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Este trabalho apresenta consideracoes acerca da relacao existente entre a 

famil ia e a escola e a reflexao voitada para a necessidade de despertarmos o 

desejo de participacao. Esta pesquisa foi del ineada a partir do seguinte 

quest ionamento: a faita de part icipacao da famil ia na escola torna-se um 

obstaculo para a aprendizagem dos aiunos do 4° ano do Ensino Fundamental 

I? Nossa hipotese nos levou a pensar que o aluno que e acompanhado pelos 

pais na escola tern um maior e melhor desempenho em suas atividades 

escolares. Para responder a esse quest ionamento elaboramos os seguintes 

objetivos: investigar se o desinteresse dos aiunos e pela falta de participacao 

da famil ia na escola e refletir as possiveis consequencias para o aprendizado 

do aiuno que nao tern a part icipacao da famil ia na sua trajetoria estudanti l . O 

fenomeno da relacao famil ia escola foi discutido a partir do seguinte referencial: 

Carvalho (2004); Moreira (2008); Nicoietti (2009); Ludke & Andre (1980); 

Szymanski (1995); dentre outros. Dividimos esta monograf ia em tres capitulos; 

no primeiro trazemos uma discussao teorica a partir de autores que trabaiham 

com a tematica famil ia e escola, destacando a possibi l idade de envolvimento 

dos pais nas atividades escolares para alem do momento da matricula. No 

segundo capitulo temos o Procedimento Metodologico no qua! apresentamos a 

escolha dos sujettos e do campo onde a pesquisa foi desenvolvida, a 

importSncia da relagao pesquisador-pesquisado e da caracterizacao da 

instituicao. No terceiro apresentamos a analise dos dados, momento em que 

nos deparamos com as falas das criancas referente a participacao dos seus 

pais na vida escolar. Por f im conclu imos que a relacao famil ia-escola, precisa 

efet ivamente acontecer e para que isso seja posssve! e necessario que ambos 

compreendam seu papel diante da educacao das criancas, favorecendo uma 

pratica voitada para o acompanhamento e para medidas que nos possibil i fem 

sairmos das teorizacoes apenas. 

Palavras- chave ; famil ia, escola, part icipacao e dialogo. 
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Introducao 

Para que haja uma melhor qual idade na educacao infantii, faz-se necessario, 

cada vez mais, em um formato de parceria, a part icipacao da escoia e da famil ia. 

Nesse sentido, portanto, propus-me a realizar um exame dessa relacao socio-

cultural que envolve duas i n s t i t u t e s que sao, prat icamente, na vida do aluno, as 

raizes da educacao. Com essa proposta del ineada, realizamos a pesquisa numa 

escola municipal que esta localizada na cidade de Cajazeiras - PB. 

O motivo que despertou o interesse em trabaihar esta tematica foi o de, 

durante a vida estudanti l , nao ter o acompanhamento dos meus pais. A o iongo 

dessa Jornada, diante desses instantes nao preenchidos, havia a necessidade de 

que eles part ic ipassem da vida escolar. Contudo, n§o ha iembrancas de que, 

durante o curso do Ensino Fundamental , eles tenham ido a escola para fazer uma 

visita, para saber como estava o comportamento enquanto aluno, e se o 

desenvoiv imento escolar transcorria de maneira producente, ou nao. Vale 

salientar que essa ausencia nao acontecia unicamente na escoia, acontecia 

tambem em casa. Meus pass nunca me ensinaram a fazer uma tarefa. Nunca 

perguntaram como foi a aula. Nao me inf iuenciaram para a leitura. Nem tampouco 

me direcionaram para estudar as provas. Com o passar do tempo fui percebendo 

que essa situacao estava me angust iando, e que hoje entendo o porque de uma 

tristeza me abater de quando em vez, deixando-me sem vontade para continuar 

os estudos. 

Ficava revoltada quando ouvia as colegas falarem sobre a ajuda que seus 

pais ihes davam. As vezes ate presenciava esse auxslio familiar. A minha melhor 

amiga era fi lha de uma professora e lembro que, quando eu e minha mae iamos 

visita-las, presenciavamos a mae dela ensinando todas as tarefas com muito 

carinho. Essa observagao provocava uma reflexao quanto ao porque dos meus 

pais nao part iciparem junto comigo na resoiucao das tarefas, uma vez que eles 

tambem sabem ler e escrever. Nem mesmo as reunioes da escola eles 

compareciam. Minhas professoras sempre perguntavam o porque de meus pais 

nao part iciparem das reunioes. Ficava chateada e constantemente informava que 

eles nao podiam. Quando voltava para casa contava para minha mae que as 
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professoras t inham perguntado sobre sua ausencia na reuniao. Minha mae 

sempre falava que na proxima iria, mas esse dia nunca chegou. 

Durante muitos anos nao consegui ser uma pessoa afegre na vida estudanti l . 

Sempre que aconteciam as festas na escola, principalmente as juninas, eu logo 

pensava: como gostaria que meus pais fossem tais quais os dos meus colegas e 

parttcipassem com a presenca para me verem dancando, Uma crianca gosta 

muito de dancar, de gastar as energias, e de ser vista e elogiada. Essas 

ausdncias ate hoje me trazem recordacoes ruins. 

Gostaria que tudo isso t ivesse acontecido ao eontrario, mas, nao aconteceu. 

Infel izmente, nao tive o prazer de ter sido acompanhada pelos meus pais. 

Tentando analisar essa probiematica, resolvi reaiizar a pesquisa no 4° ano 

do Ensino Fundamental , fase de suma importancia para a crianca, na qua! ela 

principia a deixar o periodo de pensar somente com base no mundo concreto 

para pensar as subjetividades das coisas. Um dos principals problemas 

encontrados na escola na qua! fiz a caracterizacao, segundo a diretora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a falta 

de estrutura para trabalhar com aiunos especiais e tambem a falta de participacao 

das famll ias. A partir desses dados iniciais obtidos na instituicao, e que delineei o 

problema da pesquisa: a falta de participagao da famil ia na escola podera tornar-

se um obstaculo para a aprendizagem dos aiunos do 4° ano do Ensino 

Fundamental I. 

A minha hipotese e: o aluno que tern a presenca da famil ia na escola tern um 

maior e um melhor desempenho em suas at ividades escolares. Hipotese esta, 

que tern me acompanhado durante muitos anos e agora terei a possibi l idade de 

investigar, na pratica, se a presenca da famil ia na escola favorece ou nao o 

processo de ensino aprendizagem. 

Para responder a esse quest ionamento, formulei os seguintes objetivos: 

investigar se o desinteresse dos aiunos e provocado pela falta de participacao da 

famil ia na escola, e refletir quanto as possiveis consequencias que essa ausencia 

pode gerar durante o processo de ensino-aprendizagem dos aiunos. 

O referido trabaiho esta consti tuido de capitulos, sendo que o primeiro 

destaca o envoivimento dos pais na escola, o diaiogo e a part icipacao da famil ia 

como parceira. O segundo trata do procedimento metodologico, just i f icando a 

opcao pela pesquisa qualitativa e o objetivo deste estudo.O terceiro e ultimo 

capitulo aborda a analise das entrevistas. 
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1. Re lacao Famil ia E s c o l a : uma parceria n e c e s s a r i a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 0 envoivimento dos pais na escoia 

A relacao entre a famil ia e a escola e de relevada importancia para uma 

melhor qual idade na educacao, qual idade vislumbrada a partir da part icipacao de 

pais e maes. Essa participagao promove um maior interesse e uma melhor 

aprendizagem dos aiunos, que sao acompanhados e tern incentivos por parte dos 

seus famil iares. 

Existe a necessidade de se construir uma boa relacao entre a escola e a 

famil ia, pois, na verdade, ambos se completam, ja que uma depende da outra 

para alcangar um objetivo na formagao humana, pois segundo Carvalho (2004, p. 

44) ; 

Nesse sentido, a polit ica da participagao dos pais na instituigao de ensino 

gera tanto a participagao democrat ica quanto o aproveitamento escolar, fazendo 

com que os pais nao se sintam apenas na obrigagao de acompanharem seus 

fi lhos em casa, mas que, tambem, acompanhem o desenvoiv imento pedagogico 

na escoia. 

A parceria dos pais no ambiente escolar favorece uma melhor f luidez da 

comunicagao pedagogica entre educador e educando. Uma das possiveis tarefas 

dos pais seria, atraves de um diaiogo com os profissionais da educagao, 

concordando ou discordando, debater sobre os aspectos do processo de ensino 

aprendizagem praticado na escoia. 

O que podemos perceber, diante dessa perspectiva de mudanga de 

relacionamento dos envolvidos, e que o ponto de partida da parceria depende dos 

professores. A estes profissionais cabe tentar aproximar cada vez mais os pais da 

escola, fazendo com que a famil ia se sinta responsavel pela educagao de seus 

fi lhos. Observamos que, na contemporaneidade, os pais de legam, quase que em 

Do ponto de vista da escola, o envoivimento ou participagao dos 

pais na educagao dos filhos significa comparecimento a reunioes 

de pais e mestres, atengao a comunicagao escotar-casa e 

sobretudo acompanharnento dos deveres de casa e das notas. 

Esse envoivimento pode ser espontaneo ou incentivo ou politicas 

da esGola ou sistema de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTHODEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F0RMAQ&) DE*  PRQF6SS0RES 
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sua total idade, esse papet a instituigao escolar. Contudo, e justamente por causa 

desta tendencia, os educadores devem esciarecer aos pais que eles nao estao 

isentos da responsabii idade de tomarem decisoes, e que, embora parega ser um 

dever, esta mais para um direito da famil ia acompanhar seus fi lhos ao buscarem 

uma maior integragao no ambiente escolar, pois, Para Poiato (2009, p. 103): 

Se a escola e familia sao os primeiros responsaveis pela 

educagao, era de se esperar uma parceria ajeitada. O que ve, no 

entanto e urna relagao tensa, uma das grandes queixaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a falta 

de envoivimento dos pais na vida escolar. 

Dessa manetra, necessaria e a uniao de ambos, escola e famil ia, para que 

todos se sintam envolvidos nesse processo de educar as criangas, pois, na 

esteira dessa intengao, sera com o envoivimento dos pais, numa harmoniosa e 

debatedora convivencia com a escola, que as criangas irao evoiuir com maior 

facil idade. 

A educagao da crianga parte da famil ia. £ a famil ia que tern um papel 

fundamental no que diz respeito a sua vida escolar. A partir do momento em que 

os pais se conscient izarem que tern o dever e o direito de estarem presentes na 

escola, o processo de ensino-aprendizagem ocorrera de maneira dinamica e 

significativa. 

E preciso que a escoia conhega os pais dos seus aiunos: saber como eles 

vivem, se tern boa relagao ou nao com seus fi lhos, dentre outros fatores. 

Conhecer os outros ambientes do cotidiano do aluno ajudara os professores na 

medida em que, para lidar com eles, saibam as diferengas de comportamentos e 

os inumeros confl itos que t razem ou adquirem fora da escola. No entanto, ocorre 

que, nestes encontros de pais e mestres, os professores apenas reclamam e 

cobram ati tudes sem nem ao menos debaterem o desempenho dos aiunos. 

Acerca do exposto, Poiato considera que os professores querem a 

participagao dos pais para melhorar o desempenho dos aiunos, mas nas reunioes 

o que menos se fala e em aprendizagem. (2009, p. 104) Para conquistar os pais, 

e preciso que a escola examine e reflita sobre as dif iculdades que muitas famil ias 

tern para acompanharem o desenvolv imento escolar das suas criangas. 

Dif iculdades que sao percebidas no discurso de muitos professores. Que alegam 

nao saberem mais o que fazer diante de aiunos que ievam atividades para casa e 
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as tarefas vol tam em branco por faita de um acompanhamento adequado, e 

orientador, da famil ia. 

E de fundamental importancia que os educadores, como um todo, saibam 

lidar com o comportamento de seus aiunos de uma maneira que facilite o diaiogo 

e consequentemente a aprendizagem. Para que isso aconteca, faz-se necessario 

debater nas reunioes todos os assuntos de maneira explicita, clara e objetiva, 

numa tentativa de entender quern e o seu aluno e assim poder organizar 

estrategias para aprimorar o desenvoiv imento da crianca. 

Quanto maior for o envoivimento dos pais e dos professores meihor sera a 

aprendizagem dos aiunos. Se a famil ia se dedicar e se preocupar com seus fi lhos, 

sendo carinhosa e ao mesmo tempo cobrando que executem as tarefas dos 

estudos em casa, isso fara com que aumentem o interesse pela aprendizagem e 

se envolvam com os assuntos escolares. De acordo com Poiato (2009, p. 105): 

Os educadores precisam atribuir signif icados nas reunioes e na participagao 

dos pais na escola, e nao se preocuparem apenas em discutir somente como 

anda o comportamento e o desenvoiv imento das criangas. Os educadores, nesta 

perspectiva, devem conceder a fala aos pais, ao mesmo tempo em que discutem 

o PPP (Projeto Polit ico Pedagogico), para que esses famil iares se sintam tambem 

parte integrante da comunidade escolar. Existem alguns temas que poderao 

aproximar ainda mais a famil ia da escola, por exemplo, de maneira resumida: 

saude, drogas, midia e sexual idade. Porque esses temas sao de interesse geral e 

estao inseridos no dia a dia de cada um de nos. Sendo assim, nesse norte, os 

educadores nao podem deixar de solicitar aos pais propostas sobre outros temas 

para que a escola promova debates e palestras com o objetivo de informar pais e 

aiunos, construindo desta forma uma convivencia mais dinamica e uma circulacao 

de saberes. Uma circulagao de saberes que nao se pode classificar como 

unicamente da escola, mas, tambem, da experiencia dos pais dos aiunos, que, ao 

se sent irem igualmente formadores de opiniao, passarao a acompanhar os fi lhos 

com maior proximidade: incentivando-os e fortalecendo-os cada vez mais. 

As reunioes deveriam ser momentos de explicar o pianejamento 

pedagogico, as agoes ja reaiizadas e a evolucao do aprendizado 

da garotada, nao basta mostrar as notas, os pais precisam 

entender que os filhos sabem e o que nao sabem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASBORIAl 
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Sabemos, por sua vez, que ha ainda um confiito a ser gerenciado no amago 

do prdprio professor. Ha pais que se comprometem menos na vida escolar de 

seus f i lhos, entretanto, do mesmo modo, ha pais que se comprometem mais. O 

confiito esta justamente e m pesar ate onde pode se estender o compromisso dos 

pais. Tern educadores, com relacao a participacao destes ult imos, que acreditam 

que a interferencia dos pais pode prejudicar a pratica pedagogica que e, numa 

analise mais detalhada, diferente da pratica educativa familiar. Segundo Carvafho 

(2004, p. 45) : 

A maneira como a famil ia constroi seu relacionamento com as criangas e 

reproduzido na escola, e a forma que as criangas se reiacionam no meio escolar e 

transmit ido para seus pais em casa. Ha aqui uma osmose social. Desse modo, 

para que haja um melhor desempenho escolar dos aiunos e preciso que haja 

mais participagao dos pais ou responsaveis. Contudo, embora o desejo de todos 

os participantes da escoia seja que a famil ia faga parte do ambiente pedagogico, 

temos que considerar as condigoes materiais ou cuiturais de cada um, pois nem 

todas as famil ias gostar iam de estar presentes, ou, em outros casos, em 

decorrencia do trabalho dos pais/maes e/ou responsaveis, nao podem 

comparecer rotineiramente as reunioes. 

Os pais devem sempre ajudar seus f i lhos orientando e conversando, 

entretanto, e preciso que interajam com os professores tambem, por exemplo; 

conversando frequentemente com os profissionais da escoia, para saber em que 

podem ajuda-los, e o que pode ser feito com seus fi lhos em casa para melhorar o 

desempenho na sala de aula. Dessa maneira, tanto os professores saberao lidar 

melhor com as criangas, como os pais irao acompanhar melhor a vida escolar de 

seus fi lhos. 

A maneira como a famil ia ve o professor de seu fi lho contribui na formagao e 

no relacionamento da crianga na escola, pois a medida que os pais passam a ter 

Ocorre que a familia e pais nao sao categorias homogenias e as 

reiagoes entre familia e escola, pais, mass (e outros 

responsaveis) e professores tambem comportam tensoes e 

confiitos. Algumas familias e pais/maes partictpam mais do que 

outros, e se os professores por um lado desejam ajuda dos pais, 

por outro, se ressentem quando este envoivimento interfere no 

seu trabalho pedagogico e em sua autoridade profissional. 
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confianga, seus fi ihos poderao tambem se sentir mais a vontade com o educador, 

passando a ter um afeto maior por esse profissionai. Uma das grandes 

dif iculdades encontradas nessa relagao e quando os dois lados, famil ia e escola, 

nao encontram uma forma de trabalharem em conjunto. Segundo Poiato (2009, p. 

102): 

Pais esperam agoes dos professores e esses dizem nao caber a 

eles tais tarefas. Professores, por sua vez, depositam nos pais 

expectativas que eies nao tern condigoes ou nao sabem como 

cumprir. No meio disso, estao os aiunos, que, diante do fracasso 

escolar, transferem o onus ao professor. Esse jogo de empurra 

gera uma serie de equivocos e muitos sobre o relacionamento 

entre a familia e a escola, prejudicando o estudante, que deveria 

ser a prioridade de todos. 

A partir do momento que os pais e os professores se ocuparem da 

educagao, cada qua! com suas atribuigoes, as criangas serao as mais 

beneficiadas. Contudo, ocorre que, se por um lado, os professores querem que os 

pais ensinem todas as tarefas e estejam presentes na escoia - nas reunioes, 

acompanhando o desenvoiv imento escolar dos fi lhos - pelo outro lado, os pais, 

na maioria das vezes, acreditam que a aprendizagem escolar dos fi lhos depende 

exclusivamente do professor. 

De acordo com as leituras realizadas, percebemos que ha inumeros fatores 

que inf luenciam no desenvoiv imento do aluno, por exemplo, de um modo 

resumido: o acompanhamento dos pais em casa, uma boa relagao entre pais e 

professoras, e professores bem qualif icados. Nesse contexto, os problemas e 

dif iculdades enfrentados no cotidiano escolar, tais como reclamagoes dos pais, 

comportamento diversif icado dos aiunos e a dif iculdade na aprendizagem, so 

serao resolvidos se a escola e a famil ia se unirem e lutarem juntas para buscarem 

solugoes. 

E essencial que pais e professores compreendam qua! o seu papel diante da 

educagao escolar. Isso proporcionara a crianga a oportunidade de construir seus 

proprios conhecimentos a partir do que ela vivencia, adquir indo habil idades e 

valores (morais e sociais), organizando, consequentemente, a vida do individuo 

direcionando-o para um future promissor. 
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Os modos de educagao sao variados, pois e fato que temos diferentes 

sociedades, cultura e conhecimentos, e cada famil ia tem seu modo de educar e 

cuidar das criangas e de seu iar. De acordo com Carvalho (2004, p. 47) : 

A educacao tem um papel fundamental na producao e reproducao 

cultural e social e comeca no lar familia, lugar de reprodugao fisica 

e psiquica cotidiana, cuidando do eorpo, higiene, alimentagao, 

descanso afeto que constituem as condigoes basicas de toda vida 

social e produtiva. 

Entendemos que os modos de educar, tanto Cultura! como Social, variam 

atraves das geragoes. A formagao que os pais dao aos filhos e singular, cada 

famil ia tem seu modo de educar em casa, e e atraves da educagao, seja na 

escoia ou em casa, que se preparam os jovens para a sociedade. 

E de fundamental importancia o cuidado com a crianga quando se inicia o 

seu processo de aprendizagem escolar. O que as criangas aprendem na escola 

sera util izado por toda a vida, por isso e preciso que os educadores estejam bem 

preparados para falarem com criangas sobre afet ividade, respeito ao proximo, 

sobre sociedade, cultura, raga, sexual idade, etc., porque sera dessas relagoes 

que elas construirao seu proprio pensamento. Para M. Nogueira & C. Nogueira 

(1998, p. 61): 

Cobra-se que os aiunos tenham um estilo elegante de falar, de 

escrever e ate mesmo de se portar, que se mostrem sensiveis as 

obras da cultura, legitima, que sejam intelectualmente curiosos, 

interessados e disciplinados, que saibam curnprir adequadamente 

as regras da boa educagao. Essas exigencias so podem ser 

pienamente atendidas por quern foi previarnente na familia 

socializado nesses mesmos valores. 

Embora a educagao vise proporcionar condigoes de igualdade aos aiunos, a 

sociedade em si nao pode cobrar que as criangas tenham um mesmo 

comportamento, devem ser consideradas as desigualdades Sociais e Culturais 

que vivenciam, e que ocorre tanto em casa como na escoia. 

E de suma importancia que a escola eduque e ao mesmo tempo cobre, 

valor izando cada crianga em sua individualidade, acolhendo todos da mesma 

maneira, ou seja, sem diferenciar as criangas pelo nfvel social, cor, cultura, 

religiao, ou por outra ciassif icagao qualquer que quali f ique umas em detriment© 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

das outras. Cabera aos professores acolherem bem aos pais, respeitando suas 

cuituras e seus saberes, para que a participagao da famil ia sirva tambem para se 

entender os modos de agir de cada crianga. Segundo Libaneo (2004, p. 114): 

A exigencia da participagao dos pais na organizagao e gestao da 

escoia corresponde a novas formas de relagao entre escola, 

sociedade e trabalho; que repercutem na escoia nas praticas de 

descentraiizagao, autonomia, co-responsabilidade, inter-

culturaiismo. 

Para conseguirmos uma escola de qual idade, nao podemos deixar que eia 

seja uma instituigao isolada, pelo contrario, precisamos que ela seja integrada 

com a comunidade. E necessario que a escola trabalhe com a coietividade, 

aceitando as propostas e opinioes de todos que dela fazem parte. 

1.2 - Diaiogo e participagao entre a Famil ia e a Escoia 

Entendemos que a escola precisa estar em perfeita sintonia com a famil ia, 

uma complementando a outra, tentando, assim, alcangar um maior objetivo na 

educagao e uma convivencia producente com os aiunos. Para que haja a 

construgao do diaiogo entre a escola e a famil ia, faz-se necessaria uma 

conscientizagao de todos os setores que participam diretamente dessa 

construgao coletiva que e a educagao. 

Quando, definit ivamente, a comunidade se engajar na elaboragao do Projeto 

Pedagogico, a escoia passara a ter um vinculo que envolvera diretores, 

professores, coordenadores pedagogicos e famil iares. O engajamento voluntario, 

portanto, e uma das estrategias que podera ser a mais acertada. De acordo com 

Heidrich (2009, p. 26): 

Convidar os pais para conhecer as instalagoes e principaimente, a 

equipe pedagogica e os funcionarios e fundamental para que eles 

se apropriem do espago e se sintam a vontade para fazer parte 

dele. Esse momento pode acontecer antes ou apos a matricula e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

serve para que os gestores exponham o funcionamento e a rotina 

da escola e informem sobre as atividades extra classe. Explique a 

finalidade de cada ambiente e a fungao dos profissionais que ali 

trabalha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERS'DADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CBJTR0  0£  DE PROFESSORES 

8lBU0T£CA SETORI-AL 
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Desse modo, a escola, ao se preocupar com a part icipacao dos pais logo no 

inicio do ano letivo, proporcionara a famil ia a oportunidade de se envolverem mais 

ao longo do ano, abrindo um canal de diaiogo sobre os direitos e deveres de cada 

um, de forma que ambas, escoia e famil ia, a judem a identificar as habii idades e 

as dif iculdades dos aiunos. A proposta de engajamento das duas entidades 

formadoras da crianga como cidadao e uma estrategia que criara um espaco de 

descobertas e experiencias de forma coietiva, tendo como objetivo melhorar a 

aprendizagem dos aiunos. 

A escoia necessita cada vez mais da participagao das famil ias e tambem da 

comunidade, a colaboragao de todos provocara nas criangas um interesse maior 

pela aprendizagem - produzindo suas proprias at ividades e respeitando as 

atividades reaiizadas pelos colegas - , objetivo principal da educagao, De acordo 

com Heidrich (2009, p. 28): 

Ao compartilhar com a comunidade o que as criangas fazem em 

saia de aula, os gestores mostram o que importa no processo. E 

possivef expor as produgoes dos aiunos nos diferentes espagos da 

escola e da comunidade durante o ano, de modo que todos os 

termos tenham a possibilidade de mostrar o que aprenderem. 

Desse modo, os pais terao a oportunidade de acompanharem o 

desenvoivimento dos f i lhos, observando os cadernos, as avaliagoes, os trabalhos 

coletivos e individuals, que sao registros que os professores podem apresentar, 

mostrando o andamento e o avango dos aiunos. Uma das agoes, que fara 

diferenga quando a relagao famil ia-escola se efetivar, pode ser justamente a 

aproximagao atraves de eventos vivenciados no ambiente escolar. Segundo 

Heidrich (2009, p. 30): 

A escola pode abrir a quadra, o patio e ate as salas de aula para 

pais e vizinhos e oferecer atividades esportivas, culturais e 

sociais, quando esses ambientes nao estiverem sendo utilizados 

pelos aiunos. Para que essa iniciativa de certo, e preciso que a 

gestao estabelega normas ciaras e organize os horarios 

adequados para garantir a seguranga dos usuarios e do 

patrimonio, alem da utiiizagao compativel com os objetivos da 

escola. 
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Se todo o corpo docente se esforgar para que eventos como os citados por 

Heidrich acontegam, sempre que possivei, a escola passara cada vez mais a 

crescer, e, col igada ao processo, a comunidade compreendera meihor a sua 

realidade. Portanto, e por isso, fr isamos enfat icamente que a escola busque as 

parcerias com esses propositos educacionais ja relacionados, pois todos -

professores, gestores, funcionartos, pais, aiunos e comunidade - sao 

responsaveis pela educacao, 

Portanto, atuando da maneira que discorremos acima, a escoia contribuira 

para um maior entrosamento entre todos que fazem parte dela e tambem 

daqueies que nao fazem. Ao promover uma abertura para os integrantes da 

comunidade na qual esta edif icada, a instituicao se tornara uma referenda, um 

local nao so para o ensino formal, mas tambem para a visitacao dos pais, dos 

responsaveis ou de quaiquer outra pessoa que queira trazer para a escoia sua 

experiencia de vida. 

Embora saibamos que o diaiogo entre a escola e os pais nao ocorre com a 

frequencia que deveria, e que, quando acontece, parte quase sempre das maes, 

o nosso intuito com esse trabalho e nos conscient izarmos que a famil ia deve ter 

um envoivimento maior com o estabeiecimento que representa o local em que se 

concentra o ensino.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A vista da presenga maior das maes do que dos pais, o 

esforco da instituicao deveria se pautar em trazer a f igura mascul ina para dentro 

nao so de suas dependencias, mas do mesmo modo das atividades 

extracurriculares, tentando conscientiza-los que a presenga paterna tambem e um 

fator que auxiiia na educagao das criangas. O que parece dificultar esse 

entendimento consiste na ma percepgao que alguns educadores tem de que essa 

ausencia da figura patria ocorre como um processo natural, e que e, numa analise 

superficial, uma presenga dispensavei. Carvaiho (2004, p. 55) 

O envoivimento dos pais na educagao escolar e desejavel apenas 

medida em que estes puderem se envolver com assuntos 

curricuiares, ocorre que esse envoivimento tem se limitado a 

obrigagao materna, no contexto de uma divisao sexual do trabalho 

educacional que persiste e e tomada como natural pela propria 

escola e por seus profissionais do sexo feminino. 

£ papel do pai acompanhar o dever de casa, dar afeto aos fi lhos e estimular 

aos estudos. Contudo, o que mais observamos, na maioria das famil ias, sao 
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maes cumprindo sozinhas uma tarefa que deveria ser parti ihada com o pai, 

porque essas senhoras tambem trabaiham o dia inteiro tai qua! os homens da 

casa e ainda tem que cuidar dos afazeres domest icos. Segundo Moreira & 

Carvaiho (2008, p. 37) 

Ao discutir os papeis de pai e mae, e a presenga deles na 

educagao da crianga, observa que o pai tem com os filhos uma 

interagao mais fisica e menos intima, apresentando enfase nos 

jogos e no humor, ja a mae centra-se na protegao, afetividade e 

tarefas de cuidado do dia-a-dia. 

Quando se trata de educar e cuidar, sabemos que a mae exerce a fungao 

com uma preocupagao maior e e com ela que a crianga cria uma afetividade mais 

acentuada, so com o passar do tempo e que as criangas vao se acostumando a 

ter a presenga dos pais na hora das brincadeiras, passeios, jogos, etc. Ass im, 

para contrabalangar a tenddncia afetiva pro mae que faz com que a imagem 

paterna cada vez menos se envoiva nos deveres de casa dos seus f i lhos, a 

escola nao pode prescindir de chamar a atengao do pai, or ientando-o para que 

possa educar seu fi lho em conjunto, independente da dif icuidade, seja ou por falta 

de tempo, ou por nao ter um lugar reservado em casa para estudar. Outros 

fatores que podem dificultar o aprendizado sao: a tv que f ica ligada o tempo todo, 

outras criangas brincando e fazendo baruiho, ou seja, qualquer coisa que possa 

distrair a atengao no momento do estudo. Portanto, tambem sao dif iculdades que 

devem ser dir imidas pelos pais quando aeompanham efet ivamente o 

desenvoiv imento escolar de seus fi lhos. 

Todavia, alem dos problemas ja mencionados, a escoia ainda enfrenta a 

convivencia com as desigualdades tanto sociais como educacionais. E esse 

enfretamento deve conduzir o ensino de acordo com a reaiidade dos aiunos, 

facil i tando o diaiogo entre as diferengas culturais e sociais das criangas. Para 

tanto, aigo paradoxal parece entorpecer o educador: reconhecer as diferengas ao 

mesmo tempo em que efas nao se tornem um preconceito. Em outras palavras, 

saber reconhecer a diferenga - cultural, social, religiosa, dentre outras - e como 

trata-la na saia de aula. E por essas e outras razoes que o envoivimento dos pais 

favorece a educagao escolar de seus fi lhos. A proposta. consiste em fazer com 

que a famil ia compart i lhe as experiencias com os aiunos na escoia e nao apenas 

em casa, com seus fi lhos ou suas f i ihas, de modo que estimule as criangas a 
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compreenderem o ambiente social e educacional em que v ivem, e isso podera se 

reaiizar com aulas dinamicas que, ao tempo em que promovem a aprendizagem, 

tambem divertem com a iudicidade, proporcionando as criangas uma escoia 

menos sobrecarregada. Segundo Nicoletti (2009, p. 15): 

Muitas escoias publicas ate mesmo acabaram com os recreios, 

elas dao como motivo o fato de que aiguns responsaveis peias 

escoias acreditam que sem o recreio, os aiunos aprenderao mais, 

porem, pesquisas pedagogicas provam que as criangas nao sao 

capazes de absorver conteudos quando ensinadas 

ininterruptamente, eias simplesmente precisam de tempo para 

descansar entre as aulas. 

A o usarmos a paiavra sobrecarregada, temos a intengao de evidenciar que 

a escoia geraimente se detem basicamente ao aprendizado formal ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a absorgao 

de conteudos. AJem das instituigoes trabalharem dessa maneira, aiguns pais 

matr iculam seus fi lhos em outros cursos fora da escoia, fazendo com que as 

criangas estejam sempre ocupadas, nao deixando espago para outras at ividades, 

tais como a brincadeira, que de certa forma igualmente contr ibuem para a 

formagao desses infantes. Para suavizar essa postura, a escola podera 

apresentar at ividades que est imulem a criatividade e a refiexao, por exemplo: 

assistir um fi lme, brincar com os amigos da vizinhanga, ou fazer a lgumas 

atividades esport ivas com os proprios pais. E, claro, contrabalangando o vigor dos 

exercicios, um descanso para recarregar as energias. Dessa forma, as criangas 

passariam a ter prazer quando fossem para a escola. Nicoletti (2009, p. 16) af irma 

Devemos sempre questionar se vale a pena insistir em ta! ou qua! 

agenda, como e o habito, ou se nao e melhor mudar a rotina da 

crianga. O comportamento dos filhos e seu animo fafam por si, e 

devemos procurar nao nos enganar quanto ao seu estado, sua 

feficidade e seus anseios, muitos pais infeiizmente nao querem 

ver o problems que podem causar e que causam com a cobranga 

demasiada para assumir uma postura autocritica, os pais devem 

trabaihar mais sabe si mesrnos e aprender a ser mais tolerante 

com os filhos, respeitando suas capacidades e desejos, sem 

oprimi-las, mas sabendo impor limites. 

O que pode ocorrer em aiguns casos, diante as mudangas de reiagoes 

interpessoais que rodeiam as criangas, e um desnorteamento dos pais que f icam 

que: 
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um pouco sem saber o que fazer para educar seus fi lhos. Sendo assim, precisa-

se que os pais preparem-se para lidar com as novas atividades tecnologicas, 

cuiturais, educativas, esport ivas, dentre tantas e tantas outras do mundo 

moderno. Desse modo, e so assim, poderao acompanhar o desenvoiv imento dos 

fi ihos em cada etapa: or ientando e ajudando, transmit indo experiencias e dando 

carinho. Quanto ao comportamento, explicar-lhes os limites das acoes bem como 

que toda agao podera ocasionar perdas irreparaveis, parece ser a meihor atitude 

da famil ia ante as novas tendencias sociais, v isando, claro, aprimorar a 

obediencia dos fi ihos em casa e melhorar o comportamento nos ambientes que 

f requentam. 

Os pais nao estao preparados, assim, para os fiihos terem aqueia 

educagao, ai colocam na escoia, como se nos professores 

fossemos responsaveis por tudo. Entao quando eies chegam aqui 

na escola, os aiunos e esse o ponto negative e essa questao da 

aprendizagem, sao as dificuldades que eles tem em aprender, de 

se comprometer, e tanta coisa, e como uma boia que vai se 

ievando ate o sistema em si, vai fazendo tudo isso e chega a 

educagao do jeito que esta hoje. (UNESCO 2007, p. 28) 

Nesse sentido entendemos que a dif iculdade, que os pais tem para orientar 

os f i lhos na educagao escolar, e enorme. Nao conseguindo resultados em casa, a 

famil ia passa a cobrar da escola, Ja a escola nao conseguindo resultados no 

proprio ambiente de ensino, cobra dos pais. Os pais esperam que os professores 

resolvam os problemas e os conflitos, e que ao mesmo tempo eduquem seus 

fi lhos. Ja os educadores, por sua vez, esperam que os pais assumam suas 

responsabi l idades ante o comportamento singular de suas criangas. Contudo, 

entendemos que essas concepgoes precisam mudar para que ocorra a parceria 

tao desejada. 

Os pais tem muita dif iculdade para lidar com a diversidade que esta em volta 

de seus f i lhos. As novas relagoes sociais que as criangas mantem na escola se 

tornam rnuttas vezes estranha para os pais, contudo, e preciso que os pais 

sa ibam impor limites para com os fi lhos, para futuramente nao haver a 

necessidade de se reformular as relagoes construfdas pelas criangas na escola. 

De acordo com Szymanski (1995, p. 81): 

A familia tem sido responsabiiizada por tres fracassos principais 

na educagao de seus filhos, fracasso em formar filhos com 
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comportamento sociais adaptados no caso de disturbios 

comportamentais na deiinquencia juvenii, fracasso em propiciar 

um desenvoivimento mental pleno no caso de criar filhos com 

problemas cognitivos, candidates ao fracasso escolar, e fracasso 

em possibilitar um ambiente adequado ao desenvoivimento 

emocional criando filhos com probiemas psicoafetivos. 

Dessa forma, o fracasso escolar, aiiado a dif iculdade de aprendizagem dos 

aiunos, podera estar atrelado a famil ia ou a metodologia de ensino que e dada em 

sala de auia, ou ainda os dois problemas apontados combinados conjuntamente. 

A inda hoje, ao que podemos denotar, muitos professores da escola publica estao 

ou mal preparados ou ma! quali f icados, ou taivez ambos, para lidar com criangas. 

Apesar de tantas tecnoiogias e avancos na educagao superior, infel izmente ainda 

temos muitos professores e funcionarios que atuam na escoia publica por meio de 

apadr inhamento polit ico, sem ter uma preparagao profissional para cuidar e 

educar das criangas. Segundo Pattom apud Ludke & Andre (1992, p. 117): 

O fracasso escoiar e a dificuldade de aprendizagem das criangas 

dos meios populares, ora esta centrada em si e nas suas familias, 

ora nos tecnicos de ensino empregados pelo professor em sala de 

auia, em outro momento na politica e no modeio de administragao 

publica. Muitos educadores tem a mesma ideia fragmentaria, 

professores e diretores tendem a atribuir o baixo rendimento da 

escola a incapacidade dos aiunos e ao desinteresse e 

desorganizagao de suas familias. 

Um outro causador do fracasso pode estar atrelado ao fato de algumas 

criangas virem de uma famil ia humilde, e provavelmente encontrarao muita 

dif iculdade na escola. Nessa si tuag^o de pobreza, os pais podem ate nao ter uma 

estrutura para acompanharem seus fi lhos. Dos fatores da falta de estrutura, 

destacamos que uns aiunos tem pais separados, outros os pais usam drogas, e 

outros os pais nao tem emprego. £ nesse contexto que, sem atentarem para 

essas problematicas, os educadores acabam cuipando os pais pelo baixo 

rendimento da escola, pela incapacidade e pelo desinteresse dos aiunos. Ja os 

pais, acuados no seu proprio reduto, nao se posic ionam para dizerem que esses 

fracassos estao acontecendo com frequencia dentro da propria escola, e que a 

culpa nao pode ser jogada sorrtente na famil ia. De acordo com M. Nogueira & C. 

Nogueira (2009, p. 13): 



A escola aponta para fora de seus muros toda a responsabilidade 

pelo fracasso dos aiunos situagoes de alcoolismo e violencia 

domestica, pais que nao dao atengao aos fiihos etc. Se tal situagao 

aiarmante e muitas vezes verdadeira, na fatta de instrumentos e 

assistencia profissionai adequados, a escola fica paralisada e se 

fecha sobre si mesrna. 

As dif iculdades sao inumeras, portanto. E somos nos, enquanto pais, 

professores, funcionarios e gestores, que podemos contribuir para que nao 

aumente esse abismo - provave! gerador de uma menor capacidade de 

aprendizagem - entre a escola e a famil ia. Com esse abismo, certamente, os mais 

prejudicados sao as famii ias pobres. 

A escoia, isolada e sozinha, nao tem condigoes de chegar a iugar nenhum. E 

preciso ter parcerias com todos que fazem parte dela - funcionarios, corpo 

docente, pais e o meio social - para que a interagao com o outro, e com seus 

conhecirnentos, possa construir uma escoia que afenda as necessidades dos 

aiunos. M. Nogueira & C. Nogueira (2009, p. 39) af irma que: 

A pauta da busca da qualidade da educagao tem ocupado espago 

no cenario social, nas discussoes poiiticas, na midia e nos 

movimentos sociais. Ja ha consenso em afirmar que a participagao 

da familia e da comunidade na educagao formal das criangas e dos 

adolescentes tem sido fundamental para a construgao de uma 

educagao publica de quaiidade. 

A relagao entre a escola e a famil ia e de uma importancia fundamental 

porque, embora o ensino-aprendizagem formal seja sedimentado na escoia, nao 

ha como negar que a educagao tem sua or igem em casa. Portanto, somente um 

trabalho em conjunto, dos dois setores, possibilitara uma formagao de quai idade 

para as criangas. Sera por meio desse trabalho que os aiunos se adaptarao 

rneihor a escola e obterao exito no desenvoiv imento escolar. De acordo com 

Heidrich (2009, p. 26): 

Quando o assunto e aprendizagem, o papei de cada um esta bem 

ciaro, da escoia, ensinar e dos pais, acompanhar e fazer 

sugestoes. Porern, se o tema e aprendizagem, as agoes exigem 

cumplicidade redobrada. Ao perceber que existem problemas 

pessoais que se refletem em atitudes que atrapaiham o 

desempenho em saia de auia, os pais devem ser chamados e 

ouvidos, e as solugoes, construidas em conjunto, sem julgamento 
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ou atribuigao de culpa. Um bom corneco e ter um diaiogo baseado 

no respeito e na crenca de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e possivel resolver a questao. 

Nesse sentido, famil ia e escola ensinando, reiteramos a impresc'sndibiSidade 

de um bom relacionamento entre ambas, mantendo uma parceria e um diaiogo 

cont inue para chegarem a soiucao dos problemas. O aperfeicoamento dessa 

relagao trara uma melhor qual idade na aprendizagem das criangas justamente 

porque o ambiente se tornara da coletividade, construindo lagos sociais e afetivos 

que contribuirao para o desenvoivimento da autoest ima e consequentemente para 

a aquisigao de conhecimento. Portanto, conclu imos que, para suplantarmos as 

dif iculdades educacionais e interacionais, com o intuito de melhorar a quai idade 

da educagao infantil, sera preciso um envoiv imento de toda a comunidade na qual 

a instituigao de ensino esta inserida, pois, possivelmente, apenas desta maneira 

promoveremos uma educagao igualitaria e compart i lhada por todos: professores, 

aiunos, funcionarios e pais. 
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2. Procedimento Metodologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 - Procedimento metodologico 

A relacao harmoniosa entre a escoia e a famil ia, como ja fr isamos 

anter iormente, facilita a aprendizagem dos aiunos, meihorando a qual idade na 

educacao infantii. Essa ligacao parece se realizar mais faci imente quando a 

escola cria um espaco propicio ao diaiogo para que juntos, pais e mestres, 

possam debater os problemas inerentes ao proprio aprendizado, e 

consequentemente assuntos que incentivem a part icipacao efetiva, e afetiva, da 

famil ia como um orgao fortalecedor do aluno, reforcando e incentivando a crianca 

a aprender. 

Foi, portanto, com intuito de entendermos como se da o relacionamento 

entre a instituicao de ensino e a famil ia que real izamos esta pesquisa numa 

escola municipal , locafizada na cidade de Cajazeiras - PB, com aiunos do 4° ano 

do ensino fundamental I. Na turma tem 23 aiunos, com idade entre 8 e 9 anos, 

sendo 16 do sexo mascul ino e 13 do sexo feminino. 

Ao chegarmos na escola fomos ate a sala da diregao onde estava a diretora 

e outras duas coordenadoras, nos apresentamos como alunas da UFCG e 

falamos que la pretendiamos fazer a caracterizacao e fufuramente realizar o 

estagio. A diretora nos atendeu muito bem. Expi icou-nos como funciona a escola 

e que sertamos bem vindas para fazer a caracterizacao. fnicialmente nos passou 

todos os dados da escola, depois nos convidou para conhecermos um pouco 

mais da instituicao. No decorrer da visita sent imos que a escola e organizada e a 

diretora bem preparada para coordenar o estabelecimento de ensino. 

Os criterios que uti l izamos para escolhermos a escola foram por ja conhecer 

a escola e os metodos trabalhados, e por ter acompanhado durante dois anos 

uma sobrinha que la estudava e vimos que ela tem um bom desempenho escolar. 

De acordo com a conversa que t ivemos, um dos maiores problemas 

encontrados na escola foi com relac&o a estrutura e a relacao com aiunos 

especiais, assim como a falta de contato mais proximo com a famil ia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A escola tem quatro coordenadores pedagogicos, um gestor, dois vice-

diretores, sete auxil iares de servigos gerais, dois disciplinarias, seis merendeiras, 

tres vigi lantes e quatro porteiros. 

A estrutura pedagogica da instituicao esta organizada a partir de um 

planejamento mensal ou de acordo com a necessidade da escoia. 

Na instituicao sao reaiizados varios projetos, tais como: higiene bucal, meio 

ambiente, plantas medicinais e farmacia viva, Existem, ainda, projetos para 

recreacao, esporte, danga e teatro. 

A escola dispoe de bibiioteca que e util izada atraves de projetos e momento 

de ieitura. 

A escoia dispoe de quinze professores na parte da manha e quatorze na 

parte da tarde. A instituicao conta com quatro professores contratados e onze 

efetivos, no qual tres professores residem em outra cidade e os outros em 

Cajazeiras - PB. A faixa etaria dos professores e de 25 a 50 anos. 

A secretaria de educagao do municipio, o coordenador pedagogico e a 

escola sao responsaveis pela formagao dos professores com proposito de estudo. 

Pela manha a escoia funciona com duzentos e cinqi ienta aiunos e na parte 

da tarde com duzentos e quatro. Os aiunos sao aval iados de forma qualitativa e 

quantitativa. A escola se reune com os pais a cada tres meses e a sttuagao 

socioeconomics dos aiunos e de baixa renda. 

Ao terminar nossa caracterizagao na escola, senti que a mesma tem uma 

grande estrutura e as pessoas que nela trabalham sao bem capacitadas. 

2.2 - Procedimentos para a coleta de informagoes 

Mediante as leituras realizadas, pudemos ter uma maior clareza com 

relagao a observagao do pesquisador quando realiza uma entrevista. Necessario 

e que o observador esteja bem preparado em relagao aos estudos que vai realizar 

e que faga um bom planejamento, definindo bem o foco da observagao, Pattom 

apud Ludke & Andre (1980, p. 26) af irma que: 

O observador diz: ele precisa aprender a fazer registros 

descritivos, saber superar os detalhes retevantes dos treinos, 

aprender a fazer anotacoes organizadas e utiiizar metodos 

rigorosos para validar suas observagoes. Afem disso, precisa 

preparar-se mentaimente para o trabalho, aprendendo a se 
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concentrar durante a observagao o que exige um treinamento dos 

sentidos para se centrar nos aspectos relevantes. Esse 

treinamento pode acorrer em situagoes simuladas ou no proprio 

focal em que ocorrera a coleta definitiva de dados, bastando para 

isso que seja reservada uma quantidade especifica de tempo 

para essa atividade. 

Desse modo, o pesquisador deve descrever bem o ambiente, saber como 

os sujeitos se comportam no dia-a-dia, escrever o mais rapido possivei os fatos 

que acontecem. O observador pode basear-se em experiencias pessoais no 

processo de compreensao e da construgao do trabalho. Entendemos que uma 

aproximagao do observador com o campo e com as pessoas facilitara a sua 

coleta de informagoes, como tambem o observador sentir-se-a mais seguro para 

realizar as entrevistas. 

Ao nosso ver, para se realizar uma boa entrevista, e preciso planejar para 

que haja um diaiogo intenso entre entrevistador e informante, ambos precisam se 

sentir a vontade. Ludke & Andre (1994, p. 57) sustenta que: 

A entrevista e o procedimento mais usual no trabalho de campo. 

Atraves dela o pesquisador busca obter informagoes contidas na 

faia dos autores sociais. Ela nao significa uma converse 

despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 

coleta dos fatos relatados pelos autores, enquanto sujeitos-

objetos da pesquisa que vivencia uma determinada realidade que 

esta sendo focalizada. Suas formas de realizagoes podem ser de 

natureza individual e/ ou coietiva. 

Como sabemos, ha varios t ipos de entrevistas. Quando ouvimos falar em 

entrevista, pensamos logo e m uma conversa entre duas pessoas que tem aigum 

proposito a ser discutido. A comunicagao que ocorre obtem dados e informagoes 

que se relacionam aos valores, opinioes e atitudes, entre o pesquisador e os 

entrevistados. 

O entrevistador deve seguir as regras e exigencias para a realizagao da 

entrevista, respeitando o entrevistado e deixando-o a vontade, usando sempre o 

vocabuiario adequado a situagao, Se o informante optar pelo sigiio, o 

entrevistador precisa ser etico e aceitar a decisao do entrevistado. O ideal e que o 

entrevistador faga um roteiro com os topicos mais relevantes para nao ficar 

perdido na hora da entrevista, seguindo assim a sequencia dos assuntos mais 

simpies para o mais complexo. O pesquisador precisa ficar atento para, durante o 
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diaiogo, acompanhar o desenvoiv imento do entrevistado, quando este, ao fugir da 

tematica principal, adiciona informagoes que possam ser pertinentes ao projeto da 

pesquisa, Portanto, ocorrendo esse procedimento, e dispensavei seguir a risca o 

que foi pianejado. Caso contrario, ou seja, a fuga completa do assunto, far-se-a 

necessario que seja retomado o roteiro para que o objetivo final possa ser 

atingindo, Ludke & Andre (1986, p. 37) defende que: 

Qualquer uma das formas de registro, escrita ou gravada em qualquer midia, 

e vaiida. O importante e que o pesquisador esteja bem preparado quanto aos 

objetivos da entrevista, captando todas as informagoes fornecidas pelo 

entrevistado, sejam elas verbais ou gestuais, alias, neste ultimo caso, qualquer 

movimento da pessoa que esta sendo entrevistada revelara aspectos do 

comportamento e da cultura, e, numa instancia mais profunda, se ele esta se 

sentindo confortavel ou nao com o direcionamento da conversa. Sendo assim, no 

que se refere as formas de registro, faci lmente percebemos que quando a 

entrevista e gravada o pesquisador tera mais tempo para observar o 

comportamento do outro, bem como tera ainda, noutro momento, a oportunidade 

de avaliar a voz do entrevistado com mais calma e mais det idamente. 

Portanto, em concfusao ao exposto, consideramos que a entrevista e uma 

peca de fundamental importancia para a reafizagao do tema a que nos propomos, 

porque atraves dela pudemos adquirir informagoes sobre o objeto a ser estudado. 

Ha duas formas de registros para realizar entrevistas, sao por 

meio de gravagoes e anotagoes. A gravagao tem a vantagem de 

registrar todas as expressoes orais, imediatamente deixando o 

entrevistador fivre para prestar toda sua atengao ao entrevistado. 

Por outro lado, so registram as expressoes orais, deixando de 

lado as expressoes facials, os gestos, as mudangas de postura e 

pode representar para aiguns entrevistados um fator 

constrangedor. Ja o entrevisto feito atraves de notas durante a 

entrevista certarnente deixara de cobrir muitas das coisas ditas e 

vai soiicitar a atengao e o esforgo do entrevistador, aiem do 

tempo necessario para escrever. 
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3, Anal ise de Dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As entrevistas foram reafizadas por meio de gravacao de audio. Depois, com 

caima e atengao, transcrevi todas as falas para em seguida organizar todo o 

material coletado para uma melhor compreensao da fala dos entrevistados. 

Com base no meu projeto Relagao Famil ia-Escoia, elaborei as entrevistas 

que foram realizadas nos dias 14 e 15 de Abril de 2010 na escoia CAIC (Antonio 

Tabosa Rodrigues), com a turma do 4° ano do Ensino Fundamental I. 

Para desenvoiver a pesquisa, semi-estruturamos a entrevista a partir da 

tematica a qua! nos propomos, o intuito e compreender cada vez mais o quao e 

fundamental a participagao da famil ia na escoia. 

No diaiogo com as criangas perguntamos se os pais procuram saber como 

foi a aula e a maioria af irmou que sim. Suas respostas foram bem claras pelo que 

podemos perceber: Paula disse que os pais sempre perguntam, e ela responde 

se foi boa, se foi diferente, se tem prova, enf im, diz tudo; Gabriel relatou que os 

pais perguntam se ficou quieto e sempre responde a eles que quando der 

trabalho eie dira; Carol af irmou que os pais nao perguntam, contudo, mencionou 

que sua mae pergunta no primeiro dia de aula; Paulo confirmou que os pais 

perguntam e eie responde para eles quando e bom, ou quando briga; Ana falou 

que eles perguntam se fez a tarefa na escola e se tem tarefa de casa. 

De acordo com os relatos, podemos perceber que a maioria dos pais 

acompanha seus filhos no que diz respeito como foi a aula do dia, ou como eie se 

comportou na escola. Essa preocupagao familiar facilita a aprendizagem das 

criangas na instituigao. Nicoletti (2009, p 07), af i rma que; 

A familia traz os limites do espago mediado por relagao afetivas, 

capazes de propiciar a seus membros o espago mental 

necessario para o desenvoivimento do pensamento, capacidade 

para delimitar fronteiras adequadas entre a falta e o excesso de 

forma que exista a possibiiidade de manter tragos afetivos que 

contenham fungoes de ouvir, decidir e acompanhar sem ceder a 

ansia de eiiminar conflttos. 

Os pais devem ajudar sempre seus f i ihos; orientando, conversando, 

ensinando o que e certo e o que e errado. E papel dos pais part iciparem da vida 
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escolar dos seus fi lhos, pois dessa forma as criangas melhorarao o desempenho 

na resolugao das tarefas, tanto na escola como as que fevam para casa. 

Ao perguntarmos as criangas se os pais acompanham a iigao de casa com 

eles, t ivemos as seguintes respostas: 

[...] acompanha, mas e so minha mae, porque meu pai viaja, 

minha mae oiha meus cadernos, oiha as letras. Paula 

[...] nao, fago sozinho, e porque a minha mae vai trabaihar e, 

quando eu nao sei, pego pra minha tia ler direito. Gabriel 

[...] nao, eu fago sozinha, as vezes meu primo me ensina. Carol 

{...] acompanha, mas eu fago de noite com meu pai, minha mae 

so fica arrumando a casa. Paulo 

[...] acompanha, mas minha mae nao tem muito tempo, as meu 

irmao mais velho me ensina, so quando e dificil. Ana 

Com base nas faias dos aiunos, entendemos que nem todos os pais tem 

facil idade para acompanhar a Iigao de casa com seus fi lhos, os fatores sao desde 

falta de tempo, por trabaihar o dia todo, ate o fato de muitos nao saberem. M. 

Nogueira & C. Nogueira (2009, p.34) destacam que: 

A iigao e importante primeiro porque ocupa as criangas e tambem 

porque dar lugar a certa solidariedade familiar, parecem ser 

entendidas como um atestado de competencia do professor, 

talvez porque permita a eies, dentro de casa, ver que a escola se 

mostra cansa mente com suas principals expectativas. 

Os pais podem, no momento em que estao ensinando a tarefa para seus 

f i lhos, conversar, dar carinho, ou seja, ajuda-los a suplantar as dif iculdades, 

proporcionando um aprendizado mais eficaz. 

indagamos as criangas se falam para seus pais quando t iram nota baixa na 

prova, a maioria af irmou que sim, perguntamos tambem o que seus pais dizem 

quando recebem a notlcia um tanto quanto preocupante, vejamos seus relatos: 

[...] eu nao tiro nota baixa, eu estudo todas as provas sozinha. 

Paula 

[...] faio, e minha mae nao faia nada, nem meu pai, eu fazia 

reforgo a tarde, mas agora eu nao fago mais, porque minha mae 

nao tem dinheiro. Gabriel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] faio, minha mae manda eu estudar, so que eu nao gosto. 
Carol 

[...] falo, e meu pai manda eu estudar pra tirar notas boas. Pauio 

[.,.] nao, porque eu tenho medo da minha mae brigar, so depois 

que eu digo quando eu tiro uma nota boa. Ana 

O dever dos pais e colocar as criangas para estudar em casa e nao apenas 

esperar que as criangaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apren6am na escola. Devem tambem entender que 

quando t i ram nota baixa na prova a culpa nao e so das criancas. Poiato (2009, p. 

103), af irma que: 

A familia e o primeiro grupo com o qual a pessoa convive e seus 

membros, sao exemplos para a vida. No que diz respeito a 

educacao, se essas pessoas dernonstrarem curiosidade em 

relacao ao que acontece em sala de aula e reforcarem a 

importancia do que esta sendo aprendido, estarao dando uma 

enorme contribuigao para o sucesso da aprendizagem. 

A partir do momento em que a famil ia tem um convivio exemplar para seus 

fi lhos, facil itara a aprendizagem das criancas, O caminho e procurar saber dos 

seus fi ihos como estao na escola, como estao as notas, o que esta acontecendo 

de novidade. Visitar sempre a escoia para conversar com os professores de seus 

filhos. Tudo isso e responsabil idade dos pais. 

Ao perguntar as criangas se os pais participam de todas as reunioes que 

acontecem na escola, t ivemos as seguintes respostas: 

[...] nao, minha mae so vem quando e a noite, porque ela passa o 

dia no trabalho deia. Paula 

[...] vem so minha mae porque meu pai trabalha. Gabriel 

[...) nao, so quando ela ta de folga que ela vem. Carol 

[...] participa, minha mae quern vem, e muito difici! meu pai vir, 

porque eie trabalha, e a noite me ensina as tarefas. Paulo 

[...] so minha mae, porque meu pai e separado da minha mae, 

mas tem vez que a minha mae nao vem. Ana 

A partir das falas podemos perceber que as maes tem mais interesse em 

participar das reunioes, embora nem todas part icipem. Heidrich (2009, p.28) 

sustenta que: 1 1 M t . c r - , , .... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] uma medida simples e bastante eficiente para garantir uma 

reuniao com um forum significative e marcada em toda a hora 

que permitam aos pais comparecer, todos sabem quern homens 

e muiheres enfrentam duplas jornadas, dividindo o dia entre 

afazeres da casa e os profissionais. 

Na medida em que os pais part iciparem das reunioes eies mesmo se 

sent iram mais preparados para acompanhar os filhos em casa, para incentivar as 

criangas ao aprendizado e a leitura. 

Podemos perceber nos relatos das criancas, abaixo, como ocorre: 

Heidrich (2009, p. 26) informa que "O papei do pai e da mae e estimular o 

comportamento de estudante nos fi lhos, mostrando interesse peio que eies 

aprendem e incentivando a pesquisa a leitura". 

De acordo com os fatos, portanto, podemos perceber que os pais nao estao 

preparados para est imularem seus fi lhos ao habito da leitura em casa. Esse 

despreparo pode advir do fato de que uma boa fatia dos pais nao gostam, ou nao 

sabem, ler, Sendo assim, o trabalho da escola e dupio: alem de ensinar aos 

fi lhos, devera tambem preparar os pais para uma convivencia educacional 

pautada numa parceria entre as duas instituigoes, a saber, famil ia e escola, Os 

pais adotando uma postura da pratica da leitura - comprando sempre livros ou 

revistas com historias ou personagens que a famil ia goste - incentivarao aos 

fi lhos que adotem tambem aquela pratica, nao s implesmente pelo dever, mas pelo 

prazer que a propria leitura proporcionara. 

[...] so minha mae que fica dizendo, faga mais texto de tarde 

quando chegar da escoia, pra melhorar a ietra. Paula 

[...] nao, eu nao ser ler muito, minha mae que manda eu ler todos 

os dias, eu nao tenho muita preguiga, eu so gosto de escrever. 

Gabriel 

[...] nao, eu fico o dia so com meu irmao, a minha mae quando 

chega em casa de noite eu ja tenho estudado com meu irmao. 

Carol 

[...] tenho, mas o meu pai quern manda eu ler e escrever, manda 

eu ler um texto grande sem a professora mandar, mas eu ja sei 

lerdemais. Paulo 

[...] nao, mas eu so gosto de ler na escola quando e dia da leitura 

eu so leio em casa na hora que fago a tarefa. Ana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C o n s i d e r a c o e s F ina ls zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante do que registramos no decorrer desta pesquisa, conclu imos que a 

relacao famii ia-escola precisa de uma maior part icipacao das partes envoividas. A 

maioria das escoias, assim como a famil ia, ainda esta despreparada para os 

novos desafios do ensino participativo no processo de educagao das criangas e 

dos adoiescentes. Nesse processo, conclu imos, ainda, que tanto os professores 

quanto os aiunos comegam a construir uma nova visao sobre a relagao famil ia-

escoia, possibil i tando assim um maior envoiv imento e desenvoiv imento na escola 

e na famil ia. 

Em suma, este trabalho teve a intengao de colaborar com estudos em 

reiagao famil ia-escola, nao so no espago escolar no qual realize! a pesquisa, mais 

em outros ambientes, £ nesta perspectiva que esperamos que esta nossa 

pesquisa possa surgir como uma trilha para novos quest ionamentos envolvendo a 

problematica aqui abordada. 

Portanto, diante do trabalho realizado, coloco como positiva toda trajetoria 

vivida, desde a construgao da introdugao, referencial teorico ate as entrevistas, de 

forma enriquecida no campo pessoa! e profissional, no que se refere a minha 

pratica docente, especialmente no trabalho com relagao a famil ia-escola. 
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Apendice A 

Roteiro de entrevista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Seus pais perguntam a voce como foi a auia do dia quando chega em 

casa? 

2- Seus pais acompanham a licao de casa com voce? 

3- Quando voce tira nota baixa na prova voce faia pra seus pais? E o que eles 

dizem? 

4 - Seus pais part icipam de todas as reunioes que acontecem na escoia? 

5- Voce tem incentive por parte de seus pais pra ler em casa? 


