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ESCOLA E SOCIEDADE: UMA ANALISE PELA OTJCA 

DO FRACASSO ESCOLAR EM PRES/DENTE 

PRUDENTE.~ 

Vanessa Ananias2 

( ... ) E o fracasso geralmente confirmara o desprezo 
aqueles que a sociedade condicionou como inferiores ... 

M. T. NIDELCOFF 

RESUMO: Objetivando ampliar o entendimento da rela~ao escola-sociedade via fracasso escolar, 
foram identificadas tres categorias de pensadores sobre a questao: 

"Conteudfsticos" : identificam o problema do fracasso na discrepancia entre o conteudo 
elaborado socialmente pelo aluno e o trabalhado na escola. 

"Reprodutivistas": lncompatibilidade do aluno em se adaptar as estruturas da escola. 
"Pessimistas": a escola atual nao serve para os alunos da classe dominada: as falhas na 

elabora~ao de programas de ensino, ausencia de uma pedagogia libertadora, mecanismos de seletividade 
desencadeados pel a escola, a a~ao ideol6gica da escola na produ~ao e reprodu~ao da sociedade capitalista. 

Assim, torna-se impossfvel discutir o fracasso escolar como algo interno a escola, quando sua 
base encontra-se na sociedade. 

Palavras-Chave: Fracasso Escolar; Pedagogia Libertadora; mecanismos de Seletividade; A~ao 
ldeol6gica da Escola; Produ~ao e Reprodu~ao da Sociedade Capitalista. 

INTRODUt;A.O 

0 processo de educa~ao formal 
possibilitando uma postura de questionamento e de 
espfrito crftico ja e quase inexistente, pois, 0 

processo educacional nas escolas nao passa de 
uma mera transmissao de conhecimentos 
elaborados que fazem dos alunos o Iugar de 
depositos desses conhecimentos: e a "educa~ao 
bancaria" onde o professor fala e os alunos ouvem, 
memorizam e repetem. Alem desse problema 
intrfnseco ha urn outro tipo de problema: "as crian~as 
chegam a escola ja com diferentes possibilidades de 
triunfo, que variam de acordo com o ambiente em 
que viveram ate o momento"; para ser mais objetiva, 
"de acordo com a classe social a que pertence". 

"( .. .)As crianr;as chegam jaas com 
diferentes possibilidades e as 
oportunidades que perderam sao 
irrecuperaveis. lsso porque tais 
possibilidades diferentes nascem do 

ambiente onde viveram, das expenencias 
pelas quais passaram, da maneira como se 
alimentaram desde o nascimento, dos 
estfmulos intelectuais que receberam ou niio 
desde pequenos. quando em idade esco/ar, 
defici{mcias nutritivas ja deixaram marcas 
insuperaveis. (NIDELCOFF, 1985:10) 

Observando as cita~6es abaixo, 
podemos notar a importancia do entendimento da 
rela~ao escola-sociedade para o estudo sobre o 
fracasso escolar. 

"A escola va[ tratar_a todos par igual. 
Entretal'lte;-etes- NtteY -sfJ.O /GOAlS. Em 
1tmr;ftcfli~Q.;:P.?ta U.(IS tantos _ se!.a fujiciente 
aqai~_g_f2s.cala lhes da; para.__qutrqs nao. 
Uns-triUrifaram outros iriio fracassar. 

Esse triunfo confirmara aque/es a 
quem a sociedade forneceu meios para 
triunfar. E o fracasso geralmente confirmara o 
desprezo aque/es que a sociedade 
condicionou como inferiores". (NIDELCOFF, 
1985: 10) 

1 Este artigo e fruto de uma pesquisa realizada no periodo de abril de 1993 a abril de 1994, sob orienta~tao do professor 
Claudio Benito de Oliveira Ferraz, apresentado noV Congresso de lnicia~tao Cientifica da UN ESP, realizado em Bauru. 
Apoio PAE. 

2 Aluna do 3Q ano do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciencias e Tecnologia- UNESP- 19060-900- Presidente 
Prudente - Estado de Sao Paulo - Brasil. 
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"A escola de 1Q grau fa/ha na sua 
tarefa basica de alfabetizar;ao das crianr;as 
das camadas populares excluindo-as 
precocemente do seu interior a traves de 
um mecanismo de rejeir;ao que opera 
duplamente, pois a escola nao ~fiq.ejta. __ a 
crianr;a como ela 'e, e a cfia.fiiJa nao aceita a 
escola elafunciona. "(MELLO apud PA TTd, 
1990: XI). 

Uma vez que nossa sociedade e 
dividida em classes de dominantes e dominados, 
certamente, ha sempre os desprivilegiados, os quais 
sao induzidos ao fracasso escolar pela sua condir;:ao 
s6cio-economica. 

Atraves de uma serie de leituras e 
reflex6es (vide bibliografia) este artigo visa identificar 
alguns dos motivos da deteriorar;:ao da educar;:ao, 
que parece ter chegado a ponto de fazer o ensino se 
tornar uma mera transmissao de conhecimentos, 
transformando o homem em simples receptor 
desses conhecimentos, aprendendo tao somente a 
repetir palavras e nao a usa-las para julgar o mundo 
e expressar seus jufzos. Como escreve Paulo Freire 
em sua crftica a concepr;:ao bancaria de educar;:ao: 
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pode esconder seu carater desumanizador." 
~'RE; 1'987. 015) · -

Como me disse outro dia um estudante 
universitario: "esse sistema pratica na realidade um 
ensinocfdio"(a morte do ensino). 

Problematizando tal assertiva no 
trabalho a que me proponho, busco saber ate onde 
isso e verdade e quais as dimens6es da afirmar;:ao. 
Sem esquecer, porem, que a grande falha do ensino 
nao esta apenas em nao "'fazer do aluno um-ser 
crfffco, conscienhzadO e capaz de elesoettltar a 
realidade mistificaaa, mas grande- talhlr"ErSta 
tambem no tocante a· formayao-des alunos de-l:ialxa 
renda, que sao pratlcamerrre expulsos aa escola 
atraves dos mecanismos internos de seletividade, 
desencacteactcrs ·pera mes·ma, acelerando ou ·e 
mesmo provocando o processo de evasao ou 
repetencia desses alunos atingidos e conduzidos ao 
fracasso. 

Portanto, o objetivo principal deste 
artigo e pontuar as causas mais tangfveis que levam 
ao fracasso escolar, presentes na relar;:ao escola
sociedade, resgatando uma discussao muito 
importante para o curso de pedagogia, 
fundamentada nessa citar;:ao de Moacyr GADOTTI: "Em Iugar de comunicar-se, o 

educador faz comunicados e depositos que 
os educandos, meras incidencias, recebem "Nao basta sermos competentes 

Para que sejamos educadores. E o grau de pacientemente, memorizam e repetem. Es af 
a concepr;ao bancaria de educar;ao, em que consciencia polftica que define se somas ou 
a unica margem de ar;ao que se oferece e a nao educadores.( ... J E preciso que tornemos 

, os nossos cursos de pedagogia verdadeiros 
de receberem os depositos, guarda-los .e Jaboratorios atuais de analise da sociedade 
arquiva-los. Margem para serem em que vivemos. E assim que comer;aremos 
co/ecionadores ou fixadores das coisas que 
arquivam. No fundo, porem os grandes entender de educar;ao. Nao comer;aremos 
arquivados sao os homens, nesta (na entender lendo leis e reformas, pois e 
melhor das hipoteses) equivocada provavel que ao acabarmos de fer uma ja 
concepr;ao bancaria de educar;ao. tenham _ safdo outras! Entenderemos de 
Arquivados porque, fora da busca, fora da k.J' fducar;ao a~ entendern:os o curso c?ncr~to, 
praxis, os homens nao podem ser. Educador , .}'~uas n~cess1~ades bas1cas e suas pnvar;oes. 
e educandqs se~'Lal1l.l1a f!ltJdida'..§.r:JJ..J:wlft , ,(1111 E prec1so mulf~ trabalho, e?forr;o mesmo, um 
rresfii" distorcif/f.L'Iis...ao_ de £1i!lC...CIQ~~.._ n~ ha _,. l esforr;o coletJvo, orgamzado, coeso e 
criafiViifadf!, na. 0 ha .. tr..a!!sfo_ rma.1r.~o nao ha consciente. Quanta ao resto e na pratica que 

. · · ,..._ - encontraremos a necessidade de recorrer a saber. So ex1ste saber na mvencao . • D.a 
r~ivenr;a(J-na bCtSca illqwefa, lf!l~feryte,' analises teoricas para compreende-las 
JlermaRente, · que os homens fazem no melhor ( ... )" (1985: 79) 
mr:mdo, . com 0 muni:io . e cdm OS Oi)f;os. 
Busca espeianr;osa tambem":(FREIRE, 1982: 
66} -

Observa-se, portanto, que os 
educadores nao tern ensinado o homem a ser um 
problematizador das ideias que lhe sao transmitidas, 
ou seja, nao tern si~o cumprido o papel da educar;:ao 
na humanizar;:ao. E necessaria a solidariedade dos 
profissionais educadores, na sua . condir;:ao de 
homens, para com os indivfduos que se encontram 
convertidos em "coisas", para que haja a 
humanizar;:ao. 

"Ora, uma educar;ao so e 
verdadeiramente humanista se, ao inves de 
reforr;ar os mitos, com os quais se pretende 
manter o homem desumanizado, esforr;ar-se 
no sentido da desocultar;ao da realidade. 
Desocultacao na qual o homem existencialize 
a sua real vocar;ao: a de transformar a 
realidade. Se ao contrario a. educ%-ao 
enfatiza os m1Tos -e cleserrrtroci:i'rio ca/Tunfio 
d~aaj)fa9§0'?'1011Bmein·a-tealidaae:nao 

A educar;:ao e sempre um ato politico, 
pois sempre esteve a servir;:o das classes 
dominantes, eis o motivo pelo qual o grau de 
consciencia polftca define se somos ou nao 
educadores. E necessaria que o homem seja 
conscientizado politicamente, para poder analisar a 
sociedade em que vive e poder lutar contra a 
opressao. 

Assim, trata-se do problema do 
fracasso escolar sob a 6tica apontada por GADOTTI, 
buscando uma definir;:ao mais precisa do que vern a 
ser este problema e quais suas principais causas e 
fatores, tentando chegar a uma analise da atual 
realidade educacional brasileira, visando 
contextualiza-la melhor em meio as teorias e 
explicar;:oes sobre a questao do fracasso numa 
escola inserida numa sociedade capitalista, classista 
e contradit6ria. 
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ALGUMAS N090ES NECESSARIAS 

Pelo que tenho observado da realidade 
educacional, baseando-me em Paulo FREIRE, que 
defende a concep~ao humanista . e libertadorq_de 
educa~ao, temos eerno pmrto bastco: 

• '"'I 

'U homem como urn ser no mundo e com o mundo ". 

Esta concep~ao corresponde a 
condi~ao dos homens como seres historicos, que 
realizam reflex6es sobre si proprios e sobre o 
mundo, refletindo tambem sobre suas rela~6es com 
o mundo, com o qual sabem que nao estao apenas 
em contato, mas sim que tern tambem capacidade 
de agir para transforma-lo, marcando sua realidade 
historica pela sua propria atividade criadora. 

"E preciso que seja capaz de, 
·estando no mundo, saber-se ne/e. Saber 
que, se a forma pela qual esta no mundo 
condiciona sua consciencia deste estar, e 
capaz, sem dtJvida, de ter consciencia desta 
consciencia condicionada. Quer dizer, e 
capaz de intencionar sua consciencia para a 
propria forma de estar sendo, que condiciona 
sua consciencia deste estar". (FREIRE, 1982: 
16) 

Se o homem, no seu estar no mundo, 
e incapaz de agir e refletir, nao tern consciencia do 
seu estar no mundo, e urn ser que vive fora do seu 
tempo. 0 homem como urn ser no mundo e com o 
mundo, e o homem que se identifica com o 
movimento permanente em que se acha inscrito: o 
movimento historico. 

0 ponto de partida deste movimento 
esta nos homens mesmos. Mas como nao ha 
homens sem mundo, sem realidade, o movimento 
parte das rela~6es homem-mundo. 

"Daf que este ponto de partida 
esteja sempre nos homens, no seu aqui e no 
seu agora que se constitui a situat;ao em que 
se encontram ora imersos, ora submersos, 
ora emersos, ora insertados. Somente a 
partir dessa situat;ao em que determina a 
propria percept;ao que de/a estao tendo, e 
que podem mover-se".(FREIRE, 1982: 83-4) 

0 movimento historico e urn 
movimento permanente que parte das rela~6es 
homem-mundo, mas o ponto de partida desse 
movimento depende da maneira como o homem se 
identifica no mundo, ou seja, da percep~ao que ele 
tern de sua situa~ao no mundo e da propria forma 
em que se relaciona com o mundo, nao estando 
apenas em contato com o mundo, como contato 
animal, mas sim em condi~6es objetivas para o pleno 
exercfcio da maneira humana de existir. 

Esta concep~ao humanista e 
libertadora de educa~ao nos permite identificar a 
educa~ao como conscientiza~ao, a partir daf 
podemos notar que a educa~ao falha em seu papel 
no processo de humaniza~ao, uma vez que, a escola 
vern agindo como Aparelho ldeologico o Estado · e 
fazendo da educa~ao urn processo de adapta~ao do 
indivfduo a sociedade, quando seu papel deveria ser 
o contrario, "conscientizar os homens," para torna-los 
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seres da praxis; a~ao e reflexao sobre a realidade, 
para transforma-la. Eis urn dos principais agentes no 
processo de produ~ao do fracasso escolar; a escola 
como aparelho ideologico do Estado. 

0 FRACASSO ESCOLAR 

0 que e 0 fracasso escolar? 
Sabemos que "fracasso" significa 

insucesso, mau exito. "Escolar" e aquilo que e 
relativo a escola, ou ao proprio estudante. Fica claro 
entao, que, fracasso escolar e o mau exito, seja da 
escola ou do aluno. 

Parece que esta claro, mas assim nao 
fica nada esclarecido, pois 0 problema nao e tao 
simples quanto parece. Sabemos que evasao 
repetencia e escolariza~ao deficiente sao alguns 
fatores resultantes do fracasso escolar, e por sinal, 
bern presentes em nosso meio. 

Entao, como sabemos que existe, o 
importante e saber quem constroi a "via de acesso" 
ao fracasso escolar. Quem na realidade fracassa, a 
escola ou o escolar? 

A meu ver, o aluno reflete o fracasso 
da escola, pois, estando esta inserida em uma 
sociedade capitalista, classista e contraditoria e que 
age como aparelho ideologico do Estado, nao pode 
cumprir a fun~ao de desmistifica~ao da realidade, 
quando atua como forma de justifica~ao, legitima~ao 
e disfarce das diferen~as e dos conflitos de classes. 

Essa sociedade capitalista, baseada 
na rela~ao valor e troca, transforma nao so as coisas 
em mercadoria, mas tambem os indivfduos, que 
vendem sua for~a de trabalho, tambem vista como 
mercadoria por este processo de produ~ao que 
separa, de urn lado, o capitalista (detentor dos meios 
de produ~ao) e, de outro, o trabalhador (detentor da 
for~a de trabalho), tornando-se, assim, uma 
sociedade classista, dividida em dominantes 
(capitalistas) e dominados (trabalhadores). Em 
conseqiiencia, a sociedade torna-se tambem 
contraditoria, uma vez que o lucro do capitalista 
depende da for~a de trabalho do trabalhador, 
enquanto este, o que ele obtem pelo seu trabalho, 
nao e suficiente nem para que possa continuar 
produzindo. Mas a contradi~ao nao e so essa. 
Devido as formas como e exercida, esta explora~ao 
permite ao trabalhador se organizar, trocar 
experiencias e se conscientizar da explora~ao, 
gerando resistencia. 

E esta sociedade, uma unidade 
contraditoria da qual fazem parte as rela~6es de 
produ~ao capitalistas, que coloca desigualmente os 
homens diante da propriedade dos meios de 
produ~ao e da apropria~ao e controle da for~a de 
trabalho e dos produtos de trabalho. 

"0 Estado de c/asse e a instancia 
central cujo papel e a manutent;ao da 
unidade e da coesao de uma format;ao 
social, a manutent;ao das condit;i5es da 
produt;ao e, assim, a reprodut;ao das 
condit;i5es sociais da produt;ao: ele e, num 
sistema de /uta de classes, a garantia da 
dominat;ao polftica de c/asse, ora e esse 
exatamente, o papel que aparelhos 
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ideo/6gicos preenchem notadamente a 
ideo/ogia dominante cimenta a forma9ao 
social. 

"Pode-se entender assim que os 
aparelhos ideo/6gicos do Estado fazem parte 
do Estado porque realizam a fun9ao do 
Estado, que e a de garantir a domina9ao. Ja 
quanta ao aparelho repressivo nao ha 
duvida, ele se constitui no nuc/eo central do 
Estado, (onde) a classe ou tra9ao 
hegemonica detem em geral o poder nesse 
apare/ho". (MACHADO, 1983: 85) 

0 Estado age como mediador dos 
interesses da classe dominante, interesses esses 
que se concentram na base do sistema, a produc;:ao 
de mais valia, ou seja, manter as relac;:oes de 
explorac;:ao da classe subalterna e manter atraves 
das escolas (que agem como aparelho ideol6gico do 
Estado) a mistificac;:ao dessa realidade e a opressao 
dos dominados para que essa sociedade nao mude. 

A escola desenvolve mecanismos 
internos de selet'IV!dade e a na6-coiitextuahza¢ao· do 
ensino-Ra_reatitfaoe do alunod as ~ciassespopwares; 
prat1CaiTJente for<;:a ~-eVa§.aO •• dos_afunos ·au OS ' leva a ~ 
rep~ 6S que conseguem permanecer afe o 
finan:locurso (1 2 e 22 graus), saem com uma rna 
form·a¢ao, qtie e resultante da ocultac;:ao da realidade 
pela ideologia dominante, que confrola as 
insfllUic;:oes c1v1s. -._ 
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na esco/a toda potencialidade transformista 
ou toda potencialidade conservadora e deixar 
de entender as potencialidades reais da 
esco/a, o que impossibilita que essas 
potencialidades sejam articu/adas para 
atender os interesses e potencialidades da 
popula9ao.(PROJETO /Pe FUNDAMENTOS 
IV: 1985) 

Pelo fato da sociedade ser 
contradit6ria a escola tambem o e, pais o sistema 
escolar esta a servic;:o da classe dominante e da 
ampliac;:ao da ac;:ao ideol6gica da escola, mas os 
conhecimentos e habilidades por ela transmitidos 
sao tambem instrumentos poderosos na luta do povo 
por seus int~~es de classe. 

....._____ Desse modo, a escola desenvolve 
duas func;:oes: func;:ao mediadora da pratica social e 
·func;:ao reprodutivista, transmitindo a ideologia 
~ominante contida nos livros didaticos. Quanta 
melhor a escola funcionar garantindo urn ensino de 
qualidade, melhor estara exercendo sua -fi*R~ 
m~-d~p.ora pa pratica social. 

As teorias crfticas de educac;:ao 
contribufram denunciando o papel reprodutivista da 
escola, de modo que, muitos dos que, 
ingenuamente, viam a escola como urn poderoso 
agente de transformac;:ao social, comec;:aram a ve-la 
como uma arma nas maos da burguesia, passando 
de uma visao radicalmente otimista para uma visao 
radicalmente pessimista em relac;:ao a possibilidade 

( ... ) Todas as reformas esco/ares de a escola estar atendendo os interesses das 
fracassaram tornando cada vez mais classes trabalhadoras. 
evidente o papel que a esco/a desempenha: 
reproduzir a sociedade de classes e refor9ar Se e como afirma DURKHEIM, "cada 
o modo d~~c:apitc:J~s~~·. sociedade considerada em determinado momento 

\ • 4 hist6rico do seu desenvolvimento, impoe urn certo ----r.: . .I.J 0 A.I.E. escolar, em Iugar de , tipo de educac;:ao", para desmascararmos o sistema 
instrumento de equatiza9ao social, constitui d de educac;:ao, temos que conhecer 0 tipo de 
um mecanismo construfdo pela burguesia 

1
\_ sociedade existente no Brasil de hoje e as condic;:oes 

para garantir e perpetuar r o .... s __ s_e_u_s-.lv hist6ricas do seu desenvolvimento, analisando as 
J.!.!.!..eresses.(SAVIANI, 1988:34) forc;:as sociais que dominam, suas estruturas de 

'"1rao podemos so~timar 0 peso da poder e os objetivos subjacentes as diversas 
escola nesse processo, pois esta nao e nem a unica polfticas economicas, sociais e culturais impostas 
causa da falsa consciencia, nem o unico fator que a pelos grupos dominantes, ou seja, aquila que 
perpetua, pois nao e 0 unico aparelho ideol6gico que interfere no processo do fracasso escolar. 
atua no interesse da estrutura de dominac;:ao estatal 
e no interesse da dominac;:ao de classe, existem 
ainda as igrejas, os meios de comunicac;:ao de 
massa, organizac;:oes polfticas, etc. 

E de fundamental importancia que se 
entenda corretamente as relac;:oes de dependencia e 
autonomia que se estabelece entre a escola e a 
sociedade para que nao se assuma a posic;:ao 
ingenua de acreditar que a escola tudo pode e que 
as transformac;:oes sociais dependem somente dela, 
podendo agir como equalizadora social, ou entao 
assumir a posic;:ao contraria, tambem ingenua, de s6 
atribuir a escola a func;:ao social de manter as 
desigualdades, transmitindo a ideologia necessaria 
para reproduzir as forc;:as produtivas e as relac;:oes de 
produc;:ao da sociedade capitalista. 

"A educa9ao oferecida pela esco/a 
tern um potencial transformador a servi90 das 
classes trabalhadoras e tambem transmite a 
ideo/ogia dominante necessaria para a 
produ9ao e reprodu9ao do capitalismo. 
Atribuir a educa9ao e ao ensino desenvolvido 

Dentro dessa sociedade· capitalista, 
classista, ha uma relac;:ao de explorac;:ao e opressao 
das classes dominantes sobre as classes 
dominadas. Ate a educac;:ao transmite a ideologia 
dominante para que se reproduza o modo de 
produc;:ao capitalista. 

0 processo de produc;:ao do fracasso 
escolar e urn tanto complexo, pois envolve varios 
fatores, principalmente a pr6pria relac;:ao escola
sociedade: 

"E importante sa/ientar que esse foi 
o primeiro momenta da explica9ao cientffica 
da questao: as causas do problema de 
aprendizagem esco/ar encontravam-se na 
crian9a, porque eta era portadora de atraso 
no desenvolvimento psicomotor, perceptivo, 
lingiifstico, cognitivo, emociona/. Essas 
deficiencias a /evariam a nao ter a prontidao 
necessaria a alfabetiza9ao no momenta de 
ingresso na escola. Levariam-na, tambem, a 
se sair mal nos testes de inteligencia, que 
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acusavam, via de regra, um Q.l. muito baixo. 
Planta-se assim no pensamento educacional 
de todos os pafses que importaram esses 
conhecimentos de uma maneira acrftica -
entre eles o Brasil - a concepgao~ de ......9!:!~ 
estamos diante de . carentes ou . qeT/cientes f 
ctJitrm:Hs-:-"Essa Visao amaa prevalece nas ..._ 
explicagoes do fracasso escolar de nos.sas 
cfiangas, tanto CJO nfvel de uma boa parcela If 
da pesquisa, como ao nfvel da ~ 
~E!ntil9ao aos educaaores · sobre o 
freca:~so ~ escolar_ das criangas pertencen(es 
ascainadas mais exploradas das classes 
tfabalhadoras. 
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"deficiencia dcAilStema de avi/jiff;; 
altamente repressivo e punitivo queag 
como fator de desestfmu/o junto ao a/uno e 
nao orienta o seu processo formativo". 

0 que chamamos de evasao e muitas 
vezes na realidade, "expulsao". 

'"" 
A escola teoricamente para todos, e, 

na pratica, extremamente seletiva, falhando, assim, 
nao s6 no seu processo de conscientiza.;:ao, mas na 
sua tarefa basica de alfabetiza.;:ao das crian.;:as das 
camadas populares. 

Em segundo Iugar, a desnutri.;:ao como 
_ "( ... ) _Nun;_ segundo momento da c, C.,causa do fracasso e outro mito. Estamos em urn 

produgao _ crent!frca. nessa area, a pais de desnutridos e que e urn dos primeiros paises 
preocupag~o em exp/Jca.r o fracasso escolar ~ ~ do mundo em indice de mortalidade infantil. Uma ~ 
des~a: crrangas ~voll!r~. p~ra uma ,out:_a • crian.;:a muito desnutrida dificilmente chega aos sete~l 
posrgao, o term? defr?rencra cultural . (~ao II anos de idade, portanto, dificilmente tern acesso a l 
carregado negatrvar'fmme; IDJ Sbbstrtwdo ~ l escola por nao atingir a idade minima necessaria. 
por "diferenga cultural". Agora a crianga A:. Por isso, a desnutri.;:ao nao pode ser a causa 
pobre 11~0 t:l tO'IJsiderada carente ou significante do fracasso escolar. 
deficiente mas "diferente" das criangas de 
classe media e alta." (PATTO apud 
PROJETO IPE, 1985:14) 

Podemos ver que num primeiro 
memento, joga-se a culpa do fracasso escolar nas 
crian.;:as das camadas populares, alegando que 
fracassam devido a problemas relacionados a sua 
origem social, como, atraso no desenvolvimento por 
suposta desnutri.;:ao, falta de motiva.;:ao e estfmulo 
por parte dos familiares e do ambiente em geral, 
podendo acarretar problemas no rendimento escolar 
(repetencia). No tocante a evasao escolar colocam
se a necessidade dos alunos trabalharem para 
ajudar na economia domestica como fator relevante. 

Percebemos entao que, num primeiro 
memento, consideram as crian.;:as pobres, carentes 
e deficientes, e que por isso fracassam; num 
segundo memento, sao consideradas diferentes das 
crian.;:as de outras classes sociais as quais nao 
conseguem acompanhar, fracassando. Muda s6 o 
discurso, mas a culpa continua nas crian.;:as pobres. 

De fato, os fatores acima citados 
contribuem para o fracasso escolar, mas nao 

~4 passam de mitos quando sao apresentados como as 
lj) (micas ou as mais importantes causas do mesmo. 

{~'f-. :> Porque mitos? Porque , primeiro a 
~--{ causa principal da evasao escolar, ao contrario do .LJ que se acredita, nao se deve ao abandono da escola 

~ pelas crian.;:as para trabalhar, mas sim, a 
mecanismos internes de seletividade desencadeados 
pela escola que, muitas vezes, acabam por 
impossibilitar o sonho dos pais e alunos da classe 
baixa, que veem na escola a possibilidade de 
melhoria de condi.;:oes de vida, e acabam frustrando 
a luta pela sua realiza.;:ao. 

Nao ha uma contextualiza.;:ao da 
realidade educacional na realidade dos educandos, 
mas sim uma constante preocupa.;:ao em apenas 
"cumprir" os programas de ensino. Referente ao 
rendimento escolar e que ocasiona muitas vezes a 
evasao dos alunos, principalrilente da classe 
trabalhadora, VIANNA (1991: 90) apresenta uma 
observa.;:ao importantfssima sabre 

A crian.;:a desnutrida tern seu potencial 
rebaixado, devido aos danos que a desnutri.;:ao 
causa no cerebro, mas nada impede sua 
aprendizagem elementar nos primeiros anos de 
escolariza.;:ao. 

A desnutri.;:ao nao pode ser 
responsabilizada pelo fracasso da escola brasileira. 
Ambas integram o mesmo complexo de doenca 
social: 

"Registre-se a prop6sito, que em 
varios levantamentos em que escolas de 
periferia, em diferentes regioes do pafs 
relata-se, sistematicamente, um fndice de 10 
a 15 % de criangas com sinais de 
desnutrigao atual ou pregressa, esses 
numeros, contrastando com as taxas de 
fracasso escolar, /evantam uma questao 
basica: a desnutrigao sozinha nao pode 
explicar os altos Indices de evasao ou 
repetencia nas primeiras series. 

"Os efeitos sobre o crescimento e 
desenvolvimento orgfmicos, sobre o sistema 
nervoso, ja sao bem conhecidos e bem 
simi/ares em varias especies inclusive a 
humana podendo ser agrupados em 4 grupos 
itens de alteragoes: 1 )menor tamanho 
cerebral. 2)menor numero de c{Jiulas. 3) 
menor quantidade de lfpides, com redugao 
da mielina. 4) alteragoes na atividade de 
varios sistemas enzimaticos. A/em dessas 
alteragoes poderem se apresentar nos mais 
variados graus de intensidade um dado 
fundamental e 0 de que elas s6 sao 
produzidas se a desnutrigao incidir na epoca 
em que o cerebra esta crescendo em grande 
velocidade conhecida como perfodo 
vulneravel. (PROJETO IPE, 1985: 51e 53.) 

Desse modo, a desnutri.;:ao nao deixa 
de influenciar na produ.;:ao do fracasso escolar , mas 
apesar desses danos sobre o crescimento e 
desenvolvimento organicos que contribuem para que 
alunos desnutridos fracassem, nao pode ser 0 unico 
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fator responsavel pelo fracasso escolar, pois, como 
mostra as citagoes acima, o fndice de desnutridos e 
menor que o fndice do fracasso escolar. Assim nao 
ha como a desnutrigao explicar sozinha esse 
fracasso. 

Outro fator responsavel pelo fracasso 
sao as condigoes sociais dos alunos, que geram a 
necessidade de empregarem-se para ajudar na 
economia domestica e a falta de tempo para 
dedicarem-se ao curso, sendo, portanto, mal 
sucedidos. Em outros casos as condigoes sociais 
sao tao precarias, que 0 aluno e obrigado a desistir 
da escola por nao ter roupas, calgados e material 
escolar para frequenta-la. 

UMA RAPIDA ANALISE DO FRACASSO ESCOLAR 
EM PRES/DENTE PRUDENTE.3 

Considerando o que ja foi discutido sobre a 
relagao escola x sociedade e o conseqi.iente 
fracasso escolar pela 6tica da luta de classes e 
numa perspectiva progressista de educagao, venho 
exemplificar atraves de uma rapida analise sobre o 
fndice de fracasso escolar em Presidente Prudente, 
a verdadeira relagao existente nesta regiao, entre os 
casos de evasao e repetencia e as condigoes sociais 
dos alunos. 

Em pesquisa de campo realizada junto 
a Delegacia de Ensino de Presidente Prudente, 
visando levantar dados sobre o fracasso escolar na 
regiao, constatou-se que o perfodo noturno atende 
35% das matrfculas de 5o a 80 serie do ensino 
fundamental e 70% do ensino medio.4 

Observagoes sobre os dados: 

12 - A passagem de primeira para segunda serie em 
cada nfvel tern maior evasao; diminuindo o numero 
de alunos, diminui o fracasso. (Exemplo: 1990, 1 § -

serie evasao 41 ,83%, retengao 19,25%, perda total 
61, 08%. 4§ serie- evasao 17,05%, retengao 10,13%, 
perda total27,18%} (Tabela 1). 

22 - A porcentagem de evasao e bern menor no 
ensino medio, pois o numero de alunos tambem e 
menor e ja houve fracasso anteriormente. (Exemplo: 
dados referentes a 1990. 5" serie - 34,90%, retengao 
15,65%, total da perda 50,55%) (Tabela 3). 

32 - A soma de evasao e retengao (perda) e maior 
que a promogao nas primeiras series, diminuindo nas 
demais. ( exemplo: 1" serie 1990, 38,92%, perda 
61,08%. 8" serie 1990, perda 12,25%, promogao 
87,75%) (Tabelas 1 e 3). 

42 - De um ano para o outro os numeros nao 
mudaram, o que reforga a tese de que o problema 
esta na estrutura escolar e na complexidade dos 
determinantes sociais. (1990, 1" serie - perda total 
58,67%, promogao 41 ,34%. 8" serie - perda total 
12,27%, promogao 87,73%) (Tabelas 2 e 4). 

Esses dados provam portanto que o 
ensino brasileiro, no caso especffico de Presidente 
Prudente e altamente seletivo, fazendo com que a 
grande maioria que fica de fora, forme a base da 

3 Cidade da alta Sorocabana, situada no oeste paulista. 
4 A Delegacia de Ensino s6 possui dados referentes ao 
perfodo noturno, que significa mais de 1/3 da clientela 
atendida e principal afetada com o fracasso escolar. 
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piramide social e os poucos que vao conseguindo 
continuar na escola, vao formando o seu topo. 

Em entrevista com a supervisora da 
Delegacia de Ensino de Presidente Prudente, os 
dados obtidos enfatizavam a importancia do estudo 
da relagao escola-sociedade para o entendimento do 
processo de produgao do fracasso escolar. lsso 
porque grande parte das causas do fracasso escolar 
do aluno se deve as dificuldades geradas 
socialmente. Eis o motivo do interesse da 
entrevistada em situar-se no perfodo noturno, onde o 
fndice de evasao e em decorrencia, em grande parte, 
do cansago, da jornada de trabalho e do tempo de 
locomogao ate a escola. 

Quando submetido a excessivas horas 
de trabalho e estudo, o jovem acaba deixando o 
estudo. Para o aluno trabalhador e mais importante o 
trabalho porque e a sua sobrevivencia: tern medo de 
ser despedido! 

Ainda, segundo a Delegacia de Ensino 
de Presidente Prudente, a partir de documento 
fornecido, constata-se as causas de evasao em 
questoes como: distribuigao aleat6ria na semana; 
contatos rapidos com os professores; 
descontinuidade, nao possibilitando 0 vinculo e 0 
compromisso com o aluno e o processo de 
aprendizagem; avisos rapidos nas classes. 

Todos esses aspectos internes a rotina 
escolar, somados aafragilidade do sistema, levam ao 
"fracasso" dos alunos, isto e, ao abandono ou a 
retengao. 

0 ensino atual esta realmente 
fracassado. A competencia do professor para o 
ensino de qualidade, que atenda as caracterfsticas 
da clientela e a mudanga da organizagao didatico
pedag6gica, sao o primeiro passo para mudar essa 
situagao, ajudando os alunos a verem a realidade 
com lucidez e espfrito crftico e a descobrirem e 
assumirem seu compromisso diante da realidade, 
para que percebam, desde cedo, que a culpa pelo 
fracasso escolar nao e sua. Assim poderem ser 
livres e tambem nao aceitarem as diferengas 
geradas hist6rica e socialmente como diferengas 
naturais. 86 e livre quem descobre em seu mundo as 
forgas da opressao e e capaz de agir para mudar 
essas circunstancias. Porem a solugao para isso nao 
e exclusividade da escola, mas depende da 
mudanga das estruturas sociais. 

A Delegacia de Ensino de Presidente 
Prudente colocou em vigor o novo projeto do Estado 
para evitar o fracasso escolar via permanencia e 
aprendizagem dos alunos, visando permitir o 
aproveitamento dos estudos ja realizados, 
possibilitando-lhes, assim, avangos e o temino do 
curso. Entre outras medidas para se chegar a esse 
objetivo esta a "matrfcula por dependencia" que se 
caracteriza como oportunidade de extensao do 
processo de recuperagao do aluno nas disciplinas 
em que foi retido, com a retomada dos conteudos 
nao assimilados durante o ano ou semestre letivo. 

Primeiro: a partir da 5" serie e ensino 
medio nos cursos noturnos da escola padrao, a 
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excessao da matrfcula inicial na primeira serie do 
ensino medio. 

Segundo: Serao suscetfveis · das 
matriculas com dependemcia todas as disciplinas 
cabendo a escola a sua indicayao no plano diretor. 

Terceiro: A matrfcula do aluno, em 
regime de dependencia podera ser efetivada em 
nfveis de unidade escolar e Delegacia de Ensino, 
conforme diretrizes estabelecidas nos respectivos 
pianos. 

Quarto: Deverao ser adotadas as 
norm as de avaliayao do rendimento escolar vigentes. 

A matrfcula por dependencia podera 
ser efetivada nas seguintes modalidades: 

A)O aluno devera cursar as disciplinas objeto de 
dependencia -duas no maximo - em perfodo 
diferente daquele em que esta matriculado que tenha 
frequencia irregular; 
8)0 aluno com frequencia regular podera cursa-las 
no perfodo letivo seguinte, sob a forma de orientayao 
de estudos atraves de m6dulos de ensino, 
organizados pelo professor da disciplina e 
subsidiados pela CEMP. 

Esta nova polftica podera ajudar, mas 
esta Ionge de resolver sozinha o problema de 
evasao, repetencia e escolarizayao deficients, pois 
as causas do fracasso escolar encontram-se 
tambem: 

• nas pessimas condiyoes de trabalho . do 
professor, confirmadas pelas constantes greves; 
• no Estado, que vern usando a educayao com 
interesses ideol6gicos, politicos e culturais, sem se 
preocupar com a funyao que a escola deveria 
realizar, e muito menos com a qualidade da 
formayao dos alunos e sim empenhando-se contra a 
conscientizayao e outras funyoes da escola. 
• na sociedade. Nao adianta discutir o fracasso 
escolar como algo interne a escola sendo que sua 
base encontra-se na sociedade. Continuara 
ocorrendo o fracasso escolar enquanto as estruturas 
sociais forem as mesmas, funcionando da mesma 
forma. 

CONCLUSAO 

Na busca de urn maier entendimento 
das causas que levam ao fracasso escolar, pude 
identificar, a partir da bibliografia consultada e da 
pesquisa realizada, cinco fatores preponderantes: 
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a) As condiyoes s6cio-economico-culturais como 
causas (nao unicas) da evasao, repetencia e 
escolarizayao deficients. 

b) Falhas pr6prias da escola na elaborayao de 
programas de ensino e no estabelecimento de regras 
e valores de conduta nao relacionados a realidade 
dos alunos. 
c) Metodos falhos dos educadores, ou seja, metodos 
incapazes de cumprir seu verdadeiro papel na 
humanizayaO, que e 0 esforyO em desocultar a 
realidade, na qual o homem existencialize a sua real 
vocayao: transformar a realidade; 
d) Escola teoricamente para todos e na pratica, 
extremamente seletiva-atraves das rela96es 
contradit6rias que se estabelecem entre a instancia 
em que se localiza (o Estado) e a que efetivamente 
atende (o economico); 
e) Ausencia de urn auto conceito positive do aluno, 
do professor e da escola, na crenya da possibilidade 
de avanyo e transformayao. 

Atraves desta pesquisa foi possfvel 
concluir sobre o fracasso escolar em meio a relayao 
escola-sociedade, o seguinte: 

• as falhas na elaborayao de programas de ensino, 
os metodos falhos dos educadores e os mecanismos 
de seletividade desencadeados pela escola sao 
aspectos internes a escola que realmente contribuem 
para o fracasso escolar. Mas nao podemos coloca
los como as causas principais, quando o que existe 
na realidade e todo urn complexo de causas e 
circunstancias, de modo que, para discutir o fracasso 
escolar, tor-na-se necessaria analisar a · ·relayao 
escola-sociedade ligando os aspectos -internes a 
escola a sociedade que condiCiona e exito e a 
superioridade de a:lguns- ·e-o -rraca:55o e a 
inferioridade aeol:ilroS,Taiito denYro como fora da 
escola. 

"E o fracasso geralmente 
confirmar;i 0 desprezo aqueles que a 
sociedade condicionou como inferiores". 
-(Ntp~LCOFf) 
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PERfODO NOTURNO 

ENSINO FUNDAMENTAL 1990 

TABELA n!! 1 

SERlE 11 SERlE 

EVASAO 41.83 

RETENCAO 19.85 

TOTAL DA PERDA% 61.08 
PROMOCAO 38.92 

ENffiNOFUNDAMENTAL1991 
TABELA n!!2 

SERlE 

EVASAO 

RETENCAO 

TOTAL DA PERDA% 
PROMOCAO 

ENSINO MEDIO 1990 
TABELA n!!3 

SERlE 

EVASAO 

RETENCAO 

TOTAL DA PERDA% 
PROMOCAO 

ENSINO MEDIO 1991 
TABELA n!!4 

SERlE 

EVASAO 

RETENCAO 

TOTAL DA PERDA % 
PROMOCAO 

11 SERlE 

42.40 

16.27 

58.67 
41.34 

5! SERlE 

34.90 

15.65 

50.55 
49.45 

51 SERlE 

34.58 

13.26 

47.84 
52.16 

21 SERlE 3! SERlE 

31.96 24.98 

18.99 15.51 

50.95 40.49 
49.05 59.51 

21 SERlE 3! SERlE 

31.90 25.54 

14.69 11.40 

46.59 36.94 
53.41 63.06 

61 SERlE 7! SERlE 

22.66 10.74 

11.32 5.74 

33.98 16.48 
66.02 83.52 

6! SERlE 71 SERlE 

23.48 11.36 

8.21 3.45 

31.69 14.81 
68.31 85.19 
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4! SERlE MEDIA EM% 

17.05 29.11 

10.13 16.06 

27.18 45.17 
72.82 54.83 

41 SERlE MEDIA EM% 

17.82 29.39 

6.33 12.20 

24.15 41.59 
75.05 58.41 

81 SERlE MEDIA EM% 

7.83 25.89 

4.43 12.14 

12.25 38.03 
87.75 61.97 

81 SERlE MEDIA EM% 

9.54 26.18 

2.73 9.64 

12.27 35.82 
87.73 64.18 
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