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Prefacio

0 que se opoe ao descuido e ao descaso 6 o cuidado. Cuidar e mais que uni ato; £ uma atitude. Portanto, abrange mats do que um momenta de aten^ao, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupafSo, preocupapao, de responsabilizafao e de envotvimento afetivo com o outro"
Leonardo B offE com imensa alegria que recebo o convite para pre- faciar este livro, o qual apresenta multiplas "revelA^oes" atraves da "experiVivencias" rtarradas pelos profissionais que laboram nas casas de acolhimento e partilham a cami- nhada de luta e resistencia junto aos integrantes dos proje- tos: Letramento e Escolariza^ao a partir das Historias Individuals para Autonomia -  LEHIA e Dialogo e Interven^ao na Mediafao Pedagogics da Escola que atende adolescen- tes residentes em casas de acolhimento -  DIMPECARCA.Neste dialogo introdutbrio, coloco-me como uma "leitora-aprendiz" que ao ler, escutar, experimentar e vi- venciar as a$oes e sensafoes dos projetos LEHIA e DIMPECARCA, sente o ESPERAN^AR na construfao do "viavel his- torico1 2" se espalhando pelos "poros". Trata-se de estrate- gias possiveis para superar as injustifas sociais presentes na vida dos meninos e meninas das casas de acolhimento

1 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: etica do humano - compaixao pefa terra. 
15s Ed. Petropolis -  RJ: Vozes, 2008.
2 Expressao utilizada pelo professor Paulo Freire em Cartas a Guine Bissau.
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.iir .ivrs do processo educativo. H quando aqui menciono oI " ...... .. educativo, faJo no sentido de uma educagao hu-m.uia/hiimanizadora, solidaria e crftica. Uma educagao <‘tl( a, rsii'tica e comprometida com a vida. Uma educagao I' ml.ii),i mi dignidade humana.I!m primeiro lugar, e impossfvel nao fazer referen- 
1 1.1 . id s  profissionais que trabalham nas casas, reconhecen- do o quanto sao essenciais nesse processo. Eles sao como os versos de Cora Coralina: "Ensinou a a mar a vida. Nao 
(Irslstir da luta. Recomefar na derrota. Renunciar a palavras 
'• pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos. 
S ir  otimista".E importante destacar tambem a perseveranga das i oordenadoras, a Prof.® Quezia Vila Flor Furtado e a Prof.® Maria da Conceipao Gomes de Miranda, as quais nunca aceitaram os diversos "naos" como resposta durante o per- curso do programa, ao contrario, insistiram, investiram e nao desistiram. Foram muitos desafios, desencontros, in- certezas, mas, acima de tudo, conquistas, encontros, aprendizados, afetos e muitos resultados. E se fosse neces- s^rto gritar: 0 rei esta nu!3 Elas assim faziam e fazem.Embora a educafao seja urn direito humano fundamental previsto em nosso ordenamento juridico, sobretu- do, na Constituipao Federal (1988) e na Lei 8.069/1990, o Cstatuto da Crianpa edo Adolescente - ECA, ha, de fato, urn .ibismo que separa o "real" do "ideal", o que deve "ser" e o 
11 ue verdadeiramente "e", o "formal/legal" do "materiar. IVindpalmente, no quediz respeito as criangas e aos ado- lescentes em situagao de extrema vulnerabilidade social, <|»ie (' o caso do publico que chega as instituipoes de aco- lliimento. Por isso, penso que estes profissionais sao como
‘ Hrler^ncla ao texto/l RoupaNova do Rei. Conto de fadas de autoria do 
• llimm«rquAs Hans Cristian Andersen.
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pontes que contribuem para a superagao do abismo e da Iravessi.i da desumanizapao.Alegro-me em saber que a mediagao pedagogica, o di^logo com outras instituipoes, a formagao docente reali- zada nas escolas e o Acompanhamento Pedagogico Perso- nalizado das criangas e adolescentes nas casas de acolhi- mento pelos estudantes de graduapao da extensao univer- sitaria sao reveladas e reveladoras nas historias contadas como agoes exitosas e que geram resultados reais. Se, hoje, ha especialistas4 partilhando a "experiVivencias" nesta obra, 6 porque a caminhada de luta e resistencia ja ofere- ceu resultado. A transformagao ja esta em curso.0 que mais atentamos nas falas dessas profissionais e a "eutanasia" do direito de sonhar das criangas e dos 
adolescentes, quando chegam as casas de acolhimento. Assim, inicia-se uma empreitada ardua desses profissionais para entender a realidade pungente de cada um/uma e a missao de faze-los acreditar que e possfvel voltar a sonhar, amar, aprender e a viver.0 fracasso escolar, a desistencia, a sensapao de abandono, a falta de documentos importantes, os senti- mentos como medo e vergonha, a falta de estrutura ffsica das instituipoes, a caminhada por diversos espapos de re- jeipao estao cristalinas nas narrativas apresentadas. Tal realidade me leva a refletir o quanto 6 importante os pro- gramas da Universidade Federal da Parafba como pilulas de "sonhos possiveis" na construgao de um mundo menos injusto e desigual. Programas que chegam la no chao desses espapos e mudam a realidade excludente. Mudam historias! Mudam vidas!Ha outro ponto que tambem observamos nas narrativas que e a culpabilizapao das famiiias e a ausencia de
4 Pedagogas, psicologas, assistentes socials, coordenadoras e educadoras.
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culpa dos entes publicos em rela^ao a situa^ao desumani- zante das crian^as e dos adolescentes. Fico a ponderar on- de estavam, por exemplo, a rede de apoio das criangas e adolescentes, quando uma das narrativas revela que um adolescente de 16 anos passou a estudar pela primeira vez ao chegar a casa de acolhimento? Rizzini e Pilotti5 apontam que a desqualificafao das famflias como culpadas e incapa- zes de cuidar de seus filhos sao praticas anti gas e esse mito gerado em torno das famflias pobres, legitimou a violencia do Estado, mesrao diante das polfticas de prote^ao.Obviamente, nao e minha inten^ao isentar as famflias de suas responsabilidades. No entanto, de acordo com o artigo A- do ECA, e dever nao so da famflia, como tambem da comunidade, da sociedade em geral e do poder publi
co assegurar, com absoluta prioridade, a efetivafao dos direitos desses sujeitos e sujeitas. Ha, portanto, diversas aus§ncias no contexto politico, historico e social que de- monstram o abandono das crian^as e adolescentes do Brasil. Por isso, gosto de analisar como Freire6 quando diz que 
"o caminho, pois, para superar nossas fraquezas esta em nao 
as esconder, mas em discuti-las em funpao do concreto onde 
elas se expressam".Este livro e um convite a aprofundar e conhecer a realidade das crian^as e dos adolescentes que vivem em situafao de acolhimento institucional, Ele descortina os reais motivos que levam os/as estudantes a desacreditar na escola. Revela o processo de desumaniza^ao desses sujeitos e sujeitas e o abandono cruel de quern deveria cui-
5 RIZZINI, Irene e PILOTTI, Francisco. A arte de governar criangas: A historia 
das polfticas sociais, da legislagao e da assist£ncia a infancia no Brasil. 2̂  Ed. 
Sao Paulo: Cortez, 2009.
6FREIRE, Paulo. Cartas a Guine-Bissau: registros de uma experiencia em 
processo. 2? Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
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dar, proteger e educar. Ao mesmo tempo em que apQnta alternativa e possibilidade de supera^ao do descuicto, do descaso, do fracasso, do medo atrav^s de praticas com- prometidas com a humanizafao.Parabens para os profissionais que, diariamente, sonham junto e incentivam a sonhar livremente. Parabens para toda a equipe dos projetos LEHIA e DIMPECARCa  qUe acreditam no poder da transforma^ao social atraves do processo educativo. Parabens para quern ousa a ler este livro, assumindo o compromisso coletivo na construf§0 um mundo melhor e combatendo formas de exclusao social. E como diz Paulo Freire7: 0 verdadeiro compromisso 
e a solidariedade, e nao a solidariedade com os que negam o 
compromisso solidario, mas com aqueles que, na situa^ao 
concreta, se encontram convertidos em "coisas”.

Prof a Kadydja Menezes da Rocha Barreto8

7FRE1RE, Paulo. Educagao e Mudanga. 12a Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1985 a.

8 Professora e advogada com atuagao na defesa dos direitos humanos 
Mestre em direitos humanos, cidadania e polfticas publicas pela UFPb
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Apresentagao

Este livro e resultado dos vi'nculos que foram sendo construfdos nos espafos das Casas de Acolhimento de Joao Pessoa desde 2016, atraves de programas da Universidade Federal da Parai'ba, tais como o Programa de Educafao Tutorial - PET/ Conexdes de Saberes Protagonismo juvenil em Periferias Urbanas, o Programa de Licenciatura -  PRO- LICEN e o Programa de Bolsas de Extensao - PROBEX, com os projetos Letramento e Escolarizafao a partir das Histo- rias Individuals para Autonomia -  LEHIA e Dialogo e Jnter- ven^ao na Mediafao Pedagogica da Escoia que atende ado- fescentes residentes em casas de acolhimento - DIMPE- CARCA, coordenados pelas Prof.- Quezia Vila Flor Furtado e Prof.0 Maria da Conceifao Gomes de Miranda.Em 2020, publicamos "Da licenga que eu quero fa
lar!" Experiencias escolares de adolescentes em instituigdes 
de acolhimento, no qual trouxemos relatos de adolescentes acolhidos/as acerca de suas percep^oes sobre o proprio processo de escolariza^ao. E agora, ampliamos o olhar para conhecer a percepfao dos profissionais que trabalham no contexto dos servifos de acolhimento.

"Da licenga que eu quero falar!" Relatos de experien
cias de profissionais sobre a escolarizagao de criangas e ado
lescentes acolhidos/as, se apresenta com falas de profissionais que atuam em tres casas de acolhimento no munidpio de Joao Pessoa, sendo tres educadores/as, duas psicologas, tres assistentes sociais, tres pedagogos/as e tres coorde- nadores/as. Profissionais que compartilharam, a partir de seu lugar de fala, a sua percepfao sobre o processo de es-
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colarizapao das crianpas e adolescentes residentes, e aspec- tos no entorno do percurso formativo educacional.Nao ha intenpao de problematizar, analisar e refletir suas falas, nem tao pouco seguirmos um rigor metodologi- co, mas abrimos espapo para que seus olhares, vivencias e reflexoes fossem dispom'veis ao leitor/a na aproximapao do contexto educacional destes sujeitos que chegam as ca- sas de acolhimento, advindos de situapoes de vulnerabili- dade social, em geral com historias escolares mal sucedi- das, com registros de abandono, evasao e situapao de fra- casso escolar.Nosso objetivo e que estas vozes apontem situapoes, aspectos que precisam de maior atenpao do poder publico, na promopao de espapos significativos ao processo educacional, bem como potencializar a formapao inicial e conti- nuada destes profissionais, os quais sao essenciais no acolhimento das crianpas e adolescentes aos espapos instituci- onais. Partimos da premissa da Escuta em Freire (1996, p.135)1: Escutar 6 obviamente algo que vai mais alem da possibi- lidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui dis- cutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura a fala do outro, ao gesto do outro, ds diferenqas do outro. [...] Como sujeito que se da ao discurso do outro, sem preconceitosPor esta escuta comprometida, estas falas vem a contribuir com nossas reflexoes no cuidado, na acolhida e respeito a todas as pessoas que residem e trabalham em Casas de Acolhimento.
1 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessarios a pratica 
educativa. 5ao Paulo: Paz e Terra, 1996.
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Agradecemos a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC da Prefeitura Municipal de Joao Pes- soa pela autorizapao e acesso a estes profissionais, e a (‘ies/as mesmos pela disponibilidade em compartilhar suas perceppoes sobre a escolarizapao das crianpas e adolescen- les, neste cotidiano que demonstram dedicapao e compro- misso, mesmo com recursos, formapao e estruturas ainda precarias.Sigamos entao, na luta pelo direito a educapao, con- duzindo para um pafs mais justo e solidario.
Prof.- Tutor a Quezia Vila Flor Furtado
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1
COM A FALA, OS/AS 

EDUCADORES/AS

Somos educadores/as de algumas das casas de aco- Ihimento do Municipio de joao Pessoa/PB, com experiencia que variam de 1 a 11 anos. No geral, nosso papel e cuidar dos/as acolhidos/as, no sentido de prepara-los para a vida adulta. Estes cuidados significa desde ensina-los a tomar banho, trocar de roupa, prestar atenfao ao horario, a pos- tura de sentar, comer, se alimentar, ate o cuidado com a aplica^ao de alguma medica^ao prescrita pelo medico que o/a acolhido/a esteja necessitando.Na chegada do/da acolhido/da a Instituifao, a de- pender de cada caso, o/a assistente social entra em a^ao com o auxflio do poder judici^rio e do conselho tutelar, para providenciar alguns documentos referentes ao ano escolar para matricula-los na escola.Muitas vezes, a equipe enfrenta algumas dificulda- des para conseguir matricula-los na escola, pois geralmen- te ingressam quando o ano letivo ja comefou ou no final, ou quando ha uma rela^ao desproporcional entre o ano escolar e idade. Pode acontecer de nao ter mais a vaga, mas nesse caso, por eles terem prioridade, a equipe consegue.Antes dos/das acolhidos/das entrarem na casa de acolhimento pode ter acontecido alguma situa^ao de re- prova^ao, pois o que sabemos e que eles nao acompanham a serie, porem, nao sabemos se realmente foi desistencia
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ou se foi reprovafao. Ja durante o perfodo do acolhimento, em uma das casas, ha informafao de reprova9ao, mas na maioria nao.Como motivos de reprovafao, desistencia e aban- dono, podemos apontar que a falta de estrutura familiar contribui para que os/as meninos/as nao frequentem a escola, ou nao tenham acesso a ela, se sintam inferiores ou se tornem indisciplinados.0 desempenho escolar influencia em outras areas do desenvoivimento, pois se os/as acolhidos/as encami- nham-se bem na escola, a autoestima melhora, contudo, se desenvolverem mal, existe o sentimento de frustrafao, de compara^ao aos colegas, alem de nao ter a oportunidade de encontrar um bom emprego futuramente, de ter irtais tranquilidade na vida.Para nos, educadores e educadoras, quando a farm- lia nao cuida, protege e nao da o suporte para o pleno desenvoivimento dos seus/as filhos/as, isso interfere no desempenho escolar, no comportamento em sala de aula, e no psicologico, por isso, o professor tern um papel importante de identificar isso. Ele deve se perguntar: Por que ele esta desestabilizado nesse momento? 0 que esta acontecendo que ele so chora? E dizer "eu vou saber porque a crianfa esta dando tanto trabalho’', mas nao dizer "aaah esse me- nino da trabalho". Infelizmente, que por eles estarem mo- rando em casa de acolhimento ja teve situafao de precon- ceito na escola, por causa daquelas coisinhas de crian^a e que a dire^ao da escola ja quer mandar de volta para o acolhimento.Com as experiencias do cotidiano, observamos que o ni'vel de conhecimento dos/das acolhidos/das nao cor- responde ao ano que estudam na escola. Alguns meninos e meninas chegam ao acolhimento institucional sem estarem
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alfabetizados ou com dificuldade de leitura e escrita, entao, eles sao alfabetizados dentro das casas. Em algumas casas h5 o cantinho da leitura, ja em outras nao, e isso tambem atrapalha o aprendizado porque o espa^o de estudo que existe e onde esta todo mundo.Notamos ainda que outra dificuldade encontrada no processo de aprendizagem e lidar com o novo, com a saida do seio familiar, o cfrculo novo de amigos e a falta de pers- pectiva em conseguir enxergar um futuro, por isso, sao cri- an^as e adolescentes que requerem uma maior aten^ao dos professores da escola e da Institui^ao. A equipe da casa de acolhimento tern acesso ao boletim de notas e ao historico escolar dos/das acolhidos/das. Estes tern o apoio escolar da pedagoga da instituifao e dos mediadores dos projetos Letramento e Escolarizafao a partir das Historias Individuals para Autonomia -  LEHIA e DIMPECARCA0 acompanhamento pedagogico por mediadores dos projetos LEHIA e DIMPECARCA tern contribuido para esse processo de aprendizagem, porque os acolhidos tern um mediador, eles se sentem incentivados em ter alguem que proporcionara um maior suporte, ter aquela horinha s6 exclusiva deles, e isso levanta a autoestima. As vezes, o/a educador/a da casa de acolhimento nao tern esse tempo para sentar com cada um, pois sao muitos acolhidos e temos outras atividades como organizar a casa, receber as pessoas que chegam e cuidar da saude deles, quando ne- cessario.Sobre concluir os estudos e ingressar no ensino superior, alguns acolhidos/acolhidas nos relatam que sim, outros afirmam que nao, nao demonstrando essa vontade ou desejo.
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2
COM A FALA, AS PSICOLOGAS

Somos duas psicologas que atuam no acolhimento institutional em Joao Pessoa, ambas com cerca de 1 ano de atua^ao nessa area. Nossa funfao nas casas e mais voltada para a psicologia social, e buscamos realizar a escuta das crian^as quando chegam no acolhimento, conhecendo um pouco de suas histdrias e de suas familias, mediante a rea- liza^ao de visitas domiciliares e busca ativa para investigar se a crian^a acolhida tern genitor/a proximo, como e a con- vivencia e qua! e o motivo do acolhimento.Algumas destas crian^as ja vem de outros parentes de familia extensa, como avos e tios, entao, avaliamos se existe a possibilidade de fortalecer esse vinculo, trabalhar essa familia para estar recebendo a crianfa ou o adolescen- te, identificando as fragilidades e acionando as redes como Centro de Referencia da Assistencia Social -  CRAS e Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS.Geralmente, quando as crian^as ou adolescentes in- gressam no acolhimento, jd passaram por outros servi^os de politicas publicas, e a partir disso, tentamos fortalecer esse vinculo, essa familia.Em relafao a escolaridade e ano escolar, algumas crianpas e adolescentes chegam ao acolhimento com os documentos, outros chegam sem estes documentos. Quando eles sao transferidos de instituifao de acolhimento, e mais facil, pois ja temos acesso aos documentos, por exem- plo, transferencia da escola, se tiver nota do bimestre que
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os/as acolhidos/as estao cursando. No pen'odo da pandemia, muitos nao estavam comparecendo a escola por conta do fechamento das unidades, mas a gente sempre tenta a transferencia para um local mais proximo, perto da casa de acolhimento, por questao da logfstica mesmo, entao, come- famos a inseri-los no seio escolar novamente.No sentido de matricula-los nas escolas, nao enfren- Camos dificuldades, pelo menos nesse pen'odo em que es- tamos trabalhando. Mas, quando se tern dificuldade, se tern alguma coisa, a gente recorre a Secretaria de Educate*. e tudo ocorre de maneira tranquila, porque eles sao priori- dade. No geral, as escolas sao acessi'veis e parceiras, ate quando estao com mais dificuldade em rela^ao ao compor- tamento do aluno na escola, a questao da dificuldade nas materias escolares, tambem tern muito a questao das cri- an^as e adolescentes acolhidos nao quererem ir para a escola porque tern vergonha, entao a escola tenta trabalhar de outra forma para que eles se sintam mais a vontade. Alem disso, as casas tern acesso ao boletim escolar dos/as acolhidos/as, tern os pedagogos/as que tambem auxiliam e o projeto LEHIA e DIMPECARCA da UFPB, com as mediat e s  pedagogicas.Ao nosso conhecimento, nao sabemos de situates em que as crianfas e adolescentes tenham sofrido precon- ceito por parte da escola, por serem de casas de acolhimento, porem, jd escutamos relatos de uma crianfa dizendo que nao queria ir para a escola porque os colegas tinham descoberto que ela morava em casa de acolhimento. Em situates como essa, procuramos dialogar e informar a escola, para que ela converse com os colegas de turma tambem.
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Quanto as experiencias de reprovat0 escolar, teams vivencias diferentes nas casas de acolhimento. Ha desde relatos de reprovat0 dos/as acolhidos/as, antes do acolhimento institucional, ate a ausencia de conhecimento ilesta situat°- Todavia, em questao de aprovat°. depois do acolhimento institucional, podemos afirmar que todos foram aprovados, durante o tempo em que estamos trabalhando nas casas.Do mesmo modo, depois do acolhimento, nao houve abandono ou desistencia escolar, mas temos conhecimento de alguns casos antes do acolhimento, onde o/a aluno/a e .ipenas matriculado/a e nao frequenta a escola, em alguns casos, a crian t ou o adolescente fica sozinho em casa, ocorre o trabalho infantil, entre outras problematicas.Em sua maioria, o nfvel de conhecimento dos acolhidos e muito baixo e, infelizmente, nao corresponde ao ano de estudo na escola. E comum nao saber ler e escrever. Identificamos essa distort0 assim que eles chegam na ins- lituifao, em que eles mesmo dizem: "tia, eu nao consigo fazer a tarefa", "eu nao sei ler, eu nao entendo”, de modo que muitos aprendem a ler dentro da instituit0- Inclusive, a distorto ° °  principal desafio de escolarizato enfrenta- do pelos acolhidos, junto com a dificuldade na leitura einterpretat0-Em razao dessa d isto rt0. eles ficam muito inibidos, tern vergonha de ir para a escola e de nao acompanhar a s6rie. Por isso, sempre conversamos com a escola sobre essa questao, quando tern um trabalho para ser apresenta- do para a turma, nos os/as preparamos para apresentar o trabalho, de acordo com o que conseguem, montamos o cartaz na cartolina, os/as preparamos antes para que pos- sam apresentar o trabalho, todavia, notamos que tern mui- ta vergonha em re ia t0 a isso. Conhecemos a s itu a t0 de
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uma adolescente que manifestou uma crise de ansiedade na hora de apresentar, a equipe foi chamada na escola e quando ela chegou, conversamos, e nos disse que tinha ficado com muita vergonha, se sentiu diferente em relafao aos colegas.Nem todas as in stitu tes possuem um cantinho para a realizapao das atividades escolares, em uma das ca- sas possui, e esse espafo esta sendo organizado para ficar com uma carinha boa, mas em outra casa, foi necessario adaptar o terra^o e outros espa^os para a realizagao das atividades, pois com a chegada de novos acothidos, o quarto que era destinado a realiza^ao de atividades foi desati- vado e transformado em comodo para que os novos aco- Ihidos dormissem, ja que a casa e pequena.0 acompanhamento por mediadores dos projetos LEHIA e DIMPECARCA da UFPB tern contribufdo para o melhor desempenho escolar dos acolhidos, inclusive, tern o caso de uma das crianfas que hoje nao esta mais na casa de acolhimento, mas que avanqou bastante, pois nao sabia ler, e com o apoio da mediadora, em duas semanas, ela ja esta- va conseguindo. Outro caso e de uma acolhida que tinha como se fosse um bloqueio, nao conseguia realizar as atividades, mesmo que a gente tentasse auxiliar de varias formas, nao conseguia, e depois de se vincular ao projeto, co- me^ou a fazer as atividades.Poucos acolhidos demonstram interesse em conclu- ir os estudos e ingressar no ensino superior, por mais que a gente incentive, estimule e tente mostrar que podem tu- do, e que o conhecimento ninguem vai tirar deles, para a maioria, e diffcil sonhar. Muitos nao se veem na Universi- dade, ficam em silencio quando tocamos no assunto, nao tiveram esse apoio na familia, os pais nao tern essa questao da escolaridade, muitos nao sabem ler. Presenciamos ate
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uma situapao quando fomos construir a historia de vida de um deles, e quando foi perguntado "Como e que voce se ve daqui a 5 anos?", a resposta foi: "morto, tia." Por mais que a gente chegue e tente fomentar isso neles, "o que tu queres ser?”, e diffcil. Teve uma acolhida que disse que queria ser arquiteta, af nos instigamos "tu ta fazendo o que pra isso? 0 que e que tu achas?".Quando ocorrer uma feira de profissoes, seria bom leva-los, para, conhecerem e olharem, fomentando, para ver se conseguem se perceber nesse outro mundo. Busca- mos agufar neles o desejo de querer entrar no ensino superior. No acolhimento, nos comeqamos a apresentar al- guns pontos, se um acolhido tera uma provavel perda do poder familiar, mais na frente ser3 ele por ele mesmo, e nos nao vamos poder dar suporte depois dos 18 (dezoito) anos. Desse modo, sempre matrfculamos em cursos profis- sionalizantes, jovem aprendiz, estimulamos os estudos para que possam ter um futuro diferente, mas poucos dizem "Eu vou trabalhar e vou me formar", eles nao tern esse pen- samento. E quando a familia nao cumpre com o seu papel de cuidar, proteger, e garantir o desenvolvimento dos acolhidos, isso, de certa forma, reflete no desempenho escolar deles. Entendemos que o desempenho escolar influencia em outras areas do desenvolvimento da crianfa e do adolescente, sobretudo, na area profissional. Inclusive, tarn- b6m procuramos mostrar que e fundamental terem, no ininimo, o ensino medio completo para conseguir qualquer emprego. Orientar que alem da graduate, voce precisa ter uma especializafao, sempre buscando instigar, fomentar, para seguirem mais alem. Sabemos que nao e facil, que essa historia de vida deles contribuiu muito para o desestf- mulo na escola. Na maioria, os pais, a familia, tambem nao
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tiveram esse estimulo, nao tiveram esse "Vai la, voce con- segue!", "Vai la, so atraves da educafao que voce consegue ser alguma coisa, so atraves da educa^ao que a gente consegue mudar a realidade da gente", e parece que eles nao tiveram, nao escutaram isso.Por isso, nosso trabalho dentro da institui^ao e de formiguinha, e como se tivesse todo dia ali, dando uma in- jefaozinha, "Voce consegue chegar la... Olha essa nota aqui tu pode melhorar, o que foi que aconteceu? 0 que foi que faltou?”, "Tu consegue, o que foi que aconteceu? Tu podes melhorar essa nota, vamos la?". Entao, a gente busca incen- tivar a leitura, "vamos la le?’’. Foi ate interessante a fala e o modo como as meninas dos projetos da UFPB trouxeram a tematica do incentivo a leitura, no sentido de que se o aco- Ihido nao tern o habito de ler, nunca foi estimulado a ler, entao vamos come^ar lendo uma pagina por dia, ai no ou- tro dia, aumentamos.E dificil desconstruir situapoes de 16 anos que fo- ram construfdas na vida desses adolescentes, de 15 anos, de 14, de 10 anos que sao construidos aos poucos. E muito dificil porque a gente nao trabalha so com adolescente, nao trabalhamos so com a crianpa que estd institucionalizada, tambem trabalhamos com os familiares, entao, imagina uma mae ou urn pai 30, 40 anos que nao foi estimulado a estudar, como sera desafiador desconstruir tudo que ja foi construido ao longo do tempo.0 desempenho escolar realmente influencia em ou- tras areas, uma adolescente, com 13 (treze) anos de idade que chegou a falar que tinha medo de nao ser ninguem na vida e quando fomos tentar entender em que sentido ela colocava isso, trouxe a questao escolar, dizendo "eu nao sei ler, eu nao sei escrever", "eu tenho medo de ficar igual a minha mae", "eu acredito que eu nao vou conseguir acom-
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panhar nunca minha turma na escola, eu era pra tci indo no primeiro ano”. Assim, ela tern essa dimensao e isso estava gerando um bloqueio grande, comepou a ter sintomas fisi- cos de febre, de adoecer e a questao de nao ir pra escola, era somatizado. Essa aluna e uma dentre as que estao sen- do acompanhadas com mediadores e tern obtido um avan- fo consideravel,Percebemos a mudanpa no discurso, pois nao fala na questao dos sonhos futuros, relata muito o quanto esta satisfeita e agora conseguiu ate entender o que a professo- ra esta falando, em rela^ao a distor^ao idade/ano, nao en- tendia, antes dizia: "tia, eu nao entendo nada que a profes- sora fala", e agora, entende o que a professora esta falando. Ja consegue acompanhar porque tern a tarefa diferenciada, a professora envia as tarefas dos anos anteriores, que ela deveria estar acompanhando, e tambem entrega as tarefas da serie atual, porem, da serie atual ficava totalmente per- dida e tinhamos, as vezes, que soletrar as palavras para ela escrever, e jd esta conseguindo.
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8
COM A FAIvA, AS ASSISTENTES SOCIAIS

Somos tres assistentes sociais que atuam em dife- rentes Casas de Acolhimento do Munidpio de joao Pessoa e com tempo de vivencias diferentes que variam de poucos meses a dois anos e meio. Nosso trabalho e articulado com outros profissionais da Instituipao, como psicologo, peda- gogo e com a coordenapao. Nossa atuapao consiste em rea- lizar intervenpoes com a familia extensa, dependendo da situapao de cada acolhido/a, como tambem, encaminha- mentos para a rede de saude e educapao, e para momentos de lazer.Quando uma crianpa ou urn adolescente e encarni- nhado para a Casa de Acolhimento, deve vir com os seus documentos, inclusive, os escolares que comprovem sua frequencia e participapao escolar. Quando chegam no acolhimento faltando algum documento, buscamos o contato com algum responsavel que pode ser um dos genitores ou alguem da familia extensa, e vemos o que se pode resgatar, Se nao tiver procuramos a ultima escola que o/a acolhido/a estudou para solicitar a documentapao, e assim poder matricula-lo/a em uma nova escola. Cada caso e um caso, mas a maioria deles trazem o historico escolar.Ha casos que o/a acolhido/a e encaminhado inici- almente para a Casa Diagnostica, onde geralmente passam 30 dias ou ate que seja feito estudo e defmido a situapao, se reintegrapao familiar ou transferencia para uma das Casas de Acolhimento. Dependendo do tempo de permanencia nessa Casa o/a acolhido/a e matriculado, contudo, nem
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sempre a Casa de Acolhimento para a qual foi transferi- do/a, consegue mante-lo, devido a distancia, porem, sabe- mos da importancia de manter os vincuios.Alem dos documentos, enfrentamos outros desafios para matricula-los. Estes ocorrem por conta do perlodo do ano que o novo acolhido chega a Casa, pois, por muitas ve- zes, chegam no meio ou ate no final do ano, e as escolas informam que nao possui mais vaga ou ja estao concluindo o ano letivo. Nesses casos, recorremos ao Ministerio Publico para garantir que estudem.Sobre vivencias de preconceito ou exclusao na esco- la por estarem no acolhimento sao poucos, pois apenas uma de nos teve a experiencia de acompanhar acolhi- dos(as) que sofreram bullying de outros colegas da escola. A interven^ao adotada foi acompanhar de perto a situa^ao, e fazer com que esse ciclo se quebrasse, pois, esses meni- nos/as tern o direito de estudar conio quaiquer outro.Quando o assunto e reprovafao escolar, somos una- nimidade nas vivencias. A maioria dos/as acolhidos estao fora da faixa etaria para o ano escolar indicado. No entanto, durante o tempo que estamos atuando e de conhecimentos anteriores, nao houve crian^as ou adolescentes reprova- dos, no decorrer do acolhimento, muito pelo contrario, ha aqueles que nunca estudaram e passaram a ter a primeira experiencia ao longo do acolhimento, como e o caso de um adolescente de 16 anos que esta tendo sua primeira experiencia para frequentar a escola.Ha outro aspecto do fracasso escolar que e a negli- gencia dos responsaveis na garantia dos estudos. A desis- tencia ou abandono escolar e um dos reflexos que tambem estao relacionados com a falta de rotina para estudar em casa, como tambem comparecer a escola. Alem disso, os acolhidos/as sao oriundos de uma situa^ao de vulnerabili- dade social, pois muitos dirigiam-se para a escola apenas para se alimentar. Por causa dessas questoes, encontramos

dlficuldade para eles/as se adaptarem a rotina, horario da escola e realizafao das tarefas, inclusive, muitos se quei- xam da complexidade. Para fugir da escola, inventam ate que estao doentes.Uma de nos acompanhou um grupo de irmas que es- tavam ausentes da escola, a ponto da Diretora nao ter co- nhecimento sobre elas. Procuramos o genitor, genitora, e .ltd1 mesmo a famllia extensa, pois o acolhimento nao e lu- gur de criant;a, e algo excepcional, pois o lugar de crianqa e cm casa com a famllia. Realizamos o estudo de caso junto Com o CRAS, CREAS, Vara da Infancia e Juventude e o Con- selho Tutelar para buscar a estrutura e assistencia neces- sAria para reintegrar essas crianqas, por£m, acabaram re- tornando porque a genitora cometeu as mesmas negligen- cias e o grupo de irmas continuava sem frequentar a escola. A questao emocional e outro motivo que fragiliza o aprendizado, pois, os traumas afetam a concentra^ao e a motivaqao. Uma de nos ja ouviu de uma crian^a: "ah tia, mas eu tenho vergonha, nao to acompanhando, eu sou bur- ra". Nos sabemos que nao e "burrice'', e sim, porque esta matriculada no ano que nao corresponde ao seu entendi- rnento.Todo esse sentimento influencia tambem outras . r̂eas da vida como a area profissional. Por exemplo, uma de nos tinha um adolescente com 17 anos que estava prestos a sair da casa de acolhimento, e era necessario inseri-lo no mercado de trabalho. Apesar das articulates, esse adolescente perdeu muitas oportunidades de emprego, por ter o ensino defasado, pois ainda estava no fundamental, e a maioria das vagas de aprendiz exigia, pelo menos, o fundamental complete ou que ja estivesse cursando o ensino m6dio. Quanto ao acompanhamento, temos acesso ao bole- tim escolar, participamos como representantes e estamos
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sempre na escola buscando informafoes a respeito do an- damento dos/as acolhidos/as, das notas, do comportamen- to e do desenvolvimento. No espa^o das casas, eles/as re- cebem apoio pedagogico com a profissional de pedagogia atuante em cada lnstitui?ao. Dentro das casas, atualmente, apenas uma nao tem um espafo adequado para estudo, pois precisou ser transformado em quarto para melhor acomodar novos acolhidos. E difi'cil atender a todos por causa do numero de acolhidos, mas eles fazem a media^ao em grupo ou de dois em dois.Tambem temos parceria com a Universidade Federal da Parafba, atraves da Prof.3 Quezia com o grupo de mediadores/as do projeto LEHIA. 0 acompanhamento por mediadores do projeto LEHIA, e DIMPECARCA com a Prof.3 Concei^ao, tem contribufdo para o desempenho escolar dos acolhidos/as, ate mesmo, o caso da crianga que disse as- sim "eu sou burra", esta sendo acompanhada pelo projeto e pela pedagoga que estao desconstruindo essa ideia que ela tinha, e, evidenciamos que ela tem se desenvolvido mais. Outro caso, e de um trio de irmaos que estavam atrasados e desenvolveram bastante, safram da casa lendo com a aju- da do projeto.Uma parte dos acolhidos demonstra interesse, tem sonhos e metas, mas outra parte, nao tem a visao de con- cluir os estudos e ingressar no ensino superior. Estamos nos empenhando para trabalhar isso neles, mas essa falta de interesse esta muito na base, pois nao tiveram o incentive dos pais, nao frequentavam a escola regularmente e quando a familia nao cumpre com seu pape! na vida da cri- anfa e do adolescente, isso pode refletir no desempenho escolar deles, apresentam dificuldades na escola, se sen- tindo incapazes, burros, e isso influi muito. Desse modo, desenvolvemos o nosso trabalho de formiguinha.
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4
COM A FALA, OS/AS 

PEDAGOGOS/AS

Desempenhamos o trabalho de Pedagogos/as nas Casas de Acolhimento do muniefpio de Joao Pessoa, essa lunfao, ate pouco tempo, nao existia dentro das casas, por isso alguns tem desenvolvido o trabalho ha 6 meses e ou- tros ate 1 ano e meio.A fun^ao dos/as pedagogos/as dentro das casas e justamente fazer o acompanhamento escolar, orientar, ve- rificar o rendimento dos/as acolhidos na escola, incentiva- los e matricula-los em cursos diferenciados, em cursos de Knguas, cursos profissionalizantes, verificar a escola mais prdxima para matricula-los. Alem disso, montamos uma programa^ao e realizamos o reforfo nas questbes que eles tthn mais dificuldade e os levamos a explorar os conteudos, pesquisarem, pensarem. Muitos tem problemas de alfabe- lizagao e letramento, chegam as casas sem o conhecimento inaterializado, entao, nesses casos, efetuamos uma aten^ao diferenciada.Ao chegarem nas Casas, primeiro observamos se ha documentos referentes ao ano escolar, em alguns casos ha, em outros nao, quando isso ocorre, corremos atras para que seja providenciado, mas, em sua maioria, os/as acolhidos/as chegam com os documentos certos, principalmente, se forem transferidos de uma instituifao de acolhimento para outra. Com os documentos em maos, sempre procu-
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ramos uma escola proxima as casas, por questao de logi'sti- ca. Em relapao & matricula, 6 unanimidade que temos dificuldades ern matricula-los na escola e, quando nao ha dificuldade, temos conhecimento de um/a outro/a peda- gogo/a que ja teve. As vezes, a escola recusa, diz que nao tern vaga, precisamos dialogar, insistir e argumentar para que o/a aluno/a seja matriculado/a, explicamos a situapao do acolhimento institucional e, ao final, da certo. Mas, caso haja a recusa, podemos requerer a vaga atraves dos meios judiciais cabiveis.Ainda, somos responsaveis e temos acesso ao bole- tim escolar dos/as acolhidos/as, participamos das reunifies pedagogicas da propria escola, fazemos esse acompa- nhamento do rendimento, elaborando um relatorio para mandarmos tanto para o Ministerio Publico, como para a 1- Vara da Infancia.Quando as crianpas e adolescentes estao com difi- cutdades escolares, diaiogamos com a escola para verificar o que pode ser feito para melhorar o rendimento, e quanto a isso, temos o apoio dos mediadores dos projetos LEHIA e DIMPECARCA da UFPB, temos os educadores das casas para auxiliar nas atividades, apesar de haver uma rotativi- dade grande de educadores, e tern os/as pedagogos/as, que somos nos, e tambem executamos esse papel de refor- 
£0 e mediapao. E diffcil, pois, algumas vezes, tern uma certa recusa dos/as acolhidos/as em relapao a estudar, preferem estar na televisao ou no celular, mas insistimos em fazer essa mediapao.Sobre a questao da exclusao ou preconceito com os meninos e as meninas por morarem em casas de acolhimento, nos temos conhecimento que existem diversas situa te s  recentes por parte dos colegas de escola. Quando
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isso acontece, nos dirigimos a escola para dialogar, com a/o professor/a, com a gestao, e uma situapao de bullying, nao se pode rotular a crianpa ou o adolescente. Com isso, esperamos que a escola realmente se prontifique a ficar atenta a essas questfies, identificar e, se realmente existir, dialogar com os/as alunos/as.A respeito da reprovapao na escola antes do acolhimento, temos conhecimento que alguns foram reprovados, outros nao, sao historicos diversos. E, durante o tempo que atuamos nas casas, nao temos o conhecimento de reprovapao apos o acolhimento, so no curso de lfnguas que dois/duas acolhidos/as de determinada casa nao consegui- ram migrar do Modulo 1 para o Modulo II, entretanto mos- tramos a importancia do curso de ingles para eles futura- mente, para o Enem, ate mesmo para uma formapiio profis- sional. Mas, e como mencionamos anteriormente, alguns chegam as casas com distorpao idade/ano, nao gostam de ir a escola, nao tern esse habito, ficam apenas matricula- dos/as, alguns tern ate trauma e vergonha de ir a escola, porque quando chegam, nao sabem ler, escrever, tentamos dar esse suporte, incentivamos e, quando conseguem, ficam felizes.Quanto especificamente aos motivos para reprovapao, desistencia e abandono, podemos citar a desmotivapao 
v a negligencia familiar, pois, muitos pais acabam matricu- lando os acolhidos na escola, mas nao acompanham, e a < rianpa deixa de frequentar. Alem da questao da situapao de rua, em que a mae e/ou pai tambem estava em situapao de rua, e nao existe essa ideia de ir para a escola.0 nlvel de conhecimento dos acolhidos, em sua mai- oria, nao corresponde ao ano de estudo na escola. Temos o caso de um acolhido de 8 anos que esta matriculado no lerceiro ano do ensino fundamental, ele foi matriculado em
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2020, justamente, quando iniciou a pandemia, entao, o aco- ihido nem chegou a ir para escola, e como tinha a polftica de nao reprovar de jeito nenhum, passou para o segundo ano. Em 2021, fez o segundo ano, quer dizer, esta dito que fez, mas na realidade, nao fez e passou para o terceiro ano. Em 2022, chegou na casa de acolhimento sem saber de na- da e com deficit intelectual, o acolhido esta passando por alguns especialistas, mas tem essa dificuldade, apesar de estar em uma idade boa de 8 anos, porem, nao consegue acompanhar os demais colegas da turma, por nao ter essa experiencia anterior.A partir da nossa experiencia, mencionamos como principal desafio de escolariza^ao enfrentado pelos acolhi- dos a questao da motiva^ao, eles entenderem que hoje voce nao consegue mais conviver socialmente, se voce nao for letrado e, no minimo, alfabetizado, e muitos deles, nao ti- nham essa motiva^ao para frequentar a escola, estudar, almejar urn future, e quando chega numa casa de acolhimento sao de certa forma ate obrigado a ter esse convivio da escola, ser matricuiado e frequentar uma escola.Em duas das casas, temos um ambiente espedfico para a reaiiza?ao das atividades escolares, em uma nao. Inclusive, o acompanhamento esta sendo realizado por mediadores/as do projeto LEHIA e DIMPECARCA, tem con- tribufdo para o melhor desempenho escolar dos acolhidos, alguns criam um la^o forte com os mediadores, consegui- mos notar algumas mudan^as antes e depois desse acompanhamento, como o caso de um acolhido, em especifico, que tinha dificuldade na questao da escrita, e com a atual mediadora, gosta de escrever, gosta de texto e nao gostava antes. Sobre o interesse em concluir os estudos e ingressar no ensino superior, alguns demonstram, outros ficam per-
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didos em relafao a isso, mas temos tentado construir ^  Interesse desde cedo, falando sobre o Exame Naciona! c ‘ Ensino Medio - ENEM, sobre a Universidade Federal, o IF5 tituto Federal e os cursos tecnicos. Conversamos sobre airsos para caso se identifiquem, temos estimulado, af'1 mando que e posslvel, e depende deles mesmos.Notamos que quando a familia nao cumpre cod1 seu papel, verificamos que pode refletir no desemped^0 escolar da crianpa e do adolescente. Nao temos como sub5 tituir o pai, a mae, o tio, mas, procuramos ser a pessoa co‘n a inten^ao de mostrar a eles o quanto e importante a edLl ca^ao. 0 desempenho escolar influencia em outras ar^1 do desenvolvimento da crian^a e do adolescente, a edu^1 Vao e importantissima, e o desempenho escolar interim em varias outras areas como a area academica, profisS^' nal, emocional, no convivio familiar, entre outras. Temos caso de um acolhido que nao queria ir mais para a esco1 porque nao sabia ler e escrever, no setimo ano, ele diz^j "nao tia, eu tenho vergonha, nao vou mais nao, eu nao $e ler e nem escrever, a professora me chama pra ir na louS1’' eu nao vou porque eu nao sei", isso afeta demais o emocH7 nal. Alem disso, sabemos que a escola cumpre varios peis, frequentamos a escola nao somente para aprender ‘ ler e escrever, como tambem para aprender a conviver cialmente, assim como a questao cultural, intelectual, ps ‘ ( cologica, a escola trabalha varios vieses, alem da f o r m a l  padrao.
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5
COM A FALA. OS/AS 

COORDENADORES/AS

Somos tres Coordenadores de Casas de Acolhimento distintas em Joao Pessoa, e atuamos ha tres, quatro e oito anos, respectivamente. Nosso trabalho consiste em admi- nistrar aspectos que envolvem Recursos Humanos: funcio- narios, horarios, frequencias, os mantimentos da casa, soti- cita^ao de utensi'lios, as coordenadas com rela^ao a equipe l6cnica. As vezes, ate atuamos alem da nossa fun^ao, den- tro das casas.Alguns acolhidos/as chegam as casas com a docu- mentafao escolar, outros nao. Em geral, quando recebemos uma crianga ou um adolescente, verificamos de imediato, a situafao escolar, nao deixamos que fiquem muitos dias fora de sala de aula, porque a educafao e primordial para a lormafao deles, entao, trabalhamos com o pedagogo da casa. Quando sao oriundos de outra institui^ao de acolhimento transferido/a ou quando vem da casa diagnostica, mgressam com relatorio pronto, dizendo a situafao, onde estudavam, ou se nao estavam estudando. Quando eles vem direto da famflia, depois que acolhemos, fazemos essa busca na familia, la no territorio. As vezes, a Vara da Infan- cia tambem traz a crian^a direto da familia, e, na maioria dos casos, quando e o conselho tutelar, vai para a casa di- .ignostica, e realizada uma triagem, para depois ser enca- minhado as casas. Quando passa pela casa diagnbstica,
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vein com a documentaqao mais completa, com toda a histo- ria deles.Ha casos em que sentimos essa dificuldade em ma- tricular o/a acolhido/a na escola, a propria escola diz que nao tem vaga, mas quando voce olha no Estatuto da Crian- qa e do Adolescente - ECA, e garantido que a crian^a nao pode ficar fora da sala de aula. Tivemos uma situafao, por exemplo, de um menino que morava em uma cidade do interior, proximo a PB 008, estava matriculado la, mas foi encaminhado para acolhimento em Joao Pessoa, nao faz sentido ele continuar na mesma escoia. Ele vem para ca, entao, sendo uma crianqa, sendo adolescente e ainda insti- tucionalizado, isso deveria ser uma garantia. Quando acon- tece da escola recusar, e necessario acionar o juizado e pe- dir ao juiz uma determinaqao para levar na escola. E, quando a crianfa chega a escola, ainda pode ter problemas de comportaniento, como foi na semana passada, presenci- amos um problema com uma escola, foi necessario nos deslocarmos para conversarmos com a equipe tecnica e pedagogica.Temos uma crianqa de 10 anos na casa que da muito trabalho, e a diretora da escola nos ligou, informando que procurassemos outra escola porque a crianqa estava, oca- sionando muitos problemas e maltratando os colegas na sala, desrespeitando os professores e a equipe tecnica, Ne- cessitamos nos direcionar a escola para perguntar para a diretora onde estava o profissionalismo de uma das pro- fessoras. Perguntamos primeiro, se a escola tinha uma equipe completa com psicologo, psicopedagogo: "Tem? 
Pronto, entao, e exatamente nesses momentos que eles tem 
que atuar, certo? Se a menina estd sempre com problemas e 
nao esta se adequando aquele sistema escolar, entao, cabe a 
voces, equipe, sen tar com el a, procurar saber, criar estrate-
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gias, para que ela se sinta a vontade de ficar nesta escola, 
mas o que estamos vendo aqui e que quando voce nos diz que 
o ideal seria que trocasse ela de escola, entao, voces estao 
nos dando um atestado defracasso, voce nos desculpe, mas e 
assim que eu vejo",Ela questionou muito, disse que sempre nos consi- derou compreensfveis, e naquele momento, nao estavamos entendendo. Nao e questao de nao entender, e porque essa crianqa nao esta no acolhimento porque quer, essa crian^a tem uma famflia, famflia desestabilizada, portanto, a cabe^a dela esta tambem desestabilizada, junto com a sua familia, entende?Precisamos identificar o que chama atenpao dessa crianfa, o que esta acontecendo, por tras de atitudes de indisciplina, sempre ocorre algo que necessita descobrir. Realizamos esse acompanhamento na escola, pois sempre temos acesso aos boletins. Com a chegada dos/as pedago- gos/as nas casas de acolhimento, essa funqao descentrali- zou um pouco da coordenafao, o/a pedagogo/a tem conta- to diario com a escola, grupos da turma, embora a coorde- nagao tambem esteja inserida neste dialogo.Em relaqao ao apoio escolar dentro das casas, nos temos os/as pedagogos/as que auxiliam muito. Os meninos que chegam nas casas, em sua maioria, estao em situaqao de fracasso escolar ou tem o conhecimento adquirido abai- xo do ano em que estao matriculados, por esse motivo, os/as pedagogos/as, sozinhos, nao conseguem dar conta de tudo com excelencia, mesmo fazendo escala, porque sao muitos/as acolhidos/as, e demanda um trabalho grande, assim, pelo Regimento Interno, quern deveria ajudar nas tarefas eram os/as educadores/as.Quando chegaram os/as pedagogos/as, foi passado para eles esta funqao de acompanhamento escolar, e hole,
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temos o apoio dos/as pedagogos/as, bem como dos medi- adores dos projetos LEHIA e DIMPECARCA da Universida- de Federal da Paraiba que proporcionam um suporte exce- lente aos meninos. Alem dos/as pedagogos/as, ninguem mais contribui nesta atividade.No que se refere a situates de bullying com os/as acolhidos/as na escola por morarem em casas de acolhi- mento, ha algumas situates. Varias vezes precisamos ir na escola dialogar sobre ocorrencias desconfortaveis, vexato- rias, tristes, com isso a maioria deles tern vergonha de di- zer que sao de casas de acolhimento. Um exemplo e: ja es- cutamos o proprio porteiro da escola gritar: "ei, chama os 
meninos do abrigooooooo!", estao rotulando! Sempre dialo- gamos que as criangias devem ser tratadas iguais as outras na escola.Quando se trata de reprova^ao antes do acolhimento, alguns podem ter reprovado, outros nao, porque os pais nao tern aquela cultura de acompanhar o/a filho/a na alfa- betiza^ao e seguir nos estudos. Ate fazem a matricula, mas os/as meninos/as nao vao a escola, a famflia nao diz "voce 
vaiiiii", entendeu? Sao muitos assim, relapsos com rela^ao a isso, e tambem tern a possibilidade da escola reter o alu- no, ou encaminha-lo/a para aprova^ao. A maioria e enca- minhado/a para aprova^ao, mesmo sem saber ler e escre- ver. Inclusive, e comum, antes do acolhimento, casos em que eles desistam ou abandonem a escola, as vezes, estao matriculados e o pai e a mae nao levam. Matriculam apenas para receberem o bolsa fami'lia, mas o/a filho/a fica na rua, fica a toa, fica de qualquer jeito, nao vai para a escola, en- tao, quando vem para casa de acolhimento, no im'cio, ficam com dificuldade para frequentarem a escola, alguns tern dificuldade ate para tomar banho.

Durante o acolhimento, estando na casa, nao temos i onhecimento e nem tampouco situates deles reprova- lem ou ficarem na metade do caminho. Contudo, uma de nds tern conhecimento de desistencia durante o acolhimento na casa, temos um acolhido que tern deficit intelectual, esta no setimo ano e tern dificuldades na aprendizagem, ele disse: "eu nao vou mais, eu nao vou mais, porque eu nao sei 
l<i/.er aquela tarefa", entendeu?No setimo ano, a escola nao vai se preocupar em co- locar uma pessoa para aifabetizar ele, nao tem nem base para isso, ele vai continuar passando de ano, seguira para o tl" ano, para o 9Q ano, sem saber de nada, porque a escola passa, mas hoje, ele disse que nao vai mais, desistiu mesmo, ja faz mais de 15 dias que nao foi pra aula, e o primeiro i aso de desistencia porque, normalmente, a gente segura, se esforfa para que continuem, mesmo que seja so na co- munidadeescolar.A partir da nossa experiencia, apontamos como possfveis motivos para a reprovafao, desistencia e aban- dnno escolar, a distor^ao idade-ano. Temos uma acolhida que sente muita vergonha porque ela e bem grandinha e ,iinda esta no quinto ano e os seus colegas de classe sao hem menores, entao, para ela, e constrangedor, vai pra es- cola, mas nao se sente confortavel com essa situa^ao. Temos outro caso isolado em que o acolhido desistiu, ele dis- se: "eu nao vou, nao vou porque nao adianta, minha vida vai 
ser sempre assim", ele tem 13 anos, faz o setimo ano, mas n;lo consegue acompanhar, disse que desistiu mesmo, es- lamos nos empenhando para ver com a escola, mas ja esta com mais de 20 dias de faltas. Outro motivo para a repro- vavao, desistencia e abandono, e a falta de incentivo famili- 
,\T, por falta de estimulo, muitas vezes, eles nao tem um direcionamento do que e o estudo, o conhecimento, a sua
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importancia, porque tambem os pais na maioria das vezes, nao tiveram.Outro caso, um grupo de irmas, quando fomos na escola em que eram matriculadas, e a diretora sequer co- nhecia as meninas, nunca as tinha visto, isto porque a mae matriculou, mas elas nunca chegaram a frequentar. Outro episodio se refere a uma adolescente de 13 anos, ela nao sabia ler, nem escrever. Tinha vergonha que as pessoas soubessem disso, entao, se rebelava na hora de ir para a escola, na hora que chamava para participar do projeto, sempre dava um jeito de ficar brava. Como alguns de nos temos formafao em pedagogia e psicopedagogia, aos pou- quinhos fomos identificando, comepamos a dialogar com ela, e constatamos que ela tinha dificuldade de aprendiza- gem e, por isso, se esquivava. Ela tinha vergonha de nao saber ler.A partir das nossas vivencias, indicamos como principal desafio de escolarizapao, enfrentado pelos/as acolhi- dos, a questao da alfabetizapao. Tenho um grupo de quatro irmas em que a mais velha, cumpria o papel da mae. A mae deixava ela sozinha com as irmas em casa, ela vai fazer 13 anos, mas ainda nao sabe ler e escrever, tern evolufdo com a ajuda da mediadora, mas chegou na casa em situapao de analfabetismo. Foi um desafio para nos. Quando chegou, nao queria estudar e dizia: "eu vou tomar de conta das mi- 
nhas irmas". Em dialogo, buscamos que ela entendesse que aquele papel nao era dela, era de um adulto, depois ela verbalizou que preferia que a mae dela estudasse e conse- guisse se formar, terminal' o ensino medio, para conseguir um emprego melhor, mas ela nao, nao se preocupava com ela. Disse isso varias vezes, que preferia que a mae estudasse e nao ela. No caso desse grupo, as outras duas meno- res que estao dentro da idade/ano, ja estao escrevendo e
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lendo, mas ela tern essa dificuldade de alfabetizapao e falta tie concentrapao.Em relapao a algum ambiente especifico para reali- zapao das atividades escolares, duas casas possuem uma hiblioteca, mas a outra nao possui, porque foi preciso desa- tivar o quarto que antes era destinado ao local de estudos para organizar um quarto de dormir, a fim de receber no- vos/as acolhidos/as. Como a casa e pequena, outros repar- limentos estao sendo adaptados, como o terrapo e/ou sala, para que os/as meninos/as possam realizar as tarefas pe- dagogicas.0 suporte dos projetos LEHIA e DIMPECARCA tern contribuido bastante para o melhor desempenho dos/as acolhidos/as, temos adolescentes que tern melhorado com os acompanhamentos, outro dia uma acolhida, que ja nao se encontra mais na casa, disse assim, "tia, a senhora acre- dita que eu aprendi conta de raiz quadrada ou foi adipao” - nao lembro, ela disse assim "a senhora acredita que eu aprendi tia, isso, com a minha mediadora ela me ensinou de um jeito tao facil que quando o professor falava eu fica- va com vontade de chorar porque eu nao entendia, mas a tia me ensinou e eu aprendi, bem direitinho!”. Entao, e isso!Uma parte dos/as acolhidos/as nao demonstram in- teresse em concluir os estudos e ingressar no ensino superior, nao dizem nada, observamos os talentos, os dons, temos um acolhido que desenha muito bem, entao, coloca- mos ele em um curso de desenho, para estimular essa habi- lidade e quern sabe, ele gostar da ideia de ser um design grdfico.ja outra parte demonstra interesse, alguns falam em ir para o exercito, outros cursar medicina, medicina veteri- nilria, engenharia, eles tern os sonhos deles e nos buscamos estimular, incentivar, dizer que eles podem tudo e enfati-
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zar que estudem porque sem estudo, ninguem vai a lugar algum. Nossa fala diaria e essa. Temos ex-acolhidos que j.i estao formados e temos acolhidos matriculados no curso de Direito, entre outros casos.Notamos que quando a familia nao cumpre com seu papel de cuidar, proteger e garantir o desenvolvimento pleno dos acolhidos/as, isto pode refletir no desempenho escolar da crianga/adolescente, muitas familias nao tern a cultura de matricular, levar escoia, de subir degraus, a maioria aqui nao tern. Quando a familia e desestruturada e matricula a crianga para garantir o Bolsa Familia, e essa crianga chega da escoia com as tarefas escolares e ninguem se interessa em ajudar, perguntar se ja fez a tarefa, sen tar e ensinar, entao, essa crianga nao tern estimulo nenhum. Por isso, quando chega no acolhimento, temos que trabalhar essa questao porque e raro recebermos uma crianga ou adolescente que le e escreve bem, e raro. A maioria deles vem totalmente perdidos em relagao a vida escolar.Nao restam duvidas de que o desempenho escolar influencia em outras areas do desenvolvimento da crianga e adolescente, por exemplo, se a crianga entra na sala de aula, onde todas as outras criangas ja sabem ler e escrever, ela sente vergonha, se sente diferente e comega a criar si- tuagSes, briga com coleguinha, briga com professor, comega a ter rejeigoes com as pessoas da sala, e isso ela traz da escoia para casa de acolhimento. Isso so vai aumentando. Quando essa crianga ou esse adolescente entendera que ele, ou ela, tern que ser esforgar para aprender, para nao sofrer essa rejeigao? E nesse momento que entra os medi- adores, os/as pedagogo/as, os/as educadores/as da casa, tern que ser, para fazer essa crianga entender que ela nao sabe agora, mas amanha, podera saber. Estudo e bom para vida de cada um deles.
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Consiclera^oes finais

Os/as profissionais que trabalham nas Casas de Acolhimento e que cederatn tempo para compartilhar so- hre as suas percepgoes em relagao ao processo de escolari- zag5o das criangas e adolescentes, nos concede o olhar do i utidiano, do movimento da experiencia em lidar com situ- agbes complexas de sujeitos que advem de situagoes de vulnerabilidade social.Estes profissionais necessitam de melhor estrutura 
<-1 ecursos para oportunizar o melhor de seus conhecimen- 1ns no processo formativo dos/as acolhidos/as. E essencial uma politica publica que possibilite agoes intersetoriais, 
pi oporcionando concurso para efetivagao de trabalho, Ini inagao inicial e continuada, parcerias publico/privado no fortalecimento das agoes e no cuidado com estas crian- g.is e adolescentes que chegam marcadas com a violagao de v.irios direitos.Enquanto projeto de educagao de uma universidade publica, recebemos suas falas como denuncia e anuncio para que as instituigbes e seus responsaveis assumam o i mnpromisso e garantia no Direito a Educagao.
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