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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho teve seu inicio com o estudo do fracasso escolar, e seu objetivo foi 

pesquisar, investigar e analisar aspectos referentes a sua problematica nas series iniciais 

da Escola de Ensino Fundamental Vicente Felizardo Vieira, localizada no Distrito de 

Felizardo, municipio de Ipaumirim, no estado do Ceara. Tomando como embasamento 

teorico, alguns autores como: Jose Carlos Libaneo, Selma Garrido, Jussara Hoffmann, 

Igami Tiba, David Fontana, dentre outros, que contribuiram com o desenvolvimento 

desse tema. Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas entrevistas com os 

alunos, sendo uma investigagao do tipo qualitativa e quantitativa, essas sendo do tipo 

semi-estruturadas partiram de conversas informais com alguns dos educandos. Para a 

coleta do material foi utilizado gravador e, em seguida foram feitas a transcricao dos 

dados. O estagio supervisionado tambem foi parte do processo metodologico, pois o 

mesmo proporciona entender, questionar e problematizar o tema em questao, mostrando 

como e a pratica docente e, com isso perceber os reais problemas que propiciam o 

fracasso escolar dos alunos aqui estudados. Ao concluir este trabalho, percebe-se que 

nao existe um unico "culpado" pelo fracasso escolar. No entanto, e discutindo, 

estudando e pesquisando, que pode-se criar novas teorias capazes de dar maiores 

subsidios juntamente com as teorias antigas para a solucao de tal problema. Nesta 

perspectiva, a coleta dos dados desta pesquisa, se coloca como fonte de recursos que 

deram possibilidades para construcao de soluc5es que venham ajudar aos alunos a 

desenvolverem-se e assim nao desistirem dos estudos, evitando com isso a evasao, 

dando oportunidades e possibilidades de discussao e construcao de respostas para uma 

aprendizagem mais eficaz, mantendo o aluno estudando e aprendendo. evitando a 

continuidade do fracasso escolar. 

Palavras-chave: Fracasso escolar. Aluno. Aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work had its beginning with the study of school failure, and his goal was to 

research, investigate and analyze aspects related to their problems in the early grades of 

elementary school, Felizardo Vicente Vieira, located in the District of Felizardo, 

Ipaumirim municipality in state of Ceara. Taking as a theoretical basis, some authors 

such as Jose Carlos Libaneo, Selma Garrido, Jussara Hoffmann, Icami Tiba, David 

Fontana, among others, who contributed to the development of this theme. To develop 

the research interviews were conducted with students, being an investigation of the type 

qualitatively and quantitatively, these being the semi-structured departed from informal 

conversations with some of the students. To collect the material was used recorder, and 

then were made to data transcription. The supervised training was also part of the 

methodology because it provides understand, question and discuss the topic, showing 

how the teaching practice and thus realize the real problems that lead to school failure 

of students studied here. Upon completion of this work, one realizes that there is no 

single "guilty" for school failure. However, it is discussing, studying and researching, 

which can create new theories capable of giving more subsidies along with the old 

theories to solve this problem. In this perspective, the collection of research data, arises 

as a resource that gave opportunities to build solutions that will help students to develop 

themselves and thus do not give up their studies, thereby avoiding the escape, giving 

opportunities and possibilities discussion and answers to build a more effective 

learning, keeping students studying and learning, avoiding the continuity of school 

failure. 

Keywords: Academic failure. Student. Learning. 
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INTRODUCAO 

Atualmente a educagao passa por varios problemas, dentre os principals esta o 

fracasso escolar. A escola deve promover a aprendizagem de todos os seus alunos e 

assegurar uma trajetoria de sucesso, o que requer a interacao social e cooperaeao da 

escola com a familia. 

Analisando os problemas encontrados na Escola de Ensino Fundamental Vicente 

Felizardo Vieira, que flea localizado no Distrito de Felizardo, municipio de Ipaumirim -

Ceara, na qual foi desenvolvido esse trabalho, foi constatado que a infrequencia dos 

alunos nas aulas e problema que a escola enfrenta, por motivo de transportes, pois parte 

dos alunos moram na zona rural, necessitando de meios para chegar a escola, e, isso 

acaba contribuindo para ao fracasso escolar dos mesmos, prejudicando tambem o 

trabalho do educador e a aprendizagem dos alunos, que acabam desestimulando-se 

chegando a repetir o ano. Ao lado desse problema, relates de professores mostraram que 

o nao aeompanhamento dos pais tambem e um fator que interfere no processo de 

aprendizagem dos alunos. 

No entanto, manter os alunos na escola e desenvolver a aprendizagem dos mesmos 

nao e uma tarefa facil, o que leva o fracasso escolar a ser uma das maiores preocupacoes 

dos docentes da rede publica. 

Compreendendo fracasso enquanto a nao - aprendizagem do aluno, reprovacao, 

desistencia, etc., e enquanto um processo social e historico e necessario buscar respostas 

no ambiente em que o mesmo ocorre ou que o aluno esta inserido. Diante disso, e 

preciso buscar compreender a relacao do aluno nos diversos espacos e assim encontrar 

as causas e respostas do fracasso escolar do mesmo. 

Nesse sentido, o trabalho dos docentes e desenvolver melhores condicoes para que 

os alunos desenvolvam e aprimorem a aprendizagem de forma produtiva. 

Trabalhando em uma escola publica municipal e possivel comprovar que os 

alunos passam de um ano para outro, sem saber ler e muitos nem sequer sabem 

escrever. Possivelmente, pelo fato de que as politicas publicas do nosso pais visam mais 

a quantidade nas salas de aulas do que a qualidade no ensino e, nos docentes, na maioria 

das vezes, somos obrigados a aceitar as normas da escola. E preciso procurar 

desenvolver na sala de aula um trabalho satisfatorio e da melhor forma possivel, pois, 

lidamos com criancas que moram na zona rural, que necessitam de transportes para se 



10 

locomover a escola, criancas que em casa os pais nao tern uma estrutura familiar, nao 

sabem ler e escrever e outras que vivem nas ruas em meio a prostituicao e drogas. 

Portanto, este trabalho se propoe a pesquisar e analisar aspectos referentes a 

problematica do fracasso escolar nas series iniciais do ensino fundamental da Escola de 

Ensino Fundamental Vicente Felizardo Vieira, e, atraves dela, revelar dados que ajudem 

a resolver este problema que envolve a educagao. No qual, sera realizado um trabalho 

especifico com os alunos do 2° ano, buscando encontrar as causas que os levam ao 

fracasso escolar. 

Nesse sentido, tomarei como embasamento teorico, alguns autores como: Jose 

Carlos Libaneo, Selma Garrido, Jussara Hoffmann, I garni Tiba, David Fontana, dcntre 

outros, que contribuiram com o desenvolvimento desse tema. 

Deste modo, a coleta dos dados desta pesquisa, se coloca como fonte de recursos 

que possibilitem a construgao de solugoes que ajudem aos alunos a desenvolverem-se e 

nao desistirem dos estudos, evitando a evasao, contribuindo assim, com a educagao do 

municipio, abrindo oportunidades e possibilidades de discussao e construgao de 

respostas para uma aprendizagem mais eficaz, mantendo o aluno estudando e 

aprendendo, evitando a continuidade do fracasso escolar. 

Em sua estrutura trabalho esta dividido em capitulos, seguidos de conclusao, 

referencias e anexos. 

No primeiro capitulo estao abordados os procedimentos metodologicos, como se 

deu o processo de elaboragao da pesquisa, os sujeitos e o local da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados, as entrevistas, como foram realizados a abordagem da 

entrevista, como se deu a observagao da sala de aula do estagio supervisionado. 

O segundo capitulo trata da questao do Fracasso Escolar, um fenomcno que 

afeta as diferentes classes sociais, a repetencia e evasao, causa que tambem leva a 

crianga a fracassar, a atribuigao do fracasso escolar as criangas das classes populares, e 

o rendimento escolar das criangas que sao realizadas por meio das avaliagoes. 

O terceiro capitulo apresenta a compreensao dos alunos sobre quais sao as reais 

causas do fracasso escolar e os problemas que afetam na aprendizagem de ordem 

biologica e social. 

O quarto capitulo foi desenvolvido a tematica do estagio entendendo-a como 

praxis que possibilita a construgao e a refiexao docente. Buscou-se problematizar, 

questionar essa tematica no sentido de entender como o estagio possibilita o contato 

com a realidade dos alunos, nos ajude a entender e compreender a complexidade do ato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTR0DEF0"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ::.C>U-
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de ensinar e dos problemas que nossa educagao enfrenta, bem como o entendimento da 

necessidade de estarmos em constante refiexao e mudanga de nossa pratica docente para 

atender a complexidade daquela realidade. 

UNtVEHi.-". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPiTULO I 

1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O presente capitulo trata da metodologia usada para desenvolver essa pesquisa, 

os passos do seu desenvolvimento, as formas de abordagens, os caminhos a serem 

trilhados, os locals, os sujeitos envolvidos, os materials usados, a observacao a ser feita, 

a tematica a ser trabalhada e o objetivo a ser alcancado. 

Para realizacao da pesquisa traeou-se um aparato teorico analisando as causas e 

as consequencias do Fracasso Escolar, procurando identificar e compreender as atitudes 

e concepgoes dos professores frente a este problema. 

O desenvolvimento da pesquisa foi mediante um processo de estudos, 

observagoes, e entrevistas, na qual se caracterizou como uma investigagao do tipo 

qualitativa e quantitativa. As entrevistas de modalidade semi-estruturada partiram de 

conversas informais com alguns dos educandos. O estagio supervisionado tambem foi 

parte do processo metodologico, pois o mesmo nos propiciou entender, questionar e 

problematizar o tema em questao, propiciando ir a fundo nessa tematica, vendo-a a luz 

dos teoricos e da realidade vivenciada por mim que nos propiciou termos uma nogao 

mais apurada da pratica docente e, com isso perceber os reals problemas que propiciam 

o fracasso escolar dos alunos aqui estudados. 
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1.1 Sujeitos e local da pesquisa 

A referida pesquisa foi realizada com alunos do ensino fundamental dos anos 

iniciais da Escola de Ensino Fundamental Vicente Felizardo Vieira, no Distrito de 

Felizardo, municipio de Ipaumirim, Ceara. Alunos estes das turmas de 2°. Ano, criancas 

que tern entre sete e oito anos de idade. 

1.2 Instrumentos de coletas de dados 

A coleta de dados ocorreu mediante o processo de entrevista semi-estruturada, 

onde os alunos puderam se expressar espontaneamente respondendo as questoes 

propostas. O uso de gravador foi essencial para a coleta das falas e dos dialogos dos 

mesmos, onde alguns apresentaram reacao diante do gravador, mas com a modernidade 

das coisas, em sua maioria os alunos nao apresentaram reacao, reagindo bem a situacao 

propiciada pela pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas com algumas criangas da referida escola, esses 

alunos foram escolhidos aleatoriamente. nao tendo nenhum parametro para sua escolha, 

mas considerando apenas que possam emitlr opinioes ou pareceres as questoes feltas. A 

entrevista se da "por meio de um gravador ou video, desde que assentido pelo(s) 

entrevistado(s), com ou sem um roteiro previo". (SILVA; SILVEIRA, 2007. p. 158). 

Portanto, para se fazer as entrevistas foram feitas perguntas de forma individual 

com alguns alunos, em meio a uma conversa Informal, onde buscou - se col her dados 

que respondam as questoes levantadas durante a entrevista. As questoes abordadas 

buscaram enfocar aspectos da vida dos mesmos, se ha acompanhamento da farmlia em 

seus estudos, etc. 

A observacao da realidade dos alunos durante o processo de desenvolvimento da 

pesquisa tambem foi recorrente enquanto recurso e ferramenta para atingir os objetivos 

tracados. Foi atraves da observagao que pude compreender e ter contato com a realidade 

dos alunos, percebendo a complexidade dos mesmos, a pluralidade, os problemas, bem 

como a tonica e os elementos que determinam, influenciam e margeiam esses, 

percebendo que a educagao enquanto algo social e no mini mo complexo e, a construgao 

de solugoes para esses problemas passa pelo social, pela coletividade e, isso e mais 
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complexo ainda. Observar esses alunos, os olhares, o contato com as macs quando Ihes 

vein ao encontro na sala, a alegria na hora do intervalo, a satisfacao em ter uma 

refeigao, estar em contato com os outros, brincando, correndo, brigando, chorando, 

revela nao so a inocencia, mas as qualidades humanas e a ansia por esse contato, essa 

afetividade, contato com os outros, um rio, um afago, uma partilha, coisas tao comuns, 

mas que muitas vezes nao tern em casa, so encontrando na escola. Como mostra 

Gonsalves, ao relatar que: 

[...] a observagao do mundo nao se presta a conclusao , nem mesmo a 

mania classificatoria propria do pensarnento moderno. E preciso 

afirmar uma postura mais respeitosa com as multiplas experiencias da 

vida cotidiana, distanciada das nocoes afirmadas pela Razao Moderna. 

(GONSALVES, 2007 p.53.). 

Sendo assim, a observagao nos proporciona perceber os bastidores da realidade, 

o nao dito, o margeado, mas que fazem parte e constituem a realidade e parte da 

pesquisa. Foi a partir da observagao que pude melhor entender os alunos, mas tambem 

os problemas que envolvem sua aprendizagem, bem como entender a escola como 

espago de inclusao, socializagao, reconhecimento e construgao dos individuos e de um 

sentimento de comunidade e sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Abordagens da Pesquisa 

As entrevistas foram semi-estruturadas, ou seja.com perguntas abertas, feitas 

oralmente em ordem previa, mas na qual o entrevistador pode acrescentar questoes de 

esclarecimentos ou instlgar as respostas do entrevistado". (SILVA; SILVEIRA,2007. 

p. 158). 

Nesta perspectiva, os questionamentos realizados instigaram os entrevistados a 

se expressarem voluntariamente e espontaneamente ao passo que o entrevistador fez as 

perguntas, permitindo que a pesquisa ocorra naturalmente, tornando-a mais eficaz, 

evidente e legitima, permitindo a construgao dos dados, evitando qualquer interferencia 

ou julgo de valor que interfira ou influencie no resultado final da mesma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.4 O estagio supervision ado em docencia 

A princfpio foi construido o "Portfolio" com a escrita dos pianos das aulas 

ministradas durante o periodo de estagio supervisionado em docencia, com seus 

respectivos acervos como: fichas, cartazes, atividades e todos os recursos didaticos que 

seriam utilizados nas aulas. Tambem foi providenciado um caderno, no qual foram 

registrados os procedimentos usados nas aulas e seus resultados, tendo como titulo 

"Diario de Campo". Portanto estes se constituem como fontes documentais nessa 

pesquisa, uma vez que registrant as memorias do estagio. Todos estes documentos 

serviram como subsidios para o desenvolvimento das aulas, segundo alguns autores; 

Os documentos como alguns ja disseram, nao falam por si, os 

Mstoriadores obrigam que eles falem, inclusive, a respeito de seus 

proprios silencios. E para realizar tal procedimento, utilizamo-nos de 

teorias e de procedimentos metodologicos que sao, por sua vez, 

lugares de Jinguagem, modos de narratividade (DECCA apud 

SANTOS, 1998, p. 23). 

Portanto, e at raves de algumas fontes documentais que nos docentes podemos 

ministrar uma boa aula, pois precisamos de referencias para a elaboracao do piano de 

aula com uma metodologia adequada a cada situacao. Sem um ponto referential, o 

professor nao conseguira realizar um bom trabalho em sala de aula. 



2. FRACASSO ESCOLAR 

Esse capitulo trata da discussao e defmieao da tematica desenvolvida, mostrando 

sua problematica na escola e sociedade, suas causas, efeitos, sua dimensao social, como 

se manifesta e atinge todas as classes sociais, como possibilita outros problemas que 

interferem no desenvolvimento do aluno e da sociedade, bem como as possibilidades de 

superacao desse problema e o questionamento teorico e pratico da mesma. 

CEMIROCfc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pjpjj_ jr. rt r 
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2.1 Fracasso escolar: um fenomeno que afeta as diferentes classes 

sociais 

Para enfocar as perspectivas do fracasso escolar, no presente estudo de caso, se faz 

necessario uma refiexao sobre o fenomeno. 

Os estudos sobre o tema Fracasso Escolar, nao e um problema atual, ele advem de 

outras epocas. Varies estudiosos apontam as diversas causas que ocasionam o fracasso, 

tais como: desgastes familiares, as pessimas condicoes de vida do aluno, escolas 

inadequadas, professores nao bem capacitados, etc. O fracasso escolar e um fenomeno 

que afeta toda a sociedade, E um problema complexo, que atinge as varias camadas, 

desde a classe baixa como tambem a classe media. 

Neste sentido, e preciso que os docentes fag-am uma refiexao sobre a sua 

concepgao de ensino-aprendizagem, no que diz respeito a avaliagao, a sua metodologia, 

enfim a forma de transmitir os conlieclmentos. Pois, a avaliagao e vista como um 

diagnostico da aprendizagem. 

Compreendendo que o bom ensino e aquele que incentiva o aparecimento de 

novas formas de pensar, sentir e perceber o real, permitindo que os alunos tenham 

acesso a novos niveis de aprendizagem. A esse respeito, e importante perceber que: "a 

escola percebe facilidades, dificuldades e outras facetas na crianga que em casa nao 

eram observadas, muito menos avaliadas". (TIBA, 2002, p. 182). 

No entanto, o que percebemos e que a escola nao respeita a cultura do aluno, 

impondo a cultura dominante. Como o aluno nao se reconhece no contexto da escola, 

acaba por fracassar. 

Nesta perspectiva, cabe a escola buscar compreender as possiveis causas que 

levam o educando a fracassar, o que na maioria das vezes a familia nao percebe ou nao 

procura compreender, assim, o professor precisa esta atento para o desenvolvimento de 

seus alunos. Sendo assim, Hoffmann aborda que, 

Como o professor nao pode pensar, pesquisar, elaborar, argumentar 

pelo aluno, sua funcao e, em primeiro lugar, nao atrapalhar a 

participacao ativa do aluno, e, em segundo lugar, apresentar-se como 

parceiro da mesma Jornada. No fundo, precisa fazer o aluno trabalhar, 

coloca-lo no centro do processo escolar, apoiar e exigir engajamento 

efetivo no processo de reconstrucao do conhecimento, divisando nisto 

o cuidado com a qualidade formal (bom manejo do conhecimento) e 
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poh'tica (desenvolvimento da eidadania). (HOFFMANN, 2005. p. 65 

apud. DEMO, 2004, p.84). 

Cabe ao professor, ser o mediador entre o aluno e os conhecimentos, levando-o a 

pesquisar, analisar, comentar sobre o que esta sendo discutido em sala de aula. Fazendo 

com que o aluno possa participar ativamente das aulas, tomando-se critico e 

participative) no processo de ensino e aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Repetencia e Evasao 

A reprovacao e uma das questoes que incomoda os sistemas de ensino, portanto, 

Socialmente, a repetencia re fore a o circulo vicioso das baixas 

expectativas, do baixo rendimento, da baixo auto-estima e do fracasso 

escolar. Os pais interpretam as baixas qualificacoes de seus filhos 

como um sinal de sua incapacidade de aprender. Dessa forma, a 

repetencia reforca as piores expectativas dos pais em relacao a seus 

filhos, seu future e sua propria condieao familiar. (MARCHESI; GIL. 

2004. p. 39). 

Neste sentido, a repetencia e um fator agravante do fracasso escolar, trazendo ao 

aluno um desequilibrio psicologico e falta de interesse, provocando comportamentos 

alienantes e, a baixa auto-estima, levando-o ao mau rendimento escolar. Como 

entendimento a essa concepcao, 

[...] baseiam-se no principio de nao reprovar na educacao basica com 

base em pesquisas e consistentes fundamentos teoricos que 

comprovam que as criangas nao aprendem mais, ou melhor, quando 

repetem o ano letivo - pelo contrario, as consequencias sao 

desastrosas em termos de sua continuidade nos estudos e de sua auto-

estima. (HOFFMANN. 2005, p. 61). 

Numa visao mais ampla sobre esse fenomeno que, ja se tornou um fato social - a 

repetencia - verificamos que os prejuizos sao irreparaveis, para o aluno que e rotulado 

como incapaz e obrigado a frequentar novamente a mesma serie, revendo os mesmos 

conteudos, mesmo aqueles conteudos nos quais ja foram por ele assimilados. Sendo 

assim, 
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[...] o fracasso repetido tern, em si, um efeito prejudicial para as 

criangas, porque reduz sua auto-estima e sua imagem diante de seus 

colegas e professores, levando geralmente a uma diminuicao da 

autoconfianca, das aspiracoes e, muitas vezes, do esforco, pois as 

criangas resignam-se a crenga de que 'nao conseguenv realizar as 

tarefas pedidas. (FONTANA. 1998. p. 186). 

Sao varios os papeis assumidos pela repetencia no contexto do aluno. O professor, 

ao observarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA algum tipo de mudanga no aluno que nao teve um bom desempenho em 

cert as atividades, deve procurar identificar o motivo de tal problema. Portanto, um teste 

de inteligencia e M l neste ponto, mas, para isso seria preciso um acompanhamento de 

um psicologo educacional. Com essa ajuda, a crianga seria capaz de recuperar e 

acompanhar o mesmo conteudo de seus colegas, obtendo com isso, um resultado 

positive 

Verificando todo esse contexto relacionado a repetencia, podemos Indicar que 

varias causas aprofundam a dimensao desse fenomeno, entre eles: a falta de assiduidade 

dos alunos, devido a fatores como: situagao de pobreza, de trabalho precoce, pois, 

alguns alunos precisam comegar a trabalhar muito cedo para ajudar a familia nas 

despesas. 

Neste contexto, cabe lembrar o que a escola pode fazer no que diz respeito a 

repetencia: sensibilizer, aconselhar, mobilizar as fami lias e a comunidade, cstimular a 

assiduidade regular as aulas por parte dos alunos. O papel do professor e proporcionar 

um bom desenvolvimento em sala de aula para evitar qualquer tipo de frustragao em 

determinadas criangas que most ram dificuldades em determinados conteudos. Com essa 

perspectiva, 

A primeira tarefa do professor, portanto, uma vez estabelecido que tais 

criangas nao pertencem a categoria 'QI baixo', e identificar o fator 

responsavel por seu atraso, [...], os principais fatores com 

probabilidade de levar a um atraso no progresso escolar sao: 

problemas fisicos, problemas pessoais, ambientais e emocionai.( 

FONTANA. 1998. p. 189). 

Os problemas fisicos que podem levar a crianga ao atraso na escola sao: problemas 

de visao, audigao, gagueira ou alguma outra doenga que leve o aluno a ausentar-se das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BBl'C-'' 
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aulas por algum tempo, o professor deve saber como lidar com estes problemas. Ja os 

problemas pessoais, sao aqueles nos quais, a crianga sente-se insegura, ocorrendo 

quando a esta muda de uma sala de aula para outra, ou ate mesmo de uma escola para 

outra. A principio a crianga apresentara certas dificuldades para adaptar-se com os 

novos colegas, com a nova professora. Outro fator importante e o psicologico, criangas 

que recebem maus tratos em casa, que passam fome, vivem num ambiente onde os pais 

nao se entendem, ou nao dao earinho a seus filhos, bem como tambem, a falta de 

condigao dos pais em acompanhar as tarefas escolares dos seus filhos aparecem como 

um dos meios de selegao e exclusao do aluno, pois o aluno fica somente a espera da 

escola para apoia-lo, e esta nao estando bem estruturada para dar tal apoio, a 

consequencia e leva-lo a repetencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 A atribuicao do fracasso escolar as criancas das classes populares 

O fracasso escolar e atribuido aos alunos das classes menos favorecidas pela 

incapacidade de aprender ou ate mesmo pelas condigoes de vida. As criangas e 

adolescentes perteneentes as classes populares ja trazem para a escola um forte 

sentimento de inferioridade e de culpa que resultant consequentemente em fracasso 

escolar, cabendo ao professor, "Despertar o interesse dos alunos pela aprendizagem e 

conseguir que participem na vida da escola e se sintam vinculados a ela e uma garantia 

para reduzir o fracasso escolar". (MARCHESI; GIL. 2004. p. 32). 

Se o professor, manter um bom relacionamento com seus alunos, buscando fazer 

com que todos participem das aulas, essas criangas em situagao de risco escolar, irao 

encontrar meios para se interessar pelas aulas, tornando-se mais parti cipativo e assim, 

nao abandonarao os estudos prematuramente, como a firm am Marchesi e Gil. 

Os jovens que abandonam prematuramente o sistema educativo ou 

que nao alcangam a qualificagao minima necessaria tern pouca 

confianga em suas possibilidades e uma baixa motivac-ao para se 

incorporar a programas de formagao. (2004. p. 18). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cmmnr~ 
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Neste sentido, esses jovenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA buscam outros caminhos diferentes da educagao, e 

assim, acabam destruindo suas vidas e levando serios problemas para a familia, que e a 

responsavel pela educagao de seus filhos. Neste sentido, Marchesi e Gil, mostram que, 

[...] a influencia da familia e muito mais ampla e variada. Por um lado, 

e util incorporar o conceito de capital cultura! da familia, baseado 

sobretudo na linguagem, na formagao, nas possibilidades culturais e 

profissionais e nos vinculos sociais para analisar as relagoes entre o 

ambiente familiar e o ambiente escolar. (2004, p. 24). 

Portanto a familia e a responsavel pelo capital cultural de seus filhos, pois, o 

sucesso do aluno na escola depende tambem da formagao familiar, da cultura de cada 

familia. Quando falo em capital cultural, reftro-me a influencia que os pais tern no 

aprendizado de seus filhos, independentemente de sua classe social, pois a realidade e 

que as famlllas de camadas populares tern menos chances de obter sucesso na escola, 

devido ao nlvel de escolaridades de seus pais, que na maioria das vezes nao tiveram 

oportunidades de estudar como mereciam, pelo fato de terem de trabalhar logo cedo 

para ajudar aos seus pais, e assim acabam nem concluindo o ensino basico. 

Por outro lado, Fontana mostra que: 

[...] cometer erros nao e evidencia de fracasso, mas uma parte 

integrante e essencial do processo de aprendizado. Ao refletir sobre 

como e onde elas erraram, as criangas aprendem com esses erros e 

desenvolvem estrategias para lidar com eles no futuro. Assim, o 

fracasso escolar e mais uma atitude mental, do que uma realidade 

objetiva.(1998, p.237). 

Neste caso, e preciso que o professor encontre estrategias eflcientes para informar 

que o aluno errou, onde ele errou e o porque, de forma que a crianga nao se sinta 

envergonhado diante de seus colegas. E bem certo que, ninguem gosta de ser chamado a 

atencao, ou que exibam suas notas baixas diante de seus colegas na sala de aula. Isto 

ocorrendo e capaz de levar a crianga a apresentar baixos niveis de motivagao, pois, o 

seu insucesso em uma atividade pode tambem esta ligado ao seu estado de ansiedade, na 

sua difieuldade de interpretar as questoes propostas e ate mesmo a nao organizagao de 

pensamento. Neste sentido. 
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Para quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os 

mais desfavorecidos, e necessario e suficiente que a escola ignore no 

conteiido do ensino transmitido, nos metodos e nas tecnicas de 

transmissao e nos criterios do julgamento, as desigualdades culturais 

entre as criancas das diferentes classes sociais: em outras palavras, 

tratando todos os alunos, por mais desiguais que sejam de fato, como 

iguais em direitos e deveres, o sistema escolar e levado a dar, na 

verdade, sua sancao as desigualdades iniciais diante da cultura. 

(PERRENOUD, 2000, p.25). 

Nesta perspectiva, o professor nao pode deixar transparecer que na sua sala ha 

alunos que sabe mais, ou ate mesmo que aprende mais rapido do que outros, sendo que 

tera que trabalhar de forma que leve a igualdade de todos seus alunos. 

2.4 Rendimento escolar: avaliacao 

Ao longo da historia da educagao do nosso Pais, foram sempre muito debatidas as 

causas que levam os alunos a um baixo rendimento, denfre elas, e do nosso 

conhecimento os problemas fisicos que envolvem a saude e a ansiedade; o metodo de 

ensino utilizado pelos professores que acontecem fxequentemente por inexperiencia ou 

falta de compromisso, e tambem falta de criatividade; o ambiente escolar tambem pode 

ser outra causa na qual deve-se considerar importante, pois na maioria das vezes nao 

atende os anseios dos respectivos alunos; e por fim os fatores emocionais sao os mais 

frequentes e aparecem claramente colocadas a partir de influencias famlliares e do 

desempenho do professor assim como a interacao na sala de aula. 

O rendimento escolar e muito evidente na vida cotidiana dos alunos e bastante 

preocupante para os educadores das escolas publicas, no Brasil. Um grande numero de 

alunos tem apresentado rendimento insatisfatorio, principalmente aqueles alunos nos 

quais as familias sao afastadas da escola, nao participando da vida escolar de seus 

filhos. Alguns deles pela falta de afeto, na maioria das vezes tornam-se desmotivados e 

rebeldes na sala de aula. 

Em re 1 agio ao baixo rendimento escolar dos alunos deve-se primeiramente 

diagnosticar se as dificuldades de rendimento insatisfatorio provem de problemas de 

aprendizagem ou problemas familiares. Dentro da visao de Marchesi; Gil (2004, 84): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNivESS"-' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] a luta contra o fracasso requer pelo menos incidir nos parametros 

economicos de certaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA camadas sociais; transformar as condicoes 

urbanisticas do meio em que vivem; implementar politicas familiares 

que facilitam a sobrevivencia de niicleos de seguranga, relacao e 

ajuda, e otimizar a escola para que possa satisfazer as necessidades 

dos diferentes grupos e individuos que a frequentam. (MARCHESI; 

GIL. 2004, p.84). 

Diante do exposto, e indispensavel a presenca da familia como parte importance no 

processo ensino e aprendizagem, devendo haver por parte da instituicao condicoes que 

possibilitem a parceria familia e escola. Tambem se faz necessario que o professor 

mantenha um dialogo informal com a crianga de baixo rendimento, procurando ajuda-la 

da melhor forma possivel, dando enfase ao seu creseimento de forma integral, levando-a 

a aprender a se auto-avaliar e assim buscar novos caminhos com sabedoria. Agindo 

assim, o educador mostrara que esta acreditando nas possibilidades de avango desse 

aluno, estimulando-o, oferecendo ferramentas para que ele possa aprimorar sua 

capacidade de aprender. Neste sentido, Demo nos diz que, 

Aprender a aprender, saber pensar, informar-se e refazer todo dia a 

informagao, questionar. Conhecimentos pertinentes e, sobretudo seu 

manejo propedeutico sao base para o exercicio do papel de sujeito 

participativo e produtivo. (2000, p. 89). 

Sendo assim, o compromisso do professor e estar orientando e acompanhando o 

processo de construgao de seus alunos onde o processo de ensino e aprendizagem 

privilegie o entendimento e nao a memorizagao do objeto em estudo, buscando oferecer 

ja nos anos Iniciais na vida escolar o conhecimento do exposto diante da realidade, 

fazendo com que os alunos tornem-se participativos nas aulas, onde possam questionar, 

indagar e assim tornar-se uma crianga interativa, facilitando assim, o seu 

desenvolvimento. Desta forma o professor acabara atraindo a participagao de seus 

alunos nas aulas, tornando os momentos em sala de aula proveitosos, agradaveis e de 

bom rendimento. 

Um grande numero de alunos tern demonstrado um rendimento insatisfatorio, 

principalmente os que moram afastados da nossa comunidade, na zona rural, talvez pela 

dificuldade de transportes, ou mesmo a distancia da instituigao. Diante disto, e preciso 

que se faga um diagnostico, se as dificuldades provem de problemas como: a distancia 

entre casa e escola, problemas familiares, ou problemas na aprendizagem. 
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Sendo assim, e necessario que o docente procure "[ . . . ] pensar no aluno, em como 

vive, em como aprende, em que coisas aprende, sobre com quern aprende, entre tantas outras 

questoes, como ponto de partida para aprender a avaliar". (HOFFMANN. 2005 p.68). 

A avaliagao vista como diagnostic© da aprendizagem sendo utilizada tanto em 

descrigoes qualitativas como quantitativas, sempre foi tida como uma atividade de 

controle, pois incluem uns e excluem outros. Faz-se necessario que cada professor tenha 

um bom conhecimento sobre a posigao da avaliagao, para poder utiliza-la bem, devendo 

avaliar o aluno a medida que constata o grau de aprendizagem dos educandos. Neste 

sentido, Luckesi (1997, 64) diz que; 

[...], a pratica escolar e, consequentemente a pratica docente deverao 

criar condigoes necessarias e suficientes para que essa aprendizagem 

se faga da melhor forma possivel. Isso significa que a pratica escolar e 

docente desenvolverao meios efetivos pelos quais os educandos, de 

fato, aprendam os conteudos que estao sendo propostos e ensinados. 

(LUCKESI. 1997. p. 64). 

Nesta perspectiva, faz-se necessario que os docentes iniciem a tarda de avaliagao 

desde o primeiro dia de aula e durante todo o percurso do ano letlvo. O professor podera 

utilizar varias formas para avaliar seus alunos, de maneira formativa, na qual, e uma 

avaliagao realizada durante o decorrer de todo o ano, com intuito de verificar se os 

alunos estao atingindo os objetivos planejados. Outro tipo de avaliagao e a somativa, 

aquela que e realizada no final de uma unidade de ensino, classificando os alunos e 

promovendo-os para a turma seguinte. 

Mesmo depois de tantas avaliagoes realizadas durante todo o ano letivo, o fracasso 

de uma crianga so e visto no final do ano escolar, onde se faz uma analise dos que foram 

promovidos, os evadidos e os que foram reprovados. Esta analise deveria ser processual, 

visando com isso, recuperar o aluno que apresenta baixo desempenho na escola. Neste 

sentido, a avaliagao formativa e essencial para o acompanhamento do desenvolvimento 

dos processos educativos dos educandos nela inseridos. 

Portanto, o compromisso do educador deve ser o de estar acompanhando o 

processo de construgao de seus alunos, na perspectiva de que entendam e compreendam 

e nao busquem na memorizagao a sua aprendizagem. O professor precisa ser um 

pesquisador atualizado, pois e preciso buscar outros conhecimentos sempre, caso 

contrario este nao conseguira dar conta de seu papel no dia-a-dia da sala de aula. 
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Sobre as atitudes do aluno propenso ao fracasso escolar os professores apontam 

o desinteresse e a indisciplina. Cabe ressaltar que, muitas vezes, a crianga se comporta 

de forma rebelde, deseducada, como uma maneira de expressar as suas frustracoes 

escolares, deixando sinais de necessidades de processos escolares diferenciados ou da 

ajuda de outros profissionais. O que ocorre, muitas vezes, e que sem prepare suficiente 

para identificar e ajudar o aluno, como, por exemplo, encaminhando-os a profissionais 

competentes, os professores reprovam as suas atitudes, sem colocar em questao a 

propria pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

#  
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3 O DIALOGO E SUAS POSSIBILIDADES 

Este capitulo apresenta a concepcao dos educandos sobre as reais causas do 

fracasso escolar, bem como buscar entender a pluralidade e complexidade dos alunos e 

dos problemas que os afetam na sua aprendizagem e outros problemas de ordem 

biologlca e social que os afetam , procurando entende-los para que nao haja uma 

defasagem na aprendizagem dos mesmos. 

OB C,V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1 O contato com os alunos, as abordagees e suas possibilidades 

Comprecndendo a educagao enquanto algo eminentemente social, portanto 

historicamente construido a partir de relacoes sociais, politicas, economicas e culturais 

diversas, o que a torna por isso conflituosa, contraditoria, difusa, complexa. Nesse 

sentido o processo educativo e tambem fruto das relagoes e do contexto ao qual esta 

inserido, nao estando, pois alheio ao mesmo, mas sendo parte do mesmo. Diante disso e 

dedutlvel que os possiveis problemas que alunos enfrentam tem tambem suas causas no 

contexto social que estes vivenciam. 

Nesse sentido, desenvolve-se a pesquisa, tentando compreender dos alunos os 

reais motivos do fracasso escolar, incitando-os com perguntas diversas. 

Quando se trata da disciplina que eles tem mais afmidade em sua maioria 

apontaram gostar de matematiea, nao sabendo informar o motivo da preferencia. 

Quando indagados sobre qual disciplina tem menos afmidade a maioria explicitou ser 

historia, afirmando ser uma disciplina que conta historias, sendo chata e enfadonha, 

como revelam suas falas: "[...] E de Historia. Porque tem muita historia". (Entrevistado 

n°.2. 12/11/09). 

Essas respostas sao significativas ao revelar que esses alunos apresentam maior 

aptidao com numeros do que com letras, o que pode significar deficiencia na 

compreensao dos codigos que as letras representam ou nao saberem ler mesmo, tendo 

os numeros mais facilidade para serem compreendidos. Aponta tambem o tipo de 

metodologia que se usa ao se ensinar a Historia de maneira descontextualizada, nao 

havendo relagao com a realidade dos mesmos, o que dificulta sua aprendizagem e 

aumenta o seu desinteresse pela disciplina. Essa realidade que e uma constante em 

nossas escolas junto com outros fatores tem contribuido muito para o fracasso escolar 

dos alunos. Nesse sentido se faz necessario: 

Adaptar o estilo e o metodo de ensinar a diversidade dos alunos e 

manter ao mesmo tempo um clima de trabalho e uma tarefa desafiante 

para grande numero de professores, especialmente para aqueles que 

trabaiham com grupos de alunos que tem maior risco de fracasso. 

(MARCHESI; GIL. 2004, p.28). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em scguida, ao perguntar-lhes sobre como sua professora trabalha os conteudos 

em sala de aula, em sua maioria responderam que: "[ . . . ] Ela usa muito o quadro negro, o 

giz, faz atividades no livro e no caderno, tambem utiliza jogos e brincadeiras no seu 

processo de ensino". (Entrevistado n°. 3. 12/11/09). Sobre a relagao professor-aluno, as 

respostas apontam que: "A professora mantem um bom relacionamento com seus 

alunos, brinca, interage e descontrai em suas aulas". No entanto, quando sao 

interrogados sobre suas dificuldades em sala, em sua maioria, responderam que: "[ . . . ] A 

maior dificuldade e na leitura". (Entrevistado n°. 5. 12/11/09). Para melhorar este 

problema, eles acreditam que a professora poderia passar mais atividades e muitas 

leituras. Sabemos que a leitura e antes de tudo um objeto de conquista. Assim, criangas 

e jovens precisam aprender a ler nao apenas a escrita das palavras, mas o sentido do que 

as palavras querent dlzer. A leitura requer um grande esforgo e compreensao do texto, o 

que implica uma leitura do mundo. Freire afirma que: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a posterior 

leitura daquela linguagem e realidades se prende dinamicamente. A 

compreensao do texto a ser alcancado por sua leitura critica implica a 

percepgao das relagoes entre o texto e o contexto. (2001 p. 14). 

Sendo assim, o professor deve ser o mediador entre a crianga e o mundo da 

leitura, procurando aproveitar sempre que possivel o conhecimento que seus alunos ja 

trazem de casa, para que nao lhes causem frustragdes, porem essas criangas necessitam 

de muitas leituras nas atividades proporcionadas em sala de aula. Nesta perspectiva, 

sabemos que tem criangas com facilidade em aprender algo novo, que compreende o 

que Ihe esta sendo ensinado e assim adquire rapido o processo de leitura, mas, tem 

aquelas que demoram mais a adaptar-se a forma como Ihe e ensinado, principal mente na 

aquisigao de leitura. 

Ao desenvolver o ato de ler, o aluno se toma um aprendiz do seu proprio 

conhecimento. O aluno, antes de tudo, tem a liberdade de escolha da leitura, ou apenas o 

desejo de manusear o livro que mais Ihe atrai aquele que chama a atengao ate mesmo 

pelas ilustragoes. Pois, atraves delas, a crianga pode imaginar muitas coisa e realizar 

uma leitura apenas de imagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cada pessoa le de um jeito, no seu ritmo. E necessario fazer a releitura das partes 

do livro que mais gosta, ou tentar entender melhor as ideias do autor. O aluno so 

aprende a ler lendo. O aluno e concebido como sujeito ativo que constroi o 

conhecimento interagindo com o objeto de conhecimento e tendo o professor como 

colaborador. Zilberman afirma que: A leitura nao passa de uma especie de processo geral 

para um conjunto de atividades interativas e cognitivas em parte dirigidas pelo texto e em parte 

orientadas pelo leitor ou ouvinte. (1998 p.55). 

O professor deve ser dinamico para tornar suas aulas atrativas para aqueles 

alunos com maiores dificuldades na aprendizagem, evitando levar algumas criangas a 

repetencia no final do ano letivo. Isso ocorre com bastante frequencia nas series iniciais, 

como nos mostram Marchesi e Gil; quando afirmam que, 

A repetencia nas primeiras series esta estreitamente vinculada a problemas 

no ensino da leitura e da escrita, baseada em compreensoes estreitas e 

atrasadas da linguagem e dos processos de aprendizagem infantil e ligada a 

metodos pedagogicos ultrapassados. (2004 p.38). 

De acordo com o que foi observado durante as aulas e atraves das conversas com o 

nucleo gestor da escola, a repetencia e um fator preocupante, porem, com relagao aos alunos 

entrevistados, eles nos mostram que este nao e um dos problemas na sua vida estudantil, nao 

sabendo se expressarem nas suas justificativas, afirmando que: "[. . .] Eu so passei pra terceira 

porque eu so tirava seis". (Entrevistado n°.3. 12/11/09). Neste sentido, fica claro que a 

repetencia e algo no qual as criangas nao gostam de relatar, no entanto, na realidade 

percebemos como e agravante este problema nas escolas publicas, principalmente 

quando se faz a provinha Brasil, que e aplicada no 2°. Ano do ensino infantil. E por 

meio dela, que percebemos o grande problema da educagao, ou seja, da nao 

aprendizagem dos educandos. Pois nesta turma do 2°. Ano observa-se que desde a 

educagao infantil que o problema comega, quando a crianga passa de uma turma para 

outra sem saber escrever correto e sem saber ler, porem ha um sistema, no qual a 

crianga nao pode repetir a educagao infantil novamente sendo obrigado a se matricular 

no 1°. Ano, onde ai sim comega o processo de repetencia em sua vida levando-a ao 

comego de um fracasso escolar, ou seja, 
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A repetencia esta concentrada nas primeiras series e esta estreitamente 

vinculada a problemas no manejo da alfabetizagao infantil. Em linhas 

gerais, o problema mais serio da repetencia esta nas primeiras series 

do ensino fundamental e, de modo especial, na primeira serie, ponto 

de entrada no sistema, no qual sao construidos os fundamentos e as 

aprendizagens essenciais que condicionarao, positiva ou 

negativamente, as futuras aprendizagens, a auto-estima e a 

autoconfianga. (MARCHESI; GIL.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2004,^.38). 

Portanto, o acompanhamento da familia no percurso escolar e de fundamental 

importancia no processo de aprendizagem das criangas, pois sao os pais, os principals 

responsaveis pela vida estudantll de seus filhos, mas sabemos que tem aqueles pais que 

nao se preocupam tanto como deveriam, pois na maioria dos casos de fracasso escolar, 

diz respeito aquelas criangas que nao tem acompanhamento em casa de seus familiares 

ou responsaveis por seus estudos, sendo assim, quando indagados sobre o 

acompanhamento de seus pais nos estudos, as criangas entrevistadas mais uma vez 

deixaram a desejar em suas respostas. Pois a maioria afirmou que seus pais participant 

do processo escolar, mas um deles relatou que: "[ . . . ] As vezes". (Entrevistado n°.4. 

12/11/09). Assim sendo, a escola, na pessoa do professor deve procurar conhecer bem a 

realidade individual de cada aluno, e assim buscar subsidios para supera-los, seja por 

meio de conversas informal s com as fami lias destes educandos com dificuldades na 

aprendizagem, seja com aulas que envolvam a familia, e o que nos mostra Hoffmann 

quando diz que: 

Criangas, jovens e adultos continuam a ter problemas de 

aprendizagem em nossas escolas porque nao ha, de fato, um 

conhecimento verdadeiro das suas condigoes de vida, porque nao se 

formam professores alfabetizadores competentes em cursos de 

magisterio e licenciaturas, porque ha muitos alunos em cada sala de 

aula, porque nao existem recursos didaticos (livros e materials 

pedagogicos), espagos adequados nas escolas, seguranga, conforto, 

porque os professores nao tem tempo e espagos nas escolas para 

formagao continuada, porque sao mal remunerados, porque fazem 

longas jornadas de trabalho, sem tempo de se preparar para a realidade 

que enfrentam, de planejar suas aulas, de atender suas familias. 

(HOFFMANN. 2005, p.60). 
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O que implicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA numa defasagem na aprendizagem dos alunos, cabe ao professor 

ser um pesquisador de novos conteudos, que va alem do proposto nos livros didaticos 

adotados pela Secretaria de Educagao do Municipio, alem de pesquisar novos 

conteudos, o professor devera entender as dificuldades dos educandos e assim procurar 

novas metodologias de ensino. 



CAPITULO IV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ESTAGIO: ESPACO DE R E F L E X A O E CONSTRUCAO 

DA PRATICA DOCENTE 

Neste capitulo foi apresentado do estagio entendendo-a como praxis que 

possibilita a construgao e a refiexao docente. Buscou-se problematizar, questionar, no 

sentido de entender como o estagio possibilita o contato com a realidade dos alunos, nos 

ajude a entender e compreender a complexidade do ato de ensinar e dos problemas que 

nossa educagao enfrenta, bem como o entendimento da necessidade de estarmos em 

constante refiexao e mudanga de nossa pratica docente para atender a complexidade 

daquela realidade. 

DE €A;. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1 Estagio: praxis da construcao docente 

O estagio supervisionado em docencia acaba nos colocando com uma realidade 

diferente da pensada e imaginada pelos teoricos que lemos na Universidade, considero 

que a verdadeira pratica e laboratorio da docencia e a sala de aula e, os alunos sao em 

parte quem nos ensinam colocando-nos em situagoes diversas que nos impoe termos 

formas e meios de reagir, agir, se adequar, mudar e mesmo assim propiciar 

aprendizagem. 

Sendo assim, o estagio e a refiexao aparecem como elementos que sao 

fundamentals para a formagao do futuro professor, criando assim, oportunidades para 

que os estudantes possam desenvolver suas capacidades assegurando aos futuros 

professores um conhecimento do contexto escolar, dando-lhes oportunidades para 

observarem, compreenderem e refletirem sobre as situacoes e as praticas all presentes. 

Como nos mostra Pimenta ao relatar que: 

[...], o estagio pode nao ser uma completa preparagao para o 

magisterio, mas e possivel, nesse espago, professores, alunos e 

comunidade escolar e universidade trabalharem questoes basicas de 

alicerce, a saber: o sentido da profissao, o que e ser professor na 

sociedade em que vivemos, como ser professor, a escola concreta, a 

realidade dos alunos nas escolas de ensino fundamental e medio, a 

realidade dos professores dessas escolas, entre outras. (PIMENTA, 

p. 100. 2004.). 

Sendo assim, o estagio supervisionado vem como um momento privilegiado para 

o desenvolvimento do trabalho visto durante a formagao, uma vez que e durante o 

estagio que entramos em contato com o exercicio da docencia. As situagoes vivenciadas 

na pratica durante este periodo sao situagoes reais, onde podem surgir problemas e 

dillculdades semelhantes ao que os professores se deparam no dia-a-dia da escola e, 

podem vir a acontecer no futuro para aqueles que atuarem nesta area. No entanto, com 

um diferencial, que durante estagio supervisionado, pode ocorrer a parceria entre o 

docente titular da sala de aula campo de estagio com o estagiario. 

Nesta perspectiva, "[ . . . ] estabelecer relagoes teoria-pratica-teoria, torna-se mais 

confortavel em relagao ao processo de aprender a ensinar e e mais eficiente ao eolocar o 

que esta aprendendo nos cursos em pratica". (MIZUKAMI, 2008, p. 218). Assim, 
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quando o futuro docente procura vivenciar sua experiencia durante o periodo do estagio 

supervisionado em paralelo com o que foi visto durante seu curso de formagao, torna-se 

bem mais facil estabelecer tais relacoes. Nesta perspectiva, o periodo do estagio 

supervisionado em docencia realizado na turma do 2°. ano do ensino fundamental I , na 

Escola Vicente Felizardo Vieira, no periodo de 30 de agosto a 13 de setembro, na sala 

de aula campo de trabalho, desde o initio do ano como pode ser relembrado atraves das 

narrativas do Estagio, sendo que: 

No Municipio de Ipaumirim, as turmas de 2°. ano do fundamental I , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

seguem um programa do Governo do Estado do Ceara, que traz a sigla 

P AI C( A1 fa bet i zac ao na Idade Certa), e tem como final idade 

alfabetizar as criangas de acordo com sua idade. As atividades do 2°. 

Ano neste ano, utiliza o material e tem o acompanhamento da Editora 

Base, que fornece dois livros para os alunos, um para ser trabalhado 

no primeiro semestre e o segundo que esta sendo trabalhado agora no 

segundo periodo letivo, nos quais trazem as disciplinas de portugues, 

matematiea, historia, geografia e ciencias, e ainda tem o material de 

apoio para o professor com atividades de artes e educagao fisica, bem 

como tambem uma agenda do estudante, onde as criangas utilizam 

para fazer seus registros diarios das atividades a serem trabalhadas. A 

editora tambem da um suporte com: cartazes com textos, parlendas, 

trava-linguas, poemas e cantigas, que servem de subsidies para nos 

professores. No entanto, cabe a nos docentes do 2°. ano nao se prender 

apenas a estes materials e buscar outras criatividades que tornem ainda 

mais facil a aprendizagem dos educandos.( DIARIO DE CAMPO, 

30-08-2010). 

Durante o periodo do estagio, as atividades diarias foram realizadas como de 

costume. Acolhida, oragao. frequencia dos alunos, corregao das atividades de casa e 

anotagoes na agenda do que eram trabalhadas na aula, as demais atividades foram as 

seguintes: uma atividade de leitura e escrita de um ditado de palavras com o intuito de 

levar as criangas a desenvolverem a escrita e a percepgao dos sons das palavras. O 

ditado foi com palavras retiradas da musica de Vinicius de Moraes: "A Casa" (1991) 

escrita no livro CAMINHOS, que as criangas utilizam no dia-a-dia das aulas, bem como 

tambem do cartaz. exposto na sala de aula. Apos a leitura acompanhada pelas criangas 

da letra da musica, com o apoio do alfabeto movel elas montaram em suas mesinhas a 

palavra citada por mini e so depois transcreveram para o caderno como uma atividade 

de sala, em seguida realizou-se a corregao do ditado, onde as criangas puderam 

identificar seus erros. No livro didatico as criangas teriam que identificar as palavras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que rimam tambem dentro da mesma musica que estava sendo trabalhada desde as aulas 

anteriores. "Nesta atividade perccbi que algumas criancas ainda tiveram dificuldades 

tanto na formagao como na escrita das palavras do ditado. Assim como tambem na 

atividade onde eles teriam que formar rimas". (DIARIO DE CAMPO, 01-09-2010). 

Com a atividade de Geografia foi solicitado que as criancas trouxessem para a 

sala de aula figuras de diferentes tipos de casas, elas colaram em uma cartolina 

identificando os diferentes tipos de moradias, este cartaz foi assinado por todas as 

criancas e ilcou exposto na sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Estagio: possibilidades de redimensionamento da docencia 

Diante do material didatico que nos e posto todos os dias para desenvolvermos 

nossas aulas, muitas vezes descontextualizados, alheios a realidade de nossos alunos, 

provocando em nos o desafio de repensar esse material e a construir uma aula pratica 

que atenda de fato as necessidades dos mesmos. Arroyo nos mostra que e preciso que; 

Como profissionais da formagao da infancia, da adolescencia e da 

juventude, quando planejamos uma aula ou um projeto, quando 

organizamos atividades, tempos ou espacos, quando escolhemos 

metodologias, deveriamos centrar nossa atencao nas dimensoes que 

poderao se formar nos educandos. (ARROYO apud METZ p.60, 

2010). 

Durante o periodo do estagio, da para se fazer uma refiexao e questionannos 

todos os dias nossa atividade docente para atender a realidade e o alunado que temos, 

pois, sao eles a principal fonte de realizacao de ensino e aprendizagem, estamos 

formando cidadaos para atuarem no futuro da humanidade. 

No entanto, as atividades do livro fazem com que as criangas observem e fagam 

a "leitura de imagens, explorando cada informagao ali contida, identifiquem as cores e 

os modelos das casas, predios e casaroes. Foi realizada uma leitura passo-a-passo do 

texto", (PORTFOLIO, 31/08/10). No caderno as criangas escreveram uma atividade de 

interpretagao textual. O segundo passo foi a "identificagao das moradias construidas 

com tijolos, palha, madeira, casas grandes e pequenas, as casas das grandes fazendas e 
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dos predios, onde elas observaram varias gravuras de diferentes tipos de construcoes de 

moradias. Com isso, as criangas terlam que identificar os tipos de materials utilizados 

para a construcao de tais moradias mencionadas 

Com a matematiea as criangas trabalharam as formas geometricas, onde elas 

reconheceram as formas planas e identificaram partes de suas moradias que tem estas 

formas, no livro didatico realizaram a leitura de imagens e em seguida uma atividade de 

recortes e colagens no proprio livro, diante das atividades propostas, 

Cada crianga montou o que veio em sua imaginagao, mesmo sendo um trabalho em 

grupos, como nos mostra a foto seguinte; 

Fotografia 1 - Trabalho de recorte e colagem com as formas geometricas 

Fonte: Portfolio dos pianos de aula e atividades do estagio 

Diante do exposto, percebe-se que esta seria mais uma atividade na qual seria 

trabalhada de forma individual. Porem, acreditei em uma forma diversificada de 

trabalhar e que poderia ser felta em grupos e os resultados foram o que esperava, as 

criangas interagiram umas com as outras e a socializagao dos trabalhos foram 

[...], as criangas nao tiveram grandes dificuldades, a turma foi dividida 

em grupos de quatro alunos, onde eies teriam que usar a criatividade e 

montar com as formas geometricas o que eles imaginassem, a 

principio eles recortaram do encarte de seus livros, as formas 

geometricas e cada grupo montou o que veio em suas imaginagoes. 

(DIARIO DE CAMPO, 02-09-10). 
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significativos. Nesse contexto, Metz faz o seguinte relator "Promover interaeoes na sala zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de aula e dinamizar a pratica pedagogica, favorecendo as atividades em grupo e 

possibilitando o dialogo entre todos os alunos". (p.39, 2010). Em seguida, Cordeiro 

completa dizendo que, 

Por outro lado, tambem e possivel tentar mobilizar as dimensoes 

coletivas para auxiliar o ensino e a aprendizagem, na medida era que 

se ensinam em situacao de sala de aula onde se encontram presentes 

diversos individuos. E possivel desenvolver procedimentos didaticos 

que propiciem uma partilha de conhecimentos e das tecnicas 

envolvidas na sua aquisicao, de tal maneira que se estabelecam 

dinamicas de cooperagao e formas de trabalho mais coletivas durante 

as aulas. (CORDEIRO, p. 88. 2007). 

Portanto, diversificar a metodologia de ensino, leva a crianga a ter maiores 

interesses em aprender e assim querer ensinar aos seus colegas com me nos aptidao para 

a aprendizagem durante a realizacao das atividades, uma forma interativa e coletiva de 

se trabalhar em sala de aula, tornando o ambiente escolar menos traditional, onde pode-

se despertar nas proprias criancas o companheirismo e ajuda mutua. 

Outra atividade trabalhada em sala e de adivinhagao, na qual, as criangas 

fizeram a leitura do cartaz exposto, e em seguida a leitura de imagem em seus livros, 

ficando facil a identificagao da resposta da adivinha. "Uma sala tem quatro cantos, cada 

canto tem um gato, cada gato ve tres gatos, quantos gatos ha na sala?". (PGRTIFOLIO, 

03-09-2010). Depois com o apoio do alfabeto movel as criangas montaram a adivinha 

em suas mesinhas, foram solicitados que fossem trocando as palavras por outras do tipo; 

gato por pato, rato levando-os a identificarem a diferenga apos ter sldo feita tais trocas, 

e imediatamente algumas criangas falaram: "a diferenga foi na troca da primeira letra 

das palavras solicitadas para a troca". (DIARIO DE CAMPO, 03-09-2010). As criangas 

tambem montaram outras palavras que trocando apenas a primeira letra ou silaba 

form am outras palavras, com isso a percepgao de leitura ficando cada vez mais facil 

para as criangas que ainda nao conseguem ler com fluencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
QEMTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DP. FT'  
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4.3 Docencia: espaco de desenvolvimento, refiexao, recriacao e 

construcao de aprendizagem 

A atividade docente e uma pratica que se constroi todos os dias no contato com 

os alunos, percebendo suas dificuldades, acompanhando seu desenvolvimento e, dessa 

forma agindo de maneira a Ihes da condigoes para que consiga desenvolver sua 

aprendizagem.Nos dias de estagio desenvolvidos e percebivel essa necessidade de 

e star mo s em constante mudanca e em contato direto com o aluno Ihe acompanhando e 

fazendo de sua realidade uma possibilidade de construcao de um saber, de construcao 

das aulas e de mudanca de postura docente.Isso e recoiTcnte e visto quando planejamos 

a aula em casa e encontramos uma realidade daquela imaginada, nos impondo mudar 

nosso planejamento para atender aquela realidade, o que nos leva a constrair aulas 

diversas e dinamicas para cada dia de aula, considerando varies aspectos da realidade 

dos alunos e do contexto em que os mesmos estao inseridos. 

No estagio temos uma nocao pratica da realidade de nossos alunos nos impondo 

uma redefinicao de nossa pratica docente fazendo de cada dia de aula um dia diferente, 

atrativo, significative prazeroso para que os alunos se mantenham na escola, construam 

aprendizagem e nao caiam no fracasso escolar e consequentemente da vida. No estagio 

e que percebemos a necessidade de termos uma pratica sempre em construgao, refiexao 

e redefinicao, pois de nossa pratica muitas vezes esta dependendo o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e a vida dos alunos que tem na escola a porta de 

entrada para a sociedade e, nesse sentido e dedutlvel afirmarmos que muitos de nos 

docentes mais fechamos do que abrimos essa porta, levando a morte social de nossos 

alunos e, consequentemente a nossa enquanto profissionais. E urgente a necessidade de 

refiexao e redefinicao de nossa pratica. 

Nesta perspectiva no estagio desenvolvido, na sexta-feira, a aula nao segue o 

programa do livro, pois realizamos apenas atividades que envolvam leitura e escrita, que 

possam desenvolver nas criangas maiorcs habilidades, para os alunos que ja leem com 

fluencia, este tipo de atividade visa aprimorar seus habitos de leitura, para aqueles com 

cert as dificuldades na leitura e na escrita, estas atividades buscam fazer com que eles 

tenham maiores desempenho para que possam no futuro ler tambem sem tantas 

dificuldades. Neste sentido, na sexta feira as atividades sao de leitura e escrita de textos. 

Como eles Imaginam uma historia, criando seus personagens, um ambiente a sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVhuC. 
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maneira. Por exemplo: Era uma vez, uma linda menina de olhos azuis e cabelos 

caeheados, que morava... Desta forma as criangas dao continuidade a historia ficando 

por conta de suas imaginagoes. Ja aquelas criancas que ainda nao dominam a leitura e a 

escrita, a atividade e diversificada, proporcionando uma leitura de palavras escritas em 

fichas, escrevendo ditados de palavras, onde as criangas passam a ter maiores Interesses 

em aprender a ler e desenvolver a escrita em seus cadernos. (Atividades do portfolio). 

Neste sentido, a autora Metz afirma que: 

Alem de ler e escrever, no sentido de codificar e decodificar, a escola 

tem a fungao de ensinar o uso dessas habilidades em praticas sociais. 

Em outras palavras, o aluno precisa perceber que ler e escrever sao 

necessarios para a sua qualidade de vida. Quando o professor se 

predispoe a trabalhar estas habilidades nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, precisa saber que, mesmo antes de o aluno saber ler e 

escrever socialmente, ele ja faz algumas observacoes que sao 

importantes e devem ser consideradas no momento da aprendizagem. 

(2010, p.87). 

Neste dia, a sexta-feira, a aula e mais dinamica por ser o ultimo dia da semana, 

onde as criangas estao mais euforicas com o 11 m de semana e, apresentando um pouco 

de cansago em relagao as atividades desenvolvidas na semana.Dessa forma 

desenvolvemos a aula como se fosse uma brincadeira sem que os mesmos percebem que 

estao desenvolvendo aprendizagem enquanto brincam, ou seja, pensando um a aula 

mais prazerosa e significativa. 

As criangas na fase de aprendizagem e alfabetizagao usam muito suas 

imaginagoes e, se eneontram algumas gravuras contam belas historias, o que lhes faltam 

e a decodificagao da escrita, ou seja, ao relatar uma situagao percebemos a grande 

dificuldade na escrita, as criangas estao escrevendo com bastantes dificuldades, e nos 

professores temos que buscar melhorar a escrita de nosso alunado. Diante do processo 

no qual se eneontram as turmas do 2°. ano do fundamental I do corrente ano, e que 

pode-se perceber que a maior parte dos alunos ja leem sem tantas dificuldades, o que os 

diferenciam das turmas anteriores, pois chegavam ao final do ano com grandes 

dificuldades na leitura e principalmente na escrita. Agora e preciso que as criangas 

possam melhorar a escrita. Diante do exposto, o grafico a seguir nos mostra como 

estava o indice de proficiencia na Escola Vicente Felizardo nos liltimos dois anos. 
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Resultados 
E . E . F Vicente Felizardo Vieira 

Proficiencia: 2008: 53,2 2009 :101,5 

• • h alfabetizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R O F I C I E N C I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•FONTE: da SEDUC do Estado do Ceara a respeito do 1DEB do Municipio de Ipaumirim. 

Desta forma, percebe-se um pequeno avango de 2008 para 2009, no sentido de 

que o nivel dos alunos do 2°. Ano, que em 2008 estava 53,2 onde os alunos eram 

considerados nao alfabetizados, diminuindo este indice em 2009 onde na escala chegou 

101,5 prevalecendo agora o nivel intermediario. Espera-se que neste ano de 2010, os 

resultados possam novamente mudar para melhor, e as criangas tenham bom 

rendimento. 

4.4 O primeiro passo para o caminho da leitura 

Numa sociedade marcadamente moderna e tecnificada, onde o acesso as 

informagoes passa pela leitura e decodificagao de codigos e simbolos, a leitura e posta 

com uma ferramenta essencial para a sobrevivencla, insergao e sociabilidade do 

individuo em sociedade. O que nos impoe enquanto docentes pensarmos com cautela 

nossa pratica docente na busca de propiciarmos que nossos alunos nao so que alcancem 

essa ferramenta, mas fagam da leitura clemento de mudanga, de seu mundo e da 

sociedade em que vive, sendo os mesmos parte viva e atuante dessa sociedade, 

tomando-a mais democratica e justa. 

A leitura nao e apenas decodificar simbolos, mas entender o mundo em que se 

vive, compreender o contexto e a realidade, saber Ihe dar com as situagoes do cotldlano, 
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conviver, refletir, atuar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudar e entender a diversidade humana e da propria 

leitura.Nesta perspectiva na atividade proposta para as criangas, elas tcriam que 

identificar as cores de silabas das palavras e com as cores indicadas formar novas 

palavras, para tornar mais facil para as criangas foram elaboradas umas fichas de acordo 

com o descrito pelo livro, onde as criangas puderam manusear as fichas e assim montar 

em suas cadeiras as palavras de acordo com a sequencia do livro. Veja as fotos a seguir; 

IllillP 

Fotografia 2- Trabalho de recorte e colagem com as formas geometricas 

Fonte: Portfolio dos pianos de aula e atividades do estagio 

• H i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iliSl ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 
Fotografia 3- Trabalho de recorte e colagem com as formas geometricas 

Fonte: Portfolio dos pianos de aula e atividades do estagio 
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Apos a realizagao desta atividade, as criangas puderam fazer a seguinte 

percepgao; "[ . . . ] a formagao de novas palavras a partir de palavras ja escritas tornando-

se mais facil para o entendimento das mesmas. (DIARIO DE CAMPO 06-09-10), Em 

seguida, foram realizadas leituras individuals destas palavras, agora escrita no livro 

didatico. Na atividade de casa as criangas escreveram questoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA semelhantes com o visto 

em sala de aula para melhor aprendizado. 

Ao trabalhar o esquema corporal e as nogoes de medidas e espago. As criangas 

fizeram a leitura de imagem da pagina 40, onde mostram criangas num espago escolar 

medindo com passos, palmos e fita metrica o espago da sala de aula, como nos mostra a 

foto; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M R 

Fotografia 4 - Trabalho de recorte e colagem com as formas geometricas 

Fonte: Portfolio dos pianos de aula e atividades do estagio 

Logo em seguida realizamos em nossa sala de aula uma atividade semelhante ao 

que eles acabaram de ver nas imagens do livro. Individualmente, aluno por aluno fez 

seu esquema de medidas e depois foram indagados a responder ao seguinte 

questionamento: 

• Quem deu mais passos para medir a lateral da sala? 

• Seria mais facil a utiiizagao da fita metrica? Por que? 

• Podemos usar a fita metrica em quais situagoes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNWELL. 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FC" . •  

CAJAZr-:P 
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Na disciplina de Historia, com o apoio do livro didatico puderam observar as 

imagens dos tipos de moradiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA existentes desde a antiguidade ate os dias atuais, veja o 

modelo em anexo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m*mm 

1 M I 

l i i l 

Fotografia 5 - Trabalho de recorte e colagem com as formas geometricas 

Fonte: Portfolio dos pianos de aula e atividades do estagio 

As criangas fizeram a leitura de imagem, e identificaram todos os tipos de casas, 

e ainda mencionaram: "a falta de uma gravura da oca dos indios, que tambem e um tipo 

de moradia." (DIARIO DE CAMPO, 09-09-10). Ao ouvir as indagacoes das criangas, 

solicitei para que fizessem um desenho onde eles acrescentaram a moradia dos indios, 

apos esta atividade, voltamos para o livro didatico, onde responderam as atividades que 

o livro traz sobre o referido tema. As criangas expressam suas criatividades e 

habilidades nas atividades. 

Com a atividade de ditado ilustrado, (DIARIO DE CAMPO 10-09-10), "as 

criangas ao ver a gravura de um determinado objeto, fratas ou animals, elas tentam 

escrever" e, ao termino da escrita das palavras em seus eademos, as criangas sao 

sollcitadas a escreverem no quadro de giz, onde, com ajuda de seus colegas, elas 

possam identificar seus respectivos erros ortograficos e, assim corrigi-los. Desta forma, 

apos varias atividades realizadas e percebivel o avango na escrita dos nomes de eertas 

gravuras apresentadas a elas. A atividade seguinte, as criangas puderam trabalhar o 
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calculo mental com adigoes, e escrita dos numeros por extenso. Nesta perspectiva, e 

importante se trabalhar o ensino da matematiea desde as series iniciais, de uma forma 

que as criangas tenham vontade de aprender a cada nova aula, e nao de uma forma na 

quais as criangas formulem como uma disciplina nao prazerosa. Que nao quel ram 

aprender por acreditarem ser uma disciplina complicada e de dificil aprendizagem. 

Nesta perspectiva, Souza faz a seguinte colocagao: 

Muito mais do que um conteudo escolar a matematiea, como qualquer 

outra area do conhecimento, representa um contexto de valores, um 

sistema de vivencias que necessitam ser resgatadas, compreendidas e 

superadas a cada nova geragao. (p.95. 2007). 

Ou seja, cabe a nos enquanto professores das series iniciais, posslbilitar que as 

criangas conhegam a matematiea de forma descontraida, onde a crianga possa aprender 

brincando, e assim, nao ter receios quando se falar nesta disciplina. Ou entao, 

"Enquanto nao nos for possivel repensar a educagao em seus fundamentos, a 

matematiea e qualquer outra disciplina estarao fadadas ao fracasso na formagao do 

aprendiz e, mais seriamente, na formagao dos educadores". (SOUZA, p.95. 2007). 

Na atividade do livro didatico, as criangas tiveram a oportunidade de identificar 

as gravuras das moradias da pagina 52, desta vez apareceu uma gravura da oca dos 

indios e, (ALUNA, 13-09-10), fez a seguinte afirmagao: "desta vez apareceram figuras 

das casas dos indios", ( DIARIO DE CAMPO, 13-09-0). Logo percebi que: as atividades 

contidas em seus livros seguem uma sequencia, e que a cada aula a novas descobertas, 

em seguida foi realizada uma leitura do texto que fala do passo-a-passo das construgoes, 

apos esta leitura as criangas relataram como sao suas casas, de que sao feitas, se e 

grande ou pequena, na cidade ou na zona rural, depols pedl que demonstrassem em 

desenhos como eram as suas casas. Na atividade de casa pedi que escrevessem um 

pequeno texto, relatando como sao as casas deles, onde no initio do texto foi assim: 

"vou descrever agora como e a minha casa. Ela e... deixando que eles continuem sua 

historia". (PORTFOLIO, 13-09-10). 

Sao neste tipo de atividades que podemos perceber as reals dificuldades na 

escrita dos alunos, nesta perspectiva Libaneo, (1994. p. 43) afirma que; 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dominio da leitura e da escrita, tarefa que percorre todas as series 

escolares, e a base neeessaria para que os alunos progridam nos 

estudos, aprendam a expressar suas ideias e sentimentos, aperfeicoem 

continuamente suas possibilidades cognoscitivas, ganhem maior 

compreensao da realidade social. 

Com atividades desse tipo, levando a crianga a expressarem suas ideias, mesmo 

errando ortograficamente, mas que possam expressar seus sentimentos na escrita de 

pequenos textos, fazendo relatos de sua historia, de seus conhecimentos, dando-lhes 

liberdade de expressao. So assim, talvez, conseguiremos no futuro ter uma escola sem 

tantos alunos com indices de fracasso escolar. 

Portanto, entendo a educagao como algo vital para a vida das pessoas e de um 

pais. Nesse sentido, compreende-se que a alfabetizagao e base para que o aluno possa 

ter sucesso na vida escolar e em sociedade. Nesse estagio e em minha pratica docente e 

percebivel as dificuldades de se realizar uma alfabetizagao eficiente, pois ha uma 

variedade de problemas de ordem social, politica, economica, cultural e familiar que 

envolve as criangas e suas familias. Essa variedade de problemas acaba refletindo na 

aprendizagem e desempenho dos mesmos, nos impondo para que tenhamos verdadeira 

paixao se quisermos de fato levar aqueles alunos um pouco de esperanga para sairem da 

situagao que vive. Quando falo em paixao nao estou sendo demagogica, mas mostrando 

a realidade que envolve os alunos e professores nesse municipio e no pais.e neste 

sentido que as autoras Lima e Pimenta (2004, p.35) afirmam que, 

O exercicio de qualquer profissao e pratico, no sentido de que se trata 

de aprender a fazer 'algo' ou 'agao'. A profissao de professor tambem 

e pratica. E o modo de aprender a profissao, conforme a perspectiva 

da imitagao sera a partir da observagao, imitagao, reprodugao e, as 

vezes, reelaboragao dos modelos existentes na pratica consagrados 

bons. 

Diante disso e de outras dificuldades aqui nao reveladas e dedutivel se dizer que 

o estagio e a docencia sao atividades que nos impoe antes de tudo que sejamos 

humanos, e assim trabalharmos com as condigoes e problemas que temos, buscando 

solugoes, altemativas, meios que propieiem a aprendizagem dos alunos e possa Ihes 

apontar uma saida e um futuro. Pois, e atraves da pratica que nos aproximamos da 
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realidade. As teorias nos oferecem subsidios para entender o contexto social, cultural e 

historico atraves das pesquisas realizadas durante nossa formagao academica. 

Ser docente e antes de tudo acreditar, mas tambem fazer acontecer, possibilitar e 

mostrar saidas e meios ainda que esses nao existain, cumprindo assim com nosso papel 

social como formadores de cidadaos, mas principalmente dos seres humanos que o 

mundo tanto precisa. 



CONCLUSAO 

Portanto. ao concluir este trabalho, percebe-se que nao existe um unico 

"culpado" pelo fracasso escolar. Na maioria das vezes, as criancas sao consideradas 

como portadores de certos tipos de "desvios" ou apresentam certas dificuldades em sua 

aprendizagem, como: a dislexia (dificuldades de leitura), as disortografias (dificuldades 

na escrita com a ortografia). Diante disso, e preciso que a escola e os profissionais que 

nela trabalharn facam um levantamento dos possiveis problemas que possam levar o 

;aluno a fracassar, dentre eles, podemos citar alguns fatores que possam ocasionar o 

referido fracasso como: a estrutura da escola, a formagao dos docentes, a situagao real 

:de vida da crianga, o contexto familiar, etc, no entanto, e necessario levar os docentes a 

trabalharem com um olhar para a percepgao das dificuldades de aprendizagem 

manifestadas pelos alunos, nas quais, algumas vezes passam despercebidas. 

0 fracasso escolar nao e algo novo, pois ja advem de outras decadas, porem, e 

discutindo, estudando e pesquisando, que podemos criar novas teorias que possam dar 

maiores subsidies juntamente com as teorias antigas para a solugao de tal problema. 

Nao podemos aqui encontrar culpados, mas encontrar meios para melhorar o ensino e a 

aprendizagem das escolas de nosso Pais. 

Portanto, pode-se analisar que os alunos observados durante todo este percurso, 

iveram certo avango, pelo menos aqueles que apresentavam dificuldades na leitura, 

agora estao lendo sem tantas dificuldades, apenas aqueles nos quais apresentam 

lislexias e disortografia em que ainda nao conseguiram avangar como desejava. Porem 

•ftma turma de 2°. ano onde as criangas vao para uma serie seguinte ja lendo, demonstra-

te que futuramente estes alunos irao apenas desenvolver-se oralmente, em vez de seguir 

:em aprender a ler. 

Essa realidade pode ser melhor compreendida durante o estagio, quando 

ivemos um maior contato com os alunos pois tive como compreender densamente a 

ealidade dos alunos.Conhecendo a realidade escolar e parte de sua vida cotidiana dos 

aesmos, seja em conversas com os pals, com colegas docentes e outros funcionarios 

ue conhecem a realidade das criangas, pude ter uma maior dimensao do que envolve o 

tisino, a aprendizagem e, com isso as possiveis causas que levam ao fracasso escolar 

os mesmos. No contato com as criangas e nos bastidores e recorrente perceber que 

queles que apresentam maiores dificuldades e possibilidades de fracasso tem 
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problemas nao so de ordem biologica, organica. mas de ordem familiar, seja separagao 

de pais, alcoolismo na familia, pobreza extrema, macs e pais solteiros, analfabetismo 

por parte dos pais, morar na zona rural indispondo de alguns bens necessarios a 

sobrevivencia, alimentagao pobre em nutrientes, problemas de ordem biologica que 

aparentemente se pereebem, como dislexia, problemas de visao, baixo rendimento 

escolar, raquitismo, problemas de audicao. diccao, que por conta de sua condicao social 

nao e percebido e nao se busca solucao. 

Diante disso, e dedutivel que nossos alunos fracassam por fatores diversos e, 

estando muitas vezes sujeitos a uma educagao descontextualizada e docentes insensiveis 

ou ate despreparados e uma escola que pouco acolhe, mais sabe punir em vez de tentar 

entende-los e, isso acaba levando-os necessarlamente a um fracasso constante, 

castrando-os em seu primeiro contato, segregando-os, vitimando-os no espago onde os 

mesmos deveriam receber as condicoes necessarias para sua melhoria, para ter e 

apreender elementos que lhes dessem condigoes de viver em sociedade dignamente. 

Nesse sentido, e dedutivel e compreensivel entender a partir da realidade estudada dos 

dados analisados, que o fracasso escolar e um problema mais complexo do que se 

pensa, que envolvem elementos e problemas de varias natureza, que necessitam de uma 

maior discussao para assim compreender e buscar solugoes, que de fato atendam as reals 

condigoes dos alunos, lhes dando subsidios para que possam aprender e ter condigoes de 

atuar e conviver em sociedade. 

Nessa perspectiva, esse estudo se coloca como ponte e possibilidade de uma 

maior discussao dessa tematica e, com isso a busca de solugoes que possam ajudar a 

resolver esse problema, contribuindo assim para a construgao de uma educagao de 

melhor qualidade que possa de fato educar nossos alunos. Este estudo nao e conciusivo, 

mas apenas um initio de discussao desses e outros problemas que envolvem a educagao 

em nosso Pais e que necessitam de serem discutidos, questionados, na busca de quebrar 

velhos modelos e conceitos, na tentativa de se construir uma educagao e uma escola que 

de fato proporcione aprendizagem, permitindo que os alunos possam crescer e se 

tornarem agentes de sua historia, contribuindo para com essa sociedade, tornando-a 

mais justa e democratica. So assim a escola e nos docentes estaremos contribuindo e 

cumprindo com o nosso papel social para com os nossos educandos e a sociedade em 

que vivemos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE c<\ ;,i; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTROOPrO'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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