais tarde, Freire em entrevista a Folha de Sao Paulo, fala de 

um fato curioso em relacao ao MOBRAL, que foi o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nascer para negar [seu] 

metodo, para silenciar [seu] discurso, mas ter trazido para dentro de seu quadro de 

professores jovens que tinham trabalhado com o metodo Paulo Freire. (Folha de 

Sao Paulo, 29/05/94, grifo nosso). Desta forma, a metodologia do MOBRAL tambem 

desenvolvida por alguns de seus seguidores, embora deturpando suas ideias, ia 

tomando espaco em todo o Brasil, e formando opinioes, do tipo: 

O manual do professor era bom demais e cada aluno tinha seu livro. 
Apresentavamos o tema trabalho, por exemplo, entao falavamos sobre o 
assunto, fazfamos frases, depois uma composicao, endente?! O tema tijolo, 
no flanelografo mostrava sua utilidade, depois explorava a familia do T, 
mas nao era tudo em um dia s6. (alfabetizadora do MOBRAL) 

A pedagogia tradicional era, pois, o modelo seguido pelos professores desta epoca, 

os quais desenvolviam entao suas atividades apoiando-se principalmente nas 

tecnicas de codificar/decodificar a escrita. Este processo de alfabetizagao tinha por 

base seguir o manual do professor. 
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Em relagao a utilizagao desses manuais nossa alfabetizadora destaca, a luz do 

discurso das classes dominantes, que: 

Nos passavamos ate oito dias fazendo treinamento, para saber como 
trabalhar os manuals com os alunos, ate porque a qente tinha de ser 
delicado com eles. Havia fiscalizacao para verificar a frequencia e se os 
professores estavam ensinandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direito. Na oportunidade eles distribuiam 
cadernos. (grifo nosso) 

Trabalhar direito e ser delicado com os alunos, seguindo a risca o que ditava tais 

manuais e treinamento era, pois, o proposito pedagogico esperado desses 

profissionais do movimento de alfabetizagao. 

Ainda em relagao ao discurso da alfabetizadora, cabe destacar o ser delicado, ou 

seja, a categoria afetividade presente em sua pratica educativa, a qual, mais 

adiante, e ressaltada quando a mesma acrescenta que: "Sempre procurava ser uma 

boa amiga na classe para que eles sentissem como se fosse uma pessoa da 

familia". Isto posto, percebemos que o afeto torna-se um componente fundamental 

em sua relagao educador-educando, e, segundo Fernandes (2002:94), ensinar, 

nesta perspectiva, parece se caracterizar mais como um ato de amor do que um ato 

profissional. 

Essa afetividade gerava uma expectativa positiva do professor do MOBRAL em 

relagao a seus alunos e se refletia em sua metodologia de trabalho 

Eles n§o eram trabalhosos, s6 quando apertava a vontade de fumar. 

Era entao que a gente tentava motiva-los a todo o tempo, brincava, fazia 
festa para animar, a exemplo do Sao Joao. 

Eu me preocupava com eles; eu ensinava matematica e portugues, e 
dentro dos temas procurava explorar ciencias e estudos sociais. Ensinava 
religiao por conta propria, pois tinha alunos que nao sabiam nem fazer o 
"pelo sinal". 

UN'VĈ SSCADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F
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A partir dessas verbalizagoes, podemos ainda verificar uma caracteristica marcante 

desta vez relativa aos alunos, que e a carencia de atencao, de motivacao, mesmo 

que fosse uma motivagao religiosa. Ao que se sabe, estes alunos, trabalhadores da 

zona rural estavam fora da faixa etaria para a sua serie, e tambem traziam consigo 

uma historia escolar marcada pelo fracasso. Muitos deles estiveram afastados da 

escola por bastante tempo, outros nem mesmo chegaram a frequenta-la. Desta 

forma, sua auto-estima precisava sempre ser elevada, e a motivacao que se refere a 

alfabetizadora e, justamente, a forma que ela encontrou para mante-los em sala de 

aula. 

Noutra oportunidade, nossa entrevistada cita a questao da evasao, problema 

inerente a este tipo de educacao, e os motivos mais relevantes de sua causa, como 

o trabalho, o acesso a escola e ate mesmo a religiosidade: 

Comecava com muitos e terminava com poucos, principalmente quando a 
colheita aumentava, eles nao conseguiam conciliar com o estudo. 

O horario era de sete as nove. Ja no mes de maio era ate oito, devido as 
novenas. 

Antigamente nao tinha transporte, nao era como hoje, essa facilidade de 
deixar na porta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os pobres!!! Chegavam cansados do trabalho e iam 
estudar. 

Mesmo que de forma inconsciente, ela reitera neste ultimo discurso sua 

preoeupacao para com seus alunos, deixando, no entanto, transparecer uma ideia 

preconceituosa e estigmatizada em relagao aos que buscavam a escolarizacao no 

MOBRAL - Os pobres!!! Esse pensamento, entretanto, suscitava nesta 

alfabetizadora o desejo de fazer o melhor que podia para esses educandos, razao 

pela qual se orgulhou em afirmar que: 
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Os meus alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jovens sairam sabendo ler, ja os casados (adultos) nao 
quiseram mais continuar, apesar da minha insistencia. Alguns alegavam 
nao ter tempo disponfvel para o estudo. E hoje, quando eu os vejo, eles 
dizem que se arrependeram de nao ter continuado. 

Infelizmente, nem sempre os jovens e os adultos conseguem obter o mesmo exito 

nos estudos. No caso em particular dos alunos de nossa entrevistada, embora 

fossem, na epoca, todos trabalhadores rurais, cujo trabalho exaustivo constituia-se 

num agravante motivo de desistencia dos estudos, seus interesses eram distintos. 

Os mais jovens sairam sabendo ler, como tambem escrever, excitados pela ideia de 

buscar novos horizontes, novas oportunidades de realizacao profissional e, 

consequentemente, pessoal, em outros Estados, tal como citamos anteriormente. Os 

adultos, por sua vez, nao quiseram mais continuar, por nao saberem conciliar 

trabalho-escola, ou por nao apresentarem o estudo como prioridade, pois se assim o 

fosse, haveria empenho em prosseguir estudando e nao arrependimento de te-lo 

deixado. 

Aos que se empenharam na busca de alcancar seus objetivos, nossa alfabetizadora 

destaca que: Eles se orgulhavam de saber escrever, e nao gostavam quando 

alguem duvidasse disso: 'pergunte a fulano se nao fui eu que escrevi!' 

Ao contrario do que se tern registrado nos anais da educacao, talvez por inocencia 

ou alienacao do povo, o MOBRAL fez a diferenca na vida de muitos desses 

educandos no periodo em que esteve na ativa. Esse movimento passou a 

representar o inicio de uma nova vida, da descoberta das letras, dos numeros, dos 

simbolos, para inumeras pessoas, principalmente nas zonas rurais. 
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Alfabetizar, nesta epoca nao pareceu a nossa alfabetizadora uma tarefa ardua, pelo 

contrario, ela se orgulha ao afirmar que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tudo aquilo foi de muita importancia para 

mim, Eu me sentia bem em ensinar, em tira-ios da escuridao, ensinar o caminho da 

luz. 

Podemos identificar na voz alfabetizadora ecos de um pensamento egocentrico e ao 

mesmo tempo ingenuo, o qual ainda denuncia a ideologia da epoca do MOBRAL, 

onde o professor, detentor do saber, era quern ensinava o caminho da luz ao aluno, 

cego de conhecimentos. E pertinente destacar, a exemplo disso, o fragmento da 

musica Bendito seja o MOBRAL, da dupla sertaneja de arautos do regime militar, 

Tonico e Tinoco: 

O cabocro roceiro e pacato, 
estudante da escola rural, 
traz nos olho o verde do mato 
e no peito o diploma Mobral. 
(...) 
Brasil e feliz agora, 
alcancou seu ideal, 
com a luz da nova aurora, 
bendito seja o Mobral. 

Escolinha modesta da roca, 
rodeada de pes de cafe, 
o Brasil se levanta e remoca, 
numa nova alvorada de fe. 

Nesta epoca a maior parte dos alunos, jovens ou adultos, nao manifestava uma 

visao critica da realidade na qual estavam inseridos, tampouco encontravam na 

escola a legitimacao e reforco de seu capital cultural. Mesmo assim, o diploma era 

uma conquista inenarravel, como se realmente em meio a escuridao surgisse a luz. 

Nesse sentido, a alfabetizadora faz questao de esclarecer que: Essa escuridao e no 

sentido de... (pausa), tirardo analfabetismo, coitados. So na roga nao dava certo, o 
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estudo servia para aprimorar seus conhecimentos, para mudar de vida, uma vida 

melhor! 

Nesta resposta percebemos entao um reflexo de humanizacao quando se admite 

que o analfabetismo, aqui denominado escuridao, representa um obstaculo ao 

alcance dessa mudanga de vida. Evidentemente, sua ideia e que atraves dos 

estudos, no caso alfabetizado, todo e qualquer aluno tern a oportunidade de mudar 

de vida, e que seja sempre para uma vida melhor! 

Desta forma podemos dizer que esta entrevista, ou seja, essa mescla de 

comportamentos e atitudes da alfabetizadora e de seus educandos, aqui delineados, 

fez-nos perceber que o MOBRAL, proporcionou, mesmo que por caminhos 

tortuosos, mudanga na vida do pessoal daquela epoca, no entanto, essa mudanga 

veio desprovida de conscientizagao e consequentemente de libertagao da opressao, 

a qual, segundo Freire se daria em dois momentos: 

O primeiro, em que os oprimidos vao desvelando o mundo da opresscio e 
vao comprometendo-se, na praxis, com a sua transformacao; o segundo, 
em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser 
do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de 
permanente libertagao. (2005:46) 

Esse processo permanente de libertagao, embora almejado por aqueles que 

tencionavam prosseguir no legado Freire, nao se deu de forma objetiva, concreta, 

devido a opressao latente nos anos 70 (periodo ao qual a alfabetizadora retratou sua 

experiencia educacional), nao permitindo uma transformagao efetiva da vida dos 

educando, tampouco dos educadores da epoca. Hoje, contudo, podemos dizer que a 

opressao ainda persiste, porem, a busca pela libertagao se da livremente, sem 

repressao. UN'VE-S.'OADE P^ERAt 
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CAPITULO III 

A TEORIA E A PRATICA DA EJA; DESAFIOS E CONTRADIQOES 

Educagao de Jovens e Adultos, o que seria? Este questionamento se constitui como 

sendo o maior desafio deste tipo de educagao - a propria definigao de Educagao de 

Jovens e Adultos. 

Embora tenhamos artigos, documentarios, entrevistas acerca da Educagao de 

Jovens e Adultos e ate mesmo leis, a exemplo da LDB, em seu art.37 onde nos diz 

quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a educagao de jovens e adultos sera destinada aqueles que nao tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e medio na idade 

prdpria." Ainda assim, torna-se dificil definirmos este tipo de educagao, devido as 

suas peculiaridades. 

Muitas vezes, por exemplo, a educagao de jovens e adultos e confundida com 

alfabetizagao de adultos. Segundo Femandes (2002:32): 

(...) nao tern sido raro encontrarmos textos com titulos referente a 
educagao de adultos, cujo conteudo trata da alfabetizagao, ou vermos 
diversos estudiosos usarem, num mesmo estudo, o termo alfabetizagao de 
adultos, sem fazer distingio conceitual entre ambos(...), essa indistincao 
conceitual traz ainda em seu bojo outra dificuldade: a pr6pria indefinigao 
conceitual da educagao de adultos. 

Sabemos, pois, que a alfabetizagao de adultos esta integrada a educagao de 

adultos, mas esta nao se restringe aquela. Tal indefinigao acaba por prejudicar, de 
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certa forma, a proposta educativa, no que diz respeito principalmente a metodologia 

utilizada na Educagao de Jovens e Adultos. 

E preciso compreendermos, entao, com que tipo de aluno estamos trabalhando, 

para comecarmos a desenvolver atividades significativas, e nao corrermos o risco de 

desenvolver atividades infantilizadas, ou que nao levem em consideracao a 

realidade do aluno. 

O partir da realidade do aluno na educagao de jovens e adultos e, segundo 

Fernandes (op cit: 54)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o discurso Pedagogico em moda, (...), mas, o que significa 

partir da realidade(...)?". Podemos dizer, entao, que significa reconhecer o aluno da 

EJA como eixo do processo educativo, ou seja, desenvolver uma metodologia onde 

esse aluno, jovem ou adulto, por meio do dialogo e investigagao compreenda o 

contexto em que esta inserido, e sinta-se estimulado a buscar novos saberes. 

O diagnostico desta realidade e um aspecto que merece especial importancia neste 

tipo de educagao, e o primeira passo para que essa metodologia significativa seja 

efetivada, e o ponto de pallida para a construgao do curriculo. No entanto, e muito 

comum ouvirmos esse discurso (partir da realidade do aluno), porem sem a reflexao 

merecida. Essa dificuldade na reflexao-agao de tal aspecto da educagao de jovens e 

adultos se da, muitas vezes, pela "formagao fragil do professor", que se constitui 

tambem num desafio a ser superado, como tambem pela carencia de material 

didatico apropriado para tal ensino. 

UN'VERSitYlDE r^ERAL 
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Com relagao aos materiais didaticos - salvo alguns desenvolvidos e enviados as 

escolas pelo Governo Federal -, muitos sao adaptados do ensino regular para a 

educacao de adultos, nSo atendendo as peculiaridades destes, desvinculando do 

processo de ensino-aprendizagem o que e significativo para o aluno. 

Quanto ao professor, nao e raro encontrarmos alguns que ainda nao terminaram o 

ensino fundamental, ou que buscaram esse tipo de educacao apenas como um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

refugio, ou mesmo porque nao tiveram outra alternativa de emprego. Casos como 

estes, podem comprometer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, na 

medida em que esses professores nao procuram, ou nao sabem, refletir sua pratica 

pedagogica, ou ainda, nao conseguem reconhecer o aluno com sujeito de seu 

proprio aprendizado, demonstrando que nao apresentam "competencia" e tambem 

"habilidade" para ensinar na EJA. 

Isto e, pois, reflexo da falta de uma formacao inicial e continuada que os prepare 

para lidar com a educagao de jovens e adultos, tecnica e politicamente. No entanto, 

e importante observar que este despreparo nao e, unica e exclusiva, 

responsabilidade do professor, mas tambem das polfticas publicas. 

Segundo a Constituigao Federal, art. 205, "a educagao, direito de todos e dever do 

Estado e da familia, sera promovida e incentivada com a colaboragao da sociedade". 

A educagao de jovens e adultos esta inseria neste contexto e requer, sem duvida, a 

colaboragao da sociedade para que possa ser promovida e incentivada, mas, 

sobretudo a participagao efetiva do Estado, dos poderes publicos. 

OE CAMPINA GR-'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WTP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Todo governo discute a questao da EJA como se fosse prioridade, mas na verdade, 

o que se observa e uma constante tentativa de transferencia de responsabilidade, 

pianos emergenciais, carencia de recursos financeiros, resultando em esforcos 

insuficientes para esta causa. 

O art. 205 da CF completa ainda que, a educacao visazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua 

qualificagao para o trabalho". Neste momenta podemos dizer que o artigo contempla 

outros dois pontes importantes e contraditorios da educagao de jovens e adultos -

desenvolvimento da pessoa e qualificagao para o trabalho. 

A maior parte dos alunos que buscam a educagao de jovens e adultos e oriunda das 

camadas populares, e tern uma vida marcada pelo fracasso, pela desvalorizagao do 

ser. Para esses alunos, voltar aos bancos escolares representa, antes de tudo, uma 

necessidade, social ou financeira. Eles necessitam, mesmo que nao demonstrem 

por meio de palavras, de reconhecimento social, de oportunidade de emprego e 

veem, na educagao de jovens e adultos, uma esperanga para essa ascensao. 

Nesta perspectiva, percebemos a importancia atribuida a educagao contemplada 

pela CF, uma vez que, a partir de uma agao conjunta entre Estado e sociedade, e 

buscando resgatar a realidade em que esta inserida o aluno, suas expectativas, 

perspectivas, este pode sentir-se valorizado culturalmente, e reconhecer-se como 

cidadao ativo, participativo e com competencia para "enfrentar" o mercado de 

trabalho. 
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Mas, a eontradigao existe, a partir do momento em que nao vemos politicas publicas 

empenhadas no apoio e manutencao das escolas da EJA, seja no espago fisico, na 

distribuigao de merenda (importantissimo), ou apoio/acompanhamento pedagogico, 

aperfeicoamento dos professores. Assim como tambem nao vemos nitidamente, o 

apoio da sociedade dita democratica, mais especificamente as classes sociais 

detentoras dos meios de comunicacao, de producao, a sociedade da informagao, a 

educagao de jovens e adultos. 

Essa sociedade nao da oportunidade aos que so dispoem da experiencia de vida e 

da vonfade de trabalhar, e sim exige experiencia imediata de trabalho e constante 

qualificagao, alem de um esforgo tremendo e uma carga horaria muitas vezes 

absurda, que acabam por atrapalhar o estudo daqueles que, inseridos direta ou 

indiretamente no mercado de trabalho, buscaram a EJA com o objetivo de ascender 

profissionalmente, de progredir com a ajuda dos estudos. E entao que, 

parafraseando o poeta paraibano Augusto dos Anjos, podemos dizer que "a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sociedade que afaga e a mesma que apedreja". 

Estas e outras questoes so vem a corroborar a ideia de complexidade da educagao 

de jovens e adultos, algo dificil de definir, uma vez que se da pela experiencia. Na 

verdade, escola, professor, aluno, familia, sociedade, governo, todos precisam 

abragar a causa da EJA, para que tal educagao seja de qualidade, tanto para o 

trabalho quanta para a convivencia social e que nao mais seja encarada como uma 

educagao que tern um fim em si mesma, e sim, como uma educagao para a vida 

toda. 
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CAPiTULO IV 

DELINEANDO O PERFIL DOS DOCENTES E DISCENTES DA EJA 

4.1 Quern e o educador de jovens e adultos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na educacao de jovens e adultos temos como ponto inlcial de trabalho, a 

necessidade de se conhecer os alunos com os quais vamos trabalhar, quern sao os 

sujeitos de nossa pratica educativa. Deste modo, faz-se necessario tambem 

conhecer o perfil do profissional que atua nesta area tao singular que e a EJA, 

considerando os aspectos psico-sociais e geograficos de sua realidade. 

Historicamente, a educagao de jovens e adultos esteve ligada as organizacoes 

populares ou a movimentos de Igreja, e nessas condigoes, grande parte de seus 

educadores nao tinha necessariamente a formagao de professor. Segundo Ribeiro 

(1988:60), ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que os habilitava para esse trabalho era o seu engajamertto com o 

projeto de vida dos alfabetizandos. 

Nos dias atuais esse pensamento de Ribeiro ainda e uma realidade, uma vez que, a 

maioria, senao todos os profissionais que trabalham com EJA no municipio de 

Sousa (PB), campo de atuagao de nosso trabalho monografico, nao apresentam 

habilitagao especifica na area, apenas contam com um numero muito reduzido de 

"capacitagoes". Entretanto, entendemos que esta realidade nao e singular ao nosso 

municipio, e o que nos faz otimista demais e saber que as universidades, 

principalmente as publicas, vem assumindo, ainda que lentamente, seu papel na 



48 

formagao do docente para atuar na EJA e principalmente na produgao de 

conhecimento da area (Soares, 2002). A exemplo disso temos a Universidade 

Federal da Paraiba - UFPB e a Universidade Federal de Sao Carlos - UFSCar, que 

vem assumindo o trabalho com EJA como prioridade na educagao. 

Nesta perspectiva, e entendendo ser a formagao do professor um fator determinante 

no fazer pedagogico, questionou-se inicialmente aos cinco professores da escola 

Romulo Pires que trabalham com a educagao de jovens e adultos, qual seu nivel de 

formagao. 

Todos os professores responderam ter formagao superior completa, e quando do 

momento da resposta revelaram ser esse nivel de formagao uma exigencia para sua 

contratagao. Acontece que, a educacao de jovens e adultos por fazer parte da 

educagao basica, impulsionou a Prefeitura Municipal de Sousa, atraves de sua 

politica de educagao, a basear-se no Art. 62 da LDB, onde nos diz que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA formagao 

de docentes para atuar na educagao basica far-se-a em nivel superior, em curso de 

licenciatura, de graduagao plena, em universidades e institutos superiores de 

educagao, a fim de montar um quadro docente qualificado, que pudesse 

proporcionar aos alunos da EJA uma educagao de qualidade. 

Dando continuidade ao nosso trabalho, questionamos um outro aspecto bastante 

significativo no mundo da EJA, que e a localizagao geografica das residencias dos 

professores, se estas faziam parte da comunidade em que estavam trabalhando. 

Neste quesito, dos cinco professores, apenas quatro responderam ser moradores 

das imediagoes da escola. Entendemos, pois, que o "fazer parte" da comunidade 

DE CAMP-INA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO DE PROFESSORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'S 
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torna-se um ponto positivo no reconhecimento da realidade do aluno e 

consequentemente no desenvolvimento de atividades que possam contemplar 

aspectos dessa realidade, como e o dia-a-dia desse aluno, quais os costumes de 

sua comunidade, como funciona a economia bairro onde mora, etc. Esse 

reconhecimento da realidade, segundo Nascimento (1999,44): 

(...) vai permitindo que as pessoas conhecam melhor o contexto em 
que vivem e tambem a si mesmas e, nesse movimento dinamico de 
interacio, na medida em que vao transformando o espaco tambem 
se transformam. 

Buscando complementar o entendimento das respostas do aspecto geografico, 

questionamos quanto ao aspecto social vivido pelo professor, para sabermos se o 

fato de morar ou nao nas proximidades ou no bairro da escola e/ou dos alunos, 

exerce alguma influencia quanto aos grupos de amizade, as formas de lazer, ao 

aspecto socioeconomic© deste professor em relacao ao aluno, Neste quesito, 

portanto, 80% dos professores assinalaram "nao", o que representa nao fazerem 

parte do meio social da comunidade em que estao trabalhando. 

Neste caso, embora professor e aluno sejam de meios sociais diferentes, nao 

significa este ser um fator negativo ao professor da EJA. O que se espera deste 

profissional na verdade e que, este esteja engajado na proposta da educagao de 

jovens e adultos, de modo que, assumindo-se como sujeito tambem da produgao do 

saber, aproveite suas experiencias sociais e suas vivencias no delinear de sua 

pratica. 

Deste modo, e inspirado no pensamento de Ribeiro (1988:60), quando nos diz que o 

ato de alfabetizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exige o desenvolvimento de um saber que vai alem desse 

UN'vtSS.'CADI r ^ E R A L 
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engajamento, um saber que se desenvolve mais especificamente na pratica de "sala 

de aula", procuramos questiortar a metodologia aplicada pelos professores da EJA, 

os saberes trabalhados e desenvolvidos em sala de aula, na dinamica teoria/pratica. 

Portanto, questionou-se se o professor "costuma fazer um diagnostico da 

comunidade com a qual vai trabalhar". Por unanimidade, responderam sim, mas, 

apenas tres justificaram, destacando que: 

A clientela atendida pertence a uma classe menos favorecida e carente de 
informacdes. (prof. A) 

E importante conhecer o nivel dos alunos para trabalhar de modo 
satisfat6rio. (prof. B) 

Fica mais facil trabalhar os conteudos, vivenciando a realidade de cada 
aluno. (prof. C) 

Percebemos neste caso que o diagnostico e o aporte necessario para o 

desenvolvimento de atividades significativas, na medida em que auxilia os 

professores desde a escolha dos conteudos (clientela... carente de informagoes), ate 

a metodologia a ser aplicada em sala. Diagnosticar, em outras palavras, e investigar 

mais profundamente o contexto em que este aluno esta inserido, pesquisar suas 

condigoes de vida, tornado-se assim, um instrumento que aproxima o educador -

educando - objeto de conhecimento numa relagao de interagao, entendendo-se 

essa interagao como atitude democratica, conscientizadora, libertadora, dai 

dial6gica. (Oliveira, 2006). 

Desta forma, cada professor demonstra, mesmo sem perceber, que este dialogo 

educador-educando, ou seja, o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, 

comega na busca dos conteudos, assim como nos diz Freire: 

UN'Vr-«?S!CA££ FFHERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(...) a sua dialogicidade comece, nao quando o educador-educando se 
encontra com os educando-educadores em uma situacio pedagogica, mas 
antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes. 
Esta inquietacao em torno do conteudo do dialogo e a inquietagao em torno 
do conteudo programaiico da educacao. (Freire, 2005, p. 96) 

Esta dialogicidade, a inquietagao citada por Freire, fez-nos continuar a indagar sobre 

a metodologia desenvolvida por esses professores da EJA. Desta feita, questionou-

se se o professor "costuma estabelecer um canal de comunicagao entre o saber 

sistematizado e o saber popular". Todos os professores afirmaram ter esse 

compromisso, no entanto, somente tres justificaram suas respostas, enfatizando que 

O conhecimento das pessoas e muito importante para integr^-las ao 
conhecimento tecnico, e como se fosse um pre-requisito para uma boa 
aprendizagem (prof. B) 

Para melhor valorizar o saber e adquirir a metodologia adequada ao 
trabalho realizado. (prof. C) 

Os conteudos trabalhados sao explorados a partir de exemplos e situacoes 
que fazem parte do cotidiano dos alunos. (prof. A) 

Fica claro, nas respostas dos professores, que eles demonstram estarem envolvidos 

com a proposta da Educagao de Jovens e Adultos, justificando, assim, o 

pensamente de Freire (2001) de que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura aquela, uma vez que 

falaram da necessidade desse trabalho, dessa ponte entre popular e erudito, para se 

promover uma metodologia adequada as reais necessidades dos alunos. A 

proposito, afirma Feitosa (1999:24) que, 

(...) antes de qualquer coisa, e preciso conhecer o aluno. Conhece-lo 
enquanto indivlduo inserido num contexto social de onde devera sair o 
"conteudo" a ser trabalhado. A partir deste conhecimento, o educador 
devera fazer uma sintese dialetica entre o saber erudito e o saber popular. 

yifVF^SP*- DE FEDERAL 
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Esta dialetica e o que se espera na educacao de jovens e adultos, conquanto, o 

professor Moacir Gadotti nos alerta que: 

N§o se pode medir a qualidade da educacao de adultos pelos palmos de 
saber sistematizado que foram assimilados pelos alunos. Ela deve ser 
medida pela possibilidade que os dominados tiveram de manifestar seu 
ponto de vista e pela solidariedade que tiver criado entre eles. (2003:7) 

Uma outra questao de muita relevancia, principalmente para quern se dedica a 

educagao de jovens e adultos, e o conhecimento sobre este assunto. O que seria 

EJA, como trabalhar essa modalidade de ensino, entre outros aspectos. Nesta 

perspectiva questionou-se aos professores se estes leem sobre educagao de jovens 

e adultos, uma vez que reconhecemos a leitura como sendo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ponte para o 

processo educational eficiente, proporcionando a formagao integral do individuo 

(Martins, 1994:25). 

Diante das respostas, e pressupondo que todo professor e, antes de tudo, um leitor, 

podemos dizer que o resultado desta questao foi satisfatorio, pois 60% dos 

professores responderam que liam periodicamente sobre o assunto. Os outros 40% 

responderam que liam em carater de pesquisa, de acordo com as duvidas que iam 

surgindo, e vontade de se aperfeigoarem. Nao obstante, e mister destacar o 

pensamento de Gadotti sobre esta questao, como forma de excitar ainda mais o 

interesse e a curiosidade destes professores: 

Ler sobre a educacao de adultos nao e suficiente. E preciso entender, 
conhecer profundamente, pelo contato direto, a Idgica do conhecimento 
popular, sua estrutura de pensamento em funcao da qual a alfabetizagao 
ou a aquisicao de novos conhecimentos tern sentido. (2003:7) 
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Por fim, tomando a EJA como sendo um exemplo dessa logica do conhecimento 

popular, como uma educagao popular, realizamos um ultimo questionamento, no 

intuito de apenas instigar os professores a pensarem sobre a sua atuacao, como 

estes se sentem ao ensinar a jovens e adultos. Perguntou-se entao se estes se 

identificam com a educagao popular, sem exigir, porem, uma justificativa. Isto 

porque, Freire em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pedagogia da Esperanga, leva-nos a refletir que: 

Sem que o educador se exponha inteiro a cultura popular, dificilmente seu 
discurso tera mais ouvintes do que ele mesmo. Mais do que perder-se 
inoperante, seu discurso pode reforcar a dependencia popular, pode 
sublinhar a apregoada 'superioridade lingulstica' das classes dominantes. 
(1992, 108) 

Felizmente, os professores foram unanimes ao responderem que "sim", identificam-

se com a educacao popular. E, embora nao tenhamos justificadas suas respostas e, 

levando em consideragao o deslinde do questionario aplicado, o que se nos revela e 

um corpo docente comprometido com a EJA, ainda que pouco conhecedor do 

assunto, aos quais apresentamos o nosso desejo de exito, e que esse empenho 

concretize-se em agoes transformadoras. 

Por fim, esse questionamento tambem nos fez observar algo muito interessante, o 

de tentar conhecer o professor de jovens e adultos e descobrir que existe entre esse 

professor e seu alunado uma relagao intrinseca. E como se o professor incorporasse 

o aluno, como se quanto mais proximo esteja desse aluno, tanto mais se parece 

com ele. Eles se confundem em sua realidade, eles se completam e se entendem 

em varios aspectos, fazendo jus ao que Freire nos diz em Pedagogia da Autonomia 

N§o ha doeencia sem discencia, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferengas que os conotam, nio se reduzem a condigao de 
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objeto, um do outro. Quern ensina aprende ao ensinar e quern aprende 
ensina ao aprender. (1996:25) 

Essa relagao nao e exclusiva da Educagao de Jovens e Adultos, mas, podemos 

dizer que e nesta modalidade de ensino que a vemos evidenciada. Interagindo entre 

si, no pleno exercicio do dialogo, professor e aluno vao descobrindo juntos os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"saberes necessaries a pratica educativa". Desta forma, conhecer o professor 

tornou-se um estimulo para buscarmos conhecer tambem o nosso aluno da EJA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Quern sao os alunos jovens e adultos? 

Tentar conhecer o professor da Educagao de Jovens e Adultos nos deu condigoes 

para iniciarmos a nossa pesquisa sobre seus alunos, pesquisa essa que representa 

o ideal de nossa proposta de trabalho. Nosso primeiro passo, portanto, foi escolher 

uma amostra de cinco alunos para responderem um questionario com perguntas 

objetivas e subjetivas. 

Inicialmente, procuramos questionar sobre o que esses alunos entendem por EJA, e 

descobrimos que todos apresentam uma ideia em comum, qual seja, a EJA e uma 

oportunidade para todos que querem recomegar seus estudos (aluno Y). Conquanto, 

destacamos outros detalhes de suas respostas, os quais revelam outros pontos 

importantes e/ou preocupantes para eles proprios, em relacao a EJA, vejamos 

Porque eu entende que educaciojovens e adultos, e muito importante uma 
oportunidade para as pessoas que nao saber ler. (aluno X) 

EJA e uma oportunidade para Jovens e Adultos. Tern Adultos e Jovens que 
nao querem nada da vida, e tern Jovens que so vem brincar nas salas de 
aulas, e alem de brincar porque nao vem estudar. (aluno K) 
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E interessante observar nestas respostas que o fato de terem, novamente, a 

oportunidade de aprender a ler, representa algo muito importante na vida desses 

alunos. A leitura, nessas condigoes associa-se a busca do desenvolvimento pessoal, 

transformando-se numa possibilidade tambem de ascensao social. Alencar (2006, 

270), destaca, a luz de Paulo Freire, que 

aprender a ler e a escrever, o ato de criar conhecimento, deve desembocar 
numa acao mais ampla que possibilite a conquista da cidadania, a 
aquisicio do ser hist6rico, a consecuc£o do espaco para a participacao 
polftica. 

A esse respeito, Fernandes (2004:44), ao analisar a procura dos jovens e adultos 

por eseolarizagao, acrescenta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para esses sujeitos da EJA, a eseolarizagao 

funciona como um diferenciador no seu meio social, como algo que Ihe garante uma 

integridade social e uma identidade positiva. 

Essa possibilidade de integridade e conquista da cidadania, no entanto, torna-se 

ameacada quando nas turmas surgem alunos que nao demonstram ter compromisso 

com a educagao, assim como enfatizou o aluno K. Essa problematica destaca-se em 

alguns momentos da aprendizagem, quando percebemos que estar ou nao em sala, 

brincar de aprender e atrapalhar aqueles que realmente veem no estudo uma 

oportunidade se crescimento pessoal e profissional, infelizmente, nao faz muita 

diferenca na vida de alguns desses alunos mais jovens da EJA. 

Tal comportamento reflete a descrenca na educagao, influenciada diretamente pela 

heranga cultural das familias desses alunos. Sabemos que toda familia, 

independente de sua classe social, possui seu proprio capital cultural, uma heranga 
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de valores internalizados e moldados de acordo com a posicao em que se 

encontram na sociedade (Fernandes, 2005). Portanto, no caso particular dos alunos 

da EJA, oriundos das camadas populares, observamos que, quanto menos 

experiencia escolar e expectativa positiva suas familias tiverem em relacao aos 

estudos e a educagao, menos referenda elas terao para deixar aos seus filhos, e 

esses por sua vez, menos prioridade em relagao a educagao vao demonstrar. 

Entretanto, pudemos constatar na segunda questao, quando inquiridos os motivos 

de retorno a escola, o destaque desses alunos ao incentivo da familia. Percebemos 

com isso que, embora essas instituigoes familiares das camadas populares reflitam 

um ceticismo historico em relagao a educagao, existem aquelas poucas que veem 

na educagao dos filhos, sobrinhos ou parentes, mesmo ja adultos ou jovens fora da 

faixa etaria do ensino regular, uma esperanga de futuro promissor, cujas 

expectativas renascem na ideia de ter umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doutor na familia, ou senao, alguem mais 

esclarecido que possa direcionar suas vidas. Mesmo que de forma inconsciente, 

esse comportamento acaba por exercer influencia na vida dos educandos, sendo, 

pois, um dos motivos que os levam a retornar a escola. 

Um outro motivo do retorno a escola que, igualmente, mereceu destaque nesta 

questao foi a suplencia (terminar os estudos mais cedo, fazendo supletivo). A escola 

Romulo Pires oferece ensino supletivo com aulas presenciais, no entanto, o fato de 

contemplar dois anos em um so, tern atraido um numero bastante consideravel de 

alunos jovens, visando o aligeiramento do estudo, como forma de compensagao 

pelo tempo perdido. 
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Esse pensamento prevalecente entre os jovens da EJA, constitui-se uma 

preocupagao para a referida escola, pelo comportamento, muitas vezes imaturo 

desses jovens que acaba provocando a desistencia de seus colegas adultos. De 

acordo com Soares (2002:21), quando de sua discussao sobre as Diretrizes 

Curriculares para EJA, mais especificamente os exames supletivos, essa situacao ja 

havia sido prevista pois, 

(...) a projegio e de que um contingente expressivo de adolescentes 
ingressarao na EJA complexificando, ainda mais, a heterogeneidade 
existente. Possivelmente, os mais adultos se afastarao das salas por 
incompatibilidade com o ritmo e os pern's dos adolescentes. 

Tal comportamento contribui tambem para a distorcao do sentido do ensino 

supletivo, uma vez que este e tornado como uma aceleragao, um ensino aligeirado. 

De todo modo, cabe a escola e principalmente ao professor, no exercicio do dialogo 

- vies necessario a sua pratica educativa, promover a rnudanca de comportamento e 

esclarecer, que a aceleragao, no caso o supletivo, representa sim economizar 

tempo, mas um tempo no calendario escolar que apropriado a aprendizagem, 

contribua para o progresso desse aluno. Tal progresso, ainda segundo Soares 

(idem, 79) 

E um avango no tempo e no aproveitamento de estudos de tal modo que o 
aluno atinja um patamar igual aos seus pares. Quern esta com 
adiantamento nos estudos tambem pode ganhar o reconhecimento de um 
aproveitamento excepcional. 

Torna-se importante, neste momento, mostrar o paradoxo existente entre essas 

ideias dos alunos jovens e as dos alunos mais adultos, pois, uma ultima alternativa 

nesta questao foi colocada em aberto, e um aluno adulto marcou-a, destacando que 

o motivo da volta a escola e quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quanto mais sabemos, melhor sera nosso futuro". 
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(aluno Z). Essa resposta nos revela a expectativa positiva deste aluno adulto em 

relagao a educagao, por vezes contraria aquela de seus colegas mais Jovens. 

Acreditando, entao, que essas decisoes dos alunos de retornar a escola sao tao 

importantes quanto a motivagao destes para que nela permanegam, questionamos 

alguns pontos relevantes sobre esse assunto, e, da mesma forma que a questao 

anterior, houve mais de uma alternativa destacada, qual seja, a "a vontade de 

concluir os estudos" e "o apoio dos professores", e uma ultima alternativa, desta feita 

em aberto, cuja resposta assinalava a questao da empregabilidade, as quais nos 

remetem a algumas reflexoes. 

Essa vontade de concluir os estudos, por exemplo, da margem a duas justificativas, 

uma pode representar para esse aluno, a ideia de finalidade, como se o estudo (do 

2° segmento, no caso) tivesse um fim em si mesmo e o certificado fosse a prova da 

conclusao definitiva desse. Por outro lado, pode representar tambem o desejo de 

sucesso, de progresso, de realizagao pessoal por terem novamente a oportunidade 

de "concluir" algo que havia ficado para tras, inconcluso, marcado muitas vezes pela 

desmotivagao, pelo desencantamento, pelo fracasso, uma vontade incomensuravel 

de concluir os estudos, e, quern sabe de passar desta fase para as seguintes - nivel 

medio, superior... 

No que tange ao apoio dos professores, igualmente citado como motivo de 

permanencia destes alunos na escola, nao se mostrou para nos motivo de 

admiragao, pois, quando da oportunidade que tivemos de conhecer os professores 

que trabalham com EJA nesta escola, percebemos em suas posturas um nascente 
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compromisso para com a aprendizagem de seus alunos, procurando trabalhar de 

forma dialogica, conscientizadora e afetiva. Essa resposta dos alunos apenas 

mostra que o exercicio do dialogo promoveu a confianca destes em seus 

educadores, corroborando com Freire (2005:94), quando nos diz que: 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fe nos homens, o dialogo se faz 
uma relacHo horizontal, em que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA confianga de um polo no outro e 
consequencia 6bvia. Seria uma contradicao se, amoroso, humilde e cheio 
de fe, o dialogo nao provocasse este clima de confianga entre os sujeitos. 

Ainda no que se refere aos motivos de permanencia na escola, uma ultima 

alternativa desta questao posta em aberto, teve a seguinte resposta a permanencia 

na escola: "para arrumar um emprego bom" (aluno Y). Essa atitude mostra que para 

esse aluno sua eseolarizagao, a continuacao dos seus estudos pode Ihes 

proporcionar o domfnio de competencias e habilidades necessarias ao exercicio da 

cidadania e principalmente do trabalho, ou seja, essa eseolarizagao passa a 

apresentar um significado pratico-concreto na vida desse aluno. Assim como nos diz 

Fernandes (2004:43), o conhecimento escolar se configura como um instrumento de 

credenciamento para aquisigao de um emprego bom, um emprego maneiro que 

possibilita uma boa remuneragao salarial e prestigio social. 

Esse credenciamento oportunizado pela escola, torna-se um pre-requisito para a 

conquista do emprego, bem como para execugao das tarefas por ele exigida. O 

aluno quando frequentando a sala de aula sente-se mais seguro quanto a sua 

qualificagao profissional, uma exigencia gritante no mundo do trabalho. 

Continuando, entao, o nosso questionario, com perguntas objetivas de multipla 

escolha, inquirimos sobre o que nao agrada o aluno na educagao de jovens e 
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adultos. Sessenta por cento (60%) respondeu que nao agradava o horario das aulas. 

Os outros 40% responderam que nao agradava o fato de ter "uma unica turma para 

jovens e adultos". 

A questao do horario das aulas esta diretamente relacionada ao horario do trabalho 

destes alunos. Ao contrario do que se espera, o aluno da EJA que busca na escola a 

qualificagao para poder se inserir e/ou manter-se no mercado de trabalho, muitas 

vezes e o mesmo aluno que, quando ja na ativa, ve-se obrigado a abandonar 

novamente a sala de aula, em funcao da sobrecarga de trabalho. Nesta situacao, 

cumprir com horario das aulas torna-se uma tarefa cada vez mais dificil para aqueles 

jovens e adultos. 

Alem dessa dificuldade em relagao ao horario das aulas, os alunos assinalaram nao 

agradar o fato de ter uma turma unificada, ou seja, uma unica turma para jovens e 

adultos. Esse pensamento explicita, novamente, a questao da prioridade do estudo, 

ou seja, alguns alunos jovens nao comungam com os alunos mais adultos do 

mesmo ideal de educagao, o que muitas vezes provoca certo desentendimento entre 

ambos. Contudo, as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA nao estabelecem 

separagao entre jovens e adultos na formagao de turmas, assim como e do desejo 

desses alunos adultos. 

Pelo contrario, as Diretrizes dispoem, a partir da Resolugao CNE/CEB 1, de 3 de 

julho de 2000, Arts. 7° e 8°, sobre a idade minima de inscrigao neste tipo de 

eseolarizagao e exames supletivos - 1 5 anos completos para o ensino fundamental e 

18 anos completos para o ensino medio, e reconhece ser um imperativo da EJA o 
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principle- da igualdade, nao permitindo qualquer forma de preconceito de raga, cor, 

sexo, idade entre outros (Soares, 2002). Para tanto, estabelece tres fungoes para a 

Educacao de Jovens e Adultos: 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fungao reparadora, que se refere ao ingresso no circuito dos direitos civis, 
pela restauracao do direito negado; 
a fungao equalizadora, que propoe garantir uma redistribuicSo e alocag§o 
em vista de mais igualdade: (grifo nosso) 
por ultimo, a fungao qualificadora. (...) que corresponde as necessidades 
de atualizaeao e de aprendizagem contfnuas. (idem: 2002:13) 

Essas fungoes devem nortear a Educacao de Jovens e Adultos, e necessitam ser 

veementemente apresentadas aos seus alunos, como forma de evitar, entre eles 

proprios, qualquer discriminagao ou possivel negacao dos direitos que Ihes sao 

assegurados. 

Por fim, concluindo nosso questionario, numa pergunta subjetiva, indagamos se 

estes alunos ja pensaram em algum momento em "desistir novamente de estudar". 

Dois alunos (40%) responderam que "sim", 

Por que e muito cansativo para quern trabalha. (aluno W) 

Porque eu tenho uma irmi doente, ela precisa muito de mim. (aluno X) 

Novamente a relagao trabalho-EJA e a relagao familia-aluno estao presentes nas 

respostas desses educandos. Ambas aparecem, como ja vimos, em dois momentos 

nas vidas desses alunos. No primeiro momento, quando da motivagao inicial de 

retorno a escola, da idealizagao de reencontrar o ensino-aprendizagem, como um 

estimulo, um incentive 
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Em um segundo momento, essas relaeoes se apresentam como desmotivacao, 

como desestimulo ao ato de estudar. Nesta ultima resposta, por exemplo, o aluno X 

ressalta a importancia da familia em sua vida, desta feita, ja nao como influencia de 

permanencia na escola, e sim de desistencia. Uma desistencia que poderia ser 

considerada por esse aluno como justa causa, uma vez que envolve problema de 

saude, assim como por justa causa seria a desistencia daquele aluno W, quando 

alega o fato de ser muito cansativo trabalhar e estudar. 

Por outro lado, tres alunos (60%) responderam a mesma questao justificando nao 

terem a intencao de desistir, 

Porque hoje em dia, com os estudos fica mais facil de voce conseguir 

chegar ao seus objetivos. (aluno Z). 

Porque eu nio quero atrazar meus estudos, mais do que ja estao 
atrazados. (aluno Y) 

Porque a necessidade de estudar e muito maes importante do que o que 
se aprende no mundo. No mundo nos sabemos que n§o tern nada pra nos 
oferecer. (aluno K) 

Nao mais atrasar os estudos, conseguir alcangar algum objetivo e buscar dentro da 

escola a oportunidade de ascensao social faz desses alunos pessoas batalhadoras 

que, mesmo sem saber ou perceber, contribuem para a transformacao social, 

revelando o desejo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser mais. Esse desejo e reflexo de uma pratica educativa 

libertadora, conscientizadora, onde o aluno tern a oportunidade de aprender e 

ensinar a partir de seu mundo. 

Vale ressaltar que o mundo de que trata o aluno K (que nao tern nada a oferecer), 

nao corresponde ao mundo proprio do aluno da EJA, berco de experiencias 

enriquecedoras. Trata-se, pois, de um mundo marginalizador, uma sociedade 
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excludente onde se impera a discriminagao, onde a descrenca na educagao esta 

historicamente arraigada, da qual o aluno da educacao de jovens e adultos nao 

pretende mais participar. 

O que vai, portanto, fazer a diferenca entre esses dois mundos, e justamente uma 

acao libertadora, uma educagao que, segundo Alencar (2006:266), inspirado nas 

ideias de Freire, possa desenvolverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos seres humanos uma consciencia critica que 

os tome aptos a desvelar a realidade que os oprime e que possam edificar uma 

realidade em que todos tenham as mesmas oportunidades, 

Nessas condigoes, a educagao libertadora, critica, seria o aporte necessario para a 

formagao de uma sociedade destinada a coletividade. Uma sociedade na qual 

educador e educando, por meio do dialogo problematizasse as relagoes existentes 

entre si, bem como as relagoes do homem com o mundo e, por conseguinte, 

tomasse consciencia de si e da realidade. Destarte, educador e educando, jovem e 

adulto, poderiam vir a tirar proveito diante de uma educagao dessa qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPiTULO V 

TRABALHANDO COM EJA: RELATOS DE UMA VIVENCIA 

O estudo de campo proporciona ao educando novas possibilidades de apreensao do 

conhecimento, uma vez que oportuniza um comparativo, uma reflexao daquilo que 

se ve na teoria e o que se revela na pratica. Neste sentido, partimos para o nosso 

estagio supervisionado com os alunos da Educagao de Jovens e Adultos da 

E.M.E.F. Romulo Pires, para, justamente, fazermos esse comparativo entre teoria e 

pratica, no que se refere ao entendimento do perfil do aluno da EJA. 

Antes, porem, de iniciarmos nossa atividade propriamente dita, fizemos uma visita as 

salas de aula, comunicando acerca de nosso estagio supervisionado. Aproveitando 

o ensejo, expomos nossa proposta enfatizando a necessidade de se conhecer o 

aluno da Educagao de Jovens e Adultos, para que entao pudessemos desenvolver 

um trabalho significativo. O termo significativo deu margem a uma conversa informal 

e muito produtiva com os alunos, a partir da qual decidimos por uma metodologia 

fundamentada no principio pedagogico da interdisciplinaridade. Isso porque, 

segundo Nascimento, partimos do pressuposto de que: 

(...) a realidade e interdisciplinar em si mesma, acreditamos, antes de ser 
uma necessidade, e um imperative-, e condicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua non para a pratica 
pedagogica mediada pelo dialogo, que busca a liberdade atraves da Made 
a?§o-reflexao-ac§o. (1999:44) 

Desse modo, e, na observancia da interdisciplinaridade, nosso trabalho planejado 

juntamente com os professores das disciplinas de matematica, ciencias e portugues, 
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incorporou leitura, escrita, pesquisas, exibigao de filmes, producoes textuais, as 

expressoes corporais e atitudinais dos alunos do 2° segmento da Educagao de 

Jovens e Adultos da Escola Romulo Pires. 

Iniciamos com as aulas de matematica. A escolha por esta disciplina se deu pelo 

fato de que, naquelas conversas informais, boa parte dos alunos mostrou-se avesso 

ao seu ensino, e expressaram suas emogoes dizendo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pra que isso vai servir pra 

gente (aluno J). Neste caso em particular, podendo apostar na hipotese de ter sido o 

estudo matematico algo abstrato na vida destes alunos da EJA, passamos a 

observar o que seria entao para eles um estudo significativo para a vida. 

Nesta oportunidade, enquanto a professora dava continuidade ao assunto do 

bimestre, procuramos observar o comportamento dos alunos. Nitidamente 

percebemos a dificuldade imensa que eles tern em se concentrarem. A todo tempo 

ficam com conversas paralelas, sem contar as vezes que saem da sala sem dar 

explicagoes, ou quando a saida e para fumar um cigarrinho. 

Observamos que entre os alunos adultos e os jovens, existe certa discordancia em 

relagao aos estudos, expressada pelos seguintes discursos: 

Ah, se eu tivesse o tempo que essas criatura, solteira, tern de estudar e 
ainda nao aproveitam. (aluno F) 

Esses meninos nem estudam nem deixam a gente estudar sossegado. 
(aluno J). 

A gente solteiro estuda, nao ta vendo eu sentado. E de manh§, ha, ha, 
ha (aluno C) 

Esses discursos revelam-nos certa falta de prioridade dos alunos mais jovens em 

relagao aos estudos, ao contrario dos alunos adultos, quando retratam a indignagao 
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sobre questao do tempo, ou da falta dele para um melhor rendimento dos estudos. 

Talvez esses ultimos nao tiveram ou nao aproveitaram a oportunidade de estudar 

"no tempo certo" e temam, hoje, acontecer com aqueles primeiros o mesmo. 

Acontece nesses casos o que Willian Shakespeare diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o tempo e muito lento para 

os que esperam, muito rapido para os que tern medo, muito longo para os que 

lamentam, muitos curtos para os que festejam. 

Em alguns instantes, porem, percebemos igualdade de pensamento entre esses 

alunos. Terminado o momento das explicagoes sobre o assunto matematico, 

levamos a TV para a sala de aula, foi entao que comecou a resistencia de ambas as 

partes: 

E a novela que vamos assistir? Se nao for a gente sai. (alunos J, E, D e C) 

Eu vou sair, la vem coisa! (aluno G) 

Essa atitude expoe uma preocupagao pedagogica, que e a questao dos recursos 

utilizados nas aulas. Muitas vezes filmes sao exibidos como fim e nao meio de 

aprendizagem, em outras palavras, alguns professores cuja metodologia deixa muito 

a desejar usam do artificio de exibir filmes, como forma de preencher o horario das 

aulas, sem uma analise e estudo previos muito menos feedback. Infelizmente, esse 

comportamento inadequado de alguns profissionais da educagao, acabou 

incorporando no pensamento do aluno da EJA que, todo filme e enrolagao. 

Sabendo da existencia desse estigma, apresentamos o tftulo do documentario -

Conhecimento Matematico - um ensino voltado para a vida, nosso objetivo e 

pedimos a colaboragao de todos para assisti-lo e ver o que de bom ele teria a nos 

oferecer. Desta forma conseguimos a colaboragao de todos, contudo, antes de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ol f  yn^Sff'XDS pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ ERAL 

DECAMPINA GRANDE 
CftffRG DE FORMACAO DE PROFESSORS 

BIBL10TECA SEIORlftl 



6 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apresentarmos o video, fizemos alguns questionamentos sobre como eles veem a 

disciplina matematica, em que ela e util para suas vidas, para que serve, por 

exemplo, aquela equacao que a professora havia explicado no quadro. Varias foram 

as respostas, como por exemplo: 

Pra mim nao serve de nada, n§o sei para voce? (aluno J) 

Eu gosto de matematica! (aluno E) 

Apresentamos o video e todos ficaram atentos de forma que um silencio total tomou 

conta da sala. Foram apenas dez minutos de uma reflexao sobre a importancia da 

matematica para nossa vida, mas, pareceu-nos que surtiu efeito, senao em todos, 

mais numa boa parte. Pedimos para escreverem numa folha sua opiniao sobre o 

que foi exposto, e depois socializassem as respostas. Alguns mostraram ter 

percebido a matematica de outra forma, menos ociosa e mais util para a vida. 

Fotos 1 e 2 - Exibicao do documentario: Conhecimento Matematico 
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Ao final elogiamos o fato de terem assistido o DVD e nos surpreendemos com 

algumas respostas 

A gente so assistiu porque a senhora pediu, em respeito a senhora! (aula J) 

E mesmo professora, foi pela senhora, mais nao doeu nada, foi ate bom! 
(aluno C) 

Ja nas aulas de ciencias, trabalhamos A geografia do Sabor, um texto que fala de 

receitas culinarias de todo o Nordeste, as quais nos ajudaram a trabalhar ciencias, 

matematica e a propria geografia. Para tanto, iniciamos apresentando uma dinamica 

de grupo, a qual utilizava o papel reciclado como recurso. Ao receberem o papel 

alguns disseram:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A gente vai terque escrever? (aluno G) 

Durante a dinamica, no momento de escrever, a maior parte nao se dispos 

alegando: 

Isso e uma estrategia pra gente comecar a escrever mais? (aluno W) 

A gente nao lembra, e tanta materia, e a gente nao tern tempo de olhar os 
caderno de dia. (aluno J) 

Professora, eu nao sei nada disso, entao eu digo o que? (aluno F) 

Quando do instante da socializacao dos escritos uns alunos exclamaram: 

Isso vai valer quanto? E esse papel (referindo-se ao da dinamica), nao vai 
servir de nada? (aluno E) 

A gente vai ter de ler? (aluno S) 

O que percebemos no decorrer da aula e que os alunos sao inquietos, alguns 

entram e saem da sala a todo instante, como se nao tivesse nenhuma importancia 

estar la, atrapalhando, desta forma, a concentra<?ao dos que querem participar das 
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atividades. Percebemos ainda que alguns deles nao entendem uma dinamica de 

grupo como sendo uma estrategia de aprendizagem e sim, como uma brincadeira ou 

uma forma de tomar o tempo da aula. 

Fotos 3 e 4 - Inquietacao dos alunos e estrategia de saida da sala, nas aulas de ciencias 

Ha tambem aqueles que se mostram preocupados em passar de ano, para isso 

exigem nota em tudo. E como se essa nota fosse mais importante que a sua 

aprendizagem em si. A forma como se expressao oralmente, com erro de 

concordancia, de conjugacao, etc, pode ser destacada, pois o que nos chama a 

atencao e o fato de estarem cursando o segundo segmento da EJA (5 a a 8 a), e nao 

se preocuparem em consertar essa situacao, uma vez que ate para ler eles mostram 

resistencia. 

Ainda nas aulas de ciencias, desta feita em outra turma, presenciamos a exposicao 

do assuntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reprodugao, e como forma de estimular os alunos a participarem mais 
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ativamente das discussoes do tema, procuramos dinamizar a aula apresentado um 

video sobre Gravidez - A vida antes do nascimento. O recurso audiovisual, nesta 

ocasiao, estimularia os sentidos dos alunos, proporcionando aos mesmos 

vivenciarem na pratica o que os livros ensinam, assim como nos diz Pestalozzi, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

quanto maior o numero de sentidos que empregamos na investigagao da natureza 

ou das qualidades de um objeto, tanto mais exato e o conhecimento que adquirimos 

deste objeto. (apud PARRA, 1977, p. 23) 

Quando chegamos a sala fomos explicar o que seria o video e orientar sobre o 

comportamento, uma vez que teriamos cenas reais sobre gravidez e parto natural, 

as quais mereciam de nossa parte maturidade para assistir. Quando o filme 

comegou a passar, um aluno fez o seguinte depoimento: isso e melhor que ta 

assistindo aula com livro! (aluno D). Para ele, aquele momento nao representava 

uma aula, pois seu entendimento de aula reside, ainda, na utilizacao de quadro, giz, 

e explanacao do professor, imagem de uma educacao bancaria ainda presente, 

senao na escola, mas no pensamento de muitos alunos. 

Durante a exibicao houve uma total concentracao, olhos atentos aos processos de 

concepcao e transformacao do ovulo num ser humano. No final, percebemos que os 

detalhes das imagens surpreenderam os alunos: 

Eu estou impressionada com tudo que vi! (aluno Z) 

Mostra tudo o que vimos essa semana no livro. (aluno Y) 

Como forma de avaliacao de rendimento o professor optou por uma resenha do 

filme, porem, poucos a fizeram, por nao terem paciencia de escrever. 
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Em nossos encontros nas aulas de lingua portuguesa trabalhamos um pouco de 

coesao e coerencia textual, devido ser estezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um problema comum nas produgdes 

textuais dos alunos e preocupante para os professores (discurso de um professor). 

Trabalhamos tambem com literatura de cordel e lendas devido estarmos no periodo 

de comemoracao do folclore nas escolas. 

Na aula cujo tema era coesao e coerencia, iniciamos aplicando a brincadeira popular 

conhecida por Disparate, onde todos respondem aleatoriamente umas pequenas 

questoes propostas e depois, unem-se as respostas e monta-se um texto totalmente 

sem nexo. No ato da brincadeira surgiram alguns murmurios: 

Porque toda atividade nao e que nem essa, pra que a gente escreva 
pouco?! (aluno S) 

Eu nao tenho paciencia de escrever muito, ate que assim e bom! ( aluno G) 

Foto 5 - Atividade de coesao e coerencia desenvolvida nas aulas de portugues 
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A questao de escrever muito ou pouco deixou de existir quando passamos a 

trabalhar a literatura de cordel. O cordel vem se transformando em um instrumento 

pedagogico bastante eficiente nas salas de aula, portanto como forma de explicar 

esse tipo de literatura, suas caracteristicas e curiosidades, trabalhamos algumas 

estrofes retiradas do folhetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Origem da Literatura de Cordel e a sua expressao de 

cultura nas letras de nosso pais, de Rodolfo Coelho Cavalcante, como por exemplo: 

"Cordel quer dizer barbante 
Ou senao mesmo cordao, 

Mas cordel-literatura 
E a real expressao 

Como fonte de cultura 
Ou melhor poesia pura 
Dos poetas do sertao. 

Trabalhar com cordel inspirou os alunos a construirem sua propria poesia, em 

versos simples, seu proprio cordel. Um deles chegou a afirmar que seria bom que 

todo texto que o professor pedisse pra gente fazer, saisse assim simples e bonito de 

lerl (aluno R). 

Com os cordeis em maos os alunos se empolgaram e os recitaram, dando vida a 

seus escritos. Nesse instante percebemos que aquela empolgacao era resultado de 

uma atividade significativa na vida destes alunos. Na tentativa de construir uma 

poesia simples, eles se inspiraram em sua propria historia de vida, deixando de lado 

a falta de coragem de escrever, o que se constituiu numa motivacao. Segundo Netto 

(1987:113), isso acontece porque: 

A pessoa pode comegar a aprender com um nivel relativamente baixo de 
motivacao; mas, a medida que progride, que experimenta exito e 
competencia crescente, ou que e de algum modo beneficiada pelo fato de 
estar aprendendo, seu nivel de motivacao pode elevar-se de modo 
significative 
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Fotos 6 e 7 - Recital dos cordeis produzidos pelos alunos 

Na aula em que trabalhamos as lendas folcloricas nao tivemos o resultado esperado, 

pois, a maior parte dos alunos mais jovens foi embora antes de comecarmos a aula 

propriamente dita. A justificativa era dada ao passo que eles iam saindo: 

Hoje vai passar um capitulo imperdivel da novela, professora! Depois a 
gente faz o que a senhora trouxer! (aluno J) 

A novela e so hoje, a escola e todo dia! (aluno D) 

Me desculpe professora, mais eu tenho um assunto muito importante para 
resolver! (risos) (aluno C) 

Essas respostas corroboram a ideia da falta de prioridade em relacao aos estudos. A 

novela, uma obra ficticia, so ha de nos trazer boas licoes se tivermos discernimento 

do certo e do errado, em outras palavras, se tivermos uma consciencia critica. 

Espera-se, pois, que essa criticidade se desenvolva principalmente na escola, com o 

auxilio do professor, num exercicio reciproco de auto-avaliacao, mas, para que isso 

acontega e preciso que nasga no aluno o desejo de frequentar a escola, ou, pelo 

menos, que se deixe ajudar para que esse desejo floresca. 
UN'VEr'5!CADE F c riERAL 
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No nosso caso, os alunos mais jovens em particular, nao apresentam essa visao 

critica do hoje e do amanha, ou seja, o imediato, aquilo que vai servir para o hoje, 

com ou sem licao de vida e a novela, a escola por sua vez, pode esperar, como 

sempre esperou, para amanha, urn amanha incerto e sem muito arrebatamento 

como na ficcao. Esse comportamento nos remete a urn tipo de aluno da concepgao 

bancaria da educacao, o que desprovido de consciencia critica, pressupoe homem 

simplesmente no mundo e nao com o mundo e com os outros. Homem espectador e 

nao recriador do mundo (Freire, 2005) 

Para os poucos alunos, mais os adultos, que acompanharam a aula, esse 

comportamento que nao era novidade, apresentava algo preocupante, que acaba de 

certa forma comprometendo a aprendizagem de toda a turma, assim como nos 

revela esse desabafo: 

quando esses menino sai a gente consegue entender melhor da aula, pois 
fica tudo em silencio, mas, tern urn lado que a sala fica quase que vazia, af 
da urn desengano, uma vontade de desistir, sabe!!! (aluno E) 

Comumente esses jovens sao chamados a atencao por sua inquietacao em sala, por 

estarem sempre entrando e saindo da mesma ou por nao esforcarem-se em fazer as 

atividades propostas. Essa falta de compromisso de alguns alunos jovens tanto 

prejudica a se quanta aos alunos adultos. Por outro lado, o simples fato de ter uma 

sala cheia, mesmo que com esses alunos ditos bagunceiros, faz com que esse 

aluno adulto se sinta menos so. A solidao neste caso os remete ao tempo que 

passaram distante da escola, sem o apoio e/ou atencao desejada por parte da 

sociedade. 
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Essas e outras atividades nos ajudaram na pereepcao de alguns comportamentos 

desses alunos da educacao de jovens e adultos. Podemos dizer, ancorado nas 

verbalizacdes deles proprios que, existe entre eles uma diferenca nos interesses 

relativos a educacao que reflete nas suas posturas enquanto aluno da EJA. 

Os alunos jovens apresentam dois tipos de comportamentos, alguns, por exemplo, 

deixam transparecer sinais dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imaturidade. Consultando o dicionario Aurelio 

(Ferreira: 2001), vimos que imaturo significa, entre outros aspectos, aquele que nao 

atingiu plenamente o desenvolvimento fisico, emocional ou intelectual. No caso 

desses jovens essa caracterfstica e latente, isto porque nao se percebe em seus 

comportamentos o prepare ou o desenvolvimento de uma consciencia lucida sobre 

algo, tipico da maturidade, que os faca deixar de agir por impulso, se tornado 

alguem consciente e responsavel por suas escolhas. 

O mesmo ocorre com o outro tipo de comportamento/atitude desses alunos, que e a 

falta de prioridade na educagao. Novamente buscando o Aurelio, vimos que 

prioridade e a qualidade do que ou de quern e primeiro. Infelizmente, a educacao 

para esses jovens, nem sempre se enquadra nesse signifieado, ou seja, outros 

fatores como festas, eventos e a propria midia estao em primeiro lugar. 

Via de regra, sabemos que por tras desses comportamentos existe uma serie de 

fatores determinantes, tanto a maturidade quanta a questao de prioridade esperadas 

por parte dos alunos, so ha de se alcancar quando do contato com experiencias 

cotidianas produtivas, tanto na escola quanta na familia, contudo e preciso que estes 

alunos desejem aprender com elas e suas ligoes. 
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Da mesma forma que os jovens, os adultos tambem apresentam oscilagao de 

comportamento. Alguns se encontram seguros do que querem em relacao aos 

estudos, seguros de sua decisao de retornar aos bancos escolares e retomar os 

estudos ja tao prejudicados historicamente. Outros se deixam dominar pela 

inseguranca e pelo medo de urn novo fracasso, nesses casos vemos alunos com 

uma baixa auto-estima, os quais precisam de atencao a todo tempo. Alem da 

questao da auto-estima, tambem temos a influencia do trabalho, mais precisamente, 

o cansago provocado por jornadas de trabalho exaustivas que geram desmotivacao. 

Esses fatores somados aos constantes momentos de desatencao causados por 

aqueles jovens inquietos, resultam numa decisao quase que irrevogavel de desistir 

novamente de estudar. 

Na proporcao em que vamos discutindo ou tentando entender o mundo desses 

alunos jovens e adultos da EJA, vamos explicitando varios temas que nos remete a 

consciencia da realidade, e esses encontros foram uma prova disso. Em cada urn 

deles procuramos retratar fielmente, e a partir de sua propria realidade, as posturas 

de nossos alunos, a fim de entende-los enquanto sujeitos do processo ensino-

aprendizagem. 

Sabemos, no entanto, que essa realidade nem sempre nos deu, a principio, uma 

esperanga de uma possivel mudanga na educacao, de transformagao do ser 

educando, uma mudanga de postura alicergada na conscientizagao, na libertagao. 

Mesmo assim insisto que tentar conhecer esse aluno da EJA, tanto vai nos ajudar 

enquanto educador a refletir e reelaborar constantemente nossa pratica educativa, 

quanto vai ajuda-los a se sentirem mais ativos e participativos de sua aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desta forma acredito existir a transformacao, pois tomando as sabias palavras de 

Freire (1999:10),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao sou esperangoso por pura teimosia mas por imperativo 

existencial e historico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ALGUMAS CONSIDERAQOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conhecer o aluno da educacao de jovens e adultos com o qual trabalho constituiu-se 

para mim, desde a primeira hora, num enorme e aliciante desafio pela complexidade 

deste tipo de educacao, conseqiientemente, pela singularidade dos sujeitos que a 

buscam. 

Ao passo que tentavamos tragar o perfil desses jovens e adultos iamos descobrindo 

que esses alunos sempre chegam a escola meio timidos, porem cheios de 

expectativas. No entanto, a volta as aulas para eles nao se da de forma simples, 

essa decisao e algo que envolve entre outras coisas a familia, o acesso a escola, o 

trabalho que exerce, a auto-estima, pois nao se trata de urn aluno qualquer, e sim de 

urn aluno que anos atras por algum motivo, relevante ou nao, teve castrado seu 

direito de estudar, sua oportunidade de crescimento intelectual e por conseguinte 

profissional, o que representaria para eles, mais que uma ascensao, uma aceitacao 

social. 

O delinear desse perfil nos fez conhecer, em duas epocas distintas, alguns 

comportamentos desses educandos que exerceram, e exercem ainda hoje, muita 

influencia sobre seu desempenho no processo ensino-aprendizagem. Dos alunos 

todos que frequentaram o Movimento Brasileiro de Alfabetizacao - MOBRAL e dos 

alunos da EJA contemporanea, podemos dizer que ambos necessitam de atencao 

psico-pedagogica especial, devido as peculiaridades inerentes a esse tipo de aluno 

da educacao popular. 
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Por outro lado, aos jovens e aos adultos observados separadamente, podemos 

dizer, sem no entanto partir para uma generalizacao, que suas prioridades em 

relacao a educacao sao distintas de uma epoca a outra. Na verdade, no decorrer 

dos anos houve uma inversao dos valores desses alunos, ou seja, os jovens da 

decada de 70 veem nos estudos o mesmo progresso enxergado pelos adultos de 

hoje, e, os adultos daquele periodo percebem a educacao da mesma forma que os 

jovens de agora a veem, sem muita prioridade e expectativas em relacao ao future 

Esse paradoxo somado a tudo quanto foi descoberto ou ratificado durante todo o 

trabalho, foi para mim uma experiencia extremamente positiva por diversas razoes: 

pelo muito que aprendi com as experiencias de vida tanto dos alunos quanto dos 

professores da EJA; pela abertura de horizontes que o conhecimento mais 

detalhado de sua historia me proporcionou, consubstanciada nas duas vertentes em 

torno das quais gira esse tipo de educagao - o jovem e o adulto; pelas perspectivas 

de pesquisa futura que me abriu, pois a Educacao de Jovens e Adultos e uma area 

em que muito se tern a revelar, por conseguinte, onde muito se tern a ajudar. 

Certamente minha visao de educacao, do processo ensino-aprendizagem ja nao e a 

mesma quando do inicio de nosso trabalho. Muito da vivencia e, principalmente dos 

estudos e pesquisas bibliograficas, ajudou-me a refletir minha pratica educativa; a 

aproximacao maior com os sujeitos da pesquisa me fez reelaborar estrategias de 

ensino que visasse, acima de tudo, urn estudo significativo ao longo de suas vidas, 

da mesma forma, contribuiu para que eu me reconhecesse ainda mais como urn ser 

inconcluso, e consciente dessa inconclusao, cuja aprendizagem precisa ser buscada 

permanentemente. 
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Como nos diz Drummond,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no meio do caminho tinha uma pedra, mas pedras fazem 

parte da vida. Aqui podemos denomina-las de pontos negativos, que da mesma 

forma que os positivos, serviram de base para futuras reflexoes. Dentre os pontos 

negativos podemos citar: as dificuldades de concentracao dos alunos, ocasionada 

muitas das vezes por elementos externos a escola, por exemplo, festas, novelas, 

amigos nao estudantes; dificuldade na aprendizagem; falta de interesse em 

desenvolver atividades contextualizadas, principalmente quando parte-se para fazer 

leituras; visao estigmatizada da educacao. 

Nessa tentativa de compreender o perfil do aluno da Educacao de Jovens e Adultos, 

alguns caminhos ficaram em aberto e por explorar, isto por entendemos que 

nenhuma pesquisa e incontestavel e definitiva em seus resultados. Entretanto, 

acreditamos que esse trabalho podera suscitar novos estudos e surpreendentes 

descobertas, assim como acreditamos que ele pode contribuir, de alguma forma, 

para o enriquecimento do ato educativo, uma vez que reiterava a importancia de se 

conhecer, etimologicamente falando, o aluno da EJA, para entao ajuda-lo fazer de 

sua aprendizagem algo significativo para o logo da vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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APENDICES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APENDICE A - Questionario I - Professor/educador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quern e o educador de jovens e adultos? 

1 - Qual seu nivel de formacao? 

( ) modaiidade normal 
( ) ensino medio - cientifico 
( ) ensino medio - profissionalizante 
( ) superior completo 
( ) superior incompleto 
( ) outros 

2 - Observando o aspecto geografico, voce faz parte da comunidade em que esta 
trabalhando? 

( ) nao ( ) sim 

3 - E quanto ao aspecto social? 

( ) nao ( ) sim 

4 - Voce costuma fazer urn diagnostico historico-economico da comunidade com a 
qual vai trabalhar? 

( ) sim ( ) nao ( ) as vezes 

5 - Costuma estabelecer urn canal de comunicacao entre o saber tecnico (erudito) e 
o saber popular? 

( ) sim ( ) nao ( ) as vezes 

6 - Voce le sobre educacao de jovens e adultos? 

( ) nao ( ) sim, esporadicamente 
( ) sim, periodicamente ( ) sim, 

7 - Voce se identifica com a educacao popular? 

{ ) nao ( ) sim ( ) urn pouco 

UM'VKO;n A DEr^ E R A L 

fcCAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C W OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAf  AO DE PROFESSGfi^ 

BiUOTECASETORWL 



86 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APENDICE B - Questionario II - Aluno da EJA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quern sao os alunos jovens e adultos? 

1 - O que voce entende por EJA? 

2 - Qual o motivo de seu retorno a escola? 

( ) Fui incentivado por minha familia 
( ) O meu emprego me exigiu 
( ) Senti a necessidade de me atualizar 
( ) Queria terminar os estudos mais cedo, fazendo supletivo 
( ) Para ajudar a meu filho a estudar 
( ) Outros 

3 - 0 que Ihe motiva a continuar estudando? 

( ) O incentivado de minha familia 
( ) Aulas dinamicas 
( ) A vontade de concluir os estudos 
( ) O apoio dos professores 
( ) Outros 

4 - 0 que nao Ihe agrada na educacao de jovens e adultos? 

( ) O horario das aulas 
( ) Uma unica turma para jovens e adultos 
( ) A metodologia dos professores 
( ) Outros 

5 - Voce pensou em algum momento em desistir novamente de estudar? Explique 
os motivos. { ) Sim ( ) Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BIBilOTECA SETORWL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXO A - Musica:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bendito seja o MOBRAL, composicao de Tonico, Tinoco e Jose 
Caetano Erba. 

BendrtDSejaoMobrai 
Tonico e Tinoco 

O cabocro roceiro e pacato, 
estudante da escola rural, 
traz nos olho o verde do mato 
e no peito o diploma Mobral. 

Estribilho: 

Brasil e feliz agora, 
alcancou seu ideal, 
com a luz da nova aurora, 
bendito seja o Mobral. 

Escolinha modesta da roca, 
rodeada de pes de cafe, 
o Brasil se levanta e remoca, 
numa nova alvorada de fe. 

Brasil e feliz agora... 

Na cidade se pranta edificio, 
no sertao nois prantamo semente, 
de mao dada nao ha sacrificio, 
elevando urn Brasil para frente. 

Brasil e feliz agora... 

ANEXO B - Relates dos alunos acerca do ensino da matematica, a partir do 
documentario: Conhecimento matematico - urn ensino voltado para a vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aluno A 

Aluno B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ LXj U^ i ^ -^ IXJCM^ *^ '^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r '  i  ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —T —  "7 : : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M&Qfr-Jljdl^ 

jjq cmmm(Mm, 
A 

Aluno C 

"nSRAL 



89 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXO C - Fragmentos do cordel produzido pela aiuna da 8 a serie da EJA, Maria 
Lucilane. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO D - Foto das Literatures de Cordeis dos alunos da EJA. 

ANEXO E - Fotos de nossa equipe de trabalho: professores, funcionarios e direcao 

da EMEF Romulo Pires. 
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ANEXO F - Fotos dos Alunos da EJA - 2° segmento da EMEF Romulo Pires, 

inspiracao de nosso trabalho. 

GENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ObzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - -OKM^ AO DE PROFESSGnSi 
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ANEXO G - Foto da turma do estagio: Simone, Ana Maria, a orientadora Lis, 
Valmira e Carlene. 

"Nao podemos fazer grandes coisas nesta 
terra. Tudo que podemos fazer sao 
pequenas coisas com muito amor." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Madre Teresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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