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ESCOLA NO BASIL, , 
E MA COM DIA... 

A escola primaria 
brasileira nao ensina, as 
estatfsticas sobre repetencia 
e evasao de alunos sao 
assustadoras, mas as 
autoridades ignoram 0 que 
se passa dentro das salas de 
aula e insistem que a 
soluqao e construir novos 
predios. 

SERGIO COSTA RIBEIRO 
Pesquisador do Laboral6rio Nacional de 
Compulaliao· CNPQ 

Todo humorista sabe que 0 su
cesso de seu trabalho esta ligado a 
urn mandamento basico. Vma situa
~ao de realidade cotidiana e de 
conhecimento geral e retratada com 
urn certo exagero que, por sua vez, 
nao pode ser exagerado demais pois 
perderia 0 contato com esta mesma 
realidade e se tomaria ridfculo, per
dendo a gra~a. 

o programa "A Escolinha do 
Professor Raimundo", de Otico 
Anisio, devido ao seu IBOPE, nao 
deve estar fugindo a esta regra. Po
demos observar na "Escola" algu
mas caracterfsticas de nossa escola 
de Primeiro Grau, principalmente a 
de l~. a4~. series, unidocente. 

o primeiro ponto que nos cha
ma a aten~ao e a constata~ao de que 
o professor nao ensina nada a seus 
alunos, apenas cobra conhecimen-
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tos. Em seguida, observamos que os 
alunos nada sabem e sua avalia~ao 

redunda, em sua esmagadora maio
ria, num conceito nulo. A exce~ao 

fica por conta de urn Unico aluno, 
que 0 professor gostaria que fosse 
seu filho e que, na vida, e realmente 
filho do humorista, que tudo sabe, e 
s6 pode ter aprendido em casa. Ou
tro fato que causa especie e 0 tipo de 
avalia~ao a que sao submetidos os 
alunos: pura memoriza~ao de 
conhecimentos, em grande parte 
imlteis no mundo de hoje. Quando 
uma opera~ao matematica das mais 
simples e argufda, a resposta errada 
e aceita por argumentos de tolerlin
cia escondidos atras de urn interesse 
sensual do velho professor. 

Aparecem tambem uma serie de 
preconceitos sociais ja c1assicos na 
literatura socio16gica da Escola, 

principalmente a cor eo nfvl::' s6cio
econ6mico dos alunos. 

Esta caricatura da escola brasi
leira mostra algumas praticas conhe
cidas de nossa pedagogia e esconde 
outras que nao sao percebidas pelo 
grande publico, senao vejamos. 

A escola nao ensina. Ela cobra 
conhecimentos que sao adquiridos 
nos "deveres de casa", ajudados pe
los pais (0 caso da personagem que 
faz reda~oes). 0 professor sequer 
tenta orientar ou corrigir 0 texto, 
apenas da uma nota baixa. 

Descontando-se 0 exagero da 
charge, 0 que este quadro mostra e 0 

carater preceptor da escola. Nas 
SUas origens, 0 ensino das elites ru
rais brasileiras era feito par precep
tores que "administravam" a 
educa~ao que os pais, educados na 
Europa, passavam a seus mhos, in-
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elusive decidindo os livros-textos a 
serem usados. Este modelo foi aos 
poucos se estendendo lls escolas de 
classe media e lls escolas populares, 
na medida em que 0 ensino foi se 
expandindo pela popula~ao do pais. 
Esse preceptor nao chega a ocupar 
uma posi~ao importante na escala de 
prestfgio de nossa sociedade. 0 
baixo salano e, em parte, fruto desta 
tradi~ao. 

E born lembrar que ate ha pouco 
mais de urn seculo era proibido alia
betizar os escravos no Brasil. Agora 
esta restri~ao nao existe, pelo menos 
de forma explfcita, na legisla~ao em 
vigor. 

A principal conseqiiencia desta 
cultura pedag6gica e 0 nao compro
misso dos professores com 0 apren
dizado e a promo~ao de sellS alunos. 
A pratica da repetencia e a materia
liza~ao desta pedagogia. 

A PEDAGOGIA DA 
REPETENCIA 

Na escola brasileira a reperencia 
e alt(ssima, bern maior que os dados 
oficiais acusam. Na matrfcula da 1l!. 

Serie do Primeiro Grau, por exem
plo, mais de 50% dos alunos sao re
petentes por uma ou mais vezes e 
esta condi~ao subsiste no Brasil ha, 

pelo menos, 50 anos, quando se ini
ciou a coleta de dados do Censo 
Escolar pelo Ministerio da Educa
~ao (1). Hoje 0 acesso II escola esta 
praticamente universalizado no Pais, 
95% das crian~as entram na escola. 
Dos 5% restantes, 2 ou 3% sao ex
cepcionais que nao tern condi~oes 

de freqiientar escolas, os 3 ou 2% 
restantes vivem em sua grande 
maioria (mais de 70%) no Nordeste 
rural pobre onde a renda familiar 
per capita e inferior a 1 salario mfni
mo. 

Ao contrario do que os dados 
oficiais tern indicado, a evasao esco
lar na Primeira Serie e pequena no 
Brasil (de apenas 2% da matrfcula). 
Nas series seguintes, a reperencia 
diminui ate a quarta serle, e a evasao 
aumenta. Entre a quarta e quinta se
ries vamos observar uma evasao im
portante da ordem de 18% da 
matrfcula. Enesta passagem, entre 0 

antigo primano e 0 ginasio, que al
guns efeitos importantes do nosso 
sistema educacional ocorrem. A mu
dan~a da pratica escolar com VaTIOS 

professores e disciplinas diferencia
das aumenta a desistencia dos alu
nos e novamente as taxas de 
repetencia aumentam. Coincidente
mente ou nao, a idade media dos 
alunos que terminam a quarta serie e 
de 13,5 anos apesar de terem ingres
sado na 1l!. Serle com cerca de sete 
anos, em media. Nesta idade, ap6s 

terem permanecido quase sete anos 
na escola, devido lls sucessivas re
petencias, a o~ao pelo trabalho ja 
come~a a ser importante e ajuda a 
probabilidade de evasao escolar. 

Apesar deste quadro; os jovens 
no Brasil hoje freqiientam a escola 
de 12• Grau por cerca de 8,5 anos, 
tempo mais do que suficiente para 
que todos terminem este grau de en
sino. No entanto, com a enonne re
petencia e as evasoes que ela 
produz, apenas cerca de 40% dos jo
yens concluem a oitava serie. 

Podemos ir urn pouco mais 
alem e analisar as diversas fonnas 
de repetencia que sao praticadas no 
Brasil. Comparando as bases de da
dos do Censo Escolar do MEC e das 
PNADs (pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicnio) do IBGE 0 

professor Rubem Klein (2) que pe
los dados escolares, na fonna como 
sao coletados pelo MEC, 0 numero 
de alunos novos em cada serie e 
maior do que 0 numero de aprova
dos na serie anterior, e que existe 
urn numero alto de alunos afastados 
por abandono durante 0 ana letivo. 
A matrfcula inicial do MEC e muito 
proxima da matricula coletada pelas 
PNADs no final do ana letivo e, 
portanto, os "afastados por bando
no" freqiientaram a escola durante 
todo 0 ano. Estes alunos simples
mente nao fizeram a avalia~ao final 
e nao sao contados como repetentes, 
ja que nao foram reprovados, e, as
sim, sao matriculados como novos 
na serie seguinte. Esta constata~ao, 

alem das distor~oes que produz nas 
estatfsticas oficiais do Pais, indica 
uma forma de repetencia branca (ou 
preta) onde os alunos sao "aconse
lhados" pelos professores a nao se 
submeterem aos exames finais ja 
que fatalmente serno reprovados. Na 
1i!. Serie do Primeiro Grau estes alu
nos representam quase 13% da ma
trfcula. 

Existe, ainda, no sistema educa
cional brasileiro, uma terceira fonna 
de repetencia ainda rnais perversa, a 
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subseria~ao da 1!!. Serie. Facilmente 
detectada nas anaI.ises de Klein, esta 
s . e subdividida em 1!!. Serie A, 
B, C, etc. (ou qualquer outro nome 
que se invente) de tal forma que os 
alunos sao aprovados, mas conti
nuam na 1!!. Serie no ano seguinte. 
Sao os chamados repetentes aprova
dos. Estes alunos representam cerca 
de 10% da matrfcula desta serie. 

o DESAF/ODA 
QUAL/DADE 

o que este cenmo esta indican
do e que, apesar do progresso que 
representa a universaliza~ao do 
acesso a educa~ao elementar em 
nosso pals, os mais importantes pro
blemas da Educa~ao nao foram se
quer percebidos corretamente pela 
sociedade ou pelos governos. 

Hoje, no 1Q. Grau, ha urn mlme
ro de indivfduos matriculados ligei
ramente superior ao da popula~ao de 
sete a 14 anos. Mesmo assim, esco
las continuam a ser construfdas co
mo se houvessem ainda crian~as 

sem estudar por falta de vagas. Os 
problemas que existem dentro da 
escola, sua pedagogia, seu descom
promisso com 0 aprendizado e com 
a promo~ao dos alunos, sao simples
mente ignorados. 

Hoje 0 mundo esta mudado. A 
condi~ao de urn pais com materias 
primas abundantes, com baixa esco
lariza~ao da popula~ao e conse
qilente baixa competencia de sua 
popula~ao economicamente ativa, 
nao e mais urn fator competitivo 
diante da universaliza~ao do capital 
e da tecnologia. A promessa do go
verno Collor de nos levar ao Primei
ro Mundo parece urna grotesca 
piada diante dos desafios que nosso 
sistema educacional apresenta. 

Mas ha uma esperan~a. Epossi
vel que nossos empresarios perce
bam que 0 futuro de suas empresas 
esta diretamente ligado ao mvel 
educacional nao s6 de seus opera
rios, mas principalmente dos consu
midores de seus produtos, isto e, de 
toda popula~ao. 

o caminho parece ser a cria~ao 

de uma cultura avaliativa no sistema 
educacional de forma a promover 
uma competi~ao sadia entre as esco
las, enfrentar com coragem e deter
mina~ao 0 corporativismo malsao, 
que domina os profissionais da edu
ca~ao e os empresarios do ensino 
privado. Esta nao e uma tarefa facil 
nem rapida. E urn projeto para a 
proxima gera~ao, nao para a proxi
rna elei~ao. Nesta luta, nao podemos 
nos dar ao luxo de desprezar qual
quer aliado. 0 "lobby" dos empresa
rios, que precisam de 
competitividade, tern que ser exerci

do junto a todos os atores do proces
so, desde 0 governo federal ate os 
prefeitos dos menores e mais pobres 
municfpios, dos grandes empresa
rios do enlino, apequena sala de au
la de fundo de quintal das favelas. 

Muito se discute sobre como 
avaliar a escola, seu currfculo, seus 
alunos, seus professores. Esta e uma 
discussao esteril. :E preciso avaliar 
tudo, de todas as formas imagina
veis, discutir os resultados, divulgar 
seus indicadores, promover 0 debate 
com toda a sociedade, utilizando 10
dos os meios de comunica~ao possi
veis. 

E a urgencia desta revolu~ao na 
cultura de nosso sistema educacio
nal e como a hist6ria daquele sabio 
que, ao plantar a semente de uma ar
yore com certa pressa, foi lembrado 
por urn discfpulo que a arvore leva
ria cern anos para crescer e imedia
tamente retrucou: - Entao, nao 
podemos perder nem urn segundo!O 

NOTAS 
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LEIAEASSINE 

TEMPO EPRE EN9A 
Povos indfgenas, movimentos operario ecampones, educat;:ao popular, meio ambiente, ecumenismo 
e dfvida extema sao alguns dos temas tratados am Tempo e Presen9a, uma publicat;:ao bimestral 
voltada para 0 conjunto do movimento popular. Na caminhada por uma sociedade mais justa a 
democratica, eleitura indispensavel. 
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