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R E S U M O 

Esse estudo monografico teve como objetivo identificar se a nao participacao dos pais na 
escola ocasiona o fracasso escolar. Para a metodologia do trabalho, utilizou-se a abordagem 
qualitativa enfocando a pesquisa bibliografica e de campo para analisar o cotidiano de uma 
escola publica, no municipio de Ipaumirim - CE. Como resultados obtidos destacam-se a 
importancia da intervencab nas dificuldades de aprendizagem, bem como a necessidade de 
estudos mais aprofundados sobre o tema. Finalmente, sSo apresentadas algumas contribuicdes 
para melhorar o ensino da escola piiblica e contribuir para sua sobrevivencia nos dias atuais, 
esperando que possa diminuir a evasao e o fracasso escolar. 

Palavras - chave: Fracasso escolar. Escola. Aluno. Professor. 
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ABSTRACT 

This monograph aims to identify whether non-participation of parents in school leads to 
school failure. For the working methodology, we use a qualitative approach focusing on 
literature and field to examine the everyday life of a public school in the city of Ipaumirim -
CE. The results highlight the importance of intervention in learning difficulties, and the need 
for further studies on the subject. Finally, we present some contributions to improving the 
teaching of public school and contribute to their survival today, hoping to reduce the evasion 
and school failure. 

Key - words: School failure. School. Student Teacher. 
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INTRODUgAO 

O tema tratado sobre o fracasso escolar, buscou analisar a participacao da familia no 

processo de aprendizagem de criancas no Ensino Fundamental da Escola Jose Alves de 

Oliveira, localizada no bairro - Vila Sao Jose - Ipaumirim-Ceara. Assim, foi interessante 

saber como as familias influenciaram no processo de aprendizagem dos filhos e como se da a 

articulacao escola-familia. 

Sabendo-se que a educacao e um processo continuo que se desenvolve no ambiente 

familiar e social e importante fazer um estudo do contexto familiar na relacao com o contexto 

escolar, como os primeiros contatos que o sujeito possui, voltando-se em que medida os 

educando atribuem valor significativo a participacao dos pais na sua vida escolar. 

A problematica em foco permite analisar a situacao atual dos pais e suas 

dificuldades em acompanhar o processo escolar dos filhos, assim como a sua postura em 

relacao a escola que servira de fonte de estudo para os profissionais da educacSo que 

pretendem construir uma relacao de parceria com as familias, ja que escola e familia sao de 

uma importancia para a construcao de uma aprendizagem significativa. 

Desse modo, a escola deve ser entendida como uma instituicao de aprendizagem, 

oferecendo conteudos, metodos e formas apropriadas de aprendizagem para que o aluno 

venha a atuar conscientemente e provoque com isso mudancas na sua realidade, de modo que 

indique uma nova qualidade de ensino. 

Mediante essa interacao da escola com a familia e que o aluno ira desenvolver uma 

aprendizagem satisfatoria, voltada para a valorizacao de si mesmo. 

Entretanto, encontra-se tambem, seja nos estudos, seja na vivencia das escolas, alto 

numero de evasao e repetencia, o fato das criancas repetirem o ano ou se evadirem esta 

relacionado a nao participacao dos pais na vida escolar do seu filho, principalmente, quando o 

motivo que leva a crianca ao fracasso nao era identificado com clareza. 

O estudo teve, portanto, como objetivo identificar se a nao participacao dos pais na 

escola ocasiona o fracasso escolar e examinar as causas mais frequentes que ocasionam o 

fracasso escolar. 

Para alcancar os objetivos, tem-se como base, a metodologia do estudo de campo. 

De acordo com os objetivos de estudo, foi escolhida a abordagem da pesquisa qualitativa. 
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Apos realizar um estudo teorico, incluindo autores como: Libaneo, Philippe 
Perrenaud, Bourdieu, Fontana e outros, os quais apontam que desde a sua genese o sistema 

educational brasileiro e marcado pelas desigualdades que leva a desempenhos desiguais entre 

as diferentes camadas sociais. Porem, o que ocorre muitas vezes e a busca pelos culpados de 

tal fracasso e, a partir dai, percebe-se um jogo onde se culpa a crianca, a familia, ora uma 

determinada classe social ou todo o sistema economico politico e social. 

Portanto, para compreender o fracasso escolar do aluno, terei que partir da realidade 

dele, ou seja, da sua historia de vida e do meio em que vive. 

Desse modo, a escola deve ser entendida como uma instituicao de aprendizagem 

formal, oferecendo conteudos e metodos organizados e formas apropriadas de aprendizagem 

para que o aluno venha a atuar conscientemente e provoque com isso, mudancas na sua 

realidade de modo que indiquem uma nova qualidade de ensino. 

Em sua estrutura a monografia esta dividida em capitulos, seguida de conclusao e 

anexos. 

O primeiro capitulo aborda os procedimentos metodol6gicos adotado na construcao 

desse estudo. A constituicao da amostra (sujeitos da pesquisa) e a tecnica utilizada para a 

coleta de dados. 

No segundo capitulo trata-se das diferentes causas para explicacao do fracasso 

escolar dos alunos e a relacao escola e familia. 

No terceiro capitulo abordara os diferentes aspectos que interferem na aprendizagem 

do aluno e as dificuldades encontradas em sala de aula com o dominio de leitura e escrita. 

No quarto capitulo aborda o momento do estagio em que foi aplicado a pratica do 

docente dando oportunidades de desenvolver seus conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Por fim, sera feita a conclusao, onde encontraras algumas contribuifoes para 

melhorar o ensino da escola publica e contribuir para sua sobrevivencia nos dias atuais, 

esperando que possa diminuir a evasio e o fracasso escolar. 

DE CMIv 
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CAPtTULO I 

1. P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L G G I C O S . 

Este capitulo trata da metodologia adotada para desenvolver essa pesquisa, o local e 

os sujeitos envolvidos, os materials usados, os instrumentos, a tecnicas, as formas de 

abordagem e o objetivo a ser alcancado. 

Desta forma, o desenvolvimento desta pesquisa foi feito atraves de estudos, 

utilizando a observacao e as entrevistas que tambem contribuiram para a eonstrucao deste 

trabalho, 

O estigio supervisionado tambem fez parte desse estudo metodoldgico, pois o 

mesmo proporcionou uma visao mais ampla sobre a pratica docente na sala de aula. 

mvr-~ 
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1.1 Abordagem da pesquisa 

Para o estudo em questao, utilize! a abordagem qualitativa para que todos os dados 
sejam articulados com a teoria. Esse estudo buscou desenvolver essa abordagem com a 
hipotese de analisar e interpretar os dados direcionados entre o mundo real e o sujeito, 

buscando assim uma aproximacSo direta com os sujeitos da pesquisa. 

Tendo como embasamento teorico para esse estudo, utilizei a pesquisa bibliografica, 
na qual busquei uma fonte de dados atraves de consultas em livros, textos, enfim, em diversos 

estilos de bibliografias que dizem respeito a tematica do fracasso escolar. Esta pesquisa teve 

como objetivo explicitar e construir hipoteses acerca do problema evidenciado, aprimorando 

as ideias, fundamentando o assunto abordado no trabalho. Outra forma tambem de obter 

recursos e conhecimentos para este estudo foi a pesquisa de campo, foi atraves dela que 

obtive dados reais para dar seqiiencia a esse estudo. Portanto, a pesquisa de campo abrange as 

tecnicas de coleta e os registros dos dados e de analises. Por isso utilizei a tecnica da 

observacao e a entrevista realizada com alguns alunos em sala de aula para conseguir 

informacdes e opinioes sobre a questao em estudo. 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados, utilizei a tecnica da observacao com o intuito de conhecer a 

estrutura fisica da escola, que recursos sab oferecidos aos alunos e quais as atividades 

realizadas na escola. 

Ela ajuda a "identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 

individuos nao tern consciencia, mas que orientam seu comportamento". (LAKATOS, 1996, 

p.79). A observacao ajuda a ter um contato mais direto com a realidade. Esta tecnica procura 

recolher e registrar os fatos da realidade. 

Outra tecnica utilizada para obter as respostas desejadas foi a entrevista semi-

estruturada, na qual busquei analisar as conseqiiencias que surgem como obstaculos para o 

nao aprendizado com sucesso. Foram perguntas abertas no sentido de permitir a reformulacio 

de novas perguntas se fosse necessario. 
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O instrumento que utilizei para registrar a faia dos alunos foi apenas um bloco para 
transcrever o que eles respondiam. 

A entrevista tomou a primeira parte da coleta de dados, a medida que foram 

coletados os dados, foram analisados, para entio, concluir-se os trabalhos de campo. 
Esses dados levaram a questionar as deficiencias na leitura, pois alguns desses 

alunos convivem com pessoas que nao tinham um grau de escolaridade adequado para ajudar 

nas suas atividades. 

1.3 Sujeitos e local da pesquisa 

O local onde se realizou esse estudo foi a Escola de Ensino Fundamental Jose Alves 

de Oliveira, localizado no bairro Vila Sao Jose S/N - Ipaumirim-Ceara, que atende uma 

populacao era sua maioria de baixa renda. A escola ja citada fica proxima ao Hospital e a uma 

creche que atende criancas do bairro. 

A escola e da rede publica de ensino, funciona os dois turnos manhi e tarde. Na 

realizacao da entrevista tive contato com os alunos e tambem com a professora que foi 

tambem informante deste estudo. 

O estudo foi feito com uma turma de alunos do 3° ano do ensino fundamental. A 

escolha dessa turma se deu pelo o fato de ser a mesma serie que leciono. 

1.4 O estagio supervisionado 

Antes de iniciar o estagio tivemos a oportunidade de construir o "portfolio", no qual 

descrevemos todos os pianos de aula e atividades que seriam ministradas durante o estagio 

supervisionado, tendo ainda como suporte para registrar os procedimentos da aula e os 

resultados obtidos o "Diario de campo". Esses documentos serviram como base durante a 

realizacao do estagio. Portanto: 
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Os documentos como alguns ja disseram, nao falam por si, os 
historiadores obrigam que eles falem, inclusive, a respeito de seus 
proprios silencios. E para realizar tal procedimento metodologico que 
sao, por sua vez, lugares de linguagem, modos de narrativa. (DECCA 
apud SANTOS, 1998, p. 23). 

Portanto, essas fontes documentais servem de referenciais para o professor ter um 

bom desempenho no seu trabalho em sala de aula, oferecendo-lhe subsfdio para que possa 

desenvolver uma aula com sucesso. 

CENTRODf-WV • 



CAPITULO I I 

2. FRACASSO E S C O L A R 

O proposito deste capitulo e analisar os aspectos que interferem na aprendizagem de 
criancas nas primeiras series do ensino fundamental, principalmente, no que diz respeito as 

razdes do fracasso escolar e as causas que envoi vem fatores que vao desde o aluno, a familia e 

suas condicoes socio-economicas e culturais e a escola. 
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2.1 Causas e consequencias para o fracasso escolar 

Ao longo dos anos buscaram-se diferentes causas para explicar o fracasso escolar 
dos alunos, inumeros sao os fatores infra e extra-escoJares que influenciam para que ocorra a 

repetencia em nossas escolas, e igualmente inumeros sao os estudos realizados com objetivo 

de detectar as causas dos mesmos. Alguns estudos insistiram nos fatores vinculados aos 

alunos; suas capacidades, sua motivacao ou sua heranca genetica. Outros pelo contrario, 

deram enfase principalmente aos fatores sociais e culturais. Dessa perspectiva, a escola teria a 

funcao de reproduzir a diferenca entre os alunos que se encontram na sociedade. Outros, 

finalmente, voltaram os olhos para as caracteristicas das escolas e definiram que tambem a 

organizacao e o funcionamento das mesmas tern uma parte de responsabilidade no exito 

escolar de sens alunos. 

Um dos maiores desafios da escola hoje e considerar a diversidade, respeitar o 

aluno na sua particularidade, sua historia de vida e seu contexto, pois atualmente, existe um 

amplo acordo de que as interpretacdes unidimensionais do fracasso escolar nao sao exatas e 

de que nao e possivel explicar a complexidade desse fenomeno educational atraves de um so 

fator. 

Primeiro, porque numa sociedade, marcada pela desigualdade social e economica as 
oportunidades nao sio iguais e muito menos sao iguais as condicdes sociais, 
economicas e culturais de ter acesso e tirar proveito das oportunidades educacionats. 
Segundo, a educacao nSo depende apenas do interesse e esforco individual porque, 
por detras da individualidade; estao condi?5es sociais de vida e do trabalho que 
interferem nas possibilidades de rendimento escolar. Terceiro, a escola nSo pode 
ignorar que as desigualdades sociais sao um real obstaculo ao desenvolvimento 
humano e, por isso mesmo, precisa aliar sua tare fa de transmissio dos 
conhecimentos as lutas sociais pela transformacao do quadro social vigente. 
(LIBANEO, 1994. p. 36). 

As desigualdades de renda e de oportunidade se refletem tambem em escolas 

desiguais. Para isso 

Bourdieu se debrucou sobre varias questoes referentes a escola, acreditando nSo ser 
suficiente enunciar o fato de desigualdade diante da escola, mas sim, ser necessario 
descrever os mecantsmos objetivos que determinam a eliminacao continua dessas 
criancas das classes mais desfavorecidas e que a explicacSo sociol6gica pode 

UNiVd-.'v 
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esclarecer completamcnte as diferencas de exito que se atribuem, mais 
frcquentemente as diferencas de dons. (BOURDIEU, 1998. p. 41). 

E neste contexto que a repetencia e os problemas de aprendizagem vem sendo 

identificados como problemas individualizados, marcado pelas desigualdades sociais. Quando 

um aluno apresenta dificuldades de aprendizagem deve ser levada em conta sua 

individualidade, ou seja, o ideal 6 que desenvolva um trabalho envolvendo a escola e a 

familia, pois as influencias dos dois meios sao importantes para a formacao do sujeito. 

A educacao de certa forma reproduz as desigualdades que se verificam na sociedade, 

por meio de mecanismos de dominacao dos sistemas escolares, que se faz aderir por meio das 

politicas publicas. Diante disso, vale retomar um pouco a reflexao sobre o papel do professor 

na sociedade atual. 

Essa atitude diz respeito a preocupacao em vincular o trabalho que se faz na sala de 

aula com a vida que os alunos levam fora da escola e com as diferentes capacidades e formas 

de aprendizagem de cada um. 

O professor como mediador, deve criar uma situacao provocante para causar 

desequilibrio em relacSo ao assunto proposto, favorecendo com isso, a tomada de consciencia 

do aluno e a percepcio que ele tern o poder de mudancas e transformacao. 

Nesse sentido: 

Um dos aspectos mais importantes do papel do professor e sua reacao ao sucesso e 
fracasso das criancas. A maioria dos professores nao tern muitos problemas para 
reconhecer e recompensar o sucesso (embora as vezes negligenciem o fato de que o 
sucesso deve ser interpretado segundo o que a crianca pode fazer e nio meramente 
de acordo com a disciplina escolar em si e os padrOes usuais alcancados nela por 
outras criancas da mesma idade), poretn surgem mais problemas quando se trata do 
fracasso. Ja foi bastante enfatizado que comcter erros nio e evidencia de fracasso, 
mas uma parte integrante e essencial do processo de aprendizado. Ao refletir sobre 
onde e como elas erraram, as criancas aprendem com esses erros e desenvolvem 
estratdgias para lidar com eles no fiituro. (FONT AN A, 1998. p.237). 

Sob este aspecto e importante o professor estar atento aos seus alunos, procurando 

interagir com eles na intencao de saber sobre seu lado familiar, como vivem e o seu dia-a-dia 

na comunidade. Adquirindo a confianca do aluno, o professor podera desvendar possiveis 
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dificuldades na sua aprendizagem. Para tanto e preciso conhecer as origens dos problemas de 

aprendizagem dos alunos. 

Portanto, se faz necessario compreender que: 

A heranca cultural que cada familia possui influencia diretamente no sucesso ou no 
fracasso escolar de seus filhos, pois quern chega a escola detendo certo capital 
cultural legitimado socialmente e valorizado pela escola, tern muito mais chances de 
ter fixito escolar. Assim, bourdieu toma a categoria capital cultural como um 
elemento indispensavel e fundamental para explicar o fracasso escolar das camadas 
populares e estabelece uma ruptura com o censo comum que atribui o sucesso ou o 
fracasso escolar as aptidftes naturais, e tambem com os economistas e suas 
formulacSes e explicacdes do fracasso escolar das camadas populares a partir da 
teoria do capital humano. (BOURDIEU, 1998. p.4I). 

Quando se fala em familias possibilitadoras de aprendizagem tem-se uma tendencia 

a excluir as familias de classes, ja que estas nao podem fornecer uma qualidade de vida 

satisfatoria, diante das dificuldades dos filhos na escola. 

Os pais sentem-se inferiorizados por seus filhos nao se enquadrarem nos padrdes 
determinados pela escola, e acabam se sentido como os grandes responsaveis pelo mau 

rendimento dos filhos. A escola como um todo, curriculos e metodos de ensino devem-se 

adaptar nao so as caracteristicas de cada grupo social, mas a cada crianca, na sua 

individualidade, nos seus sucessos e fracassos, numa relacao dialetica entre as condicoes 

sociais e as pessoais. 

Nessa perspectiva, a escola hoje deve assumir funcoes que antes pertenciam a 

familia e as comunidades, tendo grandes expectativas sociais principalmente dos pais dos 

alunos, pois sobre esta instituicao e relacionada a aprendizagem. Toda escola esta inserida em 

um contexto social, sobre o qual nao tern controle, mas que influenciam as relacoes 
estabelecidas nos espacos escolares. 

2.2 A relacao escola e familia 

O contexto educational compreende diferentes praticas tendo como principal objeto 

de estudo o aluno. E no aluno que as praticas escolares se realizam de forma positiva ou 
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negativa. Mas, independente do modo como se dao essas praticas, todos tern como finalidade 

promover o aprendizado do aluno. 

A relacao contexto escolar e contexto familiar sao fundamentals para o processo de 
aprendizagem. E nos dois contextos que a familia juntamente com a escola, tern o papel de 
desenvolver a sociabilidade, a afetividade e o bem estar fisico dos individuos. 

E no ambiente familiar e escolar que o sujeito se prepara de acordo com os padrdes 

culturais para atuar na sociedade. Nesse sentido, e interessante realizar um estudo sobre as 

influencias da familia no processo de aprendizagem e sobre como se da ou nio o processo de 

articulacao escola e familia, ja que familia e escola constituem-se como referencias 

fundamentals para a formacao do educando, e e nessa articulacao que a educacao acontece de 

forma insubstituivel. E necessario que haja a aproximacao desses dois contextos para melhor 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. Nesse caso, nao se pensa numa educacao 

interessada na transformacab da sociedade; ao contrario, trata-se de desenvolver aptiddes 

individuals para a integracao na sociedade. 

Portanto, 

Educacao e o conjunto de acOes, processes, influgncias, estruturas que intervem no 
desenvolvimento humano de individuos e grupo na relacao ativa com o ambiente 
natural e social, num determinado contexto de relacdes entre grupos e classes 
(LIBANEO, 1994. p.22) 

Segundo essa concepcao de educacao, e importante se fazer uma analise do contexto 

familiar, voltando-se para o que pensam os pais sobre seu papel no processo de escolarizacao 

dos seus filhos, pois nio ha como articular familia-escola sem entender o que eles pensam e 

sem tentar sensibiliza-los da sua importancia no aprendizado de seus filhos. 

A importancia da familia nao esta restrita apenas a garantia para a crianca de um 

ambiente seguro, os pais tambem precisam demonstrar um interesse pelas atividades escolares 

do filho, uma vez que tal interesse esta associado ao processo escolar da crianca. 

A aprendizagem e um processo de construcfio que se da na interacao permanente do 

sujeito com o meio que o cerca. Meio esse expresso pela familia, depois pela escola, ambos 

permeados pela sociedade que 

Por muito tempo, buscou-se a explicacio para o fracasso escolar no aluno ou em sua 
familia. A partir desse registro, passou-se progressivamente de uma explicac3o pelas 
aptiddes ou pelo dom a uma explicaeSo pelo meio cultural, admitindo que os 

UN!Vk̂ ":'i • • -
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recursos que o aluno mobiliza na escola nio sao express!© de um patrimonio 
gen&ico, mas dizem respeito tanto a uma forma de heranca cultural quanto ao meio 
familiar durante os estudos. (PERRENOUD, 20O7.p.23) 

Em relacao a cultura escolar e ao meio em que vive esses alunos poderao encontrar 

dificuldades com muita frequencia, esses diferentes fatores atuam juntos, mas certas 

experiencias educativas vao suprir a carencia deixada pela a familia. Todas as pessoas da 

familia sao responsaveis para que a crianca participe efetivamente do processo educational, 

para atingir seus objetivos. A familia deve fazer o acompanhamento de perto do que i 

desenvolvido na escola. 
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CAPITULO III 

3. DIFICULDADES D E APRENDIZAGEM 

Este capitulo tern o objetivo de analisar os diferentes aspectos que interferem na 
aprendizagem do aluno e esta relacionado com as dificuldades da leitura e da escrita que os 
sujeitos envolvidos apresentam. 
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3.1 Diferentes aspectos que interferem na aprendizagem do aluno 

Com estudo nos dados obtidos durante as entrevistas com os alunos, a analise 

permite destacar diferentes aspectos que interferem na aprendizagem do aluno e as 

dificuldades encontradas em sala de aula. 

A preocupacao com a aprendizagem e o dominio da leitura e da escrita por parte dos 

estudantes esta cada vez mais presente no cotidiano escolar e na sociedade como um todo. 

Sendo assim, e importante que o professor esteja atento aos alunos procurando 

interagir com eles na intencao de saber sobre seu lado familiar, como vivem e o seu dia-a-dia 

na comunidade. Adquirindo a confianca do aluno o professor podera detectar possiveis 

dificuldades na sua aprendizagem. 

Com referenda aos dados colhidos, a maior dificuldade de aprendizagem dos 

alunos e a leitura e a escrita como podemos evidenciar nos depoimentos a seguir: "tenho 

dificuldades em aprender a ler porque nao conheco todas as letras." (Aluno 1, menino-05-11-

2009). 

As dificuldades de aprendizagem descritas pelo o aluno mostram a vontade de 

compreender a leitura e a escrita que sao entendidas como dominio de habilidades 

fundamentals. 

Percebe-se que os alunos tern a vontade de querer ler e escrever como caracteristica 

basica, pois apenas metade da turma sabe ler e escrever. 

Tradicionalmente a aprendizagem da leitura e escrita e entendida como processo 

desenvolvido necessariamente na escola, ao compreender esse processo pelo o qual a crianca 

utiliza para elaborar seu conhecimento podemos afirmar que: "Sem duvida, o ato de ler e 

usualmente relacionado com a escrita, e o leitor visto como decodificador da letra. Bastara, 

porem decifrar palavras para acontecer a leitura." (MARTINS, 1994 p.7) 

Com relacao a esse conhecimento que a crianca venha a ter, cabera ao professor 

descobrir o que esta representando dificuldade para que o aluno aprenda, para tanto e preciso 

conhecer as origens dos problemas de aprendizagens dos alunos. 

Dai a necessidade do professor partir deste entendimento para elaborar estrategias 

de modo que possibilite o desenvolvimento da leitura e da escrita de acordo com as condicoes 

em que se encontra cada crianca e nao no coletivo, porque o que se tem presenciado 6 a 

realizacao de atividade unica para a classe inteira, esperando que todos demonstrem o mesmo 

DE C, s, 
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nfvel de aprendizagem, numa elasse em que ha ritmos diferenciados de aprendizagem. Como 
vimos a seguir: "Eu queria ter um professor de reforco para ajudar nas minhas 

atividades"( Aluno 1, menino- 05-11-2009). 

Os alunos chegam a escola com necessidade de aprender, no entanto, os professores 

nao demonstram compreensao. Os alunos podem expressar rejeicao as atividades ou as 
normas da escola, muitas vezes e que sem preparo suficiente para identificar e ajudar o aluno, 

os professores reprovam as suas atitudes sem colocar em questao a propria pratica. No que diz 

respeito ao papel do educador, nao se pode perder de vista essa compreensao sem deixar de 

reconhecer a parcela que cabe a escola e o que ela pode fazer para o sucesso na aprendizagem 

de seus alunos. 

E importante que a escola venha influenciar a crianca no processo de construcao de 

conhecimento, nas relacoes com o ambiente descartando a ideia de oferecer respostas prontas, 

mas aproveitar o nivel de desenvolvimento e conhecimento adquirido das experiencias. 

A partir dessa analise, verificamos o quanto e importante processar a aprendizagem 

de maneira interativa em que professores e alunos constituent! conhecimentos que devem ser 

sistematizados de forma definida e compromissada. 

Sendo assim, o professor ajudara o aluno, pois este entende que o professor, "Ajuda a 

pensar no meu futuro" (Aluno 1, menino - 05-11 -2009). 

A escola deveria formar jovens capazes de analisar a realidade a fim de perceber que 

nao e bem isso que acontece. Na escola a crianca tern historias que conduzem ao fracasso 

devido ao fato de que a escola e uma instituicao que valoriza a cultura da classe dominante. 

Assim, o aluno de classe dominada, nela encontra padrdes culturais que nao sao seus e que 

sao apresentados como certos enquanto seus proprios padrdes sao ignorados como 

inexistentes ou desprezados como errados. Assim, nunca ha uma unica causa para o fracasso 

escolar, ha sempre a conjuncao de varias causas que, agindo uma sobre as outras interferem 

na vida do aluno. Por isso, existem diferentes explicacoes para as causas do fracasso escolar. 

A escola, ao explicar este fato, alega que as criancas nao aprendem pela falta de 

interesse, na verdade nao se sabe ao certo se a escola usa estas desculpas aproveitando-se da 

situacao fmanceira, ou seja, por ser mais facil por a culpa nas criancas pobres. Assim, 

Um dos mais graves problemas do sistema escolar brasileiro & o fracasso escolar, 
principalmente das criancas mais pobres. O fracasso escolar se evidencia pelo 
grande numero de reprovacoes nas series iniciais do ensino de 1° grau, insuficiente 
alfabetiza^ao; exctusao da escola ao longo dos anos, dificuldades escolares nEo 
superadas que comprometem o prosseguimento dos estudos. (LIBANEO-1994,p.40) 
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O fracasso escolar nao e um problema individual do aluno, como a escola diz ao 

referir a falta de interesse. Muito menos um problema de origem social, mas, passa a ser um 

problema social na medida em que ha a reprovacao ou a expulsao de alunos, estes sao 

obrigados a viver sem ter aprendido o minimo. 

Isto talvez seja um dos problemas que afetam a classe popular, ja que as criancas 

dessa classe tern menos oportunidades. 

A escola tern o dever de desenvolver as praticas culturais de sens alunos, ja que 

dificilmente nao as encontra no ambito familiar, dando oportunidades para o aluno ter sua 

propria escolha e modificar sua trajetoria escolar, pois o si sterna tern sua propria forma de 

avaliar. Utilizando quase sempre um instrumento de avaliacao, ou seja "provas 

escritas"(Alunol, menino- 05-11-2009). 

Ao avaliar os alunos pretendemos detectar problemas em sua aprendizagem e 

soluciona-los como alunos com bom ou mau aproveitamento. 

Dessa forma, o processo avaliativo e sempre de carater singular no que refere aos 
estudantes, uma vez que as posturas avaliativas inclusivas ou excludcntes afetam 
seriamente os sujeitos educativos. E precise refletir, portanto, sobre procedimentos 
adotados como justos, com a prerrogativa de que se avaliam muitos alunos nas 
escolas e universidades. (HOFFMANN, 2005, p. 14). 

A avaliacao do aluno e uma questao aberta, pois nao e apenas o resultado que o 

aluno precisa e sim sua produtividade. E preciso deixar bem claro que a aprendizagem deve 

acontecer como um processo definido com inicio e fim programados, a fim de atender os 

objetivos sem deixar de lado a qualidade de ensino para esse aluno, que precisa estar 

confiante de que sua auto-estima foi recuperada e que ele esta pronto para seguir em frente na 

luta por um espaco na sociedade. 
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CAPITULO IV 

4.0 CAMPO DE ESTAGIO E SUA REALIZACAO 

Este capitulo tem o objetivo de abordar a relacao entre o estagio e as atividades 

realizadas em sala de aula fundamentando teoricamente a teoria e a pratica, demonstrando 

assim, a etapa final do Estagio Supervisionado. 
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4.1 Realizapto do estagio e a saia de aula 

O estagio supervisionado proporcionou a oportunidade de colocar em pratica 

conhecimentos teoncos adquiridos ao longo do curso. Os alunos puderam vivenciar a 

realidade da saia de aula aprofundando conhecimentos e habilidades de seu interesse. O 

estagio apresentou-se como uma oportunidade de crescimento profissional para os 

academicos. Deu-lhes a oportunidade de refletirem sobre conhecimentos teoricos aprendidos 

no decorrer do curso, que foram vivenciados em situacao real. Com isso: 

Para descnvolver csta pcrspectiva, e* necessario cxplicitar os conceitos de pratica e 
de teoria e como compreendemos a superacio da fragmentacao entre elas a partir 
do conceito de praxis, o que aponta para o desenvolvimento do estagio como uma 
atitude investigativa que envolve a reflexao e a intervencao na vida da escola, dos 
professores, dos alunos e da sociedade. (PIMENTA, 2004, p.34). 

Para isso, busquei eleger conteudos que realmente fossem relevantes para o 

aprendizado dos alunos a partir de abordagem de algum tema que fosse possivel explorar o 

conteudo e relacionar o uso desses conteudos com contextos de vida e significados sociais. 

"Apresentei uma atividade ressaltando a importancia e a preservacao da natureza 

local, descrevendo as paisagens e como preservar a natureza". (PORTFOLIO, 09-09-2010). 

A realizacao dessa aula teve o objetivo de reconhecer a paisagem local e as 

diferentes manifestacoes da natureza abordado no tema observacSo da paisagem. A aula foi 

planejada com o tema do livro didatico relacionando com a paisagem local do municipio. 

4.2 Planejamento: o que ensinar 

Foi um momento de reflexao sobre a pratica educativa na qual se fez 

questionamentos em relacao aos indices de evasao e repetencia escolar, suas origens e 

motivacdes. Como mais uma vez o ano esta findando fica para o proximo ano o desafio de 

diagnosticar e encaminhar sugestdes para a mudanca da situacao. Durante o planejamento 

trabalhou-se somente os conteudos especificos a cada area. 
UNiVf: - ' 
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Durante o period© do estagio, percebi que a professora regente trabalhava de forma 

muito habitual, ou seja, apenas com conteudos do livro didatico. 

"Percebi que os alunos estavam disciplinados apenas a assimilar conteudos, ou seja, 

queriam logo era fazer a atividade, [ . . . ]" (DIARIO DE CAMPO, 30-08-2010). 

Como forma de contribuir para a aprendizagem dos alunos, comecei a compreender 

que poderia fazer algo diferente naquela turma, percebi que nao precisava ficar presa a uma 

visao ligada apenas ao livro didatico e ao quadro, poderia utilizar pianos que proporcionasse 

uma expectativa de forma interativa. As atividades foram desenvolvidas conforme os temas 

abordados 

Conforme descrito no piano de aula, "o tema abordado foi a diversidade da 

populacao do municipio, onde foi apresentado as diferencas culturais existentes no municipio 

como religides, eventos culturais e a formacao da populacao de Ipaumirim". (PORTFOLIO, 

01-09-2010). 

A aula foi conduzida de acordo com o aprendizado da classe, sem a preocupacao de 

seguir um cronograma rigido ou uma sequencia pre-estabelecida. 

Alem disso, foi muito prazerosa a troca de conhecimentos, a atencao que 

disponibilizaram cada um para melhor compreensao do assunto e do tema abordado. 

Aprendi que cada aula pode ser encarada como uma especie de desafio onde o 

professor ganha quando consegue aproveitar-se ao maximo dos momentos em que tern a 

atencao e respeito dos alunos. 

Se a mudanca em educacao 6 necessaria, ainda que simplesmente pela necessidade 
de superar o t6dio ou a frustracao causadas entre outras coisas, pela transformacao 
das tarefes educativas em algo rotlneiro, em eontrapartida, uma das fontes de maior 
satisfacao e revitalizacao profissional do professor 6 a geracao de processos de 
aprimoramento profissional coletivo, adotando inovacoes e dinamicas de mudanps 
nas instituicoes educativas. (IMBERNOM, 2000, p.20). 

Para isso, e necessario respeita-los tambem planejando as aulas com antecedencia e 

com os cuidados quanto ao conteudo escolhido e com a preocupacao sempre de trazer para a 

saia de aula temas diferenciados que despertem a curiosidade e a atencao dos alunos. Alem 

disso, o tema escolhido deve tambem fornecer uma base para a continuidade da aprendizagem 

dos mesmos. 

A intencao passou a ser a de cumprir com o desafio de ensinar conteudos realmente 

relevantes para aqueles alunos, a partir da realidade deles e da escola. 
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43 A escola 

"Pensar, pois, em qualidade de ensino e pensar tambem na qualificaelo doeente, 

questab presente na problematica da democratizacao da escola publica, e esta extrapola as 

questoes pedag6gicas". (AZZI, 1994- P. 58) 

A incapacidade de se adaptar a escola e o baixo desempenho, o fracasso escolar 

pode leva-lo o aluno a abandona-la. Isso constitui a excluslo social provocada pela evasSo 

que 6 em grande parte produzida por questSes fmanceiras. 

Nab e porque a instituicab e publica que o aluno nab deve ter uma educacab de 

qualidade, quando se trata de formar cidadao temos que lembrar que educacab 6 um direito de 

todos. 

Muitas vezes, no cotidiano de saia de aula, as atividades sab sempre impostas pelo 

professor e ate mesmo definidas por conteudos de livros didaticos, sem levar em consideracab 

os interesses e expectativas dos alunos. 

E a prtpria organizacao escolar do trabalho pedagdgico que gera o fracasso escolar, 
isto signifies que o aluno encontra na escola um ambiente bem diferente do que 
esperava, por este motivo. Acaba sendo reprovado ou se evadindo da escola. 
(PERRENOUD, 2000. p. 22). 

Esta visab do problema provoca certa acomodacab nos docentes que muitas vezes 

percebem o problema e nab conseguem estabelecer uma relacao direta entre o processo 

educativo desenvolvido na escola e o grande Indice de repetencia que ocorre na mesma. Isto e 

a prova da diferenca existente entre teoria e pratica. 

Hoje a escola deve procurar promover um ensino de qualidade para poder formar 

cidadabs com competencia e habilidades para atuar numa sociedade e num mercado de 

trabalho competitivo, pois atualmente o mercado de trabalho procura profissionais 

capacitados com condicdes de lidar com as tecnologias e que esteja bem informado sobre os 

acontecimentos do mundo. Por isso e que cabe a escola capacitar seus alunos para terem uma 

vida produtiva e conhecimentos necessarios para poder enfrentar os inumeros desafios 

impostos pela sociedade. 

A escola precisa repensar suas praticas para acompanhar a sociedade que esta na 

busca de uma nova construcab. 
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wPara que isso ocorra, tern de haver um clima de mudanca animado nao so pela 

administracao, mas por todos os segmentos da escola, entre os quais destaca-se o professorado, 

pela propria substancialidade de sua funcao educativa".(BRITO, 1989,p. 138). 

Falamos muito em mudancas, mas o processo da transformacao na pratica 6 lento, o 

importante e compreender o porque do descompasso entre o que se fala e o que se faz 

buscando analisar as razdes dessa incoerencia. 

O professor precisa desempenhar seu papel, o que inclui disposicao para dialogar 

sobre objetivos e limitacdes para mostrar ao aluno o que a escola espera dele. 

Na pratica educativa podemos perceber claramente que os alunos que hoje 

freqttentam as escolas apontam embora de forma inconsciente que nao aceitam o ensino da 

forma que esta. Com essa recusa, ao mesmo tempo estao provocando uma transformacao da 

nossa pratica educativa, pois nos estimula a refletir sobre o nosso papel enquanto educadores 

e para isso e necessario que se proponha a ter uma participacao ativa no processo pedagogico 

e questione o sentido de suas atividades como docentes. 

Meu principal desejo durante o estagio foi deixar que os alunos passassem a tomar 

uma posicao ativa frente aos seus conhecimentos. Dessa maneira, deixei que eles a 

conhecessem seus contextos e a realidade de uma pratica inovadora realizando interacdes 

entre eles e os conhecimentos adquiridos anteriormente de forma a ampliar uma 

aprendizagem contextualizada relacionada aos conteudos ensinados. Era uma forma de 

aproximar o assunto a vida cotidiana deles. 

Conforme descrito no piano de regencia, planejei aulas cujos conteudos estavam 

voltados mais para leitura e escrita como se ver a seguir: 

" A espiga de milho, leitura e interpretacao"(PORTF6LIO, 30-08-2010), trata-se de 

um conto onde o narrador deu enfase no desenvolvimento, tornando uma leitura prazerosa e 

de facil compreensao para interpreta-lo. 

"Tambem foi trabalhado oficina de leitura"(PORTF6LIO, 03-09-2010), o objetivo 

era trabalhar a leitura com diversos tipos de textos e tambem a criatividade e compreensao do 

texto. 

Nas praticas docentes estao contidos elementos extremamente importantes, como a 
problematizacao, a intencionalidade para encontrar solucdes , a experimentacao 
metodol6gica, o enfrentamento de situacoes de ensino complexas, as tentativas 
mais radicals, mais ricas e mais sugestivas de uma didatica inovadora, que ainda 
nao esta configurada teoricamente.[...] Nao se trata de registrar apenas para a 
escola, individualmente tomada, mas de forma a possibilitar os nexos mais amplos 
com o sistema.(PIMENTA, 1999, p.27) 
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"Foi trabalhado tambem com acervos e producao textual escrita" (PORTFOLIO, 10-

09-2010). Nesta aula foi feita uma leitura individual e uma producao do que o aluno havia 

lido, nesta atividade teve algumas producdes escritas e outras ilustradas. Aproveitei ao 

maximo o tempo disponivel com eles, alem dos pianos especificos, utilizei atividades 

complementares para que eles adquirissem mais conhecimentos. 

No final da aula, apesar da participacao nao ser total, mas a grande maioria 

mostrava-se interessada e envolvida com a aula. E foi assim que consegui cumprir o meu 

estagio de regencia, utilizando uma abordagem diferente da que os alunos estavam 

acostumados, na verdade essa mudanca teve uma sensacio muito positiva. Os resultados 

foram alem das minhas expectativas, e muito motivador ver alunos interessados e 

participando da aula e ver que eles estao aprendendo. Realmente foi muito gratificante, 

contribuir no desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos, tendo em vista que: 

A leitura e a escrita precisam desenvolver-se ao longo da escolaridade, 
ultrapassando os mementos em que elas significam a habiiidade de codificar e 
dccodificar simbolos. E preciso que os participantes de uma saia de aula atinjam 
estagios mais evoluidos da leitura, chegando ao que Demo ( 1997) chama de 'contra 
leitura', isto 6 o dialogo com o autor.fDEMO, 1997 apud GAL1AZZI, 2004, p. 301). 

Diante dessa questSo, preocupados com a qualidade da leitura e da forma como ela e 

trabalhada torna-se necessario enfatizar nao somente o dominio dos codigos lingtiisticos, mas 

tambem a compreensao que se faz a partir dele, porque 6 atraves da leitura que podemos 

observar a aprendizagem individual dos alunos, ou seja, quando ele reproduz um texto, 

manifesta sua experiencia de vida e esta e uma das maneiras pela qual podemos conhecer um 

pouco mais os alunos assim como aproveitar todos os conhecimentos que ele traz de seu 

ambiente social. 

Portanto, a leitura de um texto escrito varia de acordo com a experiencia pessoal de 

cada um. 
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CONCLUSAO 

Esse estudo teve como objetivo encontrar uma maneira que pudesse minimizar o 

numero de repetencia e evasao, junto com a familia, escola e a pratica do professor. 

Atualmente, o fracasso escolar tern sido um dos maiores problemas nas escolas 

publicas, ele aparece entre as questSes mais estudadas e discutidas ate hoje. Porem, o que 

ocorre muitas vezes e a busca pelos culpados de tal fracasso. Ate hoje, deparamo-nos com a 

pergunta, sera que existe mesmo um culpado para a nao aprendizagem? 

A sociedade busca cada vez mais consequencias no profissional, a competencia a 

qualquer custo, e a escola tambem segue esta concepcao. A busca incansavel leva a rotulacao 

daqueles que nao se encaixam nos padrSes impostos. 

Assim torna-se comum, o surgimento em escolas publicas de alunos problemas, 

alunos fracassados ou pai ausente na vida escolar dos filhos. Esses problemas tornam-se parte 

do carater proprio da crianca, ele passa a ser sua dificuldade. 

Em nosso sistema educacional, o conhecimento 6 considerado conteiido, uma 

informacao a ser transmitida. E preciso distinguir o que e proprio da crianca, em termos de 

dificuldade, daquilo que ela reflete em termos do sistema em que se insere. A familia, por sua 

vez, tambem e responsavel pela aprendizagem da crianca, ja que os pais slo os primeiros 

ensinantes. 

Considerando os fatores que podem estar rompendo os problemas de aprendizagem, 

podemos afirmar a importancia e o papel de profissionais em relacao ao fracasso escolar. 

O professor de hoje, precisa pensar qual sera o caminho que ele deve seguir, pois e 

preciso buscar uma alternativa, o que nao se aceita mais e ver o problema constatado e nao 

buscar mudancas. Portanto, uma das alternativas desse problema e termos professores 

capacitados, capazes de mudar a historia com alternativas cabiveis, para que se possa 

compreender a verdadeira luta contra o fracasso escolar. 

Com relacSo a esse problema que tanto atinge criancas como adultos, busquei 

trabalhar de forma compreensiva, dando enfase a todas as areas, principalmente a parte da 

leitura e escrita, buscando aplicar conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Desta forma, acredito ter contribufdo para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem dos alunos. 
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E N T R E V I S T A C O M O ALUNO 

Aluno entrevistado 

Ano em curso Data /_ / 

Idade Sexo 

• Voce gosta de vir a escola? 

• Quais as disciplinas que voce mais gosta? 

• Em quais disciplinas voce sente dificuldade? 

• Como o professor trabalha os conteudos? 

• O que voce acha da sua relacao com a professora? 

• Quais as dificuldades que voce encontra na saia de aula? 

• O que voce acha que sua professora poderia fazer para facilitar a sua aprendizagem? 

• Como e a relacao entre voce e seus colegas? 

• Voce consegue aprender o que sua professora ensina? 

• Quando nao aprende um conteudo, de quem voce acha que i a responsabilidade? 
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• Qua! a importancia das brincadeiras nos intervalos de suas aulas?Elas ajudam a 
melhorar a convivencia com seus colegas? 

• Voce acha que atraves da leitura conhecemos mundos diferentes? 

• Voce gosta de aprender atraves de jogos? 

• Em sua opiniab, como deveriam ser as aulas? 

UN'.VE"' •' 
DE C,V ; 

CENTRO DE 1-0 , 



34 

E N T R E VISTA C O M O PROFESSOR 

Professor entrevistado 

Area de atuacto 

Tempo que exerce o magisterio 

Formacao academica 

Data / / 

• Qua! a importancia do planejamento para as atividades docentes? 

• Como e elaborado o piano de aula? Quais as etapas e os aspectos alcancados? 

• Qual a importancia da metodologia para o processo de ensino aprendizagem? 

• Quais os aspectos considerados no processo avaliativo? 

• Quais as estrategias usadas junto aos alunos que apresentam dificuldades na apropriacao 
dos conhecimentos? 

• Quais os maiores desafios e/ou dificuldades na realizacab do processo de 
ensino/aprendizagem? 
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• Que suporte a escola oferece para enfrentar estes problemas? 

• Qual e o processo que a escola usa para obter maior relacionamento entre a familia e a 
escola? 

• Qual a importancia que voce considera que a familia tern na aprendizagem dos alunos? 

• Voce procura promover interacao com seus alunos sobre os temas atuais? 

• Como voce ve as tecnologias no processo de aprendizagem?Voce as utiliza no trabalho 
escolar? 

• Voce participou ativamente na elaboracio do PPP de sua escola, ou nao tern 
conhecimento dele? 

• Tern alguma diferenca entre a aula utilizando material concreto e a aula que nao utiliza? 
De que forma? 

• Voce consegue fazer relacao entre os conteudos ministrados e a realidade dos alunos? 

• Faca uma avaliacao do seu trabalho docente. 


