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INTRODUQAO

Esta monografia tern como objetivo analisar alguns 
aspectos da educagao formal, especialmente a evasao 
escolar, no turno da noite, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Medio Francisco Ernesto do Rego, uma escola 
publica do municipio de Queimadas.

A opgao por esse tema deve-se, primeiro, ao nosso 
interesse em refletir algumas das mais cruciais questoes do 
ensino uma vez que a nossa observagao enquanto docente que 
ha 17 anos vem lecionando na escola publica, e atualmente 
na Escola de Ensino Fundamental e Medio Francisco Ernesto 
do Rego. Em segundo lugar, o nosso interesse pelo tema 
deve-se tambem a nossa constatagao de que esta aumentando o 
numero de evasao escolar, como denuncia o censo geografico 
escolar que analisaremos ao longo deste trabalho e, por 
ultimo, pela importancia desse problema que constitui um 
elemento de grande preocupagao para a maioria dos 
profissionais do ensino.

Causa-nos preocupagao detectar que a evasao na 
Escola Francisco Ernesto do Rego vem aumentando e, por 
isso, entendemos como oportuno realizar como trabalho de 
conclusao de curso uma monografia que tern como objetivo 
realizar uma investigagao sobre os fatores que vem 
contribuindo para que os alunos estejam se afastando da 
escola. E, para essa investigagao, estamos certos de que a 
colaboragao tanto do corpo docente, quanto do discente, 
serao imprescindiveis.

Para tanto, sentimos necessidade de fazer um 
levantamento dos dados estatisticos referentes a evasao 
escolar, que foi feito atraves de amostragem, com os alunos
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da segunda fase do Ensino Fundamental da escola acima 
citada. Nossa amostra percorreu o periodo entre 1992 e 
2002, porque entendemos ser suficiente para problematizar a 
questao da evasao escolar, nessa escola.

Assim, iniciamos nosso trabalho tragando urn 
mapeamento da problematica, atraves da utilizagao de 
quadros estatisticos que, posteriormente, serao analisados 
e comparados. Utilizamos, tambem, pesquisas realizadas com 
os alunos e depoimentos tornados aos professores dessa 
citada Escola. Este procedimento foi escolhido com o 
objetivo de tragar um perfil do alunado, detectar os 
problemas que contribuiram para que a evasao ocorresse e 
buscar subsidios para minimizar a situagao que ora se 
apresenta.

Acreditamos que, dessa maneira, poderemos realizar 
uma reflexao cuja intengao e buscar caminhos que nos ajudem 
a reverter, diminuir ou, ate mesmo, resgatar em nossos 
alunos o desejo de permanecer na escola e, mais que isso, 
fazer brotar nesses individuos o gosto pela aprendizagem, o 
desvendamento do mundo, a ampliagao dos horizontes e 
expectativas de melhora de vida que a escola possa 
proporcionar.

0 nosso trabalho esta organizado em tres capitulos. 
0 primeiro trata de uma discussao bibliografica, em que 
apresento as principals referencias, no campo da educagao, 
para o conhecimento e analise do tema evasao escolar. 0 
segundo capitulo trata da analise especifica dos dados e da 
questao da evasao na Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Medio. E, por fim, o terceiro capitulo trata da analise 
dos questionarios aplicados a alunos.
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PRIMEIRO CAPITULO
QUE E SC O L A  E E S S A ?

Neste capitulo buscamos apresentar os principals 
estudos que analisam o sistema escolar brasileiro, em 
particular a evasao escolar.

Das leituras realizadas, tomamos como principal 
referenda o livro "Evasao e repetencia no Brasil: a escola 
em questao", das educadoras Zaia Brandao, Anna Maria 
Bianchini Baeta e Any Dutra Coelho da Rocha1. Esse 
trabalho e o resultado de uma importante pesquisa sobre a 
evasao e repetencia escolar no Brasil, no Ensino de 1° 
grau, hoje Ensino Fundamental.

Nesse trabalho, as autoras oferecem modelos de 
apresentagao estatistica de dados que proporcionam melhores 
condigoes de entendimento da questao, para quem trabalha 
com essa tematica e, ao mesmo tempo, fornecem subsidios 
para o desenvolvimento de um trabalho satisfatorio e de 
credibilidade.

Alem disso, elas abordam as tendencias que 
trabalham com questoes de seletividade social dentro da 
propria escola, limitagao do conhecimento, pobreza, 
desigualdade social, contraste entre o fatalismo biologico 
e social, e apresentam aos leitores e profissionais do 
ensino a amostra e resultado de uma pesquisa educacional.

A pesquisa de Brandao, Baeta e Rocha sobre evasao, 
foi realizada no Rio de Janeiro, a partir do levantamento 
de 116 artigos e 167 pesquisas em instituigoes como PUC-RJ,

1 - Brandao; Baeta; Rocha. Evasao e repetencia no B rasil: a escola'em questao. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Dois Pontos. Ed. Ltda? 1986.
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FVG (Fundagao Getulio Vargas), UFF (Universidade Federal 
Fluminense), etc., das quais, ‘apenas nove, constituiu uma 
amostra internacional de estudo na caracterizagao da 
pesquisa e analise critica.

De acordo com essa pesquisa, as menores taxas de 
evasao encontram-se nos estados do Sul e, as maiores (e 
piores), nas regioes Norte e Nordeste. A referida pesquisa, 
retrata procedimentos que foram adotados com o objetivo de 
fazer uma analise qualitativa da evasao escolar e 
repetencia, cujos resultados foram verificados, no Brasil, 
por Aparecida Joly Gouveia em seu trabalho "A Pesquisa 
Educacional no Brasil"2, e por Maria Amelia Goldberg no 
trabalho sobre "Seletividade Socio-Economica no Ensino do 
1° grau"3 4.

Aparecida Joly Gouveia analisou 1706 titulos, 
publicados num periodo de 10 anos, de 1971-1981. Os titulos 
analisados compunham uma produgao academica das areas de 
educagao, psicologia e uma pequena parcela de letras e 
ciencias sociais. Desse total, foi feita uma nova triagem 
cujo objetivo era selecionar a amostra intencional que 
constituiu o nucleo das pesquisas de avaliagao da evasao e 
repetencia no Brasil. Apos essa selegao as autoras 
concluiram que

"O grande problema, porem, nao se 
restringe somente a escassez de pesquisas 
sobre evasao e repetencia no primeiro 
grau. Alem de escassa, a produgao e de ma 
qualidade. Da mesma forma que Gouveia, 
verificamos que a maioria dos estudos sao 
exploratorios e descritivos, sendo grande 
a incidencia de estudos correlacionados 
sobre "assuntos muito especificos" que nao 
tem condigoes de exercer nenhum impacto 
sobre o sistema escolar" *

2 In: Brandao; Baeta; Rocha. Op. cit. pp. 35-47
3 Idem, ibdem.
4 Brandao; Baeta; Rocha, p .38.
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Com base nessa analise, as autoras concluem que existem 
muitos entraves para se apurar dados significativos num 
problema como o da evasao escolar e que os maiores 
problemas nao se referem somente a escassez de pesquisas 
que abordam esta tematica, mas tambem a ma qualidade da 
produgao existente.

Ainda preocupadas com a ma qualidade das pesquisas, 
as autoras citam M. Thiollet, para concordar que "(...) A
superagao do empiricismo nao supoe apenas uma abstrata 
adesao aos princlpios gerais da crltica". Em seguida 
afirmam que:

"(•••) parece pratica estabelecida 
sobretudo nas pesquisas discentes (teses 
de mestrado) que constituem o grosso da 
produgao academica atual - o uso de 
quadros teoricos ou de amplas revisoes de 
literatura que "antecedem" o processo de 
pesquisa para serem recuperados algumas 
vezes diretamente nas conclusoes, 
ignorando totalmente os dados coletados e 
analisados; outras vezes "contaminam" de 
tal forma a pesquisa que "fazera falar"nao 
importa que dados, a seu favor" 5.

Os problemas que sao percebidos na sua pesquisa, 
segundo as autoras (Cf. pag. 39), e de certa forma 
encontrados na elaboragao dos questionarios propostos para 
tal fim, decorrem do pouco dominio de principios 
elementares da metodologia da pesquisa, que possibilita 
procedimentos inadequados e aplicagoes de instrumentos, o 
que resulta em relatorios falhos, especulativos, dados que 
podem se tornar ignorados.

Gouveia trabalha na perspeetiva de pesquisa e 
reflexoes, utilizando-se de caracterizagao do corpo docente 
e discente, aspectos socio-economicos dos estudantes, .

? Cf. op. c it. p. 38-39.
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numero de alunos das escolas e disciplinas dos programas 
educacionais. Enquanto que Goldberg trabalha com a 
"seletividade", ou seja, com a desigualdade social.

A partir das pesquisas realizadas, os resultados 
foram agrupados em seis temas basicos: 1) aspectos 
relativos ao aluno, 2) aspectos relativos ao professor, 3) 
aspectos institucionais, 4) praticas pedagogicas, 5) efeito 
dos mecanismos de exclusao e 6) selegao da escola, 
subnutrigao e aprendizagem.

Esses dados partem de pressupostos que tern 
earacteristicas especifieas e que se revelam apenas 
enquanto objeto de analise, no momento em que se 
manifestam, por isso essa divisao por temas necessita de 
uma organizagao na apresentagao dos resultados.

Assim, um dos topicos prinoipais refere-se ao
aluno, que passa a ser analisado, direta ou indiretamente 
pela situagao socio-economiga dos pais, grau de 
escolaridade, nivel ocupacional, etc., concluindo-se que o 
rendimento escolar esta diretamente ligado a familia do
aluno. As pesquisas indicam que todos os estudos tern 
mostrado que o nivel socio-economico do aluno influencia em 
seu desempenho. Com isso concluimos o obvio, o bom 
rendimento do aluno esta ligado, em geral, ao nivel de
educagao dos pais, ao seu nivel economico e ao seu estado 
nutricional, ou seja, quanto maior for o nivel social do 
aluno, melhor sera seu rendimento.

Diante do exposto, fica entendido que os alunos 
oriundos de classes sociais mais favorecidas, cujos pais 
possuem um nivel elevado de instrugao, permanecem mais 
tempo na escola. Enquanto que os alunos oriundos de
familias menos favorecidas e de baixo nive.l de instrugao 
estao propensos a uma evasao.

As pesquisas que tratam das diferengas culturais 
abordam a relagao professor-aluno, enfatizando o uso do



autoritarismo e do poder do professor que, em nome da ordem 
e da disciplina ameagam e castigam seus alunos. Esse tipo 
de pratica, explica a inibigao dos alunos em expor suas 
ideias, a falta de manifestagoes espontaneas e, ate mesrno, 
a assimilagao de fracasso, por parte dos alunos, que acabam 
por se sentirem culpados de sua repetencia, levando-os ao 
desanimo e a evasao.

Uma outra questao, que contribui para a evasao e 
repetencia, esta relacionada ao fato de os alunos do ensino 
noturno, em sua maioria, realizarem longas jornadas de 
trabalho. Nessas condigoes, pela falta de tempo para 
estudarem em casa, pelo cansago ou pela mudanga de horario 
de trabalho daqueles que trabalham em fabricas (em turnos 
de produgao), os alunos acabam se desestimulando e se 
evadem.

Sabemos que existem muitos fatores que geram o 
baixo desempenho dos alunos de escola publica. Para Arns, a 
insuficiencia de professores na escola e responsavel pelo 
baixo desempenho dos alunos. Esse e urn problema comum, 
tambem na Paraiba, cujos governos estaduais nao tern 
realizado concurso publico a mais de uma decada. Alem 
disso, o baixo salario pago aos professores, exige que 
estes tenham uma tripla jornada de trabalho para garantir 
seu sustento, fazendo com que nao lhes sobre horario 
disponivel ou suficiente para planejar suas aulas fazendo- 
as mais produtivas ou mesrno se preparar melhor para a 
realizagao de seu trabalho diario.

Assim, por falta de planejamento das aulas, 
geralmente, os conteudos sao copiados, sem nenhuma 
inovagao, impedindo que o professor reveja seu trabalho e 
possa aproveitar o que deu certo e modificar ou inovar o 
que nao foi bom.

O estudo de Zaia Brandao, no tocante a atitude do 
professor, diz que este atribui estereotipos e preconceitos 
aos alunos, sobretudo aqueles mais carentes. Segundo esta

12
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autora, o professor se destaca como o centro do processo da 
discriminagao, ate mesmo pela maneira como transmite o 
conteudo, geralmente de modo autoritario, com os alunos 
passivamente sentados diante dele, trabalhando conteudos 
distantes da realidade destes, sem permitir que os alunos 
exponham seus conhecimentos advindos de suas experiencias 
de vida, do seu cotidiano. Essas praticas explicam que as 
criangas apenas introjetam o que lhes sao repassado e, ao 
mesmo tempo, deixam-nas inibidas em suas manifestagoes 
espontaneas. Enfim, ratificando a ideia de escola que 
inclui (em numero de alunos) e, ao mesmo tempo, exclui 
atraves das praticas metodologicas e atitudes utilizadas em 
sala de aula.

Uma outra questao importante tern a ver com os pais 
aceitarem o diagnostico de incapacidade dos filhos sem 
nenhum questionamento. Diagnostico este que reforga o 
discurso da escola, que e sempre o de se eximir de suas 
responsabilidades, colocando-as no aluno. Ainda a respeito 
dos pais, e importante dizer que, pela falta de condigoes 
de acompanhar as atividades dos filhos, deixam sempre que a 
escola seja o apoio primordial. Isso ocorre invariavelmente 
com o aluno carente.

Por ultimo, nao podemos deixar de mencionar a 
subnutrigao e suas conseqiiencias que, tambem, exerce uma 
grande influencia no desempenho e na evasao escolar.
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0 trabalho de Regis Farr6 sobre "a escola que 
emburrece" problematiza a evasao baseando-se na 
apresentagao de amostras feitas por pesquisadores, que se 
surpreenderam com resultados de testes realizados em 
escolas particulares e as utilizaram para comparar as 
escolas publicas.

As amostras foram baseadas nas pesquisas realizadas 
por uma equipe, formada por professores universitarios com 
experiencia pedagogica, do GEPEM (Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educagao Matematica), em tres escolas 
particulares do Rio de Janeiro que representaram o universo 
de escolas primarias da cidade e que foram comparadas com 
as escolas publicas. De acordo com a referida equipe, 
quanto mais os alunos eram adiantados, mais as solugoes 
eram insatisfatorias.

Testes realizados por essa equipe constataram que
"Essas situagoes levam a conclusao de que 
na escola de hoje nao se pensa: seguem-se 
trilhas preconcebidas. Ou por 'outra: o 
ensino, da forma \ pela qual e praticado, 
nao da oportunidade ao aluno de 
desenvolver sua intuigao e capacidade 
criativa, alem de desprezar sua 
inteligencia e vida real. Provocando uma 
aprendizagem mecanizada, a escola forma 
uma crianga passiva, tolhida, -.sem 
espontaneidade, capaz, quando muito, de 
copiar o professor, mas sem iniciativa 
para resolver situagoes e descobrir as 
coisas por ela propria".'

6 - FARR. Regis. 0  fra ca sso  do Ensino no Brasil. 2a ed. Rio de Janeiro (Colegao Edi?oes do Pasquim). 
Volume 131, 1984.
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A pesquisa apontava tres caracteristicas fundamentals para 
o professor: dominar o conteudo a ser trabalhado, ter nogao 
de psicologia e ter didatica. Mas acabou constatando que os 
professores utilizavam um vocabulario complexo, nao 
dominavam os conteudos, utilizavam livros inadequados, 
elaboravam questoes elevadas ou confusas, nao sabiam 
utilizar o material didatico, nao queriam se atualizar e 
nao tinham criatividade para trabalhar com o real.

Uma parte dos professores, atribuiu o fracasso no 
ensino de matematica, ao fato de os alunos nao gostarem da 
materia, de terem raciocinio lento, de nao terem uma base 
consistente na disciplina, de serem dispersos, preguigosos 
e desinteressados. Outra parte reconheceu que esta neles a 
origem das dificuldades no ensino, posto que a falta de 
motivagao, a distancia que existe entre eles e os alunos e 
falta de comunicagao sao elementos que contribuem para o 
fracasso de ambos.

Percebemos, entao, que o nosso sistema educacional 
e muito falho. Falta estimulo aos professores, falta 
dominio de conteudo, falta uma boa selegao de conteudos, um 
uso adequado de vocabulario. Juntando tudo isso, temos como 
resultado um conjunto de insucessos na escola em geral e, 
principalmente, na escola publica, que acaba por contribuir 
para que o fracasso se estabelega.

Enfim, o aluno termina assimilando a culpa pelo que 
nao aprende. Entretanto, ele nao pode ser responsabilizado 
pelo sistema educacional falho que lhe e oferecido. E

Farr. op. cit. p. 9.
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preciso reestruturar os cursos de formagao de professores 
e desconstruir a imagem de que o aluno pobre e menos 
dotado. Essa compreensao nao passa de uma visao 
estereotipada sobre o aluno de escola publica. A pobreza 
influi, mas nao e fator determinante para o fracasso 
escolar.

Na opiniao de Marion Vilas Boas Sa Rego, 
Coordenador Geral de Didatica do Instituto de Educagao, o 
pais vive numa ilusao educacional, estabelecendo modelo de 
escola sem conhecer o tipo de aluno que ela recebera. Com 
isso percebemos que as autoridades constroem escolas 
baseadas na sua visao de que aquele e o modelo de escola 
que os alunos precisam, sem considerar que tal modelo possa 
estar inadequado ou incompativel com a realidade dos alunos 
e que, por isso pode levar a evasao. Para as autoridades os 
alunos sao os culpados pelo fracasso escolar, e a escola 
nao tern participagao ou responsabilidade sobre isso. Para a 
autora, o que falta a escola e urn agente renovador, que 
modifique a fungao por ela desempenhada, que consiste em 
garantir a hegemonia de uma classe sobre a outra.

Outra questao interessante que vemos em seu livro e 
a do professor primario, visto como profissao de mulher. 
Cabe lembrar aqui que, no Brasil colonial, o ensino era 
tarefa dos homens, dos padres jesuitas e que, somente 
depois da vinda da Familia Real para o Brasil e que essa 
atividade passou a ser exercida por mulheres. Isso 
ocorreu, principalmente, no Brasil imperio, quando as 
mulheres passaram a ser mestras tanto no bordar quanto no 
coser.

Em uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, em 
1976, foi constatado que a reprovagao aumentou em todas as 
series, principalmente, nos primeiros anos escolares. A 
repetencia foi atribuida a pobreza que, por sua vez, gera 
baixo nivel de desenvolvimento intelectual. Mas Zaia
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Brandao, coordenadora da pesquisa, questiona: sera que a 
escola nao estava seguindo urn modelo inadequado de 
educagao?

Essa questao nos levou a inferir que o fracasso 
escolar se da pelo fato de se ter uma escola publica 
baseada em modelo de escola privada, estruturada para 
atender uma clientela de classe media alta e nao para 
atender as camadas populares. Devido aos problemas ja 
apresentados, as escolas nao estao estruturadas para 
atender as camadas populares. Alem disso, existe a visao de 
inferioridade que as camadas populares fazem de si 
proprias.

De acordo com as pesquisas feitas com professores 
consultados, foi detectada que a maioria das aulas nao sao 
prazerosas, mas monotonas, repetitivas e sem criatividade. 
E mais, que os conteudos e praticas estao dissociados do 
cotidiano das criangas. Mas, de acordo com Zaia Brandao, o 
fracasso das criangas nao esta relacionado diretamente ao 
professor. Ela ressalta que as turmas sao numerosas, o que 
impede o atendimento individual e a possibilidade de 
proporcionar uma aprendizagem mais efetiva.

Zaia Brandao tambem discorda das interpretagoes que 
atribuem a repetencia ao fatalismo biologico (o fracasso 
estaria na crianga pobre e desnutrida e, desse modo, 
comprometida em sua capacidade intelectual) e o fatalismo 
sociologico (atribuem-se os indices de repetencia e evasao 
escolar ao meio em que a crianga vive) . Ela soma a outros 
fatores ja destacados, a questSo das tecnicas, ou seja, a 
elaboragao dos exercicios, geralmente, sem nenhuma 
inovagao, sem estimulos para que se crie algo novo, sem 
relagao com o cotidiano, com a realidade. Por isso, se 
conclui que todas essas formas influenciam o fracasso 
escolar.



A autora fala, ainda, sobre o preconceito e seu 
papel na produgao da diferenga. Assim, podemos ver que a 
escola e o lugar de inclusao, mas que pode ser transformado 
em lugar de exclusao, deixando aqueles que sao tidos como 
diferentes a margem de todo o processo educacional.

De acordo com os relatos dos pesquisadores, em 
quase todas as escolas existe urn conjunto de preconceitos e 
estereotipos criados por professores, principalmente com os 
mais carentes. 0 que nao se admite e que se utilize esse 
argumento para justificar o fracasso escolar. A carencia, a 
pobreza do aluno, pode influenciar no.fracasso escolar, mas 
nao e um fator determinante.

Segundo Farr,

18

"Parece que existe uma preocupagao em 
classificar a crianga desde o primeiro dia 
em que ela entra em sala de aula. Essa 
classificagao prematura e arbitraria traz 
consequencias drasticas para o seu futuro 
desempenho escolar. As professoras 
observadas sentiram a necessidade de 
explicitar quais de seus alunos eram 
"carentes", "perdidos", "imaturos"". 8

Esses preconceitos levam os professores ao 
desinteresse pela aprendizagem dessas criangas, admitindo 
que seus alunos sao incapazes. Por outro lado, ve-se que 
por tras do desencanto da sua pratica profissional se 
encontra a desvalorizagao social da profissao, a falta de 
recursos materials para o trabalho e, ainda, a ausencia de 
uma equipe tecnica que possa assessora-lo na resolugao de 
problemas como indisciplina e planejamento, por exemplo.
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Outra questao abordada pelos pesquisadores esta relacionada 
aos sistemas de ciclos criados na rede publica, que 
possibilita ao aluno passar para serie seguinte sem que 
sejam criadas condigdes de acompanha-la, sem ter 
desenvolvido conhecimento suficiente para a aprendizagem 
dos conteudos propostos pela serie posterior. Talvez, essa 
tenha sido a forma encontrada para mascarar a repetencia. 
Acrescente-se a isso o fato de nao existir uma 
alfabetizagao, de fato, na escola publica.

Como vemos, sao muitos os fatores que podem 
contribuir para que o fracasso escolar se estabelega e, se 
a pretensao e ter uma esoola publica que funcione bem, e 
necessaria a melhoria das condigoes de trabalho dos 
professores, compreendendo salarios compativeis, estrutura 
para a realizagao do trabalho de ensino e investimento em 
capacitagao.

Alguns professores atribuem o fracasso escolar ao 
fato de nao existir uma pre-escola (alfabetizagao) que de 
base aos conhecimentos necessarios ao desenvolvimento do 
aluno, entendendo que, assim, estariam resolvidos os 
problemas da educagao fundamental.

Regis Farr discorda da compreensao de que a pre- 
escola resolveria todos os problemas educacionais e sociais 
do aluno da escola publica. Ela defende uma discussao sobre 
os conteudos prontos, que nao levam em consideragao a 
realidade da crianga, nem permitem que esta seja co-autora 
de todo o processo de ensino-aprendizagem.

A pre-escola de hoje e urn instrumento de 
diferenciagao escolar e social. Sua democratizagao e vista 
por determinadas educadoras como uma maneira de veneer a 
miseria e a preguiga das familias. Alguns professores 
assumem uma postura assistencialista, entendendo que o que 8

8 Op. c it . p. 36
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podem fazer pelo aluno e dar amor, carinho afeto e atengao. 
Esse tipo de atitude esta relacionado a ausencia de 
profissionalismo, e ao fato de o magisterio primario ser 
uma ocupagao feminina.

Citando Roserley Nembauer da Silva, Farr afirma que 
as criangas tem diferentes condigoes de vida, mas os 
programas dos colegios sao os mesmos. Assim, as mais 
carentes ficam em desvantagem, se nao passam por uma pre- 
esoola. A autora acha urn absurdo exigir menos das criangas 
pobres, pois isso significa empobrecer ainda mais o ensino 
que lhe e oferecido.

Quanto a queda da qualidade do ensino na escola 
publica, vimos que varias razoes contribuiram para que ela 
ocorresse. Dentre elas, destacam-se: o baixo rendimento 
escolar, a superlotagao das salas de aula, a 
desqualificagao do corpo docente, o salario pago aos 
professores e a propria oondigao de vida dos alunos. 
Somando-se a isso o interesse dos governantes, sempre 
preocupados com a quant idade e nao com a qualidade do 
ensino oferecido em escolas publicas. E, nisso, a populagao 
tem sua parcela de responsabilidade, ja que nao conhece bem 
os seus direitos, nem sabe exigir que eles sejam cumpridos.

Algumas amostragens apontaram, tambem, que a falta 
de leitura selecionada, por parte dos professores do ensino 
fundamental, certamente, reflete na queda da qualidade do 
ensino, posto que o professor mal informado e sem visao 
critica da realidade, nao sabe como desenvolver o censo 
critico de seus alunos nem, tampouco, sabe proporcionar 
discussoes ricas e significativas aos seus alunos. Esse 
tipo de professor e aquele que se apoia unicamente no livro 
didatico, exigindo copias cansativas e instalando a falta 
de discussao e criatividade que, posteriormente, levara o 
aluno a decorar e nao refletir. Assim, disciplinas que 
exigem raciocinio, capacidade para reflexoes, comparagoes,
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etc., como a historia, por exemplo, ficam imensamente 
prejudicadas em sua apreensao.

Enfim, todo esse aparato feito pelos pesquisadores 
e apresentados aqui, nos orientam para uma reflexao mais 
aprofundada sobre essa questao que, infelizmente, e ainda 
muito atual, freqilente e assustadora, na rede publica de 
ensino. E, para tal reflexao, e necessario fazer um recorte 
dos aspectos psicossociais envolvidos no processo de 
reprovagao e evasao escolar.

SEGUNDO C A P IT U L O  

POR QUE FR A C A SSO  ESC O LA R ?

QUADRO DE APROVEITAM ENTO

0 Censo Escolar na EEEFM Francisco Ernesto do Rego, 
no periodo de 1992 - 2002, mostra um quadro preocupante de 
evasao. Com o proposito de analisar os dados sobre a evasao 
na escola mencionada apresentamos a seguir o quadro 
referente a cada periodo em estudo que compreende as series 
de 5a a 8a do Ensino fundamental. Iniciamos pela primeira 
turma, a 5a serie do ano de 1992.

Para o conhecimento do leitor, informamos que o 
censo escolar segue um modelo padrao que apresenta os 
seguintes dados: matricula geral, transferidos, aprovados e 
afastados por abandono. As taxas de evasao foram calculadas 
por serie e ano, conforme mostram os quadros abaixo.

No trabalho de coleta de dados, foi-nos dado livre 
acesso as informagdes, sendo as mesmas fornecidas de 
maneira rapida e precisa. Com base nesses documentos, a 
feitura dos quadros estatisticos ocorreu sem nenhum 
problema, ate porque o censo escolar e feito todos os anos.
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Isso nos proporcionou as condigoes para realizarmos a 
analise quantitativa com precisao.

Ao que se refere a analise qualitativa, 
constatamos, inicialmente, o que todos os profissionais da 
educagao ja sabem: a evasao escolar e o maior problema do 
ensino, principalmente para as escolas da rede da rede 
publica.

Para esse problema sao apontadas como causas 
questoes relacionadas as estruturas socio-economicas, tais 
como a pobreza e as desigualdades sociais.

0 quadro estatistico de 1992, da EEEFM Francisco 
Ernesto do Rego, demonstra a situagao de evasao escolar. Urn 
ano letivo que iniciou com apenas uma 5a serie (a primeira 
turma da segunda fase do Ensino Fundamental dessa escola), 
composta, inicialmente, por 25 alunos, mostrou que ao 
termino do ano letivo, 19 alunos ja haviam evadido e, 
apenas 6 concluiram a serie. Assim, a historia da segunda 
fase do Ensino Fundamental, comegava com uma evasao 
assustadora, atingindo o percentual de 76%, o que ja era 
uma boa causa para ser questionada.

Na conversa que mantivemos com os professores da 
epoca, para tentar entender o porque de um indice tao 
elevado, foi-nos dito que o colegio ficava distante da 
cidade, num local ermo, escuro, de pouco movimento e o 
temor em relagao a inseguranga do local de funcionamento da 
escola contribuia para a evasao. Ja aqueles alunos que 
compareciam a escola, em sua maioria, nao queriam ficar ate 
o final da aula, por receio a inseguranga. Pois naquele 
periodo o colegio, realmente, era muito isolado e isso 
dificultava a vinda dos alunos.

Alem desse motivo, outros concorrem para a evasao 
como, por exemplo, o fato de, naquele tempo (1992), so 
existir uma unica turma, com apenas 25 alunos, num colegio
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grande, o que causava grande dispersao. Talvez possa ter 
ocorrido pouca divulgagao, uma vez que se tratava da- 
instalagao da primeira turma, uma experiencia nova que 
poderia dar certo ou nao. Enfim, existe urn conjunto de 
possibilidades para a ocorrencia da grande evasao 
verificada nessa turma de 5a serie. Sabe-se que a serie foi 
implantada e que, segundo os dirigentes, havia o proposito 
de dar continuidade as series seguintes, mesmo com poucos 
alunos, porque o objetivo desse projeto era o de ampliar o 
acesso a educagao para aqueles que desejavam estudar e eram 
impedidos pelo trabalho. A procura pela escola vai sendo 
acentuada, conforme mostram os quadros dos anos seguintes.
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□  5a s £RIE
□  6* SIzRIE
□  7a S£RIE
□  8a SgRIE

Fonte:Censo escolar-1992-E.E.E.F.M.FC° ERNESTO REGO
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Matricula Geral Afastado por Transferencia Aprovado Reprovado %/Evasao
abandono

Fonte:Censo Escolar-1993-E.E.E.F.M.FC° ERNESTO REGO
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□  5a SERIE 

I I 6 a SERIE

■  7a SERIE

■  8a SERIE

Matricula Geral Afastado Transferencia Aprovado Reprovado %/Evasao
p/abandono

Fonte:Censo Escolar-1994-E.E.E.F.M.FC° ERNESTO REGO
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Fonte:Censo Escolar-1997-E.E.E.F.M.FC° ERNESTO REGO
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A 5a serie, turma inaugural da EEEFM Francisco 
Ernesto do Rego, afigura-se como uma serie especial ao gue 
se refere a evasao escolar. Pois, nao obstante a 
significativa evasao em todas as series, salvo algumas 
excegoes, essa turma inaugural registrou um percentual 
evasivo bem acima do esperado.

Todavia, constatamos que as series iniciais de cada 
nivel de ensino apresentam, invariavelmente, um indice 
elevado de abandono. Segundo Zaia Brandao,

”0 ponto de estrangulamento do sistema e a 
passagem aa primeira para a segunda, onde 
as taxas de evasao e repetencia, no 
Brasil, chegam a 56% (a partir da 2a serie 
as taxas oscilam em torno de 30%)".i

Vimos que na escola EEEFM Francisco Ernesto do Rego 
existem muitas semelhangas com os dados de evasao e 
repetencia apresentados pelas autoras.

A analise dos quadros estatisticos mostra que o 
alto indice de afastamento por abandono se repete nas 5as 
series e que, embora varie, permanece muito alto. A evasao 
persiste nas series seguintes: 6a, 7a e 8d, contudo nao se 
da na mesma proporgao que ocorre nas 5as series.

Na busca da compreensao do problema da evasao 
escolar, recorremos aos autores que sao referenda para o 
estudo desse tema: Zaia Brandao, Anna Maria Bianchini Baeta 
e Any Dutra Coelho da Rocha, Leila Freitas e Maria Helena 
Souza Patto.

Na pesquisa bibliografica, selecionamos alguns 
pontos que consideramos fundamentals ao desenvolvimento 
deste trabalho. A questao do alto indice de evasao escolar

Brandao, p.22.i
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tem provocado um "alto custo" para a educagao do Ensino 
fundamental no sistema publico de ensino, segundo 
governantes. Mas questionamos: onde? Quando? 0 que foi 
feito para mudar essa realidade, se o que ocorre e o 
aumento da evasao?

Os dados da escola pesquisada, apresentados no 
quadro estatistico, provam que a evasao e de 60%. Quando 
ocorre algum seminario sobre educagao ou mesmo um 
treinamento, os temas sao tratados de modo bastante 
superficial e, em geral, sem nenhuma inovagao, resultando 
em reprodugao de informagoes que ja foram repassadas.

Este fato nos leva a reflexao de que nao querer 
inovar nos treinamentos e na contratagao de professores, se 
o sistema continuar o mesmo. Pois sabemos que o nosso 
sistema educacional, vem gerando analfabetos funcionais, 
devido a falta de agoes efetivas dos professores para lidar 
com seu alunado, e devido ao sistema nao proporcionar ao 
professor as condigoes adequadas para trabalhar com esse 
aluno que chega a escola, muitas vezes, cansado e 
desestimulado.

A compreensao elaborada apos as leituras dos 
especialistas no assunto, levou-nos a entender que nao 
existe fator determinante para a ocorrencia da evasao 
escolar, mas um conjunto de elementos que contribuem para 
que ela se estabelega. Neste sentido vemos, tambem, que a 
escola, tida como a dona da verdade e do conhecimento, tem 
encontrado sempre meios de se eximir de suas 
responsabilidades nessa questao.

A Escola Estadual de Ensino fundamental e Medio 
Francisco Ernesto do Rego se situa na zona urbana do 
municipio de Queimadas e se destaca como uma das melhores 
do estado da Paraiba, principalmente por causa da sua 
estrutura fisica. Essa escola possui 17 salas de aula e,
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atualmente, estao sendo construidas mais tres salas, que 
serao destinadas a instalagao de laboratorio, biblioteca e 
sala de video. A referida escola tem capacidade para 
atender cerca de tres mil alunos, distribuidos nos turnos 
da manha, tarde e noite.

Atualmente, dispoe de um quadro de pessoal que 
conta com 85 funcionarios, sendo 64 deles professores, dos 
quais 38 sao do Ensino Fundamental, 24 do Ensino Medio e 2 
da Educagao de Jovens e Adultos (supletivo), que tam'bem e 
oferecido pela escola. Dos 64 professores, 57 possuem nivel 
superior (sendo tres deles especialistas) e 7 possuem 
apenas o magisterio (Normal e Logos II), com pretensao de 
ingressarem na Universidade. Os demais funcionarios exercem 
fungoes ligadas a secretaria da escola, coordenagao, 
servigos gerais, etc. A escola dispoe, ainda, de oito 
funcionarios municipals que se encontram a sua disposigao.

Esta sendo construida, tambem, uma quadra com 450 
metros de area coberta, na perspectiva de proporcionar aos 
alunos, melhores condigoes de lazer e espago fisico que 
sera utilizado para os eventos mais relevantes a escola.

A escola dispoe, ainda, de importante estrutura 
(laboratories de fisica, quimica, historia e geografia) e 
equipamentos (retro-projetor, televisoes, videos, 
computadores, microscopio, tenciometro e equipamento de 
som) que facilitam o ensino e visam um melhor 
desenvolvimento da aprendizagem.

Neste capitulo, abordaremos as questoes que podem 
influenciar para que a evasao se estabelega, destacando o 
porque de ela ocorrer, o que leva ao desinteresse, quais as 
condigoes de vida dos alunos, qual a influencia do trabalho 
nessa questao, quais os problemas relacionados ao 
professor, qual o papel do sistema educacional, enfim, os 
possiveis problemas que levam a evasao.
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De inicio se coloca um desafio: trabalhar um tema 
sobre o qual nao encontramos, na literatura consultada, 
consenso quanto a determinagao dos fatores que compelem a 
evasao. Todavia, vimos que o papel do professor consiste 
numa questao importante a ser analisada na problematica da 
evasao escolar.

Percebemos que, nas instituigoes educacionais, se 
ve a "falta de identidade" do aluno em relagao ao professor 
e sua disciplina. Criou-se uma ideia de que existem 
disciplinas "dificeis" e por essa razao, segundo alguns 
alunos, tais disciplinas resultam em baixos rendimentos 
escolares. Existem alegagoes de que o metodo de ensino 
adotado por muitos professores pode causar uma dificuldade 
maior na compreensao do assunto estudado e, tambem, que o 
vocabulario utilizado pelo professor pode representar um 
impedimento para que essa compreensao se efetive. Existe, 
ainda, a alegagao de que a falta de entusiasmo do professor 
em transmitir uma aula mais prazerosa, provoca desinteresse 
tanto do professor, quanto do aluno, contribuindo, 
conseqtientemente, para que o aluno nao crie lagos com a 
escola e, posteriormente evada.

Em relagao a familia, percebemos que esta nao se da 
conta de que a educagao e um processo gradativo que exige 
parcerias entre ela e a escola. As familias devem tomar 
conhecimento do que acontece na escola, participar mais 
efetivamente, levar sugestoes, questionar o que nao 
compreende bem, enfim, ser pegas fundamentals para o 
crescimento e desenvolvimento de seus filhos estudantes. 
Mas para que isso acontega, e necessario que a esgola se 
descentralize e abra espago para a participagao dos pais 
nas tomadas de decisoes.

Um outro problema que constatamos, diz respeito ao 
exodo rural que, em alguns casos, contribuem para que os
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alunos se afastem da a escola, as vezes, num periodo 
proximo ao termino do ano letivo. Esse afastamento, 
geralmente ocorre porque esses alunos precisam acompanhar 
seus pais, que migram para cidades de maior porte, em busca 
de melhores condigoes de vida. Assim, sem nenhuma 
perspectiva de escola ou trabalho, resta-lhes apenas a 
esperanga de conseguir uma qualidade de vida melhor.

Quanto a experiencia em sala de aula, tentaremos 
expor a seguir, nossa compreensao sobre alguns dos aspectos 
referentes a evasao escolar. Na medida do possivel,
utilizaremos analises e comparagoes dos livros pesquisados, 
os quais apresentam relatos e informagoes sobre o exodo 
rural.

Surpreendentemente, muitos desses relatos, parecem 
com a realidade da pequena Queimadas, mudando apenas em 
alguns aspectos e particularidades. As semelhangas 
consistem em ter que sair de sua terra natal, levando
consigo suas familias, sem imaginar o prejuizo que a elas 
estao causando como, por exemplo, o de, em sua maioria, nao 
voltar mais para a sala de aula, assumindo uma profissao 
que nao requer escolarizagao e que, muitas vezes, nao e a 
profissao desejada, mas assumida pelas circunstancias de 
necessidade de trabalho e sobrevivencia em que se encontra.

0 nome "evasao escolar" e urn conceito moderno que 
surgiu a partir do seculo XVIII, na forma de uma ciencia 
racional, se estendendo pelo seculo XX como resultado de urn 
pressuposto do aperfeigoamento da razao, ou seja, o homem
estava saindo de urn periodo que era voltado para a
providencia divina, em que Deus era o centro do universo e 
o homem passava a ser esse centT̂ , atraves da utilizagao da 
razao.

Nesse periodo, o aperfeigoamento da razao se deu 
atraves de uma serie de discussoes e transformagoes,
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principalmente no que se refere a sociabilidade em que o 
outro vai se tornando culto atraves da escola, o que nao 
ocorria no periodo medieval, que era marcado pela 
ignorancia, e so quern tinha direito a ser culto era o 
clero, o qual dispunha de sabedoria e a partir do seculo 
XVIII o homem comega a pensar, a raciocinar. Isso significa 
dizer que o homem nao pensava. Ele pensava so que era pela 
tradigao de uma expectativa de salvagao em que ele era 
regido por uma forma diferente, atraves de um discurso do 
renasoimento. A partir desse momento, o homem comega a se 
reger pelas suas razoes proprias se desligando de uma vida 
sobrenatural, ou seja, com isso o homem passa a ser o 
centro do universo, lugar que antes era ocupado por Deus.

Antes do sec. XVIII o homem europeu nao questionava 
os seus valores culturais, porque a sua vida em sociedade 
estava orientada pelos valores religiosos disseminados pelo 
cristianismo. Contudo acredito que ja existiam 
questionamentos, mas esse exercicio de reflexao estava 
relacionado com os valores religiosos, trazendo consigo 
muitas mudangas. Foi um periodo de transigao que buscava 
igualdade social, como tambem a liberdade e fraternidade.

Entao, nesse perio&o o homem comega a nomear e 
classificar, criando identidades e realidades que sao 
instituidas pelas nossas linguagens. A evasao escolar e um 
conceito criado e elaborado por esse saber moderno, que 
afirma ser constituido pela ciencia. Porem esses discursos 
legitimam a diferenca do grupo burgues como superior, 
inteligente, e a classe popular como inferior e fracassada. 
Da mesma forma acontece com o discurso sobre a evasao 
escolar, que legitima a diferenga na medida em que se 
qualifica o aluno por meio de repetencias e expulsoes 
escolares, como excluidos e • marginais, atrapalhando o 
processo de desenvolvimento.
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De acordo com o discurso de filosofos criticos ao 
pensamento moderno, como Foucault, por exemplo, nao existe 
uma representagao do real, mas uma instituigao linguistica 
do real, uma narrativa sobre o mundo, que tern o poder de 
construir, classificar e nomear. A oiencia moderna deu nome 
e classificou a instituigao escolar com o poder de produzir 
as subjetividade e intencionalidades, influenciando nas 
tramas da cultura.

Segundo o saber cientifico, existe a "evasao 
escolar" e diante desse problema vem-se procurando 
encontrar formas para resolve-la. Existe em nos uma cultura 
muito forte relacionada ao fracasso e que dela se alimenta 
e reproduz. Uma cultura que legitima praticas, rotula 
fracassados, trabalha com o preconceito de ragas, generos e 
classes e que precisa ser mudada para a situagao 
apresentada neste trabalho possa ser minimizada e/ou 
solucionada.

Os pos-estruturalistas e criticos desses saberes 
modernos, trabalham com diferentes olhares e com novas 
reflexoes, buscando suas subjetividades. Abordam as 
linguagens, as subjetividades, as intencionalidades, as 
culturas. Foucault, atraves de uma reflexao sobre as 
nomeagoes que sao feitas nos discursos, permite-nos 
refletir sobre a evasao escolar nos discursos das praticas 
culturais.

Diante disso, podemos perceber que os discursos tern 
suas intencionalidades e nao sao produzidos sem uma 
ideologia que o oriente. Assim, a leitura da educagao 
apropria-se de palavras como sucesso e fracasso, na 
tentativa de atribuir resultado positivo ou negativo aos 
alunos. Esse discurso, tido como verdade na pratica 
pedagogica, consequentemente, vai contribuir para a 
subjetividade do professor e do aluno. Assim, a linguagem,
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as narrativas, os textos e os discursos 
descrevem coisas, mas imprimem identidades e 
estabelecem relagoes de poder.

nao apenas 
intengoes e
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TERCEIRO CAPITULO
NA B U SC A  DE S U B S I D I O S :  SONHO OU R E A L ID A D E ?

Com base nos dados estatisticos fornecidos pela 
escola EEEMF Francisco Ernesto do Rego, compreendido do 
periodo de 1992 a 2002, percebendo o indice de evasao 
escolar no decorrer desses onze anos, houve a necessidade 
de investigar diretamente os alunos do periodo noturno (ja 
que sao eles os que mais evadem), para perceber os fatores 
que levam a essa evasao escolar.

Para isso, utilizamos questionarios que abordaram 
questoes referentes aos dados pessoais e escolares dos 
alunos (apresentados nos anexos).

Por meio da utilizagao de tecnicas de entrevista 
utilizados pela historia oral, pudemos detectar depoimentos 
de professores que atribuem a responsabilidade pela evasao 
escolar, apenas, ao aluno, eximindo a si e a instituigao 
qualquer tipo de responsabilidade.

Entretanto, e importante destacar que o depoimento 
dos alunos se contrapoe ao dos professores. Eles destacam 
que, em disciplinas como matematica e ingles, por exemplo, 
necessitam de explicagoes mais eficazes que nao sao dadas. 
Mesmo assim, a maioria comunga da ideia de culpa por nao 
aprender.

Em nossas entrevistas aos alunos, percebemos que 
eles ja estao acostumados com a ideia de que eles sempre 
sao os culpados e aceitam essa justificativa com 
naturalidade. Essa aceitagao por parte do aluno retira a 
culpa do professor, que por sua vez atribui a nao 
aprendizagem do aluno como resultado de sua falta de
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interesse. Mas ao nosso ver essa ideia vem sendo induzida 
pelo professor que afirma que cumpre a sua parte, "da o 
conteudo, e com muito mais paciencia por se tratar do 
horario noturno". Turno escolar que, alem de todos os 
problemas que tem os outros turnos, apresenta mais o de 
receber os alunos cujas dificuldades sao redimensionadas 
pela distancia que muitos deles percorrem para chegar ate o 
local da escola, o cansago do trabalho, a demora e 
desconforto do transporte, a nao realizagao da refeigao 
noturna, etc.

QUEM SAO N O S S O S  ALUNO S?

Ao analisar o perfil de nossos alunos, constatamos 
que mais de 50% dos pesquisados eram solteiros e do sexo 
masculino. Eles se encontram numa faixa etaria que variava 
entre 15 e 30 anos. A renda mensal desses cidadaos variava 
entre urn (renda da maioria dos pesquisados) e cinco 
salarios minimos. Alguns nao quiseram revelar sua renda.

Alguns dos alunos ja passaram por evasao e 
justificam que o fizeram por causa do trabalho. Entretanto, 
de acordo com os depoimentos orais, ha quern considere essa 
atitude precipitada, ja que, atualmente, conseguem 
conciliar estudo e trabalho.

Detectamos, tambem, que a evasao e mais freqtiente 
no sexo masculino, que no sexo feminino. E, embora nao 
tenhamos encontrado dados consistentes para explicar esta 
questao, alguns motivos apresentados pelos alunos podem 
justifica-la, como por exemplo: a incompatibilidade de
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horario entre o trabalho e o estudo e o desinteresse por 
algumas disciplinas.

A renda mensal revelada nesta pesquisa e de 1 a 5 
salarios minimos, muito embora alguns alunos nao tenham 
revelado sua renda, a maioria se enquadra em apenas urn 
salario minimo.

E ST U D A R : PRAZER OU O B R IG A g A O ?

Em resposta a questao que buscava conhecer os 
motivos que levaram os alunos a evasao e, tambem, a 
retomada dos estudos, a grande maioria revelou que o 
abandono da escola deveu-se a necessidade de trabalhar, e 
nao havendo nesse caso a conciliagao entre trabalho e 
escola, dado a incompatibilidade do horario. Outros, porem, 
atribuiram o abandono ao seu proprio desinteresse em 
relagao a algumas disciplinas, o que fazia com que 
gazeassem aulas e, conseqiientemente, tendo aumentadas suas 
dificuldades de aprendizagem nessas disciplinas.

A resposta em relagao aos motivos de seu retorno a 
escola foi unanime. Retornam pela necessidade de conclusao 
do ensino medio, para, assim, poder ingressar no mercado de 
trabalho. Pois, o mercado atual de trabalho exigir destes 
urn maior nivel de escolarizagao, coinprovado atraves de 
certificados e diplomas. Alguns deles admitem nao gostar de 
estudar e encontrar-se nessa situagao porque a necessidade 
obriga, outros, sentem necessidade de adquirir maior 
conhecimento, passando a enxergar o estudo como algo que 
pode proporcionar mudangas em suas vidas, realizagoes e 
satisfagoes.
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Vale salientar que dos alunos trabalham em fungoes 
diversas, tais como: operarios de fabrica, comerciarios, e 
autonomos. E mesmo aqueles que sao autonomos se ressentem 
do estudo, de conhecimento que possa contribuir em sua 
atividade profissional.

As respostas ao questionario nos levam a constatar 
que os alunos so estudam devido a exigencia do diploma, por 
entender que dele depende seu futuro. Deixando entrever 
que, nao fosse a exigencia do diploma pelo mercado de 
trabalho, eles nao estudariam. Sendo que alguns afirmar 
achar "horrivel estudar". Dai depreendermos que o estudo 
para muitos alunos e uma obrigagao, um peso que terao que 
carregar ate a que, enfim, obtenham o tao esperado diploma. 
Enquanto que poucos acham interessante e satisfatorio 
estudar, pois veem a necessidade de adquirem mais 
conhecimento, principalmente nos tempos atuais em que se 
exige o conhecimento da informatica. E interessante 
perceber nesses depoimentos que a maioria das pessoas 
estudam nao por prazer, mas pela imposigao do sistema em 
que estamos inseridos.

E O E N S IN O -A P R E D IZ A G E M ?

No que diz respeito ao ensino-aprendizagem, pudemos 
constatar que nao existe unanimidade nesse ponto. A maioria 
dos alunos acha que a escola oferece um bom atendimento e 
que os professores dispSem de uma boa metodologia, Porem, 
ha alunos que percebem essa questao de forma diferente, e 
manifestam seu anseio de melhoria na metodologia dos seus 
professores. Esses alunos alegam que nao ha compreensao do
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conteudo por dificuldades apresentadas na explicagao do 
professor.

Por fim, a maioria dos alunos considera que o 
atendimento escolar e bom, tanto ao que se refere a questao 
do ensino-aprendizagem, quanto ao que se refere as questoes 
de relacionamento desde o diretor ate o auxiliar de 
servigos gerais.
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problemas que dao msr qem para ocorrer a evasao escolar, 
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do ensino publico, especialmente do ensino fundamental.
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uma vez que nosso proposito foi o de estuaar as questoes 
relacionadas ao ensino publico no Brasil, e, em particular 
tentar contribuir para o connecimento dos problemas do

trancisco isrnesto do Rego.
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ANEXOS



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTITUCIONAIS:

Nome daEscola: _______________________________________________

Cidade:____________________________________  Estado:________

Nome do Aluno:________________________________________________

Idade:_____________  Serie:____________  Tumo:___

2 -  DADOS PESSOAIS:

a) E casado? ( ) Sim ( ) Nao

b) Tern filhos? ( ) Sim ( ) Nao Quantos?________

c) Trabalha? ( ) Sim ( ) Nao

d) Horario de Trabalho: ( ) Manha ( )Tarde ( )Noite

e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( ) Sim ( ) Nao ( ) Em parte

g) Renda Mensal: R $____________

3 -  DADOS ESCOLARES:

a) Voce gosta de estudar? ( ) Sim ( ) Nao

b) O que te levou a sair da escola?

c) E o que te levou a voltar para a escola?



d) O atendimento na escola e considerado:

( ) Otimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo

e) Seu relacionamento com os professores e:

( ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade?

g) Sua serie e considerada:

( ) Facil ( ) Dificil

h) O que voce acha da metodologia do professor?

( ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RES POND A COM SINCERIDADE:

a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( ) Sim ( ) Nao

Em caso negativo, justifique:

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com rela^ao ao ensino aprendizagem?

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTTrUCIONAIS:
Nome da Escola: Emestao. Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Joao Leandro I. Figueiredo 
Idade: 23 anos Serie: 6a serie

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( X ) Sim ( ) Nao
b ) Temfilhos? ( ) Sim ( X ) N a o  Quantos?___________
c )  Trabalha? ( X ) S i m ( )Nao
d) Horario de Trabalho: ( X ) Manha ( X ) Tarde ( ) Noite
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Sim: Porque: Eu comedo a trabalhar das 7 horas da manha e so para as 6:30. o 
tempo para estudar e muito Pouco.

f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim ( ) Nao ( ) Em parte
g) Renda Mensal: R$ 1 mil reais

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Por causa da falta de tempo para estudar, e da indisposifao apos o trabalho.
c) E o que te levou a voltar para a escola?

A alta precisao dos estudos para poder crescer no meu trabalho
d) O atendimento na escola e considerado:

( ) Otimo ( ) Bom ( X ) Regular ( ) pessimo
e) Seu relacionamento com os professores e:

( X ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco
f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade? Ingles.
g) Sua serie e considerada: ( ) Facil ( X ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( ) Boa ( X ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERIDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( X ) Sim ( ) Nao
Em caso negativo, justifique:

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com rela?ao ao ensino aprendizagem? 
E regular, por causa dos livros que nao sao de boas editoras.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Eles so devem abandonar a escola por uma causa muito justa; no caso uma 
profi?ao que va ficar pra toda Vida e se compen^ar.



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTITUCIONAIS:
Nome da Escola. Colegio E. E. F. M. Francisco Ernesto do Rego 
Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Geovd L. da Silva 
Idade: 23 anos Serie: V.

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( ) Sim ( X ) Nao
b ) Temfilhos? ( ) Sim ( X ) N a o  Quantos?____________
c )  Trabalha? ( X ) S i m ( )Nao
d) Horario de Trabalho: ( X ) Manha ( X ) Tarde ( ) Noite
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Sim. Porque trabalho o dia todo, ate o fim de semana para conseguir manter a 
familia, so posso estudar a noite e moro no sitio e nao tenho meio de transporte.

0  Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim ( ) Nao ( ) Em parte
g) Renda Mensal: R$ 380,00

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

A necessidade de trabalhar para dar assistencia a minha familia (mae e irmaos).
c) E o que te levou a voltar para a escola?

Desistir de estudar para trabalhar; mas em toda empreza que chegava exigia no 
minimo o 2° Grau, por isso votei para escola.

d) O atendimento na escola e considerado:
( ) Otimo ( X ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo

e) Seu relacionamento com os professores e:
( X ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade? Matematica.
g) Sua serie e considerada: ( ) Facil ( X ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( X ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERIDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( X ) Sim ( ) Nao
Em caso negativo, justifique:

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com relapao ao ensino aprendizagem? 
A escola tern um bom desempenho quanto ao aprendizado.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Abandonar a escola e um erro Grave; muitos desistem para trabalhar, mas esse 
trabalho depende dos estudos, desistir e apenas adiar um obstaculo a ser superado 
pois a necessidade obriga a voltar para a escola.



QUESTION ARIO

1- DADOS INSTITUCIONAIS:
Nome da Escola: Colegio E. E. F. M. F. E. do Rego 
Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Djane Rodrigues Pereira 
Idade: 23 anos Serie: 8a E

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( X ) Sim ( ) Nao
b) Tern filhos? ( X ) Sim ( ) Nao
c) Trabalha? ( X ) S i m ( )Nao
d) Horario de Trabalho: ( X ) Manha (
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique 

Nao.
f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim
g) RendaMensal: R$ 300,00

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Preguifa
c) E o que te levou a voltar para a escola?

Foi porque persebi que o estudo e fundamental na vida do ser humano, e hoje 
imflui muito, sem falar que precisamos muito esta bem mformado.

d) O atendimento na escola e considerado:
( ) Otimo ( ) Bom ( X ) Regular ( ) pessimo

e) Seu relacionamento com os professores e:
( X ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade? Matematica.
g) Sua serie e considerada: ( ) Facil ( X ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( ) Boa ( X ) Regular ( ) Fraca

4 -  RES POND A COM SINCER1DADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( ) Sim ( X ) Nao 
Em caso negativo, justifique:
Porque nao quero comer, pois tenho facilidades de engorda e fa?o o maximo para 
nao comer.

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com relafao ao ensmo aprendizagem? 
Ao meu ponto de vista otimo.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Agora acho uma grande besteira, vejo que perdemos muitas coisas importantes, 
mais acho que nunca e tarde, e e por isso que hoje estou aqui; e espero nunca mais 
desistir...

Quantos?___________

) Tarde ( )Noite

( ) Nao ( ) Em parte



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTITUCIONAIS:
Nome da Escola: Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Ma. Betania Ramos de Andrade 
Idade:18anos Serie: 8a

-DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( ) Sim ( X ) Nao
b) Tern filhos? ( ) Sim ( X ) Nao Quantos? _
c) Trabalha? ( ) Sim ( X ) Nao
d) Horario de Trabalho: ( ) Manha ( )Tarde (
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Nao! Pois se o trabalho exige o estudo nao devia atrapalhar, pois 
a quern trabalhar eu nao trabalho.

f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim ( ) Nao
g) Renda Mensal: R$

) Noite

atrapalha aqueles 

( ) Em parte

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

As notas que eu nao pude recuperar por fautar as aulas no momento de doen?as.
c) E o que te levou a voltar para a escola?

A vontade de recuperar o tempo perdido, nos estudos, Pois um dia iria me 
atrapalhar no caso se eu fosse a procura de um emprego. Eles exigem os estudos.

d) O atendimento na escola e considerado:
( ) Otimo ( X ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo

e) Seu relacionamento com os professores e:
( ) Bom ( X ) Regular ( ) Fraco

f) Qual a disciplina que tem mais dificuldade? Matematica.
g) Sua serie e considerada: ( X ) Facil ( ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( X ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERTDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( ) Sim ( X ) Nao
Em caso negativo, justifique:
Pois e muito dificil me dar fome e de vez em quando eu me alimento.

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com relaqao ao ensino aprendizagem? 
Vejo de maneira agradavel pois a escola, e os professores fazem o melhor que 
pode no nosso ensino de aprendizagem.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Digo a todos e ate eu mesma que nao e um jeito certo de acertar as coisas, que nao 
e deixando a escola largando os estudo de lado que vamos melhorar a nossas vidas 
e sim piorar.



QUESTION ARIO

1- DADOS INSTITUCIONAIS:
Nome da Escola: Cidade: Queimadas Estado:Paraiba
Nome do Aluno: Tiago de Lima Camelo 
Idade: 15 anos Serie: 8a

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( ) Sim ( X ) Nao
b) Tem filhos? ( ) Sim ( X ) Nao Quantos?____________
c) Trabalha? ( X ) Sim ( ) Nao
d) Horario de Trabalho: (X)Manha ( )Tarde ( )Noite
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Um pouco porque nSo quase tempo para estuda.
f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim '( ) Nao ( ) Em parte
g) Renda Mensal: R$

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Porque minha mae e viuva e meu pai dechou um caminhao e ela botava os 
motorista e eles acabavam tirado dinheiro e eu fui trabalha nele mais os 
motoristas.

c) E o que te levou a voltar para a escola?
Porque eu vie que aquele nao era o meu futuro.

d) O atendimento na escola e considerado:
( ) Otimo ( X ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo

e) Seu relacionamento com os professores e:
( ) Bom ( X ) Regular ( ) Fraco

f) Qual a disciplina que tem mais dificuldade? Matematica.
g) Sua serie e considerada: ( ) Facil ( X ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( X ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERIDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao 

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( ) Sim ( X ) Nao
Em caso negativo, justifique:
Porque eu nao tenho vontade.

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com rela^ao ao ensino aprendizagem?
£  otimo.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Um otario.



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTITUCIONAIS:
Nome da Escola: Emestao Cidade. Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Edson Farias Peres 
Idade: 18 anos Serie: 6a

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( ) Sim ( X ) Nao
b) Tern filhos? ( ) Sim ( X ) Nao
c )  Trabalha? (X)S i m ( ) Nao
d) Horario de Trabalho: ( X ) Manha ( X )
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Um pouco porque cancS, eu ando bastante a pe.
f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( ) Sim
g) Renda Mensal: RS 200,00

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) S i m  ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Eu gazeava bastante as aulas principalmente de matematica.
c) E o que te levou a voltar para a escola?

Voltei porque e muito importante para conseguir um emprego fixo.
d) O atendimento na escola e considerado:

( ) Otimo ( X ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo
e) Seu relacionamento com os professores e:

( X ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco
f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade? Matematica.
g) Sua serie e considerada: ( ) Facil ( ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( X ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERE)ADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim

Caso seja afirmativo, justifique:
Todos me respeitam.

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( X ) Sim 
Em caso negativo, justifique:

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com rela?ao ao ensino aprendizagem? 
Eu estou achando bom porque os professores ansinam bem, explica direito, tern 
respeito com o aluno.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Eu digo para ele(a) para nao abandonar a escola, sein a escola voce nao e nada na 
vida, um dia voce pode se arrepender.

( X ) Nao 

( ) Nao

Quantos?___________

Tarde ( )Noite

( X ) Nao ( ) Em parte



OUKSTIONARIO

1 - DADOS INSTITUCIONAIS:
Nome da Escola: Emestao Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Joao Ferreira 
Idade: 25 anos Serie: 8a

2 -DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( ) Sim ( X ) Nao
b) Tern filhos? ( ) Sim ( X ) Nao Quantos?____________
c) Trabalha? ( X ) Sim ( ) Nao
d) Horario de Trabalho: (X)Manha ( )Tarde ( )Noite
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Nao. Pois trabalho de 6 horas da manha as 2 horas-da tarde.
f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim ( ) Nao ( ) Em parte
g) Renda Mensal: R$

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Por causa do trabalho que no inicio era muito cansativo.
c) E o que te levou a voltar para a escola?

A concluir os estudos que e fundamental.
d) O atendimento na escola e considerado:

( ) Otimo ( X ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo
e) Seu relacionamento com os professores e:

( X ) B o m  ( ) Regular ( ) Fraco
f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade? Portugues e Matematica.
g) Sua serie e considerada: ( )Facil ( ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( ) Boa ( X ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERIDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:
Todos me respeitam.

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( X ) Sim ( ) Nao
Em caso negativo, justifique:

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com relafao ao ensino aprendizagem? 
Um pouco bom pois estamos no inicio do ano.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
E simplesmente um cara ou uma garota desmiolado (a).



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTTTUCIONAIS:
Nome da Escola: Emestdo Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Marcelo
Idade: 32 Serie: 5a M

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( X ) Sim ( ) Nao
b ) Temfilhos? ( X ) S i m  ( )Nao Quantos?2
c )  Trabalha? ( X ) S i m ( )Nao
d) Horario deTrabalho: (X)Manha (X)Tarde ( )Noite
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Nao.
f) Estudar, ajudano seu trabalho? ( X ) S i m ( )Nao ( ) Em parte
g) Renda Mensal: R$ 500,00

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Para trabalha
c) E o que te levou a voltar para a escola?

A vontade de aprender mais.
d) O atendimento na escola e considerado:

( ) Otimo ( ) Bom ( X ) Regular ( ) pessimo
e) Seu relacionamento com os professores e:

( ) Bom ( X ) Regular ( ) Fraco
f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade?
g) Sua serie e considerada: ( X ) Facil ( ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( X ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERIDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( X ) S i m  ( )Nao
Em caso negativo, justifique:

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com rela^ao ao ensino aprendizagem? 
Otimor.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Que ele esta erado.



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTTTUCIONAIS
Nome da Escola: Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Iremar Alexandre Ferreira 
Idade: 19 anos Serie: 8a

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( ) Sim ( X ) Nao
b) Tern filhos? ( ) Sim ( X ) Nao Quantos? 2
c) Trabalha? ( ) Sim ( X ) Nao
d) Horario de Trabalho: ( ) Manha ( ) Tarde ( ) Noite
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Sim Por que e muito cansativo e nao temos tempo para estudar.
f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim (. ) Nao ( ) Em parte
g) Renda Mensal: R$ 200,00

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Um emprego de ultima hora e estava precisando muito no momento.
c) E o que te levou a voltar para a escola?

Por que esto desempregado.
d) O atendimento na escola e considerado:

( ) Otimo ( X ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo
e) Seu relacionamento com os professores e:

( ) Bom ( ) Regular (X)Fraco
f) Qual a disciplina que tem mais dificuldade? Ingles
g) Sua serie e considerada: ( X ) Facil ( ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( X ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RESPONDA COM SINCERIDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( X ) Sim ( ) Nao
Em caso negativo, justifique:

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com relafao ao ensino aprendizagem? 
Bom e aguns progresso e pesimo em outros professor.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
Nos deve ser chegar mas os colega e os professor.



OUESTIONARIO

1- DADOS INSTITUCIONAIS:
Nome da Escola: Cidade: Queimadas Estado: Paraiba
Nome do Aluno: Geovana Ramos de Andrade 
Idade: 16 Serie: 8a F

2 -  DADOS PESSOAIS:
a) E casado? ( ) Sim ( X ) Nao
b) Tern filhos? ( ) Sim ( X ) Nao Quantos? 2
c) Trabalha? ( X ) S i m  ( )Nao
d) Horario de Trabalho: ( X ) Manha ( X ) Tarde ( ) Noite
e) O trabalho atrapalha seus estudos? Justifique.

Nao. Pois meu trabalho e simples e pouco mais e um trabalho como outro. Sou 
vendedora de bilhetes.

f) Estudar, ajuda no seu trabalho? ( X ) Sim ( ) Nao ( ) Em parte
g) Renda Mensal: R$ 20,00 Reais por dia, so entre trez dia.

3 -  DADOS ESCOLARES:
a) Voce gosta de estudar? ( X ) Sim ( ) Nao
b) O que te levou a sair da escola?

Dependendo do estudo nao foi! Foi por causa de uma discusao entre minhas 
colegas e acabei nSo agiientando o impedimento de nao poder falar com elas.

c) E o que te levou a voltar para a escola?
A precisao de conseguir em fim um Verdadeiro Trabalho proficional. Em alguma 
empresa.

d) O atendimento na escola e considerado:
( ) Otimo ( X ) Bom ( ) Regular ( ) pessimo

e) Seu relacionamento com os professores e:
( X ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

f) Qual a disciplina que tern mais dificuldade? Quimica e Geografia.
g) Sua serie e considerada: ( ) Facil ( X ) Dificil
h) O que voce acha da metodologia do professor?

( X ) Boa ( ) Regular ( ) Fraca

4 -  RES POND A COM SINCERIDADE:
a) Voce sente-se discriminado na sala de aula? ( ) Sim ( X ) Nao

Caso seja afirmativo, justifique:

b) Se alimenta antes de vir para a escola? ( ) Sim ( X ) Nao
Em caso negativo, justifique:
Pois o Tempo e pouco para o prepare da comida caseira. Fico um pouco ocupada. 
E temos que chegar cedo para poder conseguir cadeira.

c) Como voce ve o desempenho de sua escola, com relagao ao ensino aprendizagem? 
O Ensino e Otimo, so deveriam (os professor) explicar mais um pouco que 
possamos entender melhor e aprender.

d) O que voce diz do aluno abandonar a escola, deixando de estudar?
P osso dizer e que deve pensar antes de fazer esta coisa, pois e muito ruim ficar 
sem  o estudo.


