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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Educacao de Jovens e Adultos e caracterizada historicamente como uma tentativa de 

recuperacao da falta de estruturacao do sistema educacional brasileiro. Ao longo do seu 

processo de formacao passou por inumeras mudancas que estao ligadas as 

transforma^oes politicas, economicas e sociais do nosso pais. No decorrer das 

transforma9oes. essa modalidade de ensino foi colocada em segundo piano nas politicas 

educacionais, mesmo estando regulamentada como educacao basica. Essa modalidade 

tomou contornos indesejaveis ao longo de sua trajetoria, com a inadequa9ao curricular e 

dos metodos. Contudo a EJA foi capaz de dar continuidade a sua proposta que e de 

oferecer a continuidade dos estudos aos que foram impossibilitados de em idade apta 

estar em sala de aula. 

PALAVRAS-CHAVE: Educa9&o de jovens e adultos. mundo do trabalho. educa9ao 

popular e economia solidaria. 
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1- INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os esforcos de reestruturacao do ensino e a adocao de novas praticas 

pedagogicas no trabalho docente tem se apresentado como uma tentativa para promover 

um processo de mudanca educativa. 

Os curriculos escolares decretados oficialmente sao criticados pelos defensores 

de uma aprendizagem processual que reconhece a incerteza do conhecimento. Em face 

de tal oposicao, as estruturas e os processos pos-modernos nao se dao naturalmente. 

Essa luta nos faz pensar que a condicao da pos-modernidade nao e algo a ser 

reconhecido, mas a se construir. As mudancas oriundas dessa nova epoca, a pos-

modernidade. trazem um sujeito cada vez mais individualista e de identidade deslocada. 

o que acarreta para a sociedade inumeros problemas. 

A escola, entao tem um papel significativo na orientacao do sujeito atual, sendo 

responsavel por propiciar a insercao de novas ideias a cerca das transformacoes 

ocorridas. Esse processo educativo nao se da em compartimentos isolados: ele faz parte 

de um processo que acompanha criancas, jovens e adultos no decorrer de suas vidas. 

resultante de um conjunto de objetivos que procedem de acoes culturais ideologicas. 

Sabemos que a educacao nao ocorre no abstrato, de forma independente dos 

modos objetivos e concretos da vida social e coletiva. A leitura do mundo e a leitura da 

palavra, essencial para a expansao da vida social na sociedade letrada, se amplia a 

medida que a pessoa ou o grupo reconsidera seus olhares, suas experiencias e seus 

valores em funcao de sua interacao com novos conhecimentos. Para tanto nasce no 

principio da educacao popular a educacao popular solidaria que consolida a 

incorporacao desta nova perspectiva em educacao e contribui para a redefinicao da 

atribuicao de responsabilidades, provocando importantes rearranjos nas propostas 

pedagogicas. em funcao da compreensao dos valores. objetivos e conteudos 

constitutivos da educacao escolar e principalmente na Educacao de Jovens e Adultos-

EJA voltada para economia solidaria. 

O presente trabalho pretende contribuir na verificacao de como o mundo do 

trabalho e utilizado como politica nacional de economia solidaria na Educacao de 

Jovens e Adultos e qual a visao de seus protagonistas. Dessa forma, questionou-ses se e 
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vivenciada uma educacao popular solidaria emancipatoria na EJA. levando em 

consideracao seus aspectos historicos e curriculares? 

A partir disso, decidiu-se investigar sobre a seguinte questao: Qual a relacao 

entre o mundo do trabalho. EJA e economia popular solidaria na pratica? 

Buscaremos os fatores historicos que contribuiram para a institucionalizacao da 

educacao popular, analisando o curriculo da Educacao de Jovens e Adultos, e 

visualizando em locus se ha ou nao ligacoes didaticas entre a EJA, o mundo do trabalho 

e os valores da economia popular solidaria. 

Esta pesquisa surgiu a partir de observacoes e conversas vivenciadas no 

ambiente escolar, envolvendo o processo educativo da escola. em particular de jovens e 

adultos, visto ser esta a maior demanda escolar do turno da noite. Na atuacao 

profissional observamos varias acoes pedagogicas que sao desenvolvidas, mas tambem 

atitudes problematicas que permeiam essa pratica educativa, entre elas o fenomeno da 

desarticulacao da EJA com o mundo do trabalho. 

Para entender tal processo levamos em conta as diversas questSes que 

envolvem o processo de escolarizacao desses jovens e adultos. tais como: a concepcao 

reinante sobre EJA, a didatica e metodologia do professor, a relacao professor aluno, a 

relacao do contexto social dos alunos, enfim o seu proprio processo de escolarizacao. 

Essa e a perspectiva do presente trabalho que pretende entender o processo 

educativo de jovens e adultos de uma escolas de ensino fundamental e medio da rede 

estadual, atuando mais estreitamente em 4 turmas, visando compreender e caracterizar 

as diferentes visoes dos atores sociais da escola acerca da possibilidade de se inserir o 

mundo do trabalho na educacao de jovens e adultos no contexto da economia solidaria. 

E importante frisar que nossa intencao nao e a de investigar a pratica docente em si, mas 

sim propiciar uma reflexao para aqueles (as) que pretendem superar as limitacoes 

pedagogicas impostas pelo sistema escolar. Melhor dizendo, interessam-nos 

compreender as caracteristicas ou que marcas vem assumindo a falta de discussao sobre 

trabalho na vida de jovens e adultos nas referidas escolas. 
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2. FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1 Concepcoes acerca da EJA 

2.LlHist6rico 

A educacao brasileira esta estreitamente ligada a sua historia, por isso para se 

compreender o quadro educacional atual e necessario entender o processo de seu 

surgimento. 

Os jesuitas foram os primeiros professores de nosso pais. Como ja ocorria em 

Portugal, o ensino ficou ao seu cargo, o que desobrigou a Coroa de sustenta-lo 

financeiramente (Pinto. 2002). Eles chegaram ao Brasil em 1549 e adotaram uma 

concepcao curricular competente para seus objetivos que eram domesticar e catequizar 

os indigenas. Um sistema educacional formal baseado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ratio Studiorum 'que pregava 

a disciplina, atencao e a perseveranca. Em 1760 por permanentes conflitos com a coroa 

os jesuitas foram expulsos do Brasil pelo Marques de Pombal. A educacao passa a ser 

dever do Estado que ate entao era mantida pela igreja. 

No ano de 1891. com a Primeira Constituicao Republicana, foram criados os 

cursos noturnos para o ensino primario. que passou a nao ser mais gratuito. ponto 

primordial que fez com que o direito do voto so fosse destinado aos cidadaos 

alfabetizados. Fato que contribuiu para um esquecimento da EJA que somente em 1910 

veio a tornar-se lugar comum nas discussoes educacionais, quando o IBGE divulgou 

em suas pesquisas que mais de 11 milhoes de pessoas acima de 15 anos nao sabiam ler e 

nem escrever no Brasil. E nesse momento que surge a preocupacao com a EJA. com a 

finalidade de acabar com o analfabetismo, chegando ao parlamento que mereceu 

destaque nas discussoes. 

No contexto da Primeira Guerra Mundial vem tambem a tona a necessidade de 

expandir a rede de ensino elementar, levantando o problema da Educacao de Jovens e 

Adultos, ao lado de outro tema tambem importante que e o da educacao popular. Com o 

fim da guerra somente uma pequena parcela da burguesia tem acesso a educacao, sendo 

O Ratio Estudioso era a organizacao e piano de estudos da Companhia de Jesus (1599), baseado na 

cultura europeia. Consistia de aulas elementares de Humanidades. Filosofia (Artes), e Teologia, 

possibilitando a obtencao dos titulos de bacharel. licenciado e mestre em artes. 
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essa academica e elitista, fazendo com que a grande parcela da populacao ainda 

continue sem direito sequer a alfabetizacao. Assim: 

Nos anos 20 aparecem os primeiros profissionais da educacao que tentaram 

sustentar a crenca em seu descompromisso com ideias politicas defendendo o 

tecnicismo em educacao e trazendo implicita a aceitacao das ideias politicas 

dos que governam, a educacao popular vinculada pelo entusiasmo na 

educacao nada mais foi do que uma expansao das bases eleitorais, pois a 

preocupacao maior estava vinculada ao aumento do poder da classe bursuesa 

( P A I V A , 1973, p.28). 

Muitas foram as discussoes em torno da alfabetizacao dos jovens e adultos no 

Brasil. acompanhadas por lutas sociais e politicas voltadas para uma educacao que fosse 

destinada aos sujeitos que buscavam tardiamente a sua escolarizacao. Na constituicao de 

1934 a educacao passa a ser reconhecida como direito de todos e cria-se o Piano 

Nacional de Educacao, que obrigava que o ensino para os adultos fosse gratuito. Mas 

foi a Constituicao de 1937 que ao criar a Lei Organica do Ensino Secundario possibilita 

a obtencao do certificado de Licenca Ginasial destinado aos maiores de 16 anos 

mediante a realizacao de exames. 

Em 1940 e que acontece o periodo aureo para a educacao de adultos, salienta 

Paiva (1973), pois e marcada por campanhas de alfabetizacao e por inumeras iniciativas 

politicas e pedagogicas de peso, tais como: a regulamentacao do Fundo Nacional de 

Ensino Primario - FNEP; a criacao do INEP, incentivando e realizando estudos na area; 

o surgimento das primeiras obras especificamente dedicado ao ensino supletivo; 

lancamento da CEAA (Campanha de Educacao de Adolescentes e Adultos de 1947 a 

1952), a primeira campanha de massa, regulamentada pelo Fundo Nacional do Ensino 

Primario (FNEP), para atender a UNESCO - nessa epoca o Brasil ja detinha mais de 

50% de adultos analfabetos (Favero, 2004), atraves da qual houve uma preocupacao 

com a elaboracao de material didatico para adultos e a realizacao de dois eventos 

fundamentals para a area: o 1° Congresso Nacional de Educacao de Adultos realizado 

em 1947 e o Seminario Interamericano de Educacao de Adultos de 1949. Esta epoca 

caracterizada pelo aspecto alargado fazendo crescer as redes estaduais de ensino 

supletivo, buscando um processo de alfabetizacao em tres meses e, a partir de entao, o 

adulto estava apto para capacitacao profissional de atividades que nao exigem mais 

aprofundamento nos estudos. Tambem a Campanha Nacional de Educacao Rural-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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CNER que nada mais era do que o desdobramento da CEAA porem sua criacao foi 

considerado um dos pontos altos em favor do movimento rural por ser direcionada a 

todas as faixas etarias na tentativa de combater o analfabetismo em todos os aspectos. 

Segundo Favero (2004) nesse periodo surgiu o movimento de educacao 

popular que ganhou forca liderada pelo educador Paulo Freire no estado de 

Pernambuco. O pensamento pedagogico dele, assim como sua proposta para a 

alfabetizacao de adultos, inspirou as principals propostas de alfabetizacao e educacao 

popular que se realizaram no pais no inicio dos anos 60. Essas propostas foram 

empreendidas por intelectuais e estudantes catolicos engajados numa acao politica junto 

aos grupos populares. 

Com o golpe militar de 1964, as ideias de Freire e dos seus seguidores sao 

silenciadas interrompendo as campanhas nacionais e os movimentos sociais populares, 

fato que marca profundamente a historia do pais. Assim a ditadura instaurada pelos 

militares representou uma descaracterizacao da democracia com a negacao a populacao 

dos seus direitos constitucionais. 

Apesar dos entraves da ditadura militar, com a Constituicao de 1967 a 

educacao e considerada como direito de todos e a escolaridade na idade dos sete aos 

quatorze anos passa a ser obrigatoria. Foi tambem dessa epoca depois das tentativas de 

acabar com os Centres Populares de Cultura e o Movimento de Educacao de Base, entre 

outros, concebidos pela educacao popular defendida por Freire,que foi proposto o 

MOBRAL- Movimento Brasileiro de Alfabetizacao, "com o compromisso de erradicar 

o analfabetismo e proporcionar a educacao continuada a adolescentes e adultos 

atrelados ao mercado de trabalho, incentivando a profissionalizacao na escola media, a 

fim de conter as aspiracoes ao ensino superior" (LIBANEO, 2005. p. 144). Foram 

criados os Centres de Estudos Supletivos - CES. instituicoes especializadas na oferta de 

cursos e exames. Logo depois, em 1980, surgiu o PRODASEC, programa com acSes de 

carater socio educativo, profissionalizante e cultural, tanto para o meio rural quanto para 

as comunidades urbanas carentes. 

Em 1985 o MOBRAL foi substituido pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fundagdo Educar, vinculada ao 

MEC. A partir de 1985 o pais vive um processo de redemocratizacao. A sociedade pode 

entao "abrir as portas do pais" para receber os anistiados durante a ditadura militar que 

acabara em 1985. Em 1988 a Constituicao Nacional oficializava que a educacao 
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fundamental teria carater publico e gratuito, independente da idade representando um 

direto universal de todo ser humano. Em 1990, o Conselho Nacional de Educacao -

CNE, atraves da Comissao Basica de Educacao - CEB, aprova o Parecer n° 11 que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA. 

Ja no ano de 1996, concomitantemente a promulgacao da nova LDBEN, n° 

9.394/96. aconteceu o primeiro Forum Estadual de EJA no Rio de Janeiro, cujas 

discussoes foram ampliadas nos anos posteriores para todos os estados brasileiros. O 

governo federal propSe o Programa de Alfabetizacao Solidaria - PAS que funciona, ate 

hoje, atraves de parcerias feitas com os municfpios, empresas e universidades. 

E somente com a nova LDBEN que se oficializa a educacao fundamental com 

carater publico e gratuito independente da idade, representando um direito universal de 

todo ser humano. Os artigos 37 e 38 passam a contemplar as varias modalidades de 

educacao de jovens e adultos e uma melhor adequacao as novas exigencias sociais. 

Dentre algumas alteracoes significativas podemos citar: a reducao da idade minima de 

15 anos para o ensino fundamental e 18 para o ensino medio, a supressao de referencias 

ao ensino profissionalizante atrelado a EJA. a criacao de um capitulo unico, o capitulo 

07, para esta modalidade, defendendo o uso de didatica apropriada as caracteristicas do 

alunado. as suas condicoes de vida e trabalho, e incentivando a elaboracao e aplicacao 

de projetos especiais que proporcione o alcance dos objetivos desejados. 

A educacao de jovens e adultos e, hoje, uma modalidade da educacao basica, 

que, de acordo com a LDBEN, em seu art. 37, destina-se "aqueles que nao tiveram 

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

Esta modalidade de ensino deve ser oferecida nos sistemas de ensino, na forma de 

suplencia. Este foi um direito conferido aos jovens e adultos, que representam a grande 

massa de trabalhadores e trabalhadoras que nao tiveram oportunidade de ter acesso ao 

conhecimento escolar na sua idade apropriada. 

Enfim, a EJA teve uma historia de persistencia no Brasil e inegavel foram as 

lutas vencidas e as etapas conquistadas, cabe-nos apenas refletir e elaborar novas 

propostas que sao e serao necessarias para atender as novas demandas sociais e 

economicas da sociedade brasileira e no seu interior, a dos jovens e adultos. 
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2.1.2 Propostas 

Em meio a modernidade. ainda sao comuns as visoes de que a grade curricular 

e sua rigidez, hierarquias e disciplinas devem ser o fundamental da educacao. Assim 

como na educacao formal, qualquer outra organizacao que nao esteja inserida neste 

padrao e vista como uma perda de tempo. Logo, a EJA, e tida para alguns como um 

atraso e/ou um improviso. Mas Santos afirma que: 

Ha necessidade nao so de garantir a jovens e adultos, pouco ou nao 

escolarizados, a oferta de oportunidades educacionais adequadas as suas 

necessidades, expectativas e especificidades. como tambem a importancia de 

que tais oportunidades venham acompanhadas de uma politica positivista 

consistente de discriminacao, pois a oferta de oportunidades educacionais por 

si so podem nao ser suficientes para garantir exito aos alunos, entendido 

como permanencia e conclusao do nivel de ensino ofertado. (SANTOS, 2003, 

P.37) 

Entende-se ser necessario observar a LDBEN/96, que em seu artigo 1°, vem 

esbocar de maneira singular uma das fun9oes sociais da escola, que seria a de que a 

educacao escolar deve estar atrelada ao mundo do trabalho e a pratica social doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~<c" 

educandos jovens e adultos, pois e na escola que se adquire algumas habilidades e 

conteudos imprescindiveis para o convivio na sociedade, sobretudo no mundo do 

trabalho. ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GO 

Uma segunda funcao social da escola seria a de diminuir os efeitos da 

desigualdade social, preparando os alunos para que saibam se sair de situacSes que a 

sociedade lhes impoe. Ou seja, desenvolver no aluno uma conscientizacao dos 

problemas que este podera enfrentar, mostrando quais os instrumentos que poderao 

utilizar para sua resolucao, sabendo que aquele que possui acesso ao conhecimento 

sistematizado, tera mais capacidade e autonomia para lutar por sua cidadania. 

Os movimentos de EJA sempre tiveram um vies compensatorio. Sejam como 

forma de resgate da cidadania e resposta aos indicadores estatisticos oficiais que 

apresentam dados desfavoraveis a imagem do pais no contexto internacional contendo 

altos indices de analfabetismo, bolsSes de pobreza e contingentes de jovens e adultos 

excluidos e marginalizados. Os problemas existentes em uma escola sao na maioria 

atribuidos a um agravamento das desigualdades e da exclusao. O insucesso atinge todas 
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as categorias sociais. embora os jovens oriundos de meios desfavorecidos sofram as 

consequencias de maneira especial. No caso dos alunos com idades inadequadas para o 

ensino regular, normalmente a realidade ainda lhes acrescenta a condicao de 

trabalhadores (as), casados (as), com filhos (as). Nesse sentido e preciso que haja 

sensibilidades e coerencia por parte da escola diante de tais situacoes. Os profissionais 

da educacao sabem que vivenciar o papel de educador e preciso ter flexibilidade, 

tolerancia e firmeza para poder receber seus alunos diante de qualquer situacao. Dessa 

forma a educacao de jovens e adultos se revela como um campo de embates e reflexoes 

de como o poder publico vai cumprir com sua obrigacao constitucional de garantir o 

ensino publico, gratuito e de qualidade para toda a populacao em idade escolar. 

Enquanto modalidade de educacao basica, a EJA. conforme expressa na 

LDBEN/96, nao se consubstancia apenas no ambito da alfabetizacao. Mas vai alem, 

com funcao, abrangencia e importancia muito maior. Dessa forma o Parecer CNE/CEB 

n°. 11/2000 redefine as funcoes do ensino supletivo constantes do Parecer CFE n°. 

699/72 e atribui a EJA tres funcoes basicas: 

• Funcao reparadora: Como forma de resgate da divida historica do pais para com os 

excluidos do sistema regular de ensino. Busca o retorno do jovem e do adulto ao 

sistema regular de ensino. 

• Funcao equalizadora: Como forma de garantir o cumprimento do principio da politica 

da igualdade. Nao basta a declaracao legal de que a educacao e direito de todos. Ha que 

se reconhecer no seio da sociedade a existencia da diversidade e eliminar as 

desigualdades, equalizar o acesso aos bens sociais e o exercicio da cidadania, fazendo 

cumprir com o principio constitucional de que a educacao e direito de todos. 

• Funcao permanente ou qualificadora: Que tambem pode ser entendida como funcao 

qualificadora. Visa a inclusao social e a garantia de insercao do jovem e adulto no 

processo produtivo e sua permanencia no mundo do trabalho. 

Para poder cumprir com suas funcoes a EJA precisa ser pensado, de modo a 

contemplar, como afirma o Parecer CNE/CEB n°. 11/2000 11/2000. um pedagogico 

projeto pedagogico com "um modelo proprio", que assegure na pratica pedagogica, na 

relacao professor aluno e no processo de ensino-aprendizagem a inclusao de estrategias 

de valorizacao da experiencia de vida (social cultural e profissional). "a fim de criar 

situacoes pedagogicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos". 
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Nessa perspectiva. concordando com Ribeiro, a Educacao de Jovens e Adultos 

na decada de 1990 nao contempla uma visao da demanda educativa. no entendimento de 

que a familia e o suporte fundamental para aprendizagem infantil. Ha que nesse sentido 

considerar que, a EJA se revela como um espaco de praticas e reflexoes que vao alem 

da perspectiva do ensino em dimensao estrita, pois contempla possibilidades formativas 

que tambem agregam as praticas sociais. 

Assim, e dever do Estado, de acordo com LDBEN/96 na Secao V, garantir o 

ensino fundamental e medio de forma gratuita, inclusive para aqueles que nao tiveram 

acesso na idade propria, sendo obrigacao do Estado a oferta de ensino noturno regular, 

para jovens e adultos adequando as necessidades e disponibilidades deles de maneira a 

proporcionar a permanencia na escola daqueles que forem trabalhadores. Assim, hoje a 

Educacao de Jovens e adultos, ja nao deve ser vista como o suprimento de carencias de 

escolarizacao, mas como uma garantia de direitos de um tempo de vida. 

A Resolucao do Conselho Estadual de Educacao - CEE/n° 229/2002, em seu 

art. 4° do cap. I I , declara que os cursos para EJA deverao ser propiciados pelo poder 

publico, atraves das Secretarias de Educacao e oferecidos facultativamente por 

instituicSes privadas de ensino. desde que autorizadas de acordo com a referida 

Resolucao. 

Para tanto observa-se a inclusao de meios para que estas medidas sejam 

cumpridas, e a que melhor se destaca e a Economia Solidaria que pretende devolver a 

autonomia, a vida economica e educacional a sociedade marginalizada. 

2.1.3 EJA, Mundo do Trabalho e Economia Solidaria. 

Como se ve nos topicos abordados acima, a EJA foi construida para atender 

personagens a margem da sociedade. Seus atores sao geralmente "excluidos" pela 

coletividade, sao pessoas sem infancia que a perderam no trabalho infantil. jovens que 

precocemente assumiram responsabilidades financeiras seja por formar uma nova 

familia ou ter que ajudar no sustento da sua casa. 

Estes alunos sao em sua maioria jovens ou adultos trabalhadores, empregos 

informais, sem garantias nem vinculos empregaticios. Eles procuram a EJA com a 
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expectativa ainda que limitada de melhorar sua vida. como se observa na fala de 

Arruda(2005): 

Tomando como ponto de partida as condicoes de vida e trabalho dos 

educandos. o educador abre um dialogo com eles sobre a questao "para que 

desejam educar-se". Fica logo evidente por suas respostas que suas 

motivacoes para a educacao estao vinculadas nao a um desejo abstrato de 

"saber", mas a pretensoes concretas como trabalhar melhor, conseguir um 

trabalho que renda mais, melhorar a vida para si e para a familia. ( A R R U D A , 

2005. p. 32). 

Esta e a grande dificuldade encontrada quando se trata de trabalho e EJA, a de 

juntar a educacao formal e tudo que a legislacao assegura acerca do mundo do trabalho 

a pratica de uma educacao popular voltada para acoes concretas, que oportunize um 

crescimento financeiro real a vida de pessoas que ja se encontram separados do sistema 

economico vigente: 

a EJA tem que casar trabalho e educacao... Tem que ser desenhada para 

atender as condicoes de vida e trabalho de pessoas que tem como ocupacao 

principal garantir o suficiente para si e para suas familias quer como arrimo 

da familia quer para obter rendimento complementar. ( A R R U D A , 2005, p. 

32). 

Sabe-se que e atraves do trabalho que o ser humano se realiza, ele e 

responsavel nao so pelo sustento do homem, mas tambem por sua satisfacao, porem, por 

inumeras vezes e utilizado como instrumento de opressao, escravizacao e alienacao, 

tudo isso em prol do sistema economico capitalista. Nessa perspectiva, a educadora 

Sonia Kruppa afirma que: 

O desenvolvimento capitalista se baseia na propriedade privada do capital, da 

qual a grande maioria do povo trabalhador esta excluida. Se assim nao 

estivesse, os trabalhadores nao se sujeitariam. provavelmente, a trabalhar 

como assalariados e, pior ainda, a permanecer desempregados. (KRUPPA, 

2005, p. 8). 

Sendo assim e observado na educacao popular a grande oportunidade de 

libertacao do individuo, um lugar de construcao de novos sujeitos, onde se leva a pratica 

educativa a ser produtiva e concreta. E sabido que quando trata-se de educacao popular 

nao nos restringimos ao ambiente escolar, mas abrangemos diferentes contextos sociais. 

A EJA pode ser desenvolvida atraves de diferentes espacos de convivencia social, 

mesmo que nao proporcione uma educacao formal, como as cooperativas, as igrejas ou 

associacoes, mas que adequem caminhos para emancipacao social de pessoas sem 

perspectivas, que foram marginalizadas pelo sistema capitalista. como ressalta Kruppa: 
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A educacao no sistema capitalista e vista para capacitar o ser humano, 

considerado como um recurso. Pensar a eficiencia e a produtividade dos 

trabalhadores nesse sistema e considerar o sistema de competencias, onde os 

seres humanos sao induzidos a serem competentes para determinadas coisas e 

incompetentes para outras. (KRUPPA, 2005, p.24). 

Desta forma e vista a falta de integracao entre EJA e mundo do trabalho, pois 

aparentam serem realidades distintas mesmo que com os mesmos protagonistas. A partir 

de entao se evidencia a possibilidade de desenvolver uma educacao de jovens e adultos 

emancipatoria, atraves das praticas educativas ligadas a construcao de valores da 

Economia Solidaria na educacao de jovens e adultos. 

Para se compreender melhor, observar-se-a o conceito de economia solidaria: 

A economia solidaria corresponde ao conjunto de atividades economicas - de 

producao, distribuicao, consumo, poupanca e credito- organizados sob a 

forma de autogestao, isto e, pela propriedade coletiva dos meios de producao 

de bens ou prestacao de servicos e pela participacao democratica (uma 

cabeca, um voto) nas decisoes dos membros da organizacao ou 

empreendimento. A economia solidaria compreende uma diversidade de 

praticas economicas e sociais organizadas sob formas de cooperativas, 

federacoes e centrais cooperativas, associacoes, empresas autogestionarias, 

movimentos, organizacoes comunitarias, redes de cooperacao e complexos 

cooperatives. Envolve producao de bens, prestacao de servicos, fmancas, 

trocas, comercio e consumo (BRASIL , 2005b, p. 7). 

Observar-se-a ainda que no conceito de Economia Solidaria esteja intrinseca a 

existencia de valores apregoados por esse metodo de se produzir meios financeiros, 

onde a economia solidaria nao segue a logica do capital. Assim ver-se que, o autor 

amparar a ideia de transformacao social em alguns valores gerais, valores que 

fundamentam a pratica da Economia Solidaria como estes que foram postos no FORUM 

BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDARIA, FBES, da Secretaria Executiva, que tratou da 

Trajetoria do Movimento da Economia Solidaria no Brasil: do Forum Social Mundial (FSM) ao 

Forum Brasileiro de Economia Solidaria (FBES): 

a valorizacao social do trabalho humano; a satisfacao plena das necessidades 

de todos como eixo da criatividade tecnologica e da atividade economica; o 

reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa 

economia fundada na solidariedade. O valor central da economia solidaria e o 

trabalho, o saber e a criatividade humanos e nao o capital dinheiro e sua 

propriedade sob quaisquer de suas formas. ( F O R U M B R A S I L E I R O DE 

E C O N O M I A S O L I D A R I A , 2001. p.3-4,) 

Para tanto, com o objetivo de unir EJA, mundo do trabalho e Economia 

Solidaria, precisa-se utilizar a educacao como veiculo para essa transformacao social, 

ela deixa de ser um mecanismo de adestramento, como faz o sistema vigente, e a faz um 
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lugar de multiplicidades, de experiencias e de praticas. Deve-se repensar a escola como 

lugar de producao e apropriacao de diversos saberes, fazer dela um lugar para se 

vivenciar a educacao como modo de vida. e nao como conhecimento metodico. Isso 

significaria viver experiencias multiplas a partir da educacao (FREIRE, 2001). 

A educacao tem o papel de realizar a mediacao entre o sujeito e o mundo, tem 

a ver com mobilizacao e organizacao popular para exercicio do poder que a luta 

popular, vai conquistando com o processo historico no qual o ser humano produzindo o 

mundo. se reproduz. Ela implica, em conscientizacao e acao, entendidas como o esforco 

das classes populares em retomar seu destino historico, a producao de suas vidas e a sua 

cultura em suas proprias maos. Assim, nao tendo que continuar sendo submisso e 

"'alienado" a classe dominante (FREIRE, 2001). 

So aconteceram mudancas, no instante que as classes marginalizadas forem 

conscientizadas do abuso que a classe dominante causa na vida cotidiana de cada um. 

Uma educacao de resistencia a modelos predeterminados, uma educacao do 

esclarecimento, educacao para a liberdade. educacao para a reinvencao do sujeito em 

busca de autonomia. 

Assim observa-se no sistema cooperativista uma alternativa para essa 

emancipacao, tanto em questoes como a do mundo do trabalho e EJA, como economica 

e financeira, mediando a solidariedade e seus valores com a educacao e o trabalho. Pois, 

"[ . . . ] a educacao modela almas e recria corac5es, ela e a alavanca das mudancas 

sociais". (FREIRE, 2001, p. 28). 

2.2 C u r r i c u l o 

2.2.1 Concepcoes sobre Curriculo 

E atraves do curriculo que a escola trabalha todas as questoes existentes na 

pratica educativa. Os professores, por meio de suas aulas, avaliacoes e objetivos dao ao 

curriculo um espaco especifico na vida escolar. E com essa pratica. que o professor e a 

escola juntos constroem a identidade de seus alunos e as relacoes que eles estabelecem 

nos ambitos sociais e escolares. 
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O curriculo, existente nos nossos dias. passou por inovacoes, que ao decorrer 

de cada etapa tinha um sentido e um significado que delinearam as concepcoes de 

curriculo de nossa atualidade. 

O termo que designa o que vem a ser Curriculo provem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Scurrere e 

quer dizer curso. percurso. Conforme ressalta Moreira (2008, p. 11) "O curriculo 

constitui significativo instrumento utilizado por diferentes sociedades tanto para 

desenvolver os processos de conservacao, transformacao e renovacao dos 

conhecimentos historicamente acumulados para socializar as criancas e os jovens 

segundo valores tidos com desejaveis"". 

O curriculo pode entao diferir nas suas definicoes dependendo da sociedade e 

do contexto no qual esta em destaque. Nos seus primordios ele era visto como uma 

linha de atividades propostas pelo professor ao aluno, com metas a serem alcancadas. 

No seculo XVII . a ideia de disciplina passou a ser difundida no campo do 

curriculo, conferindo a escola a possibilidade de distribuir o conhecimento atraves das 

"materias"'. 

O curriculo, embora fosse importante no campo da Educacao. acabava por 

limitar e separar o conhecimento, pois as camadas menos favorecidas. nao tinham 

acesso ao curriculo destinado as elites da epoca, sendo o curriculo visto assim, como 

uma relacao de poder. 

No Brasil, o primeiro modelo de curriculo imposto foi o Ratio Studiorum, 

atraves dele os jesuitas domesticavam os indios atraves da catequese. tendo a religiao 

catolica e o ensino da leitura e da escrita como base. 

A partir do seculo XX, com a ascensao da industria, se busca na escola 

individuos obedientes. capacitados a contribuir com as transformacSes impostas pelo 

mundo do trabalho. 

Com essa forma de ensinar o campo curricular passou a dar enfase ao estudo 

do que ensinar e de como ensinar. Passando a apresentar duas correntes distintas entre 

si, as teorias tradicionais e as teorias criticas: 

Teoria Tradicional: Atraves dos estudos de Bobbit, Johnson e outros 

estudiosos, a escola era vista como uma empresa, com a finalidade de obter resultados 

precisos. assim como numa industria de forma mecanica. Para SILVA (2004, p.30) "Os 

modelos tradicionais de curriculo restringem-se a atividade tecnica de como fazer o 



22 

curriculo". Assim. o curriculo apenas fazia com que a escola ensinasse e os alunos 

reproduzissem as relacoes de poder impostas pelo estado. 

Teoria Critica: Com as contribuicoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Horkheimer, Adorno, Simmel, Freire, 

Louis Althusser. Apple, entre outros autores. Buscava propor uma analise critica da 

sociedade com enfase na erradicacao das varias formas de dominacao existentes na 

sociedade. Segundo SILVA (2004) "As teorias criticas sao teorias de desconfianca. 

questionamento e transformacao radical". Diferente das teorias tradicionais, as teorias 

criticas mostravam que o curriculo nao e neutro. 

No Brasil. por volta de 1914, e que a forma como o Curriculo passa por criticas 

buscando inovacoes para esse campo, mas nao tiveram muitas repercuss5es. 

Somente com o movimento da Escola Nova tendo a frente pensadores como 

Anisio Teixeira e que foi dada uma maior importancia ao curriculo, propondo um 

curriculo permeado pelas disciplinas, mas dando espaco as potencialidades de cada 

aluno. 

Em 1938, com a criacao do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira (INEP), o campo do curriculo foi se constituindo e 

ganhando destaque na Educacao Brasileira. No ano de 1970 com a influencia de Paulo 

Freire o Brasil iniciou a luta em elaborar um curriculo que estivesse em sintonia com a 

vida dos educandos, fazendo com que os alunos conseguissem aprender de acordo com 

a sua historia de vida e os seus conhecimentos previos. 

Somente nos a partir de 1980 e que os estudos sobre curriculo e a teoria critica 

passam a ter evidencia na educacao brasileira, ate entao as discussSes sobre educacao 

permeavam outros assuntos. Foram criadas no campo das teorias criticas, as chamadas 

tendencias pedagogicas: Libertadora, a Libertaria e a critico-social dos conteudos. 

No que concerne a Educacao de Jovens e Adultos, as discussoes curriculares 

ainda nao buscavam nenhuma melhoria para essa modalidade. E na LDBEN 9394/96 e 

no Parecer CNE/CEB 11/2000 que a EJA, passa a ter espaco e curriculo especifico, 

buscando atender as suas especificidades. Com essas reformas em torno do curriculo e 

da educacao, ele vem ganhando destaque nas discussoes e no campo de pesquisas da 

educacao. 

Assim. o curriculo e principalmente da Educacao de Jovens e Adultos deve ser 

visto como uma construcao social, onde os saberes. a cultura, os modos de pensar e de 
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vida, devem se entrelacar com o conhecimento escolar, valorizando os conhecimentos e 

as capacidades de cada educando. 

2.2.2 O curriculo na EJA 

A educacao de Jovens e Adultos vem sendo destaque nas politicas 

educacionais do nosso pais, ao longo dos anos. Na lei de diretrizes e bases ela passa a 

ser parte da educacao basica. sendo direito de todos aqueles que nao tiveram acesso a 

escola ou que nao puderam concluir os seus estudos na idade adequada. 

Com essa nova maneira de ver a EJA, um dos seus grandes desafios na 

atualidade e resignificar o seu valor para a sociedade, que durante muitos anos esteve 

como uma recuperacao historica do deficit educacional brasileiro com os menos 

favorecidos. Tendo a funcao unicamente de ensinar a leitura e a escrita sem preocupar 

com a pluralidade dos alunos. Para KURZAWA (2007), a concepcao sobre essa 

modalidade de ensino esta ampliando os seus limites, rompendo com antigas posturas e 

buscando inovar a sua pratica educativa dando espaco as potencialidades de cada aluno, 

respeitando as suas experiencias de vida adequando a escola as suas necessidades. 

Uma das acoes que devem ser prioridade na Educacao de Jovens e Adultos e 

que ainda carece de estudos e pesquisas e o Curriculo. Para que as escolas e os cursos da 

EJA funcionem e necessario toda uma regularidade junto aos orgaos responsaveis, 

obedecendo as normas para essa modalidade. Sao estipuladas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educacao de Jovens e Adultos com a finalidade de que seja garantido a 

todos os educandos um ensino dentro dos padr5es de qualidade. 

Os professores em conjunto devem criar um ambiente de uma troca mutua de 

conhecimentos, onde um aprende com o outro e que todas as opinioes devem ser 

consideradas, levando em consideracao sua importancia na aula e para a vida de cada 

aluno. Segundo o Parecer CNE 11/2000: 

As maiores partes desses jovens e adultos, ate mesmo pelo seu passado 

presente. movem-se para a escola com forte motivacao, buscam dar uma 

significacao social para as competencias, articulando conhecimentos. 

habilidades e valores. Muitos destes jovens e adultos se encontram, por vezes, 

em faixas etarias proximas as dos docentes. Por isso. os docentes deverao se 

preparar e se qualificar para a constituicao de projetos pedagogicos que 

considerem modelos apropriados a essas caracteristicas e expectativas. 

(PARECER CNE 11/2000, 2000, p. 57) 



24 

Professores e escola devem repensar o seu curriculo de acordo com as 

necessidades dos jovens e adultos que estao trabalhando. Segundo Arroyo (2007) "A 

EJA tem que ser uma modalidade de educacao para sujeitos concretos, em contextos 

concretos, com historias concretas, com configuracoes concretas". (p.3). A EJA deve ser 

vista como uma modalidade da educacao basica que prepare os seus alunos para o 

mundo real, com as dificuldades e anseios do hoje, porque o futuro esperado na infancia 

para os Jovens e adultos ja e realidade. 

Esclarece-se que o curriculo escolar deve ser elaborado de uma forma que os 

alunos possam utilizar os conhecimentos adquiridos no seu trabalho, na sua casa, na sua 

comunidade e de fato na escola, nas situacoes de aprendizagem. Ate porque trabalhar os 

conteudos escolares de uma maneira que a realidade dos alunos esteja de acordo com a 

realidade mostrada pelos professores os faz sentir-se valorizados e a comecar a mostra-

los que eles devem tambem se responsabilizar e se comprometer com os diversos 

problemas que afligem o seu mundo e o mundo do outro. 

Segundo Arroyo (2007) ,para que a EJA melhore , e necessario saber quern sao 

esses jovens e os adultos que estao na EJA? O que eles esperam da escola e das aulas? 

Para que retornaram a escola? Se sao de classe media ou das camadas menos 

favorecidas (p.4). O que fica facil responder e que a maioria dos adultos e dos jovens 

emocionais. sao jovens e adultos marcados pela pobreza e que por isso retornam a 

escola para conquistar a esperada escolaridade e uma vida mais digna financeiramente. 

O curriculo deve estar articulado com o que os alunos necessitam com aquilo 

que esta bem proximo dele, nao adianta mostrar exemplos que nao serao atingidos por 

eles. Segundo Arroyo (2007): 

Nao se vive da esperanca de um futuro. tem que se viver e dando um jei to no 

presente. O presente passa a ser mais importante do que o futuro. Isso traz 

consequencias muito serias para a educacao, porque a educacao sempre se 

vinculou a um projeto de futuro. Inclusive penso que esses mesmos jovens que 

acodem a EJA ainda sonham que atraves da educacao terao outro futuro. 

( A R R O Y O , 2007, p.5) 

que estao nas salas de aula sao pessoas que ao longo das suas vidas sofreramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ca 

dificuldades extremas. sejam elas familiares ou financeiras de aprendizagem ou 



25 

Fica evidente que a escola, principalmente os docentes devem realizar uma 

pratica voltada para o presente. ate porque os jovens e adultos ja tem nocSes bem 

solidas do que vem enfrentando ao longo de suas vidas, o autor mostra que a escola nao 

pode ensinar que depois tudo se resolvera, mas buscar com os alunos uma maneira de 

que a escola seja importante e que permanecer nela ainda e o melhor. 

2.2.3 EJA, Mundo do trabalho e Curriculo. 

Como foi visto, o curriculo vai alem de grades disciplinares, envolve 

concepcoes para a formacao social do individuo. com isso pode-se dialogar com a 

economia solidaria, essa nova formacao ou alternativa para o sistema economico, que 

visa nao apenas os bens de consumo. como no sistema capitalista, mais da valor ao ser 

humano, buscando o respeito a sua diversidade. Ao abordar a Economia Solidaria nao 

se enfatiza apenas a producao de renda mais os seus valores, como: a justica, igualdade, 

sustentabilidade, solidariedade entre outras atitudes que sao necessarias para a 

construcao do ser. 

Na educacao de jovens e adultos se faz necessario entender cada individuo e 

respeitar sua historia de vida. levando-o a refletir sobre si e sobre a sua atuacao dentro 

da sociedade civil organizada. A EJA deve ser formada enquanto um processo de 

construcao humana. que leve os valores da economia solidaria a se consolidar na pratica 

cotidiana, mesmo que no contexto escolar. Para tanto conta-se com o curriculo, que 

trara o norteamento de todo processo de aprendizagem desses alunos, mas pergunta-se 

assim como Timothy D. Ireland. Maria Margarida Machado. Vera Esther J. da Costa 

Ireland se perguntaram (2005): 

Como introduzir essa discussao nos curriculos de EJA? Como fazer para que 

professores compreendam o mundo do trabalho como eixo gerador da 

producao de outros conhecimentos? Como contribuir para que o campo da 

discussao do emprego, do subemprego e do desemprego faca-se presente de 

forma efetiva na EJA? ( I R E L A N D , M A C H A D O e COSTA, 2005, p. 12). 

Como se ver, nao e tarefa facil relacionar todos os eixos necessarios para a 

obtencao de respostas precisas quando se trata de curriculo e EJA. Sabe-se que essa 

modalidade de ensino deve ter seu aluno no centro de sua proposta educativa, com isso 
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o seu trabalho, sua historia e tudo que se necessite entender para que se construa um 

curriculo vivo e que esse permaneca em reconstrucao. 

Para assegurar o direito dos Jovens e Adultos a Educacao o curriculo deve estar 

sistematizado na pedagogia critica, que tem a educacao com encargos emancipadores, 

na busca da construcao de uma consciencia critica, reflexiva e autonoma, que aumente 

os direitos humanos e a liberdade dos trabalhadores. 

Uma analise critica de curriculo permite que sejam analisados alguns 

elementos como a relacao que o processo de criacao, selecao, organizacao e 

distribuicao do conhecimento escolar tem com os processos sociais mais 

amplos; a forma pela qual os educadores reagem aos programas oficiais; a 

maneira como o conhecimento escolar e distribuido de acordo com os 

diferentes grupos sociais; os elementos de ideologia, conformismo, producao 

e resistencia presentes no curriculo. dentre outros, que uma analise puramente 

pedagogica e metodologica nao possibilita. A intensa mobilizacao de 

segmentos da escola, poder publico e da sociedade c iv i l , especialmente dos 

diversos educadores dos movimentos sociais, representa importante conquista 

historica na construcao cotidiana do curriculo de EJA, construindo um espaco 

de reflexao, expressao. articulacao e dialogo entre os saberes popular e 

cientifico. (RODRJGUES, p, 35, 2013) 

Desta forma fica clara a grande necessidade de uma pedagogia pratica, que 

todos os setores relacionados se voltem para um campo em comum, o de adentrar no 

cotidiano do aluno. Na educacao popular essas relacoes sao construidas naturalmente, 

pois. o professor e o aluno sao formados dentro da mesma comunidade. Entao o desafio 

pedagogico surge quando se propoe uma formacao especifica aos professores como a 

Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em Economia Solidaria 

oferecida pela UFCG (Universidade Federal de Campina Grande), para que estes atuem 

junto com suas comunidades de tal forma que faca surgir a vontade em seus alunos de 

se lutar contra a opressao, acreditar na solidariedade, na cooperacao e autogestao, 

valorizando a cultura local e acreditando em suas potencialidades. 

2.3 Protagonistas Da EJA 

2.3.1 Quern sao eles? 

A visao de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulta, 

apos um tempo afastado da escola, ou mesmo daquela que inicia sua trajetoria escolar 

nessa fase da vida, e bastante peculiar. Protagonistas de historias reais e ricos em 
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experiencias vividas, os alunos jovens e adultos configuram tipos humanos diversos. 

Sao homens e mulheres que chegam a escola com crencas e valores ja constituidos. De 

acordo com Arroyo (2007, p.30) "esses jovens e adultos repetem historias longas de 

negacao de direito. Historias coletivas. As mesmas de seus pais, a voz, de sua raca, 

genero, etnia e classe social"". 

As escolas para jovens e adultos recebem alunos e alunas com tracos de vida, 

origens, idades, vivencias profissionais. historicos escolares, ritmos de aprendizagem e 

estruturas de pensamentos completamente variados. Cada realidade corresponde um tipo 

de aluno e nao poderia ser de outra forma, sao pessoas que vivem no mundo adulto do 

trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com valores eticos e morais 

formados a partir da experiencia, do ambiente e da realidade cultural em que estao 

inseridos. 

Cada educando traz consigo realidades diversas tanto do seu contexto familiar, 

como do social e economico. Todas estas diversidades se misturam dentro do universo 

escolar. e a escola por sua vez deve atender a todas as suas particularidades, tomando 

por base, as ricas historias oriundas da vida de cada um, com o valor que elas terao para 

educacao desses jovens e adultos, na perspectiva colocada por Arroyo (2007). 

Podemos aproximarmos com outro olhar viver uma riqueza nesse carater 

aberto e nessa diversidade de atores e intervencoes. De fato a abertura da 

diversidade tem sito um traco da historia da EJA. Diversidade de educandos: 

adolescentes, jovens, adultos em varias idades; diversidades de niveis de 

educacao, e trajetorias escolares e sobretudo de trajetorias humanas; 

diversidade de agentes e instituicoes que atuem na EJA; diversidade de 

metodos e didaticas e propostas educativas, diversidade de organizacao de 

trabalho, dos tempos e espacos. diversidade de intencoes politicas, sociais e 

pedagogicas... Essa diversidade de trato da educacao de jovens e adultos 

podem ser vista como heranca negativa. Porem pode ser tambem como 

riqueza. ( A R R O Y O , 2007, p.31). 

Os alunos e alunas de EJA trazem consigo uma visao de mundo influenciada 

por seus tracos culturais de origem e por sua vivencia social, familiar profissional. 

Pode-se dizer que eles trazem uma nocao de mundo pratica. cotidiana. apoiada numa 

adesao espontanea e imediata as coisas que ver. A grande transformacao que ocorre e 

quando o aluno passa a estar na escola e e encantado pelos questionamentos, ele fica 

aberto a aprendizagem, sensivel, curioso e instigado a saber ainda mais. 



28 

A EJA deve contribuir para a formacao desses alunos, dando-lhes oportunidade 

e condicoes que favorecam as diversas aprendizagens durante o processo educacional. 

Em se tratando de jovens e adultos e importante sempre levar em consideracao duas 

quest5es: a primeira e que a experiencia escolar insere-se em um processo continuo que 

teve inicio antes de sua entrada na instituicao; e a segunda e que a escola deve conduzir 

o processo educacional de modo a somar, ajudando em sua socializacao. 

A literatura consultada sobre quern sao os sujeitos da EJA, vem mostrando que 

essa clientela e composta quase sempre por mulheres que por terem sido proibidas de 

estudar nao concluiram seus estudos, idosos que nao tiveram acesso a educacao. 

desempregados excluidos do mercado de trabalho, jovens que desistiram de seus 

estudos por causa da questao da repetencia ou trabalho precoce. Enfim, por todos 

aqueles que buscam condicoes de vida mais digna e autonomia intelectual ou como 

afirma Arroyo (2007): 

Tendo em vista todas essas informacoes percebe-se o quanto e importante essa 

modalidade de ensino e mais ainda o cumprimento da lei e a valorizacao de individuos 

por meio da educacao. Assim. a consciencia educacional e a procura por esta 

modalidade de ensino tem aumentado nas ultimas decadas, por diversos motivos, um 

deles certamente, e a exclusao social que acaba gerando desemprego, sobretudo entre 

jovens e adultos. 

Com a visao de que o educador da EJA precisa estar em sintonia com as 

necessidades, aspirac5es e cotidiano dos educandos, buscando possibilitar sua presenca 

e permanencia na escola, optou-se por realizar uma pesquisa com os professores e 

Por decadas esses jovens e adultos sao os mesmos, pobres, oprimidos, 

excluidos, vulneraveis, negros, das periferias e dos campos. Os coletivos 

sociais e culturais a que pertence sao os mesmos. Essas constancias historicas 

tem sido mais determinantes na historia da sua educacao do que na 

indefinicao, imprevisao e diversidade de atores, de acoes, espacos e 

intervencoes. Mais ainda, essas caracteristicas historicas tidas como negativas 

na historia da EJA somente se explicam pelas constancias perversas e que 

continuam submetidos os coletivos sociais, raciais, culturais com que a EJA 

vem trabalhando. ( A R R O Y O , 2007, p.33) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. METODOLOGIA 
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alunos de uma escola estadual em uma cidade do Cariri paraibano. Para levantar os 

elementos teoricos que favorecam a construcao do conhecimento de EJA, foi realizado 

um levantamento do material bibliografico para consolidar o referencial teorico da 

pesquisa. 

Nosso caminho metodologico caracterizou-se por uma abordagem qualitativa, 

pois entendemos ser esta a melhor opcao para atender as exigencias desse tipo de estudo 

e fundamentamo-nos nas ideias de LUDKE e ANDRE (1986): 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta e o pesquisador como seu principal instrumento [...] a 

preocupacao com o processo e muito maior do que com o produto 

[...] o significado que as pessoas dao a as coisas e a sua vida sao 

focos de atencao especial pelo pesquisador. ( L U D K E e 

A N D R E , 1986, p. 11-12) 

Dessa forma pudemos conhecer e compreender o ambiente natural em que o 

fenomeno em estudo ocorre e sua relacao com a teoria. 

Uma pesquisa de campo subsidiou os dados empiricos. O locus escolhido para 

a investigacao foram 4turmas de EJA de modo que nos possibilitou compreender e 

interpretar a problematica da pesquisa. 

Iniciou-se a investigacao atraves do estudo dos documentos oficiais. Utilizo-se 

esse instrumental por que ele permitiu analisar a fundamentacao legal, a implementacao 

e os materials didaticos, da educacao de jovens e adultos da escola. campo de nossa 

pesquisa. 

Outro recurso metodologico por nos, utilizado foi a entrevista semiestruturada. 

em que buscamos por meio da conversacao buscar os dados importantes que nos 

possibilitou compreender a tematica em estudo. As entrevistas foram gravadas e depois 

transcritas. No geral elas foram permeadas pela troca de conhecimento e pelo 

companheirismo, com duracao media de meia hora. O clima de respeito e confianca foi 

sendo construidos ao longo do dialogo, criando uma cumplicidade entre entrevistadora e 

entrevistados/as que nas entrevistas ganharam codinomes. 

Aos poucos e. ao lado da busca dos documentos oficiais. se foi observando e 

registrando a realidade fisica, material, enfim, o movimento escolar em suas dimensSes 

e complexidades, o que nos levou as salas de aulas das 4 turmas de EJA, do turno da 

noite, da escola estadual de uma cidade do cariri paraibano. Buscou-se perceber e 

I 
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compreender as redes de significados gerados e comunicados nas relacoes interpessoais. 

Com esse proposito e que foram acompanhadas algumas aulas ministradas no ensino 

fundamental e medio da EJA. demorando mais em umas salas que em outras, 

dependendo da didatica do/a professor/a em momentos distintos, assim como do 

entrosamento da turma com relacao a presenca de diferentes professores/as. Dessa 

maneira conseguiriamos ter uma visao mais ampla sobre o processo que envolve as 

relacoes em sala de aula, tanto entre os/as alunos/as com seus colegas, como tambem 

entre professores/as e alunos/as. Por tudo isso fica evidenciado o uso da observacao. 

A amostra foi composta de aproximadamente 20 alunos que frequentam as 

turmas da EJA, 7 professores que lecionam nessas turmas, da estadual X de ensino 

fundamental e medio do turno da noite que por principios eticos nao divulgaremos o 

nome da instituicao como tambem toda a comunidade escolar. 

A metodologia optada nesta pesquisa foi a exploratoria, do tipo qualitativa, 

visto que esse tipo de estudo nos permite entender a concepcao de todos os envolvidos 

no processo de escolarizacao do contexto em estudo. Utilizou-se bibliografias que 

permeiam a problematica da EJA no Brasil, partindo do seu historico, as concepcoes 

sobre EJA, curriculo, mundo do trabalho, economia solidaria ate as necessidades atuais. 

alem de pesquisa documental e empirica. A partir do estudo das ideias e concepcSes a 

cerca do campo de estudos da Educacao de Jovens e Adultos, poder-se-a entender a 

fundamentacao da problematica em questao. Por meio da analise dos documentos 

oficiais. fizeram-se as primeiras investigacdes. Com esses instrumentos foi verificado a 

fundamentacao legal e a implementacao da educacao de jovens e adultos da escola, 

ambiente de nossa pesquisa. 

Na pesquisa empirica foi utilizada a entrevista semiestruturada com os 

professores e alunos. No decorrer de cada conversa se era aproximado cada vez mais 

daqueles que fazem parte dessa pesquisa, nos relatos de suas decepcoes, dificuldades, 

seus sonhos e seus anseios. 

Por meio da analise dos documentos oficiais e dos dados coletados nas 

entrevistas, foi delineado um roteiro de observacoes, que foram realizadas em quatro 

salas de aula da Educacao de Jovens e Adultos, do turno da noite, entre os meses de 

agosto e outubro do ano de 2013. Com esse contato em sala de aula pode-se verificar a 

metodologia utilizada por cada professor, os recursos didaticos, a relacao professor 

I 
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aluno e os demais aspectos existentes na sala de aula. A partir dos dados coletados, se 

fez a analise e buscou-se entende-los por meio do referencial teorico a problematica 

estudada. Por fim, com as informacoes coletadas procedemos a sua analise e a 

interpretacao a luz do referencial teorico aqui construido. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1.1 Apresentacao dos dados. 

4.1.1.4 Entrevista com Docentes 

De inicio, busca-se dos docentes da EJA o motivo que os levaram a escolher 

serem professores, assim obtiveram relatos das seguintes vertentes: "Escolhi o 

magisterio, porque eu ja tinha uma tendencia, quando eu era aluno do ensino 

fundamental, inclusive aqui nessa escola... (VITOR)" e, "Eu escolhi o magisterio por 

ser um sonho de crianfa, minha mae e professora e todo mundo na minha casa sonha em 

ser professor. (MARIA)" alguns professores, assim como profissionais de outras areas, 

dizem ter escolhido a profissao por terem uma vocacao ou um sonho para atuarem em 

tal area, assim como foi o caso dos professores Vitor e Maria, que se identificaram com 

a profissao. e resolveram seguir essa inclinacao. 

Mas neste mesmo contexto, observam-se pessoas com motivos diferentes para 

ter escolhido seguir o magisterio, como e o caso de Vinicius que seguiu os caminhos 

que a familia ja percorria, assim ele contempla em sua resposta dizendo "[. . .] o 

magisterio, porque em virtude da minha familia ser praticamente toda composta por 

professores" nesta mesma linha de pensamento. segue NORMA, que diz ter escolhido a 

profissao por influencia de pessoas da familia, em especial de sua mae: 

Foi devido a minha mae, porque antigamente as mulheres so queriam ser 

professoras ne. ha 50 anos atras porque a mulher nao saia de uma cidade para 

outra. e a formacao da minha mae, todas as irmas. tem curso superior, mesmo 

sendo naquela epoca. Foi opcao minha mesmo. opcao minha, tinha meus 

pais, tinham sete filhos, mas meu pai nao optava nao, ele dizia assim que a 

gente tinha que ter um curso superior, pra ser independente, agora teria que 

ser bom. Bom profissional. 
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Foi o caso relatado por Norma, que optou seguir o magisterio por conta da 

influencia que sua mae teve sobre essa decisao, ja que a mesma era formada no 

magisterio, e sua familia de forma geral incentivavam-a para seguir esse caminho. 

Ja ao serem perguntados sobre as suas atuacoes na EJA se acontecem por uma 

escolha ou imposicao do sistema, ve-se que: "A EJA na verdade foi por acaso ai com a 

mudanca de horario aqui na escola, tive que ser obrigado vamos dizer assim entre aspas, 

obrigado a me encaixar nessas turmas de EJA, mas mesmo assim eu estou gostando 

(PEDRO)"*. Resposta essa que tem uma semelhanca visivel com a resposta de 

(ARTUR): 

Ser professor da EJA na verdade nao foi uma escolha, na verdade foi uma 

consequencia. Com a diminuicao de turmas comuns aqui na escola e o 

aumento gradativo das turmas de EJA, a gente foi obrigado a migrar para as 

turmas de EJA. So que eu pensava ate no inicio que iria me desapontar, mas 

nao, estou gostando bastante. 

Ve-se assim, que consideraveis parcelas dos professores entrevistados nao 

atuam na EJA por livre e espontanea vontade. como uma escolha, mas por algum 

motivo como o cumprimento do horario, ou a falta de outra opcao. 

Apesar de que alguns relatam que ao receberem a indicacao de ministrar aula 

na EJA, ficaram receosos. como foi o caso do Arthur, mas que com o passar do tempo e 

das aulas, foram se adaptando a esse publico e passaram a gostar de estar nessas turmas. 

Como contempla tambem Nayara: 

Agora, sim. Porque e uma educacao especial, e outro tipo de aluno. Eu tive 

medo. quando eu cheguei aqui eu nao sabia nem o que era o EJA, ai fui fazer 

leituras que sao poucas, as informacoes que nos temos, mas hoje eu nao teria 

a menor restricao para ensinar, em qualquer escola. 

Observa-se que alguns professores tem a consciencia de que a EJA e uma 

modalidade da educacao, que deve ser trabalhada sob criterios especificos. Sendo assim, 

alguns poucos professores tomam para si esta especificidade, tornando a educacao de 

jovens e adultos, uma educacao de carater unico e diversificado. 

Unica porque tem especificidades de tempo, contexto, sujeitos e contetidos, e 

tem carater diversificado, porque em sala de aula, deve-se dar atencao as diversas 

historias que ali permeiam. 
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Ha uma notavel resistencia para com a presenca numerosa de jovens na 

Educacao de Jovens e Adultos. Isso foi um fato constatado tanto de acordo com o 

discurso de maioria dos docentes como segue: 

(Vinicius) Seria uma oportunidade para aquelas pessoas que deixaram de 

fazer aquela serie no devido tempo... E nao criancas que estao fazendo EJA 

podendo estar no ensino regular. 

(Artur) Entao e uma oportunidade boa, eu so acho que voltando a falar da 

reformulacao que tem que haver na EJA, eu acho que tem muita gente jovem 

com capacidade pra estudar nas turmas regulares, ou seja, tem que ser 

repensado a questao da idade dos alunos nessas turmas. 

(Norma) Ja tem uma coisa errada, porque a faixa etaria ta errada ai, pra mim 

se eu fosse um secretario de educacao eu so colocaria jovens e adultos, 

pessoas que realmente nao tiveram condicoes de estudar. ta entendendo?... 

Quern fez essa lei nao sabe de nada. desestruturou o ensino, a partir desse 

momento acabou com a educacao. Esse colegio mesmo era nota 10, era aula 

ate o f im, a gente j a fez o EJA porque tava perdendo muitos alunos, porque 

hoje a juventude, as pessoas nao querem nada com a vida nao, querem um 

papel... E uma oportunidade, aproveitem para fazer um concurso, e ser 

aprovado e nao depender de ninguem. E uma chance muito boa, pelo menos 

de visao de mundo. 

(Maria) Digo mais uma vez, deveria ter uma faixa etaria pra se entrar no EJA, 

porque nao existe, pode entrar aluno de qualquer idade, acima de 15 anos eles 

se matriculam. fazem E.1A e nao aprendem nada. porque eles nao querem, 

nao gostam de estudar, vem porque nao tem uma avaliacao, a avaliacao e 

continuada, vem entra na sala de aula, faz os exercicios, faz tudo o que e 

necessario fazer e e aprovado. Eu acho que e so um "tapia**, e so isso mesmo, 

so pra dizer que tem um diploma, mas nao aprende nada. 

Para estes docentes, os jovens que ingressam na EJA, nao tem ansia pela 

aprendizagem, pois se assim o fosse, nao estariam cursando a educacao de jovens e 

adultos. Acreditam que esses alunos jovens ingressam na EJA com o objetivo de 

adquirirem o certificado de conclusao, como se este fosse o passaporte para o mercado 

de trabalho, ou para as necessidades que a sociedade impoe. 

Sobre a questao a respeito da visao reducionista que e lancada sobre os alunos 

da EJA e a necessidade de reaproximar as politicas educacionais a realidade dos alunos, 

se obteve o seguinte depoimento do professor Arthur: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO 
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CI? 

Na verdade eu acredito que a ideia de reducionismo como foi comentado ai, e 

historico j a no nosso pais, a gente sabe que existe uma frase que e bem 

conhecida e e ate historica, que diz que no nosso pais os politicos nao querem 

educar o povo para que la na frente nao possam ser cobrados. Entao e 

interessante acredito que e louvavel o fato de termos essas turmas do EJA, 

porem claro tem que ser feito um estudo mais aprofundado para procurar 
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melhorar cada vez mais a ideia de EJA, que em termos de material e muito 

vago, tinha que ser feito um planejamento melhor para essas turmas. 

Para este docente, e uma estrategia dos poderes publicos, que seu povo tenha 

uma visao pouco reflexiva, para assim nao terem a capacidade intelectual de exigir seus 

direitos, tornando-se assim cada vez mais facil ludibriar a populacao sem instrucao. 

Quando se trata diretamente do tema mundo do trabalho e sao perguntados 

como se da a relacao entre sua pratica docente e o mundo de trabalho dos seus alunos, 

algumas respostas nos surpreendem. 

(Vinicius) Dentro do possivel eu faco essa relacao, a gente sabe que a 

realidade e diferente demais... Eu digo pra eles que quimica esta em tudo 

hoje, tudo tem quimica a alimentacao, vestuario, as fabricas... Eu mostro pra 

eles a importancia da quimica... Sempre relacionando a disciplina com o dia a 

dia para ajudar no crescimento do proprio aluno. 

(Artur) E muito di f ic i l . . . Porque minha materia exige conhecimento das 

exatas e esse aluno vem com uma despreparacao principalmente de 

matematica... Quando chega para nos e muito dif ic i l a gente relacionar o dia a 

dia de trabalho dele com o colegio. 

(Norma) O mundo de trabalho dos alunos e bem relativo porque aqui nos 

temos uma clientela diversificada... A gente tenta mostrar a importancia de 

aprender um pouquinho, o basico de cada coida hoje em dia. Com isso eu 

mostro que o ingles nao e interessante apenas para quern vai para os Estados 

Unidos como alguns deles falam. mas sim para quem vai trabalhar. se algum 

deles trabalha na area de informatica vai precisar, quem trabalha no comercio 

tem que estar atento a alguns produtos importados que a gente tem muito 

hoje em dia. Entao na medida do possivel a gente tenta mostrar esse tipo de 

associacao com o dia a dia do aluno. 

(Maria) Esse mundo de trabalho geralmente nao e muito comentado na sala, 

eles chegam. nao falam muito da vida, incluindo ali a questao do trabalho, o 

professor e que procura se aproximar,quando nota que ta dormindo, as vezes 

ta dormindo na cadeira, o professor vai la, ai eles comentam, eu trabalhei o 

dia inteiro. E ai a gente procura trazer um texto mais atrativo, a propaganda 

que e o texto que ele ta trabalhando, as vezes eu peco pra trazer da empresa, 

se na empresa tem, traga pra sala pra fazermos uma avaliacao. Eu tava 

trabalhando concordancia e pedi pra eles observarem se la na empresa e 

proibida a entrada de pessoas estranhas, ambiente restrito. ai ate que eles se 

animam um pouquinho. Mas falar mesmo da relacao deles com o trabalho 

dentro da escola, nao existe muito esse dialogo. 

As repostas sobre mundo do trabalho foram uma tentativa de acertar a resposta, 

pois parece que desconhecem sobre a tematica como vimos na fala da professora Maria. 

Eles tentam aplicar suas disciplinas ao cotidiano do aluno, mas nao trata o mundo do 

trabalho como uma construcao sistematizada, um curriculo aplicavel. 
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Assim de acordo com as revelacoes dos professores no decorrer das entrevistas, 

ficou nitida a falta de conhecimento sobre o que e EJA, sua importancia, a legislacao e a 

funcao do professor. 

4.1.1.2 Entrevistas com os alunos. 

A partir de entao, se ouvira os alunos jovens e adultos, com o intuito de saber 

deles seus sonhos e anseios diante de seus processos de escolarizacao, assim como os 

motivos que os fizeram desistir de estudar em algum momento de suas caminhadas 

educativas. 

Foi perguntado pra eles o que e ser aluno da EJA? 

Aleixo: Assim, por que o EJA da oportunidade de quem trabalha terminar o 

estudo mais rapido. Ele da uma oportunidade da gente passar, o conteudo e 

resumido, num e aquele conteudo totalmente cobrado. Num e como o 

normal? 

Bento: Pra mim eu venho so pra sair mesmo, por que aluno do EJA bem dizer 

num aprende quase nada, por que o que agente aprende durante um ano 

inteiro, agente aprende menos da metade daquilo que era pra aprender. 

Maria: Ser aluna da EJA e bom e num e. E bom pra quem ja ta atrasado. 

quem nao tem tempo, que trabalha. A parte ruim e que num aprende quase 

nada, assim eles dao os assuntos. mais num da pra dar por ordem. nao da pra 

dar por conteudo, o que eles ensinam no n o r m a l . a agente e coisa de final de 

ano. 

Paulo: E um aluno basicamente normal. Por que a EJA eles passam muito por 

cima. quando eles estao explicando, como o professor de matematica mesmo, 

ele explica muito bem, ai tem a forma facil e a forma direta, ai ele explica as 

partes ai da praticamente a forma direta, e tem pessoas mais velhas assim que 

num pega. 

Os alunos nao tem a EJA como uma formacao confiavel para quem pretende 

cursar futuramente uma faculdade. ou ate para quem nao pretende continuar os estudos 

apos terminar o ensino medio. Como se observa nos relatos dos alunos, quando 

interrogados sobre o que e ser um aluno da EJA ha certa concordancia entre a posicao 

dos jovens e dos adultos. Veja como eles se colocam a esse respeito. 

Aleixo: "O aluno EJA. e... a maioria so quer concluir o terceiro. poder pegar 

o certificado que concluiu. Mas para quem quer cursar uma faculdade, o 

ensino EJA num ajuda nao." 
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Paulo: "Pra mim, hoje o aluno EJA e ter a conclusao do ensino medio, 

somente... A EJA nao da condicoes para um futuro, e so como conclusao de 

curso, so pra garantir o ensino medio e pronto.". 

De acordo com as colocacSes dos alunos Paulo um jovem de 18 anos de idade, 

e Aleixo um adulto de 28 anos, as aulas vivenciadas na Educacao de Jovens e Adultos 

nao sao suficientes para um ingresso posteriormente numa universidade. Acredita que a 

experiencia de cursarem a EJA e apenas voltada a rapida conclusao do ensino medio. 

Entao buscam a EJA com o objetivo de cursarem dois anos em um so, o que acaba 

voltando a EJA para o ensino supletivo. 

De acordo com as determinacoes da LDB 9.394/96 capitulos 37 e 38, ao 

explicarem os conteudos, os professores devem considerar o mundo do trabalho e a vida 

dos alunos. Foi buscado saber dos alunos se isto era uma realidade vivenciada nas salas 

de aula da EJA da escola pesquisada. Apenas uma entrevistada, a Zita uma adulta de 39 

anos de idade revelou: "Tem professor esforcado que ajuda sim, que nos ajudam e que 

entendem o lado de dificuldade da gente [...]". Cinco alunos afirmam que nao existe 

essa associacao do conteudo exibido em sala de aula e seus cotidianos. Como se ver o 

discurso de Aleixo: 

Nao, nao fazem [...] eu acho isso muito chato... porque a partir do momento 

que o professor entra em sala de aula pra dar aula, e uma convivencia de 

professor e aluno. No dia-a-dia deveria ser como uma familia. Quando o 

professor entra na sala, j a comeca a escrever la. Quando e na hora de sair, 

sair... E como se o aluno fosse um objeto sem utilidade nenhuma na vida de 

um professor. 

Ou seja, alguns alunos em sua diversidade, sentem a carencia de uma maior 

aproximacao entre professor e aluno. Acreditam que esta relacao traria beneficios para 

ambos os lados. Seria uma forma de troca de conhecimentos, assim o professor poderia 

ter mais acesso as historias de vida dos alunos, para assim poderem de forma 

sistematica fazer uma ponte entre o mundo do trabalho. o cotidiano do aluno e os 

conteudos. Enquanto o Bento diz: 

Nao. as vezes o professor fala sobre outros assuntos, mas sobre os nossos 

trabalhos nao. Fala como e dif ic i l arrumar um trabalho, por exemplo. Me 

sinto normal. Acho que isso e muito individual. O meu trabalho nao tem nada 

haver com meu estudo. 

i, 
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O mesmo afirma que acredita nao ser necessario existir uma aproximacao entre 

o mundo de trabalho do aluno e o conteudo exposto pelo professor em sala de aula. 

Declaracao contraria ao que e designado na LDBN n° 9.394/96 Art. 37 e 38. 

Foi observado o grande indice de desistencia e rematricula, entao, se buscou 

saber dos alunos o que os fizeram voltar ao convivio escolar. Obtiveram-se respostas de 

varias dimensSes como, por exemplo: "Voltei por causa da minha mae. Ela comecou a 

marcar no meu pe ai eu voltei. Ela dizia: Vai embora, se nao mais tarde voce vai se 

arrepender (Adriana)". Maria e Paulo responderam a esta questao com uma notavel 

associacao: "Porque eu me arrependi... Porque foi uma coisa que eu fiz sem pensar... 

quando eu me vi dentro de casa sem fazer nada. e o pior e quando voce ve seus colegas 

la na frente e voce ficando la atras (Maria)"'. Assim se ver o que o fez o Paulo retornar 

ao seu processo de escolarizacao depois de desistir por quatro vezes: 

Eu realmente estou acordando agora, e vendo que o estudo e fundamental, e 

isso foi o que me fez voltar. Vendo os outros com o futuro garantido. Eu 

vendo meu irmao estudando. minha mae estudando sempre. pra concurso, so 

atraves do estudo. por mais que eu trabalhasse pra mim, sendo concursado ou 

nao, o estudo e o que motivou. Realmente e onde acordei. Realmente o 

estudo, eu vou precisar dele mais a frente. 

Um dos motivos que estao em igualdade de discurso e a volta para a escola relacionada 

a comparacao com o exemplo de outras pessoas, sejam eles familia ou colegas, que 

estao mais avancados em seu grau de estudo. 

Alguns alunos dizem buscar na escola o que a sociedade nao consegue dar, mas cobra. 

Como afirma o Geraldo "Busco o ensino, porque o que as empresas buscam e a 

formacao academica. e poucos tem. Quero me incluir no meio dos grandes... A pessoa 

sem estudo. sem educacao num vale nada nao, pra sociedade"". Desta maneira muitos 

jovens e adultos se sentem, ao passar algum tempo longe do convivio escolar. 

O mais complexo sobre os obstaculos da evasao e a volta ao convivio escolar e 

que, quando nao se tem o nivel de escolarizacao exigido pelo mercado ou pela 

sociedade. o cidadao passa por constrangimentos. O Geraldo afirma que "grande" e 

aquele que tem um nivel elevado de estudo, que tem a possibilidade de estar incluido 

em meio aos mecanismos do mercado e da instabilidade da sociedade. 

Ao serem indagados sobre o que gostam de fazer em sala de aula, foi quase 

unanime respostas direcionadas ao "conversar". Os alunos dizem gostar de conversar 



38 

com os colegas, e tambem com os professores, quando esses abrem espacos para 

debates em sala de aula. Contextualiza-se com a resposta de Paulo: 

O que eu mais gosto e de conversar com meus colegas, conversar com os 

professores. conversar. O fundamental e estudar, aprender, e ta sempre 

recebendo novos conhecimentos. Mas acho assim, que o professor buscar 

aquele assunto, e interagir de outra maneira, o aluno cresce mais. Porque a 

pessoa vai escutar o pensamento de outros, a experiencia de outros e do 

professor. Dai a pessoa interagir e muito interessante. Na hora da aula, e 

sempre sobre o assunto. 

Assim, os alunos acham "interessantes" as aulas em que surgem debates, pois 

destas discussoes eles extraem conhecimentos. a partir das experiencias vivenciadas por 

outros, como professores e outros alunos. 

Os alunos adultos afirmam cursar a EJA por ter vontade de adquirir novos 

conhecimentos, e ter uma maior oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e 

sem esquecer o conceito que ainda existe sobre a EJA como a corrida atras do tempo 

perdido. 

4.2 Interpretacao dos resultados. 

Quando sao confrontadas as entrevistas dos docentes com as dos alunos 

observam-se conflitos de ideias. Muitos alunos ainda veem na Educacao de Jovens e 

Adultos uma solucao para vida. Quando se esgotam as possibilidades eles procuram a 

escola nessa modalidade de ensino pra serem recompensado com uma aceleracao de 

tempo/aula mesmo estando consciente do ensino nao significativo quando se pensa em 

prosseguir nos estudos. 

Ja para a maioria dos professores a Educacao de Jovens e Adultos tomou um 

sentido de reposicao. Isto porque ela ainda nao e concebida como determina a LDBN n° 

9.394/96 que estabelece como continuacao do processo de escolarizacao, mas sim como 

era determinado na LDB n° 5.692/71 que imprimia a EJA um carater supletivo, na busca 

ao tempo perdido. 

Sao observados na demanda da EJA, jovens. trabalhadores, evadidos que 

perderam o sonho de ter padrSes de vida melhor atraves da vida escolar. Alunos que 

sairam do ensino regular pelas constantes desistencias e reprovacoes, proporcionadas 
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pela precocidade que enfrentam os problemas sociais. Procuraram a EJA como uma 

alternativa de conclusao do ensino medio para terem a garantia de um subemprego. 

Entre as causas, de evasao no segmento esta a falta de conexao entre as disciplinas e as 

necessidades reais dos alunos, queixa-se da falta de relacao entre a escola e sua vida. 

Afirma-se que as aulas servem somente para conseguir um diploma. Para esses jovens, 

as disciplinas nao tem relevancia para sua vida, mas o certificado garante maiores 

chances de uma vaga no mercado de trabalho. 

Para que se entenda melhor a evasao na EJA se observa na figura abaixo, que e 

uma mostra das salas de aulas observadas, o alto indice de desistencia nesse 

seguimento. 

DEMONSTRATIVO DE MATRICULA/EVASAO POR SERIE/ANO 2013.1 

S E R I E M A T R I C U L A 

I N I C I A L 

M A T R I C U L A 

F I N A L 

A L U N O S E V A D I D O S 

6
a

 A da E J A 30 10 20 

7" A da E J A 22 12 08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l ° A n o A E J A 20 14 

2°Ano A E J A 17 12 05 

Acima se observa quantitativamente o numero de alunos matriculados na 

Educacao de Jovens e Adultos. A matricula inicial, a matricula final e a quantia de 

evadidos por serie. Ve-se a maior taxa de abandono na 6
a

 serie EJA que por meio das 

observacoes ficou constatado a tentativa de retorno aos estudos geralmente os 

protagonistas sao trabalhadores que logo abandonam a vida escolar por nao conseguir 

conciliar trabalho, vida familiar e estudos. Ja nas demais turmas constata-se uma taxa 

menor de evasao, geralmente jovens que por repetencia, desinteresse ou trabalho 

prematuro ja estao fora de faixa etaria para o ensino regular e se encaixam na EJA com 

o proposito de "terminar" os estudos rapidamente. Estes evadem menos. 

Mas como se viu nas entrevistas os docentes sao indignados com a idade 

minima de 15 anos para o ensino fundamental e 18 para o ensino medio, acreditam que 
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por os alunos em sua maioria ser jovens poderia estar no ensino regular, mas nao 

demonstram conhecimento teorico para esta modalidade, onde se defende o uso de 

didatica apropriada as caracteristicas do alunado, as suas condicoes de vida e trabalho, e 

incentivando a elaboracao e aplicacao de projetos especiais que proporcione o alcance 

dos objetivos desejados. 

A figura abaixo vem demonstrar tomando como base as turmas pesquisadas o 

total de alunos na EJA e quantos dele seriam adultos e quantos seriam jovens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alunos de quatro 

turmas EJA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HTOTAL 

Alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Adultos H Jovens 

i 

20 

67zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J 

Observa-se a presenca macica de jovens, de um total de 87 alunos apenas 20 

sao considerados adultos e 67 jovens. De acordo com a analise documental da escola 

ve-se que a maior parte da evasao ocorre com os jovens trabalhadores. 

Para cumprir com suas funcoes a EJA precisa ser pensada, de modo a 

contemplar, como afirma o Parecer CNE/CEB n°. 11/2000, um pedagogico projeto 

pedagogico com "um modelo proprio"", que assegure na pratica pedagogica, na relacao 

professor aluno e no processo de ensino-aprendizagem a inclusao de estrategias de 

valorizacao da experiencia de vida (social cultural e profissional). Um curriculo proprio, 

que de diretrizes especificas para essa modalidade de ensino. O curriculo deve ser 

elaborado de uma forma que os alunos possam utilizar os conhecimentos adquiridos no 

seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade e de fato na escola, nas situacoes de 

aprendizagem. 

Na figura abaixo se evidencia o total de evadidos trabalhadores e sem trabalho. 

Do total de 87 alunos 43 sao trabalhadores e 44 nao. Dos trabalhadores 29 evadem e 

L U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apenas 14 prosseguem nos estudos. Ja nos alunos sem trabalho apenas 10 evadem e 34 

conseguem continuar estudando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MATRICULA 

I EVADIDOS 

MATRICULA FINAL 

TRABALHADORES SEM  TRABALHO 

43 44 

Talvez as caracteristicas expostas na figura definam-se pela precocidade de 

problemas sociais e economicos que a nova geracao e exposta precisando tomar 

decisoes, tendo que fazer a conciliacao entre estudo e trabalho, buscando escapes que 

muitas vezes os tiram de sua trajetoria escolar, como se sabe a gravidez na adolescencia, 

a relacao trabalho- estudo entre tantos outros. 

Os adultos muitas vezes tambem nao conseguem gerenciar o binomio estudo e 

trabalho, pois sao cercados por diversos problemas economicos e familiares entre outros 

e se nao encontrarem algo na escola que tenha sentido para sua vida pratica, acabam 

evadindo. Eles buscam uma educacao significativa que faca a diferenca em suas vidas, 

ajudando-os em seu cotidiano. 

Diante disso pode-se pensar que EJA nao estar atendendo ao que preconiza a 

LDB que assegura a esses alunos nao so a oportunidade de permanecerem na escola 

como tambem sua aprendizagem focada no mundo do trabalho.. 

Atraves das entrevistas fica clara a falta de formacao continuada dos 

professores da EJA, para se trabalhar com esta modalidade de ensino, quando se toca 

em temas especificos desse segmento, como o mundo do trabalho, os professores 

acreditam ser apenas uma relacao da disciplina com o cotidiano do alunado, nao 
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conseguem idealizar a educacao formal a pratica de uma educacao popular voltada para 

acoes concretas. 

A capacitacao e a formacao continua dos professores tanto em instituicoes 

legalizadas, como quando na propria pratica docente, podem ser valiosos instrumentos 

para combater a evasao dos jovens e adultos, principalmente os trabalhadores. 

Com estes resultados fica claro o desencontro entre a teoria e pratica na EJA. Nao se ve 

na fala desses protagonistas uma relacao pratica entre trabalho e educacao, nao existe 

nenhuma trilha que demonstre estar para acontecer essa interacao, menos inda que no 

que concerne ao conceito de Economia Solidaria e de seus valores. Observa-se a 

necessidade de uma estruturacao e implantacao curricular na formacao inicial de 

professores, bem como uma adequacao da EJA ao seu publico que hoje sao maioria 

jovem. 

A EJA tem como seu maior merito, possibilitar para aqueles sujeitos que nao 

tiveram outra possibilidade de vida a nao ser a de trabalhar, trabalhar e trabalhar, uma 

atenuacao para violencia lhes causada, uma minimizacao da agressao social ao inserir 

na vida desses atores o convivio escolar onde aprenderam nao apenas conteudos e sim 

uma educacao para vida. 

Reconhecemos que cada um que se dispoe a falar. e tiveram essa oportunidade 

de se expressar, contribuiu imensamente para o andamento da pesquisa ate chegar a uma 

conclusao com recomendacoes dirigidas a melhoria da modalidade de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO 

Os resultados dessa pesquisa demonstram que o discurso da escola, ainda e o 

de responsabilizar os alunos por toda sua historia de exclusao por muitas vezes nao 

compreender que existem fatores exteriores e muito mais amplos que determinam as 

tomada de decisao dos discentes em abandonar a escola e voltar ja em idade 

inapropriada para o ensino regular. Cada aluno tem uma dificuldade em particular e 

quando chegam a escola depois de um dia cansativo nao consegue interagir com a 

materia ou tema abordado, nao se configura ao dia a dia dos sujeitos, nao lhes dao 

possibilidade de crescimento na vida. 

Nessa investigacao e vista a quase que total falta de relacao entre o mundo do 

trabalho, EJA, curriculo e economia popular solidaria na pratica. Ve-se uma teoria bem 

articulada, levando em conta os fatores historicos que contribuiram para a 

institucionalizacao da educacao popular, analisando o curriculo da Educacao de Jovens 

e Adultos. mas que nao se aplica a escola. quando se visualiza em locus a problematica, 

sente-se a falta de ligacoes entre a EJA, o mundo do trabalho, seu curriculo e os valores 

da economia popular solidaria. 

Tal desarticulacao esta ligada a concepcao reinante sobre EJA de recuperacao 

do tempo perdido, tambem a falta da construcao de um curriculo articulado com os 

fatores que desrespeito a EJA, como uma pratica que lhes tragam condicoes de melhorar 

sua condicao de vida social, que se articule em sala de aula com a didatica e 

metodologia do professor, que se contextualize socialmente com o mundo dos alunos. 

Com a realizacao dessa pesquisa se compreendeu melhor as problematicas que 

permeiam a EJA, mas tambem se encontrou na desarticulacao teoria/pratica elementos 

didatico-pedagogicos, sociais e culturais que ajudarao a tracar caminhos que minimizem 

a problematica em estudo e, que consolidara uma proposta de ensino para a educacao de 

jovens e adultos voltada para os valores da economia popular solidaria, pois assim se 

pode contribuir para uma mudanca qualitativa nesta modalidade de ensino. 
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APENDICES 

Roteiro de Entrevista com Professores 

Identificacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome: 

Idade:( )Menos de 30 ( )31-40( )41 - 50 ( ) Mais de 50 

Sexo: ( )Masculino ( ) Feminino 

Regime de Trabalho ( )T-20 ( ) T- 40 ( ) Dedicagao Exclusiva 

Escolarizacao. 

Forma9ao Inicial / Ano de Conclusao 

Qual: Ano de Conclusao: 

Formacao Continuada/ Ano de Conclusao 

( )Especializacao ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

Ano de Conclusao: 
Experiencia Proflssional 

Tempo de atua9ao no Magisterio: 

Tempo de atuacao na EJA: 

Participa9ao em Programa de Forma9ao Continuada no exercicio do magisterio: 

Sim( ) Nao( ) 

Qual(is): 

Ano de Realiza9ao: 

Especifico para a Educa9ao de Jovens e Adultos: 

Sim ( ) Nao ( ) 

Qual(is): 

Ano de realiza9ao: 

1) E voce professor(a) como foi a sua escolha para o magisterio? e o porque de ser 

professora da EJA? 

2) Como nos adverte ARROYO a visao reducionista com que. por decadas. foram 

olhados os alunos da EJA - trajetorias escolares truncadas. incompletas - precisara ser 

superada diante do protagonismo social e cultural desses tempos da vida. As politicas 

de educa9ao terao de se aproximar do novo equacionamento que se pretende para as 

politicas da juventude. Entao professor (a) vamos conversar sobre essas ideias? 

PRIMEIRA: Como voce relaciona as questoes colocadas acima, ou seja, a visao 

reducionista sobre os alunos da EJA e a necessidade de reaproximar as politicas 

educacionais a realidade dos referidos alunos com a pratica docente da EJA aqui na 

escola. 

SEGUNDA: Que significa para voce educacao de jovens e adultos 
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3) Miguel Arroyo Gonzalez ao falar sobre a volta de jovens e adultos a escola na EJA, 

afirma que ao voltar as aulas, a noite, apos o trabalho, os alunos nao terao recep9oes 

como quando crian9as. Nem musicas, cantos, rodas, festinhas. historias, fantasias... O 

mundo encantando da infancia que a escola tao bem reproduz devera ficar distante. 

Diante disso vamos refletir sobre duas questoes: 

PRIMEIRA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como e ser professor(a) de jovens e adultos 

SEGUNDA: Como se dar a relacao entre sua pratica docente e o mundo de 

trabalho dos seus alunos. 
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APENDICE B 

Roteiro de Entrevista com Alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados da ficha de matricula dos alunos/as da EJA 

Nome do aluno: 

Estado civil: ( ) solteiro 

Quantos irmaos tern? 

( ) casado ( ) divorciado ( ) outros 

Grau de escolaridade dos irmaos: 

( ) Fundamental completo ( 

( ) Ensino medio completo ( 

( ) Superior completo ( 

( ) Analfabeto ( 

Trabalha: ( ) Sim ( ) Nao 

) Fundamental incompleto 

) Ensino medio incompleto 

) Superior incompleto 

) Alfabetizado 

Profissao: 

Rendimento individual: ( 

( 

( 

Rendimento familiar: ( 

( 

( 

Quantos anos ficou sem estudar: 

Nome do pai: 

Tempo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

) Vi salario minimo ( ) 1 salario minimo 

) 2 salarios minimos( ) 3 salarios minimos 

) superior a 3 salarios minimos 

) Vi salario minimo ( ) 1 salario minimo 

) 2 salarios minimos ( ) 3 salarios minimos 

) superior a 3 salarios minimos 

Quantas vezes desistiu? 

Nivel de formacao: 

Nome da mae: 

Nivel de formacao: 

1. Como e ser aluno EJA? 

2. Segundo a lei, os professores na explicacao dos conteudos escolares devem 

considerar o mundo do trabalho e a vida dos alunos. Voce pode explicar como eles 

faziam isso em sala de aula, e como voce se sentia. Ou... voce pode explicar porque 

isso nao acontecia e como voce se sentia em sala de aula? 

3. Voce ja desistiu de estudar em alguma das series ecolar? O que fez voce ir e voltar 

tantas vezes ao convivio escolar? O que voce busca na escola? O que gosta de fazer 

em sala de aula? 
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APENDICE C 

Roteiro das Observacoes 

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

1- O cotidiano: 

•Chegada e saida de alunos, professores e corpo diretivo. 

• Interval o; 

•Sala dos professores; 

•Diversos cartazes e suas mensagens; 

•Eventos promovidos; 

•Atividade extraclasse; 

2- Organizacao da escola: 

•Estrutura fisica e funcionamento. equipamentos; 

•Proposta pedagogica (curriculo oficial-oriundo da secretaria, Resolucao do 

CEE/n°229/200, ou adequado a realidade dos alunos em consonancia com os 

Parametros Curriculares para EJA, Parecer CNE/CEB n°. 11/2000) 

•Organiza?ao administrativa (dire9ao, supervisao, etc.) 

•Programas de formacao continuada (proprios da escola, oriundos da secretaria, 

convenios com universidades, especifico para EJA. periodo de realizafao - regular ou 

esporadico. iniciativa individual/pessoal) 

3- A sala de aula 

•Espaco fisico, organizacao, arrumafao das carteiras. ilumina9ao, ventila9ao, 

proximidade com barulho. etc.; 

•Tempo escolar (chegada e saida de professores e alunos dura9ao da chamada, tempo 

destinado a ministra9ao da aula, aos exercicios escolares, ao desfecho do conteudo etc.;) 

•Rela9ao professor/aluno, aluno/professor, aluno/aluno (afetivo, respeitoso, autoritario. 

indiferente); 

•Metodologia adotada em sala de aula. 

•Conteudos trabalhados (retirados do livro aleatoriamente ou escolhidos de forma a 

permitir a rela9ao com o mundo do trabalho e a pratica social dos alunos); 

•Organiza9ao dos alunos (se enturmam por faixa etaria: jovem com jovem; adulto 

c/adulto, ou aleatoriamente- jovem com adulto. De acordo com seus interesses; 

predominancia de faixa etaria) 

•Planejamento (aulas planejadas ou improvisadas); 

Recursos didaticos (utilizados e de forma adequada. mediam a aprendizagem) 


