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RESUMO 

Este trabalho propõe uma abordagem contemporânea para promover o acolhimento 

na educação de migrantes e refugiados, em Centros Estaduais de Educação 

Continuada (CESECs), em Minas Gerais. Inspirada pela necessidade de superar 

obstáculos ao lecionar produção de texto, optei por envolver os alunos em uma 

proposta didática focada em explorar o gênero <memórias=, já que, em anos 

anteriores, havia obtido êxito ao trabalhar com este gênero, em outro contexto. Tais 

reflexões foram desencadeadas a partir do momento em que fui lecionar em uma 

escola onde são atendidos jovens, adultos e idosos, muitos dos quais migrantes e 

refugiados, demandantes de ações específicas de acolhimento linguístico. Procurei, 

então, desenvolver uma proposta didática centrada em memórias, a fim de contribuir 

para o ensino do Português como Língua de Acolhimento (PLAc) nos CESECs, o 

que envolveu estudantes migrantes e refugiados do Ensino Fundamental. A 

proposta visa a criar um espaço para que esses alunos compartilhem suas histórias 

de vida, línguas e culturas, por meio da interpretação e da produção de textos orais, 

escritos e multimodais, com o objetivo de promover o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Essa iniciativa busca valorizar a diversidade cultural nas salas 

de aula, aprimorar as habilidades de comunicação dos estudantes e proporcionar 

momentos de escuta e de interatividade. As memórias são dispostas como 

ferramenta para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e de reflexão, 

permitindo que os alunos escrevam, analisem e compartilhem memórias, de maneira 

crítica, e ratifiquem a diversidade cultural. Como suporte didático, propõe-se um 

material pedagógico centrado nas memórias pessoais e desenvolvido para atender 

às necessidades educacionais de migrantes e de refugiados, por meio da 

exploração de narrativas autobiográficas, buscando estabelecer conexões entre as 

experiências dos alunos, sua adaptação à nova cultura e língua, visando a promover 

a autoexpressão, a compreensão intercultural e a construção de um ambiente de 

aprendizado inclusivo. Acredita-se que essa abordagem possa ser adaptada e 

aplicada em contextos educacionais semelhantes, a fim de oferecer uma 

contribuição significativa para a promoção da inclusão, da representatividade e do 

enriquecimento cultural nas salas de aula. 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Migração e refúgio; Português 

como língua de acolhimento; Memórias. 



ABSTRACT 

This thesis proposes a contemporary approach to promoting welcome in the 

education of migrants and refugees in State Continuing Education Centers 

(CESECs) in Minas Gerais. Inspired by the need to overcome obstacles when 

teaching text production, I chose to involve students in a didactic proposal focused 

on exploring the memoir genre, since I had been successful in working with this 

genre in another context in previous years. These reflections were triggered when I 

went to teach at a school that caters for young people, adults and elderly, many of 

whom are migrants and refugees who require specific language support. I then tried 

to develop a didactic proposal centered on memories, in order to contribute to the 

teaching of Portuguese as a Welcoming Language (PWL) in CESECs, involving 

migrant and refugee students in elementary school. The proposal aims to create a 

space for these students to share their life stories, languages and cultures through 

the interpretation and production of oral, written and multimodal texts, promoting the 

development of critical thinking. This initiative seeks to value cultural diversity in the 

classroom, improve students' communication skills and provide moments of listening 

and interactivity. Memoirs are presented as a tool for developing communication and 

reflection skills, allowing students to write, analyze and share memories critically and 

ratify cultural diversity. As a didactic support, we propose didactic material centered 

on personal memories and developed to meet the educational needs of migrants and 

refugees, through the exploration of autobiographical narratives, seeking to establish 

connections between the students' experiences, their adaptation to the new culture 

and language in order to promote self-expression, intercultural understanding and the 

construction of an inclusive learning environment. It is believed that this approach 

can be adapted and applied in similar educational contexts, offering a significant 

contribution to the promotion of inclusion, representativeness and cultural enrichment 

in classrooms. 

Keywords: Youth and adult education; Migration and refuge; Portuguese as a 

welcoming language; Memories. 

 

 



RESUMEN 

Este trabajo propone un enfoque contemporáneo para promover la acogida en la 

educación de migrantes y refugiados en los Centros de Educación Continua del 

Estado (CESECs) en Minas Gerais. Inspirada por la necesidad de superar 

obstáculos en la enseñanza de la producción de textos, opté por involucrar a los 

alumnos en una propuesta didáctica centrada en la exploración del género 

memorias, ya que había tenido éxito en el trabajo con este género en otro contexto 

en años anteriores. Estas reflexiones se desencadenaron cuando fui a dar clases a 

una escuela que atiende a jóvenes, adultos y ancianos, muchos de los cuales son 

inmigrantes y refugiados que requieren apoyo linguístico específico. Intenté 

entonces desarrollar una propuesta didáctica centrada en los recuerdos para 

contribuir a la enseñanza del portugués como Lengua de Acogida (PLAc) en los 

CESEC, con alumnos migrantes y refugiados de primaria. La propuesta tiene como 

objetivo crear un espacio para que estos estudiantes compartan sus historias de 

vida, lenguas y culturas a través de la interpretación y producción de textos orales, 

escritos y multimodales, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico. Esta 

iniciativa busca valorar la diversidad cultural en el aula, mejorar las competencias 

comunicativas de los alumnos y propiciar momentos de escucha e interactividad. Las 

memorias se presentan como una herramienta para desarrollar las habilidades de 

comunicación y reflexión, permitiendo a los alumnos escribir, analizar y compartir 

memorias de forma crítica y ratificar la diversidad cultural. Como apoyo didáctico, 

proponemos un material de enseñanza centrado en los recuerdos personales y 

desarrollado para satisfacer las necesidades educativas de los migrantes y 

refugiados, a través de la exploración de narrativas autobiográficas, buscando 

establecer conexiones entre las experiencias de los estudiantes, su adaptación a la 

nueva cultura y el idioma con el fin de promover la autoexpresión, la comprensión 

intercultural y la construcción de un ambiente de aprendizaje inclusivo. Se cree que 

este enfoque puede adaptarse y aplicarse en contextos educativos similares, 

ofreciendo una contribución significativa a la promoción de la inclusión, la 

representatividad y el enriquecimiento cultural en las aulas. 

Palabras clave: Educación de jóvenes y adultos; Migración y refugio; Portugués 

como lengua de acogida; Memorias. 



RÉSUMÉ 

Ce travail propose une approche contemporaine de la promotion de l'accueil dans 

l'éducation des migrants et des réfugiés dans les centres d'éducation permanente de 

l'État (CESECs) de Minas Gerais. Inspirée par la nécessité de surmonter les 

obstacles lors de l'enseignement de la production de textes, j'ai choisi d'impliquer les 

étudiants dans une proposition didactique axée sur l'exploration du genre des 

mémoires, étant donné que j'avais réussi à travailler avec ce genre dans un autre 

contexte au cours des années précédentes. Ces réflexions ont été déclenchées 

lorsque je suis allée enseigner dans une école qui accueille des jeunes, adultes et 

personnes âgées, dont beaucoup sont des migrants et des réfugiés qui ont besoin 

d'un soutien linguistique spécifique. J'ai alors essayé de développer une proposition 

didactique centrée sur les souvenirs afin de contribuer à l'enseignement du portugais 

comme langue d'accueil (PLAc) dans les CESEC, impliquant des élèves migrants et 

réfugiés de l'école primaire. La proposition vise à créer un espace permettant à ces 

élèves de partager leurs histoires de vie, leurs langues et leurs cultures à travers 

l'interprétation et la production de textes oraux, écrits et multimodaux, en 

encourageant le développement de la pensée critique. Cette initiative vise à valoriser 

la diversité culturelle dans la classe, à améliorer les compétences de communication 

des élèves et à offrir des moments d'écoute et d'interactivité. Les mémoires sont 

présentées comme un outil de développement des compétences de communication 

et de réflexion, permettant aux élèves d'écrire, d'analyser et de partager des 

souvenirs de manière critique et de ratifier la diversité culturelle. Comme support 

didactique, nous proposons un matériel pédagogique centré sur les souvenirs 

personnels et développé pour répondre aux besoins éducatifs des migrants et des 

réfugiés, à travers l'exploration de récits autobiographiques, cherchant à établir des 

liens entre les expériences des étudiants, leur adaptation à la nouvelle culture et à la 

nouvelle langue afin de promouvoir l'expression personnelle, la compréhension 

interculturelle et la construction d'un environnement d'apprentissage inclusif. On 

pense que cette approche peut être adaptée et appliquée dans des contextes 

éducatifs similaires, offrant une contribution significative à la promotion de l'inclusion, 

de la représentativité et de l'enrichissement culturel dans les salles de classe. 

Mots-clés : Éducation des jeunes et des adultes ; Migration et refuge ; Le portugais 

comme langue d'accueil ; Mémoires. 



REZIME 

Travay sa a pwopoze yon apwòch kontanporen pou ankouraje resepsyon nan 

edikasyon imigran ak refijye yo nan Sant Leta pou Edikasyon Kontinyèl (CESECs) 

nan Minas Gerais. Enspire pa bezwen simonte obstak lè m ap anseye pwodiksyon 

tèks, mwen te chwazi enplike elèv yo nan yon pwopozisyon didaktik ki konsantre sou 

eksplore genre memwa a, kòm, nan ane anvan yo, mwen te reyisi nan travay ak jan 

sa a, nan yon lòt kontèks. Refleksyon sa yo te deklanche depi nan moman mwen te 

ale anseye nan yon lekòl kote jèn, granmoun ak granmoun aje, anpil nan yo, migran 

ak refijye, mande aksyon espesifik aksepsyon lengwistik. Lè sa a, mwen te chèche 

devlope yon pwopozisyon didaktik ki santre sou memwa, yo nan lòd yo kontribye nan 

ansèyman Pòtigè kòm yon Lang Resepsyon (PLR) nan CESECs, ki enplike imigran 

ak elèv refijye nan Lekòl Elemantè. Pwopozisyon an vize kreye yon espas pou elèv 

sa yo pataje istwa lavi yo, lang ak kilti yo atravè entèpretasyon ak pwodiksyon tèks 

oral, ekri ak miltimodal, ankouraje devlopman nan panse kritik. Inisyativ sa a ap 

chèche bay valè divèsite kiltirèl nan salklas yo, amelyore kapasite kominikasyon elèv 

yo epi bay moman pou koute ak entèaktif. Yo bay memwa yo kòm yon zouti pou 

devlope ladrès kominikasyon ak refleksyon, sa ki pèmèt elèv yo ekri, analize ak 

pataje memwa yon fason kritik epi ratifye divèsite kiltirèl. Kòm sipò ansèyman, 

materyèl ansèyman santre sou memwa pèsonèl yo pwopoze ak devlope pou satisfè 

bezwen edikatif imigran ak refijye yo, atravè eksplorasyon naratif otobyografik, k ap 

chèche etabli koneksyon ant eksperyans elèv yo, adaptasyon yo nan nouvo kilti a ak 

lang ki vize ankouraje. ekspresyon pwòp tèt ou, konpreyansyon entèkiltirèl ak 

konstriksyon an nan yon anviwònman aprantisaj enklizif. Yo kwè ke apwòch sa a ka 

adapte ak aplike nan kontèks edikasyon ki sanble, ofri yon kontribisyon enpòtan nan 

pwomosyon enklizyon, reprezantasyon ak anrichisman kiltirèl nan salklas yo. 

Mo kle: Jèn ak edikasyon granmoun; Migrasyon ak refij; Pòtigè kòm lang lame ; 

Memwa. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A transformação da condição de aluna indagativa para professora de língua 

portuguesa foi um percurso de grandes descobertas para mim. Em tal transição, 

destacam-se as inquietações que serviram de propulsores para a minha 

metamorfose educacional. Ao relembrar as experiências, as indagações e as 

descobertas que caracterizaram minha trajetória até aqui, pretendi compreender não 

apenas o desenvolvimento individual subjacente, mas também as ramificações mais 

amplas desse percurso no âmbito docente e no contexto educacional em geral. 

Por meio desta análise, não faltaram momentos de imersão nas 

complexidades do processo educacional, delineando como as inquietações pessoais 

interagem com o comprometimento profissional, a fim de moldar, assim, o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. E muitas inquietudes surgiram ao 

longo desses quase 27 anos de magistério e, em especial, nas aulas de produção 

de texto. Por vezes, me deparei com a resistência de boa parte dos meus alunos ao 

produzirmos nossos textos. Percebia o incômodo estampado em cada um e, de 

certa maneira, me sentia extremamente constrangida por causar tal sensação a 

muitos deles.  

Nesse ambiente, as experiências da aluna que se metamorfoseou em 

educadora revelaram um constante tensionamento entre as estruturas educacionais 

tradicionais e o desejo intrínseco de provocar transformações significativas. Essa 

inquietação não se limitaria à sala de aula, mas transcenderia os muros da 

instituição, buscando alcançar uma práxis educacional mais participativa e mais 

libertadora. Como educadora, comprometer-me a desafiar não apenas o conteúdo 

formal, mas também as próprias estruturas hierárquicas, permearia o ambiente 

educacional. E essa inquietude persistente refletiria o anseio por um processo 

educativo que fosse além da simples transmissão de informações, buscando, em 

vez disso, instigar a consciência crítica dos aprendizes, fomentar a participação ativa 

e promover uma educação verdadeiramente emancipatória e acolhedora. 

Refletindo sobre essa caminhada, e a partir de experiências diversas em 

escolas públicas estaduais de Belo Horizonte e de Ribeirão das Neves, municípios 



de Minas Gerais 3 estado em que nasci 3, como propósito de apresentar aos 

estudantes cenários mais transformadores e engajados, busquei alinhar eventos 

externos às perspectivas de sala de aula.  

Em 2010, surgiu uma experiência notável no contexto das boas práticas 

educacionais, que integrava memórias, espaços de interação dialógica e o ambiente 

escolar. Essa experiência ocorreu nas Olimpíadas de Língua Portuguesa 3 

Escrevendo o Futuro. Trata-se de  

uma iniciativa do Itaú Social, com coordenação técnica do Cenpec 
(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária), que contribui para a melhoria do ensino, da leitura e da 
escrita nas escolas públicas de todo o país. 
Realiza diversas modalidades de formação presencial e a distância 
para educadores, além de um concurso de textos que premia as 
melhores produções dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 
3ª série do Ensino Médio, a Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro, desenvolvida em parceria com o Ministério da 
Educação. 
Criado em 2002 pelo Itaú Social e o Cenpec, com o objetivo de 
contribuir para a melhoria da leitura e da escrita de estudantes de 
escolas públicas brasileiras, o Programa Escrevendo o Futuro 
transformou-se em política pública em 2008, por meio da parceria com 
o Ministério da Educação e a realização da Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o Futuro.1 
 

 

Quanto à participação, e até a elaboração do texto final, a ser enviado ao 

Programa <Escrevendo o Futuro=, muitas discussões, leituras, escritas e reescritas 

ocorriam. E, em todo esse processo, percebia especial interesse de meus alunos em 

escreverem o gênero <memórias= 3 gênero referência (desde o início em 2008 até o 

ano de 2021), para os alunos dos 6º e 7º anos, turmas que, até então, eram o foco 

de meu trabalho.  

A partir do momento em que passamos a desenvolver atividades que 

trouxessem à tona as lembranças dos alunos e suas rememorações, falar de 

memórias e recuperar histórias passou a ser um ótimo estímulo para se produzir 

textos com maior frequência em sala de aula, mesmo nas produções sem 

associação com as referidas Olimpíadas.  

1 Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/programa. Acesso em: 05 fev. 2023.  

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/programa


Assim, considerando a perspectiva delineada, as memórias pessoais, atadas 

às histórias do território em que os alunos estavam inseridos (naquele momento eu 

lecionava na Escola Estadual Menino Jesus de Praga, em Belo Horizonte), 

comunidade escolar e as áreas vizinhas que influenciam na experiência educacional 

dos alunos, como o surgimento do bairro Lagoa, o campo de futebol (referência de 

lazer), a formação da escola, a organização de grupos de proteção ambiental 3 

como o Núcleo Capão2 que faz um trabalho muito interessante de apresentação e 

conscientização sobre o Córrego do Capão 3  -, a trajetória dos moradores mais 

antigos e suas lembranças seriam a minha proposta para um despertar mais 

enriquecedor, mais prazeroso e mais solidário no processo de escrita dos alunos. 

Em 2020, por razões particulares, solicitei mudança de lotação da instituição 

onde lecionava e, a partir de então e até o presente momento, trabalho com jovens, 

adultos e idosos no Centro Estadual de Educação Continuada de Minas Gerais 

(CESEC) <Maria Vieira Barbosa=, em Venda Nova, Belo Horizonte, instituição que 

recebe, para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, jovens, adultos e idosos a 

partir dos 15 anos de idade.  

Nesta instituição, entre outras particularidades, percebi que recebia e ainda 

recebe uma demanda considerável de pessoas provenientes de várias cidades de 

Minas Gerais e de outros estados do Brasil. Além disso, para minha surpresa, a 

instituição atende migrantes e refugiados de outros países, como Haiti, Venezuela, 

Colômbia, Uruguai e Argentina. De maneira bem singular, também pude observar, 

em alguns momentos, que determinados alunos enfrentavam certas dificuldades 

com a língua portuguesa 3 em particular, no que diz respeito à leitura e à escrita em 

português 3 como pude observar nos primeiros contatos nas aulas e nos momentos 

relacionados a algumas atividades interdisciplinares promovidas pela escola. 

<O grupo 8Núcleo Capão9 foi criado com o objetivo de publicizar, socializar informações, discutir e 
organizar ações socioambientais relacionadas ao Córrego do Capão, à Sub-Bacia Hidrográfica do 
Onça e à Bacia Hidrográfica do Velhas. Sendo também um espaço criado para monitorar, sugerir e 
cobrar ações e ou projetos leis favoráveis à implantação do Parque do Capão=. O grupo é composto 
por voluntários da comunidade, professores das escolas da região e tem o apoio do Projeto 
Manuelzão.  
3 O Córrego do Capão nasce no bairro Céu Azul e percorre os bairros Lagoa, Piratininga e Lagoinha, 
desaguando no Córrego Vilarinho, que foi transformado em avenida sanitária na década de 1970. Na 
Avenida Cristiano Machado, nas proximidades do Cristo Rei, o Córrego Vilarinho encontra com o 
Córrego Floresta, formando o Ribeirão do Izidora. Assim, o Córrego Capão é cabeceira do Ribeirão 
Izidora. Disponível em: https://cbhvelhas.org.br/noticias/corrego-do-capao-em-belo-horizonte-recebe-
plantio-de-mudas/. Acesso em: 19 fev. 2024. 

https://cbhvelhas.org.br/noticias/corrego-do-capao-em-belo-horizonte-recebe-plantio-de-mudas/
https://cbhvelhas.org.br/noticias/corrego-do-capao-em-belo-horizonte-recebe-plantio-de-mudas/


Para ser mais específica, em meu primeiro contato com uma aluna migrante, 

haitiana, além da barreira relacionada à língua, já que ela falava predominantemente 

a língua francesa, ainda havia, por que não dizer, certo ceticismo em se comunicar 

naquele espaço escolar. Os alunos migrantes e os refugiados são inseridos nas 

mesmas turmas dos alunos brasileiros, e não possuem aulas específicas somente 

para eles. Importante salientar, ainda, que não é utilizado, na escola, um material 

concebido especificamente para migrantes cuja língua materna não é o português. 

Como consequência, esses alunos enfrentam desafios adicionais na aprendizagem, 

pois os materiais disponíveis não atendem às suas necessidades linguísticas e 

culturais específicas.  

 Nesse novo contexto educacional, foi de extrema importância buscar 

orientações e experiências que pudessem nortear a minha conduta em sala de aula, 

já que havia, à minha frente, público tão diverso, heterogêneo e com necessidades 

bem pontuais.  

          Considerando essa nova perspectiva e reconhecendo, através de pesquisas e 

estudos, o conceito de Português como Língua de Acolhimento (PLAc) como uma 

proposta fundamental para superar tais obstáculos, este trabalho concentra-se na 

aplicação prática do PLAc. Esta abordagem, de maneira ampla, pretende visibilizar e 

aprimorar o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa para 

migrantes e refugiados em condições de vulnerabilidade, proporcionando um 

suporte linguístico adequado e promovendo a inclusão social e educativa desses 

indivíduos. 

          Em vista de todo o contexto apresentado, mesmo atuando com um público-

alvo diverso em faixa etária e, por vezes, de diferentes nacionalidades, percebi, 

utilizando como referência minha experiência em escolas anteriores, que as 

propostas de discussão de vivências, a exposição oral rememorando momentos no 

país de origem, os registros e as reflexões sobre o passado, e tudo mais que 

envolvia as memórias propiciavam maior e melhor entrosamento entre meu novo 

público discente: os brasileiros, jovens, adultos e idosos e os migrantes e refugiados, 

até mesmo em momentos informais. 

           Em tal contexto, surgiram algumas perguntas que motivaram a realização da 

presente pesquisa: 



÷ Como conceber um projeto de ensino de Português como Língua de 

Acolhimento (PLAc) que busque o resgate de lembranças pessoais de 

migrantes e de refugiados matriculados na Educação de Jovens e Adultos do 

CESEC? 

÷ De que forma esse projeto pode contribuir para a inserção social e cultural 

dos alunos migrantes e refugiados na escola e em outros espaços no Brasil? 

÷ Que necessidades linguísticas frequentemente observadas nesse público 

podem ser contempladas nesse projeto?  

÷ De que modo o projeto pode contribuir para estimular uma escrita libertadora?  

          Essa realidade, desencadeada pelos questionamentos descritos 

anteriormente, aponta para a importância de um projeto que não apenas aborde as 

questões linguísticas dos alunos migrantes e refugiados, mas também promova sua 

inserção social e cultural na escola e em demais espaços sociais. O projeto, em sua 

amplitude, pode atuar como uma ponte entre esses estudantes e a comunidade 

escolar, de modo a incentivar a troca de experiências e de conhecimentos entre 

diferentes culturas e origens.  

Além disso, ao contemplar as necessidades linguísticas frequentemente 

observadas nesse público, como o aprendizado da língua portuguesa, a valorização 

da língua materna dos migrantes e refugiados e o desenvolvimento da habilidade de 

escrita, o projeto contribui para uma maior inclusão e participação mais ativa desses 

estudantes na vida escolar e na sociedade brasileira.  

Posto isto, e através da promoção de uma escrita emancipatória, este 

trabalho dispõe-se não apenas compreender os elementos que possam diminuir o 

distanciamento pessoal e pedagógico entre os estudantes migrantes e refugiados, 

mas principalmente apresentar um projeto de memórias pessoais como uma 

ferramenta atraente para promover a integração, valorizar a diversidade cultural e 

enfrentar estigmas e preconceitos associados à migração. Desta maneira, busca-se 

criar um ambiente que propicie a expressão e compartilhamento das histórias de 

vida e culturas desses alunos, promovendo não apenas o desenvolvimento 

linguístico, mas também o fortalecimento do vínculo social e a reflexão crítica sobre 

as experiências.  

 



PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O trabalho parte, essencialmente, das dificuldades que presenciei nos meus 

primeiros meses de docência no Centro Estadual de Educação Continuada 

(CESEC), em Belo Horizonte, ao trabalhar com alunos migrantes e refugiados4.  Por 

ser um tipo de <escola polo=, e por oferecer praticidade e autonomia de estudos aos 

jovens, adultos e idosos, inclusive migrantes e refugiados, a procura por vaga é 

contínua ao longo do período letivo. Nos últimos anos, inclusive, a escola tem 

recebido um número expressivo de matrículas de alunos de outros países da 

América do Sul e do Caribe.  

Percebi, desde os primeiros dias, um grande desvelo dos coordenadores da 

instituição de ensino em receber esses migrantes internacionais em suas 

dependências. Eles buscaram facilitar a adaptação dos migrantes à nova escola, 

apresentando-os aos colegas de classe, mostrando-lhes a escola e suas 

instalações, e fornecendo-lhes informações úteis, como horários de aula, 

apresentação dos professores, entre outras particularidades da unidade 

educacional. Já em sala de aula, lugar onde tive acesso mais próximo e intrínseco a 

eles, ainda há a dificuldade, por insensibilidade e mesmo por burocracias da 

Secretaria Estadual de Educação (SEE), em disponibilizar material gratuito 

adequado a tal público de estudantes, uma vez que os processos licitatórios ainda 

não compreendem a compra de material específico aos alunos migrantes e 

refugiados.  

Também me deparei com certo distanciamento entre os alunos migrantes e 

refugiados e os demais discentes. Barreiras linguísticas, por exemplo, podem criar 

dificuldades de comunicação entre os alunos. Se os migrantes têm baixa proficiência 

na língua majoritária do país de acolhimento, podem se sentir isolados e terem 

dificuldades em participar de conversas e das atividades em sala de aula. Normas 

sociais, costumes, tradições e comportamentos podem ser diferentes, o que 

4 <Os refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de 
perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um 
determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação 
de direitos humanos e conflitos armados=. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/quem-
ajudamos/refugiados/#:~:text=S%C3%A3o%20pessoas%20que%20est%C3%A3o%20fora,direitos%2
0humanos%20e%20conflitos%20armados. Acesso em: 11 nov. 2023. 

https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/#:~:text=S%C3%A3o%20pessoas%20que%20est%C3%A3o%20fora,direitos%20humanos%20e%20conflitos%20armados
https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/#:~:text=S%C3%A3o%20pessoas%20que%20est%C3%A3o%20fora,direitos%20humanos%20e%20conflitos%20armados
https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/#:~:text=S%C3%A3o%20pessoas%20que%20est%C3%A3o%20fora,direitos%20humanos%20e%20conflitos%20armados


frequentemente gera uma sensação de estranheza e dificulta a integração. 

Preconceitos de diferentes naturezas 3 incluindo racismo, xenofobia e aporofobia, 

também podem levar à exclusão social e à marginalização, de modo a resultar em 

um distanciamento ainda maior.  

À vista disso, percebi que tal distanciamento dificultava ainda mais o processo 

de ensino-aprendizagem. E assim, em momentos de observação mais acentuada, 

entendi que era preciso conhecer um pouco da história desses alunos, de suas 

lembranças, suas memórias, em particular, dos migrantes e refugiados. Memórias 

estas que poderiam criar um elo com as várias vivências do contexto da sala de 

aula.  

No contexto da Revolução de 1974, em Portugal, por exemplo, Catroga 

(2001) destaca que a chegada dos migrantes gerou tensões e conflitos na sociedade 

portuguesa, especialmente no que diz respeito à sua inserção no país. Para tanto, 

Catroga considerava que as memórias e as culturas dos migrantes eram importantes 

para a sua inclusão na sociedade portuguesa, mas que a incorporação cultural 

também era um desafio a ser enfrentado. Nas palavras do autor, 

Vista como fonte de experiência e como um dos suportes da 
identidade individual ou coletiva, a memória está relacionada com a 
história desses personagens e, quando embasada nas lembranças 
provocadas por vestígios do passado, poderá desempenhar a sua 
função social, através de liturgias próprias (Catroga, 2001, p. 48). 

 

Assumindo essa perspectiva, proporcionar momentos de escuta e de 

interatividade, ao se propor que os alunos manifestem suas memórias, se faz 

necessário que os propósitos estabelecidos pelo projeto sejam desenvolvidos com 

maior assertividade. Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 3 documento 

normativo que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades essenciais 

que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da Educação Básica no Brasil 

3 inclusive, o reconhecimento da importância das memórias na construção da 

identidade e da cultura é um tema transversal que pode ser trabalhado em diferentes 

áreas do conhecimento e em diferentes competências e habilidades. 

          Na área de Linguagens, por exemplo, a competência 6, <Compreender, utilizar 

e criar textos, em diferentes linguagens, que circulam nas práticas sociais e 



culturais= (Brasil, 2018, p. 22-23), pode ser trabalhada a partir da reflexão sobre os 

diferentes tipos de narrativas e de discursos presentes na sociedade, incluindo as 

memórias e as histórias de vida dos estudantes migrantes e refugiados. 

           Da mesma forma, a competência 4, <Compreender e aplicar conceitos das 

várias áreas do conhecimento para explicar a realidade=, pode ser desenvolvida a 

partir da análise dos processos migratórios, da identidade cultural e das relações 

interculturais, levando em conta as diversas dimensões políticas, econômicas, 

sociais e culturais envolvidas. Desse modo, <o aluno será capaz de reconhecer a 

importância e a pertinência dos relatos de memórias como lugar de manifestação e 

negociação de sentidos, valores e ideologias,= (Brasil, 2018, p. 85). 

Dessa igual maneira, a competência implica que o estudante seja capaz de 

compreender que as memórias individuais e coletivas têm um papel fundamental na 

construção da identidade e da cultura de uma sociedade, pois representam a forma 

como um grupo se reconhece, se legitima e se diferencia dos demais. 

Grosso (2010) enfatiza que a interdependência entre o conhecimento prévio e 

a aquisição de novas informações é fundamental. Destaca que o conhecimento não 

é simplesmente adicionado, mas condicionado pela natureza e estrutura do 

conhecimento anterior. Isso implica que a forma como interpretamos novas 

informações é fortemente influenciada pelo que já sabemos e como organizamos 

esse conhecimento prévio. Além disso, ressalta que o novo conhecimento modifica e 

reestrutura o conhecimento existente, destacando a relevância direta do 

conhecimento prévio na aprendizagem de línguas. Nas palavras da professora, 

O professor de PLAc depara-se com realidades que implicam 
procedimentos diferentes conforme o público (e que ultrapassam a 
calibração dos níveis de proficiência linguística); uma das suas ações 
é propor e construir tarefas com temáticas que motivem os diferentes 
públicos e os ajudem a otimizar a sua comunicação nos diferentes 
domínios em que têm de atuar. O próprio professor, como ator social, 
desenvolve uma abordagem orientada para a ação e leva em linha de 
conta os recursos cognitivos, afetivos, volitivos e o conjunto das 
capacidades que possui, recursos úteis para melhor compreender o 
seu público aprendente, considerando-se que idealmente o ensino da 
PLAc a determinados públicos deveria ser apoiado também por outros 
profissionais (psicólogos, médicos, advogados...) que pudessem dar 
resposta às necessidades diversificadas deste tipo de público (Grosso, 
2010, p. 61). 

 



Analisando os posicionamentos referentes ao ensino do PLAc e à legitimação 

do outro e sua história, fica evidente que os relatos de memória e as experiências 

passadas desses indivíduos desempenham um papel significativo em sua 

adaptação, seu aprendizado e sua integração em uma nova sociedade. O aluno 

poderá desenvolver a habilidade de analisar esses relatos de forma crítica e 

reflexiva, de modo a perceber como eles refletem as diversas perspectivas, os 

interesses e as visões de mundo que coexistem em uma sociedade. Dessa forma, 

ele estará mais apto a valorizar a diversidade cultural e a promover o diálogo 

intercultural, a fim de reconhecer a complexidade e a riqueza da experiência 

humana. 

Geraldi (1997) destaca que as expressões só ganham significado no processo 

social do sistema de referência. Ou seja, é por meio das interações sociais e do 

compartilhamento de conhecimentos e valores, em uma determinada comunidade, 

que palavras, frases e expressões adquirem sentido e se tornam significativas para 

os indivíduos. O autor destaca que o processo de significação é sempre social, e 

que as palavras e as expressões só adquirem sentido quando usadas em um 

determinado contexto e por um grupo de pessoas que compartilham um universo 

cultural comum. Nas palavras do autor (1997, p. 171), <Lendo a palavra do outro, 

posso descobrir nela outras formas de pensar que, contrapostas às minhas, poderão 

me levar à construção de novas formas, e assim sucessivamente=. No aspecto 

proposto anteriormente, é oportuno e, ao mesmo tempo, eficiente, o 

compartilhamento de produções textuais do gênero <memórias pessoais= entre 

alunos brasileiros e alunos migrantes e refugiados, com o propósito de que possam 

construir novas formas de pensar o <outro=. 

          Ainda nesse contexto de produção como prática comunicativa, se faz 

necessário reconhecer o aluno como sujeito do seu discurso. Geraldi defende que a 

língua é uma prática social e que, para utilizá-la de forma adequada, é necessário 

que o locutor tenha algo a dizer, ou seja, um propósito comunicativo. Segundo ele, 

não se trata apenas de dominar a gramática ou o vocabulário, mas de mobilizar os 

recursos linguísticos de forma apropriada para expressar suas ideias e seus 

sentimentos de maneira coerente e coesa. 



          Assim, Geraldi defende que o ensino de língua está na formação de sujeitos 

capazes de se expressar e de compreenderem os discursos que circulam na 

sociedade, em contextos diversos e para diferentes interlocutores. Isso implica 

fomentar nos alunos a autonomia de refletirem sobre as práticas discursivas e de se 

posicionarem criticamente diante delas. O locutor precisa <ter o que dizer= (Geraldi, 

1997), logo, propor aos interlocutores a prática das memórias se torna um grande 

exercício de escuta, de escrita, de aproximação sociocultural e de promoção de um 

pensamento crítico e autônomo (aqui pensamento crítico e autonomia remontam a 

Immanuel Kant que entendia a autonomia do ser humano como exercício constante 

do pensamento crítico, que ousa pensar por si mesmo e como prática de 

emancipação de todas as formas de dependência). E encorajar os estudantes a 

refletirem criticamente sobre os textos e contextos que encontram contribui para o 

desenvolvimento de sua capacidade de raciocínio independente e a sua habilidade 

de se envolver em práticas socioculturais de maneira consciente e ética. 

Indo além, os movimentos de acolhimento de migrantes e refugiados, 

particularmente aqueles que estabelecem parcerias com instituições de ensino, 

podem utilizar as memórias como uma ferramenta estratégica para fornecer suporte 

e assistência adequados. Porque, ao ouvirem as histórias dos migrantes, os setores 

de acolhimento podem identificar suas necessidades específicas e adaptar seus 

serviços de acordo. Isso pode incluir o desenvolvimento de programas culturais, 

cursos de idiomas, serviços de saúde mental e apoio jurídico, entre outros, além de 

promover a inclusão social e combater a discriminação. 

Ao reconhecer e ao conferir a valorização devida às experiências pregressas 

dos migrantes, evidencia-se a capacidade de estabelecer um ambiente educacional 

que vai além do mero acolhimento, adentrando a esfera da construção ativa do 

conhecimento, premissa máxima do PLAc. E sob uma perspectiva freiriana 5 , 

compreende-se que a prática educativa transformadora não se restringe à 

transmissão de informações, mas implica o diálogo respeitoso e a co-construção de 

saberes. Nesse contexto, a promoção de uma cultura de valorização das 

diversidades culturais não apenas reforça a justiça social, mas também contribui 

5 Esses princípios refletem a visão de Paulo Freire, de uma educação centrada no ser humano, 
crítica, participativa e comprometida com a transformação social. A pedagogia freiriana influenciou 
significativamente a educação ao redor do mundo e continua a ser uma referência importante para 
abordagens educacionais progressistas. 



para a formação de uma sociedade mais coesa e equitativa. O reconhecimento das 

experiências dos migrantes, à luz da pedagogia freiriana, é intrínseco ao processo 

de empoderamento, o que pode enfatizar a importância da voz e do protagonismo 

dos educandos na construção de um ambiente educacional autêntico e 

emancipatório. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um projeto de ensino de 

memórias pessoais destinado a estudantes jovens, adultos e idosos, migrantes e 

refugiados recém-matriculados no Ensino Fundamental II nos Centros Estaduais de 

Educação Continuada de Minas Gerais (CESECs), visando à sua futura aplicação 

nesse contexto. 

Este trabalho procura criar uma oportunidade para que os estudantes 

compartilhem suas histórias de vida, experiências e culturas, por meio das 

expressões oral e escrita, com foco no aprendizado da língua portuguesa. Dessa 

forma, busca-se promover a integração, valorização da diversidade cultural presente 

nas salas de aula, bem como o desenvolvimento da habilidade de comunicação dos 

alunos migrantes e refugiados.  

          Os objetivos específicos desta dissertação são: 

 

÷ Promover um ambiente propício para que os estudantes migrantes e 

refugiados possam compartilhar suas experiências pessoais e culturais, de 

maneira a enriquecer assim o aprendizado mútuo e fortalecer os laços de 

comunidade dentro da sala de aula; 

÷ Oportunizar a socialização e, ao mesmo tempo, despertar o sentimento de 

<novo= pertencimento, a partir de vivências rememoradas e compartilhadas; 

÷ Criar espaço plurissignificativo de convivência; 

 



÷ Fortalecer o vínculo dos estudantes migrantes e refugiados com a língua 

portuguesa e, em contrapartida, propiciar o encontro dos alunos brasileiros 

com a língua dos alunos estrangeiros;  

÷ Desenvolver atividades de produção de textos, para divulgação digital da 

cultura de outros países e da brasileira, por meio de gêneros 

multissemióticos; 

÷ Aumentar o engajamento dos estudantes nas atividades escolares, com o 

objetivo de valorizar as suas identidades e suas experiências individuais. 

          Assim, o projeto tem como objetivo fortalecer o vínculo dos estudantes 

migrantes e refugiados com a língua portuguesa, ao mesmo tempo em que facilita o 

contato dos alunos brasileiros com as línguas dos estudantes migrantes e 

refugiados. Além disso, promove o compartilhamento e a valorização das diferentes 

culturas presentes na escola. Ademais, o projeto pretende aumentar o engajamento 

dos estudantes nas atividades escolares, valorizando suas identidades e 

experiências individuais, o que contribui para a construção de um ambiente inclusivo 

e enriquecedor para todos os envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

CENÁRIO DE PESQUISA 

 

Os primeiros registros de proposta para a Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil remontam ao período colonial, quando os Jesuítas estabeleceram a primeira 

escola elementar como parte de seu trabalho de catequização, iniciando assim 

atividades educativas voltadas para essa população. 

O que representava a alfabetização para os jesuítas a ponto de 
quererem, desde o início, alfabetizar os índios, quando nem em 
Portugal o povo era alfabetizado? Mais do que o resultado dessa 
intenção, interessante é observar a mentalidade. As letras deviam 
significar adesão plena à cultura portuguesa (Paiva, 2000, p. 43). 

Ainda; 

[...] tais educadores transmitiam normas de comportamento e 
ensinavam os ofícios necessários ao funcionamento da economia 
colonial, inicialmente aos indígenas e, posteriormente, aos escravos 
negros. Mais tarde, se encarregaram das escolas de humanidades 
para os colonizadores e seus filhos (Di Pierro; Haddad, 2000, p. 109). 

 

Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, a educação passa por 

mudanças, como descrevem Haddad e Di Pierro (2000, p. 109): <Com a 

desorganização do sistema de ensino produzido pela expulsão dos jesuítas do Brasil 

em 1759, somente no Império voltaremos a encontrar informações sobre ações 

educativas no campo da educação de adultos=. 

Em uma contextualização mais contemporânea, a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Brasil representa um campo importante de estudo e de 

intervenção, visando a garantir o acesso universal à educação para aqueles que não 

puderam concluir seus estudos na idade recomendada. No entanto, além dos 

desafios inerentes à EJA, é fundamental considerar a situação de jovens, adultos e 

idosos migrantes e refugiados, que enfrentam obstáculos adicionais devido às suas 

trajetórias de vida e suas experiências de deslocamento.  

No contexto do CESEC, é extremamente relevante compreender como esses 

indivíduos estão sendo inseridos no sistema educacional, quais são os direitos que 



lhes são assegurados, e como garantir o pleno reconhecimento desses direitos, 

conforme estabelecido pela legislação brasileira e pelos tratados internacionais dos 

quais o Brasil é signatário, além de destacar e de analisar quais desafios específicos 

enfrentam no ambiente educacional.  Assim, este capítulo explorará essas questões 

de forma aprofundada, de modo a destacar a importância da inclusão e do 

reconhecimento dos direitos educacionais desses grupos, bem como propor 

estratégias para promover uma educação mais inclusiva e equitativa no âmbito dos 

CESECs de Minas Gerais. 

 

1.1 A Educação de Jovens e Adultos em Minas Gerais 

 

          De acordo com Felício (2022), Minas Gerais alinhou-se às orientações 

expressas na legislação brasileira quanto à Educação de Jovens e Adultos, criando 

os Centros de Estudos Supletivos (CES), em 1976, à época designados como 

CESU.  

Os três primeiros centros foram implantados nas cidades de 
Contagem, Divinópolis e Ipatinga. Em 1985, o estado contava com 23 
CESUs e 33 Unidades de Estudos Supletivos (UES), as quais 
começaram a ser implantadas a partir de 1980, em decorrência de 
reformulação proposta pelo Ministério da Educação (MEC). As UES 
visavam à interiorização do ensino supletivo. Na prática, funcionaram 
ligadas a um CESU regional, uma espécie de filial do CESU de 
referência. (Felício, 2022. p. 41). 

 

Ainda; 

 

A Lei definiu a idade mínima para os exames supletivos: 18 anos para 
o primeiro grau (ensino fundamental) e 21 anos para o segundo grau 
(ensino médio). Esses exames, em Minas Gerais, de acordo com 
Soares (1995), provocaram a centralização desejada, de forma que as 
provas passaram a ser elaboradas e aplicadas pela própria Secretaria 
Estadual de Educação, entretanto, na prática, o conteúdo das provas 
demonstrava grande desvinculação, dado o caráter academicista dos 
exames e a realidade sociocultural dos candidatos, apontando para 
considerável insucesso dos alunos, de forma que, em nenhum dos 
anos entre 1972 e 1982, tenha-se obtido porcentagem de aprovação 
maior que 50% entre os candidatos. Os anos de 1972 e 1979, por 
exemplo, apresentaram respectivamente 27% e 30% de aprovação. O 



ano de 1982, melhor resultado para o período citado, ficou com 48% 
de aprovação. (Felício, 2022. p. 41). 

 

O autor ressalta que, a partir do período de redemocratização, o Estado 

reconhece o direito à educação fundamental como direito público subjetivo, isto é, 

indica que, legalmente, os cidadãos têm o direito individual e exigível de receber 

uma educação básica, criando estruturas e garantias de recursos. Valida a 

importância da educação básica como um direito essencial dos cidadãos e isso 

significa que a educação fundamental não é apenas uma aspiração ou uma meta, 

mas um direito legalmente assegurado. Em Minas Gerais, o período entre a 

redemocratização e a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, é 

marcado pela Resolução nº 386/91, do Conselho Estadual de Educação, como 

salienta Felício (2022. p. 41).  

A principal alteração adveio das discussões havidas no Conselho 
Estadual da Educação a respeito do conceito de ensino regular 
introduzido pela Constituição de 88. A justificativa que propôs a 
atualização da Resolução está exposta na Indicação nº 01/90 do 
CEE/MG. O Artigo 208, inciso I, da Constituição de 88 estabelece que 
"o ensino fundamental é obrigatório, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria". O inciso VI, do mesmo Artigo, 
determina que "haja oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando". (Soares, 1995. p. 08. apud Felício, 2022. p. 
41). 

 

De acordo com Felício (2022), dez anos após a publicação das Diretrizes 
Curriculares foram instituídas, em 2010, as Diretrizes Operacionais para a Educação 
de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº 03/2010 3 BRASIL, 2010), 
normatizando os aspectos relativos à duração dos cursos e à idade mínima para 
ingresso na EJA, aos exames de avaliação do desempenho dos estudantes, à 
certificação nos exames de EJA e à Educação de Jovens e Adultos, desenvolvida 
por meio da Educação a Distância. 

Em seu art. 2º, o documento defende:  

Para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a institucionalização de 
um sistema educacional público de Educação Básica de jovens e 
adultos, como política pública de Estado e não apenas de governo, 
assumindo a gestão democrática, contemplando a diversidade de 
sujeitos aprendizes, proporcionando a conjugação de políticas públicas 
setoriais e fortalecendo sua vocação como instrumento para a 
educação ao longo da vida (Brasil, 2010).  
 
 



Iniciando em 1975, para atender os preteridos do ensino regular, as unidades 

de ensino supletivo em Minas Gerais evoluíram conforme legislações, para oferecer 

cursos de suplência e de qualificação profissional, conforme detalha a Resolução 

CEE 363/88. 

As unidades de supletivo em Minas Gerais iniciaram suas atividades 
em 1975 para atender àqueles excluídos e/ou evadidos do ensino 
regular ou seriado. Tais unidades funcionaram, inicialmente, através 
de convênios com as prefeituras municipais, de acordo com a 
Resolução CEE n° 260/79, de 20/11/79. Já em 1987, a Lei 9381/86, de 
19/12/1986, regulamentada pelo Decreto n° 26.515, de 10/01/87, 
previam que as unidades de ensino fossem implantadas 
gradativamente, de acordo com a Resolução do Secretário de Estado 
de Educação, ministrando curso especial de suplência do 1º e 2º 
graus, cursos de qualificação profissional com a avaliação especial, de 
acordo com o que dispõe a Resolução CEE 363/88, de 14/01/88, e 
cursos de suprimento. 

 

Em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação6 
(SEE),  

O Ensino Fundamental é a etapa da Educação Básica que visa à 
formação do cidadão com foco no seu desenvolvimento intelectual e 
social. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) visa a atender jovens e 
adultos, que não tiveram oportunidades de estudos na idade 
recomendada, e desejam completar a Educação Básica. O Ensino 
Fundamental 3 Anos Finais, que contempla 6º, 7º, 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental, na modalidade EJA, é ofertado de forma 
presencial em escolas estaduais. O curso é ministrado no turno 
noturno e exige 75% (setenta e cinco por cento) de frequência para 
fins de aprovação. 

 

Ainda: 

÷ O interessado deverá acessar o Sistema Único de Cadastro e 
Encaminhamento para Matrícula (SUCEM) e fazer o seu cadastro, 
indicando que deseja se matricular na EJA Ensino Fundamental e três 
opções de escolas onde deseja estudar; 

÷ Após verificar no SUCEM para qual escola foi designado, o 
interessado deverá comparecer à unidade escolar e apresentar a 
documentação necessária para efetivação da matrícula; 

÷ O estudante deverá frequentar os quatro períodos da EJA Ensino 
Fundamental 3 Anos Finais para obter a certificação de concluinte 
dessa etapa e ser considerado apto a cursar o Ensino Médio. 7 

6 Disponível em: https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-fundamental-em-escolas-estaduais-
por-meio-de-educacao-de-jovens-e-adultos. Acesso em: 3 set. 2023.  
7 Disponível em: https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-fundamental-em-escolas-estaduais-
por-meio-de-educacao-de-jovens-e-
adultos#:~:text=O%20Ensino%20Fundamental%20%2D%20Anos%20Finais,frequ%C3%AAncia%20p
ara%20fins%20de%20aprova%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 09 ago. 2023
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https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-fundamental-em-escolas-estaduais-por-meio-de-educacao-de-jovens-e-adultos#:~:text=O%20Ensino%20Fundamental%20%2D%20Anos%20Finais,frequ%C3%AAncia%20para%20fins%20de%20aprova%C3%A7%C3%A3o
https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-fundamental-em-escolas-estaduais-por-meio-de-educacao-de-jovens-e-adultos#:~:text=O%20Ensino%20Fundamental%20%2D%20Anos%20Finais,frequ%C3%AAncia%20para%20fins%20de%20aprova%C3%A7%C3%A3o
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https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-fundamental-em-escolas-estaduais-por-meio-de-educacao-de-jovens-e-adultos#:~:text=O%20Ensino%20Fundamental%20%2D%20Anos%20Finais,frequ%C3%AAncia%20para%20fins%20de%20aprova%C3%A7%C3%A3o


Quanto ao tempo para a conclusão, o Ensino Fundamental 3 Anos Finais, na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), ele tem duração de dois anos. 

Indivíduos com idade mínima de 15 anos, que tenham finalizado o Ensino 

Fundamental I (Anos Iniciais) (do 1º ao 5º ano), e que ainda não tenham concluído o 

Ensino Fundamental Anos Finais (do 6º ao 9º ano) podem se inscrever. 

Com base em minhas próprias observações, percebi que muitos alunos 

buscam ingressar nas instituições de ensino sem possuírem a documentação 

adequada que comprove a conclusão do Ensino Fundamental I. Em alguns casos, 

os alunos nem mesmo conseguem recordar a instituição de ensino em que 

estudaram, ou, ainda, essas instituições já não estão mais em funcionamento. 

Nestes casos, a pessoa precisará, por indicação da escola de referência, 

procurar a Superintendência Regional de Ensino (SRE) do seu município, para ser 

encaminhada a uma Escola Estadual que esteja autorizada a conceder um 

comprovante de conclusão do Ensino Fundamental I. De maneira geral, a escola 

autorizada para este procedimento aplicará uma avaliação aos candidatos que 

abranja os componentes curriculares do Ensino Fundamental I (séries iniciais). 

Sendo aprovado, receberá uma declaração de conclusão para apresentar à 

instituição que cursará a EJA do Ensino Fundamental II (séries finais).  

Outra possibilidade, um pouco mais demorada e, por esse motivo, menos 

atraente aos olhos dos discentes, é cursar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

no Ensino Fundamental 3 Anos Iniciais na rede pública municipal. Esse 

procedimento visa a proporcionar alternativas para a conclusão dessa etapa da 

educação básica em Minas Gerais. 

 

1.2 A EJA e sua Relevância no Processo Educacional 

 

De acordo com o Art. 37, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Seção 

V da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional), em relação à EJA: 



a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria. 
§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames (Brasil, 1996). 
 

 

Apesar dessa previsão local, a trajetória do processo de formação de jovens e 

adultos tem sido marcada por exclusão e por negações de direitos ao longo dos 

anos. Sabe-se que a negação do direito à escolarização está diretamente ligada aos 

privilégios atribuídos à elite e de políticas públicas precárias e/ou inexistentes 

àqueles que, por razões diversas, não puderam concluir seus estudos em idades 

convencionais. 

          Atrelada a esse fato, ainda há a ineficiência do Estado em assegurar a 

qualidade e o aprimoramento do que está sendo ofertado, distanciando-se, assim, 

daquilo que Paulo Freire, educador brasileiro, criador de uma abordagem 

pedagógica, fundamentada na conscientização e na valorização das experiências e 

conhecimentos prévios dos alunos, propôs como uma educação transformadora. 

Segundo Freire (1996), o processo de ensino-aprendizagem é constituído por 

formas compartilhadas de construção de conhecimentos de ambos os lados, na 

relação educador e aluno. <Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém= (Freire, 1996, p. 

23).  

A educação precisa transcender a simples transferência de informações e 

conhecimentos previamente estabelecidos. Ela deve ser um processo de diálogo e 

reflexão crítica que valoriza os conhecimentos e as experiências dos alunos, 

especialmente daqueles que historicamente foram marginalizados e oprimidos. Isso 

implica reconhecer e valorizar os saberes locais, culturais e cotidianos presentes nas 

comunidades e nos indivíduos, e promover uma educação que seja significativa e 

relevante para suas vidas. Implica, ainda, favorecer a politização dos oprimidos, 

oferecendo-lhes ferramentas para compreender sua realidade, questionar estruturas 

de poder e atuar na transformação social. Freire enfatiza a importância da 



conscientização, do diálogo e da participação ativa dos oprimidos na construção de 

um mundo mais justo e igualitário. 

          Na investida de caracterizar as especificidades locais e de identificar as 

necessidades específicas de um grupo social, para entendê-lo e então atuar 

efetivamente na perspectiva da educação popular, é necessário compreender o 

homem como um sujeito por vocação, ou seja, que possui a capacidade de agir e de 

exercer sua liberdade para tomar decisões e se relacionar com o mundo ao seu 

redor. No entanto, também pode ser objetificado por distorções sociais, políticas e 

culturais, as quais podem limitar sua capacidade de agir e se expressar plenamente. 

Ainda assim, o ser humano possui a capacidade de transcender as suas 

limitações e compreender diferentes realidades, discernindo entre o <ser= e o <não 

ser=. Isso implica ser capaz de distinguir entre o que é real e o que não é, entre 

diferentes esferas de existência e estabelecer relações imateriais. Ao distinguir, o 

indivíduo é capaz de refletir sobre sua própria trajetória, de compreender como as 

experiências passadas influenciam o presente e de projetar possibilidades para o 

futuro. Essa habilidade de transcender uma visão unidimensional do tempo permite 

uma compreensão mais ampla da existência humana. 

Paulo Freire (1996) sugere que a consciência da temporalidade suscita em 

reconhecer que a vida não é estática, mas sim um processo em constante 

transformação. O ser humano, ao perceber a passagem do tempo e a 

transitoriedade da vida, adquire uma consciência mais profunda de si mesmo e do 

mundo ao seu redor. Essa consciência temporal é fundamental para o 

desenvolvimento humano, pois possibilita a reflexão crítica sobre o passado, a 

avaliação das circunstâncias presentes e a projeção de ações e possibilidades 

futuras. Ela permite ao indivíduo situar-se na própria história e compreender-se 

como um ser em constante transformação. Assim, a capacidade de discernir é 

apontada como a raiz da consciência da temporalidade, o que permite ao ser 

humano transcender uma visão unidimensional do tempo, reconhecer a 

complexidade de sua existência e engajar-se de forma mais consciente e reflexiva 

na construção de seu próprio percurso de vida. 

O que se observa é que, apesar do reconhecimento notório à educação 

pública e de qualidade, um dos pilares de manifestação de Paulo Freire, 



intrinsicamente ligada à formação do indivíduo pleno de seus direitos e cidadania, a 

implementação de políticas públicas direcionadas aos jovens, adultos e idosos não 

teve avanços significativos. 

Maria Clara de Pierro, docente da Faculdade de Educação da USP, em 

entrevista para a TV Univesp8, concedida em 2014, debateu esses desafios das 

políticas públicas para a EJA:  

A EJA deveria ter um lugar de prestígio na escola de Educação Básica 
desde que a Constituição de 1988 reconheceu esse direito aos 
cidadãos com mais de 14 anos que não tivessem tido a escolaridade 
obrigatória no país por ocasião da sua infância e adolescência, que 
esse direito educativo violado fosse restaurado na juventude ou na 
idade adulta. Esse direito está consagrado na Constituição, reafirmado 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e previsto nos Planos 
Nacionais de Educação (PNE). Toda a legislação brasileira ancora 
esse direito e, portanto, as escolas estão já há muito tempo desafiadas 
a garantir aos jovens e adultos o acesso apropriado (Pierro, 2014).  

 

Pierro salienta a necessidade de as escolas assegurarem a oferta adequada 

da Educação de Jovens e Adultos, reconhecendo-a como um direito amparado pela 

legislação brasileira e como uma ferramenta essencial para promover a inclusão e a 

equidade na educação. Destaca a importância de superar desafios nas políticas 

públicas e nas práticas pedagógicas, buscando tornar a EJA no Brasil mais atrativa, 

relevante e significativa, e destaca a necessidade de integrar a educação das novas 

e das velhas gerações para um desenvolvimento educacional mais abrangente. Vale 

enfatizar que, embora a entrevista dada por Pierro seja um tanto antiga, houve 

poucos avanços (ou até retrocessos) na EJA desde então. 

Ademais, conforme minha própria experiência indica, a EJA, muitas vezes, foi 

estigmatizada e vista como uma modalidade educacional destinada apenas a 

pessoas que não conseguiram completar seus estudos em idade regular. Pelo 

contrário, essa modalidade educacional é, na verdade, uma oportunidade valiosa de 

aprendizado e de desenvolvimento para jovens, adultos e idosos que não tiveram 

oportunidades de estudos anteriormente e desejam completar a Educação Básica, 

independentemente de sua trajetória educacional anterior. 

https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/educacao-brasileira-educacao-de-jovens-e-adultos,04c3f298-efc6-4ae2-89fe-d6e942e49a37
https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/educacao-brasileira-educacao-de-jovens-e-adultos,04c3f298-efc6-4ae2-89fe-d6e942e49a37


 A EJA, educação voltada para pessoas a partir dos 15 anos, jovens, adultos 

e idosos, é um meio de promover a inclusão social, afirmação e a equidade 

educacional, reconhecendo que cada pessoa tem o direito fundamental à educação 

ao longo da vida. Ressalto, ainda, que frequentemente os estudantes que estão na 

EJA são aqueles que, por diferentes motivos, não se adaptaram à escola 

comum/escola regular. Estes alunos são, em geral, aqueles que, por vários motivos 

(ligados, quase sempre, à desigualdade social, que é imensa em nosso país) não 

puderam iniciar ou concluir seus estudos na idade considerada a mais apropriada 

(embora saibamos que não existe uma idade certa para estudar, para aprender).  

Além dos fatos apresentados, no Brasil, na EJA, também temos recebido, 

cada vez mais, migrantes e refugiados com diversos níveis de escolaridade: desde 

estudantes que não são alfabetizados (isto é, não sabem ler e escrever em sua 

própria língua) ou, até mesmo, alunos que concluíram a graduação em seus países 

de nascimento e que possuem dificuldades para validarem os seus diplomas.  

          Ainda assim, a EJA é uma ferramenta poderosa para promover a igualdade de 

oportunidades e o acesso à educação para todos, independentemente de sua idade 

ou origem, mesmo que alguns estigmas contribuam para a diminuição do 

investimento e da importância atribuída a ela nas políticas públicas educacionais, 

fato que negligencia, portanto, a realidade de muitos jovens, adultos e idosos que 

não tiveram acesso à educação na infância e na adolescência devido a diversos 

fatores, como o trabalho precoce, as responsabilidades familiares e as dificuldades 

socioeconômicas. 

Outro fator importante, a ser ressaltado quanto à EJA, é que grande parte das 

unidades destinadas à educação do público jovem, adulto e idoso está sob a 

jurisprudência dos Estados e dos municípios, por vezes inviabilizando uma 

adequação eficiente ao que propõe o Ministério da Educação, já que Estados e 

municípios tendem a divergir das propostas estabelecidas pelo Governo Federal. 

Desse modo, a gestão descentralizada da EJA significa que os Estados e os 

municípios têm autonomia para definir suas próprias diretrizes curriculares, algo 

importante, mas que muitas vezes impossibilita a articulação de seus programas e 

suas estratégias de ensino.  



As divergências entre as propostas do Governo Federal e as práticas 

regionalizadas, adotadas pelas unidades de EJA nos Estados e nos municípios, 

podem ocorrer devido a uma variedade de fatores. Algumas vezes, os gestores 

locais podem ter prioridades e necessidades específicas que não se alinham 

completamente com as políticas nacionais. Além disso, a disponibilidade de 

recursos, infraestrutura e capacitação de professores também pode variar entre as 

regiões, o que pode afetar a implementação das diretrizes estabelecidas pelo MEC. 

Para que a continuidade da escolarização seja efetivada na EJA, é necessário 

atentar às diferenças regionais e singularidades dos alunos, sem deixar de 

empreender políticas públicas que promovam a permanência dos estudantes na 

escola, a oferta de currículos e os programas de estudo adequados às suas 

necessidades, bem como a valorização dos saberes e das experiências prévias dos 

alunos. Também é fundamental oferecer suporte pedagógico e recursos adicionais 

para auxiliar os estudantes da EJA no processo de aprendizagem, considerando que 

muitos deles podem enfrentar desafios específicos, como defasagens de 

conhecimento escolar e dificuldades de conciliar trabalho e estudo. 

Nessa última ponderação, conforme Arroyo (2021), são trabalhadores 

estudantes aqueles que buscam a integração entre estudo e trabalho, reconhecendo 

que ambos são fundamentais para sua realização pessoal e para sua inserção na 

sociedade. Esses estudantes enfrentam desafios específicos e, muitas vezes, 

procuram conciliar jornadas extenuantes de trabalho com os estudos, em busca de 

melhores condições de vida e de uma formação que lhes permita contribuir de forma 

mais significativa para o desenvolvimento social e econômico. É fundamental 

compreender e valorizar a trajetória desses trabalhadores estudantes, garantindo-

lhes acesso à educação de qualidade e oportunidades de crescimento profissional, 

alinhados aos princípios de justiça social e equidade, defendidos por Arroyo. 

Os adolescentes, jovens, adultos trabalhadores que vêm do trabalho 
para a educação não carregam apenas os valores, saberes, 
identidades de suas vivências pessoais de lutas por trabalho. Desde 
crianças são herdeiros dos valores, da consciência, das identidades de 
classe trabalhadora. Das famílias trabalhadoras. Do pai trabalhador e 
da mãe trabalhadora que lhes passaram os valores do trabalho, de 
lutas por direitos. Há um traço marcante nas identidades coletivas dos 
jovens-adultos que lutam pela educação: saberem-se trabalhadores, 
trabalhadoras. Membros de famílias da classe trabalhadora, com 
experiências brutais de trabalho infantil e adolescente, à procura da 



titulação exigida para inserção no trabalho, submetidos a trabalhos 
informais ou rejeitados no trabalho formal porque sem titulação 
escolar. Tensas histórias de trabalhadores, de trabalhadoras de classe 
que caracterizam os jovens-adultos como coletivo desde a infância. Os 
currículos de formação vem abrindo espaços para tantos estudos 
existentes sobre história, sociologia, cultura e valores da classe 
trabalhadora. Têm direito a conhecer esses estudos como educadores 
e educandos. Reconhecer essas identidades coletivas de 
trabalhadores redefine as identidades e propostas da EJA. (Arroyo, 
2017. p. 5). 

 

Na realidade, deveriam ser implementadas políticas públicas voltadas à EJA, 

as quais levassem em conta o fato de que grande parte dos estudantes dessa 

modalidade educacional é, antes de tudo, constituída por trabalhadores. O fato de 

eles serem trabalhadores estudantes, e não estudantes trabalhadores (Arroyo, 

2017), precisaria ser considerado no momento de propor e de implementar políticas 

públicas para esse segmento educacional. Isso porque, para esses educandos, o 

trabalho é uma questão de sobrevivência e, em muitos casos, é justamente por não 

conseguirem conciliá-lo com os estudos que esses discentes deixam de estudar. 

A continuidade da escolarização básica na EJA também requer o 

engajamento de professores, de gestores escolares, das famílias e da comunidade 

em geral. É necessário promover uma cultura de valorização da educação ao longo 

da vida e estimular a participação ativa dos estudantes, incentivando-os a prosseguir 

com seus estudos e a aproveitar as oportunidades de aprendizagem disponíveis. 

Dessa forma, ao garantir a continuidade da escolarização básica na EJA, estaremos 

proporcionando condições para que os estudantes possam desenvolver plenamente 

seu potencial, ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho e na sociedade, 

além de promover sua inclusão social e a construção de uma sociedade mais justa e 

mais equitativa. 

É necessário superar a ideia de que a EJA se esgota na 
alfabetização, desligada da escolarização básica de qualidade. É 
também necessário superar a descontinuidade das ações 
institucionais e o surgimento de medidas isoladas e pontuais, 
fragmentando e impedindo a compreensão da problemática. É preciso 
desafiar o encaminhamento de possíveis resoluções que levem à 
simplificação do fenômeno do analfabetismo e do processo de 
alfabetização, reduzindo o problema a uma mera exposição de 
números e indicadores descritivos. Visualizar a educação de jovens e 
adultos levando em conta a especificidade e a diversidade cultural dos 



sujeitos que a ela recorrem torna-se, pois, um caminho renovado e 
transformador nessa área educacional (Arbache, 2001, p. 22). 

 
Ademais, é fundamental fortalecer os mecanismos de acompanhamento na 

EJA, assegurando que as políticas educacionais atuem como catalisadoras de 

mudanças. A troca de experiências e boas práticas entre os diversos atores 

envolvidos na gestão da EJA também constitui uma estratégia crucial para superar 

esses desafios e promover maior coerência e efetividade nas ações desenvolvidas. 

Apenas através de um esforço coletivo e coordenado será possível superar os 

desafios e assegurar que a educação para jovens, adultos e idosos cumpra seu 

papel de transformar vidas e promover a cidadania plena. 

 

1.3 A Educação de Jovens e Adultos e os CESECs 

 

Assegurar que todas as pessoas, independentemente da idade, tenham 

acesso a uma educação básica de qualidade, oferecida de forma pública, é um 

direito estabelecido pela legislação brasileira. Assim sendo, qualquer proposta 

educacional voltada aos jovens, adultos e idosos precisa inserir-se nesse contexto, 

já que a demanda para esse segmento educacional é grande e descrita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)9, que divulga os dados sobre educação, 

como persistente.  

          A EJA, ao longo dos tempos, tornou-se a modalidade mais conhecida e 

divulgada como possibilidade de ingresso na educação de jovens e adultos. E assim 

como a EJA, o CESEC também propõe uma educação voltada àqueles que se 

encontram fora do período regular educacional. Entretanto, o que muitos ainda 

desconhecem é a dinâmica que envolve o processo de ensino nos CESECs, os 

quais atendem, exclusivamente, a jovens, adultos e idosos.  

9 Para se informar sobre dados educacionais e estatísticos sobre a população brasileira, acesse: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao.html. Acesso em: 16 fev. 2024.  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao.html


          De acordo com o site da Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais,10 

1. O Centro Estadual de Educação Continuada (Cesec) é uma escola 
semipresencial que faz parte da Rede Estadual de Ensino e presta 
serviços aos jovens e adultos que não concluíram seus estudos na 
idade de direito. Oferece cursos desenvolvidos em regime didático de 
matrícula por componente curricular (disciplina) ou conjunto de 
componentes curriculares, incluindo momentos presenciais e não 
presenciais; 
2. As provas são realizadas no decorrer do processo, ao final de cada 
módulo referente a cada componente curricular; 
3. A frequência diária do estudante não é obrigatória, entretanto, ele 
deverá cumprir a carga horária de 16 (dezesseis) horas por 
componente curricular, possuindo flexibilidade quanto ao tempo para 
estudos e liberdade para fazer sua própria organização curricular. 
Sendo assim, o tempo de conclusão é determinado pelo próprio aluno; 
4. O aluno poderá se matricular em qualquer dia do ano, podendo 
optar por cursar um ou mais componente(s) curricular(es); 
5. O ensino é personalizado, organizado em módulos e o candidato, 
quando precisar, poderá recorrer ao Orientador de Aprendizagem 
(nomenclatura destinada ao professor) disponível. 

 

Como se observa, apesar de também proporcionar atendimento àquelas 

pessoas que não se encontram mais na faixa etária escolar indicada, 

particularidades como a flexibilidade nos dias e horários e a possibilidade de 

matrícula e início dos estudos no decorrer de todo o ano letivo, fazem com que a 

dinâmica no processo educacional do CESEC seja diferente das escolas 

convencionais que ofertam a EJA.  

Algo de extrema importância a se ressaltar é que os CESECs possibilitam, 

mas também exigem, grande autonomia do estudante, principalmente daqueles que 

possuem carga-horária de trabalho variada, ou que, por algum motivo, não podem 

comparecer à escola todos os dias da semana em horários fixos. 

Outro fator relevante e que possibilita aos estudantes certa flexibilidade, em 

relação ao seu conhecimento educacional prévio, é a possibilidade de optarem por 

qual (quais) matérias(s) ou componentes curriculares desejam iniciar os estudos 

naquele momento. Destarte, os CESECs acabam por oferecer uma variedade de 

trajetórias educacionais e oportunidades de aprendizagem que atendam a esses 

10  Disponível em: https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-medio-por-meio-de-cursos-
oferecidos-pelos-cesec. Acesso em: 05 mar. 2023. 

https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-medio-por-meio-de-cursos-oferecidos-pelos-cesec
https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-medio-por-meio-de-cursos-oferecidos-pelos-cesec


diferentes objetivos e motivações, ao possibilitarem uma abordagem mais flexível e 

adaptativa. Desse modo, o ingresso nos CESECs torna-se uma opção bastante 

atrativa para muitos jovens, adultos e idosos, considerando as atribuições a que a 

vida adulta lhes exige. Nesse intuito, essas particularidades da dinâmica educacional 

nos CESECs sinalizam a importância de uma abordagem personalizada, inclusiva e 

flexível no ensino da EJA, o que valoriza a diversidade e oferece oportunidades de 

crescimento, progressão e desenvolvimento para todos. 

          O CESEC Maria Vieira Barbosa, em Venda Nova, Belo Horizonte, instituição 

em que sou lotada, apresenta o seguinte histórico de surgimento:  

O Centro de Educação Continuada 3 CESU 3 <Maria Vieira Barbosa= 
foi criado em 22 de setembro de 1987, através da Resolução SEE nº 
6.369/87, para funcionar à Rua Padre Pedro Pinto, 775, em Venda 
Nova. O CESU oferecia, inicialmente, apenas o curso especial de 
Suplência, mas, a partir de setembro de 1991, foi credenciado para 
organizar Exames de Suplência na região de Venda Nova, através do 
Edital da DAVE/SEE. Em 1992, foi criada no CESU a Banca 
Permanente de Avaliação para atender ao candidato com direito aos 
benefícios do art. 38, da Resolução 386/91, sendo regulamentados 
posteriormente através da Resolução 7.722/95. A partir de 1997, os 
Exames de Suplência de Belo Horizonte foram unificados no CESU 
<Maria Vieira Barbosa=. Em 21/11/2000, a Resolução nº 162, da SEE, 
altera a denominação de CESU's 3 Centro de Estudos Supletivos para 
CESEC's 3 Centro Estadual de Educação Continuada. Em 2009, 
passa a oferecer também cursos técnicos de nível médio PEP-EJA 
(Programa de Educação Profissional na Educação de Jovens e 
Adultos), instituído pelo Decreto 5.840, de 13/07/2006. O PEP 
implantado no CESEC <Maria Vieira Barbosa= conta com quatro 
turmas, sendo duas dos cursos de Secretariado e Assessoria, uma de 
Gestão de Pequenas Empresas e uma de Administração Empresarial. 
Recebe nestes cursos cerca de 160 alunos em aulas modulares e 
presenciais, com ênfase no curso técnico concomitante com o ensino 
médio; ressaltando que tal educação deva ser uma forma de renovar a 
educação <profissional não modular nem fragmentada, mas 
profundamente vinculada à educação básica=. Em 2013, passou a 
oferecer o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego 3 PRONATEC, executado junto à União com a finalidade de 
ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica, por meio da 
Resolução n° 6, de 20 de setembro de 2012, publicada no diário 
Oficial da União, em Brasília, em 21 de setembro de 2012, seção 1, 
p.22. O CESU <Maria Vieira Barbosa= passou a ter a seguinte 
denominação CESEC 3 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA <Maria Vieira Barbosa=, de acordo com a Resolução da 
SEE n° 162, de 21/11/2000.11 

 

11  Disponível em: https://www.academia.edu/34793506/HIST%C3%93RICO_cesec. Acesso em: 17 
jul. 2023. 

https://www.academia.edu/34793506/HIST%C3%93RICO_cesec


O contexto do CESEC <Maria Vieira Barbosa= demonstra o seu compromisso 

em oferecer educação de qualidade, diversa e atender às necessidades dos 

estudantes. A flexibilidade da estrutura do CESEC permite que ela seja adaptada 

para atender às necessidades específicas também dos migrantes e dos refugiados 

que, muitas vezes, enfrentam dificuldades devido à interrupção de sua educação em 

razão de conflitos, desastres naturais ou outras situações adversas. Esses 

migrantes e refugiados podem ter lacunas em sua educação formal e precisam de 

um ambiente de aprendizado que seja sensível às suas experiências e suas 

circunstâncias individuais. Ao ser flexível, o CESEC pode oferecer opções de 

horários e metodologias. Além do mais, pode proporcionar um ambiente acolhedor e 

inclusivo, fato que valoriza a diversidade cultural e linguística desses alunos. 

 

1.4 O Migrante e o Direito à Educação Pública 

 

O fenômeno da migração e do refúgio apresenta-se como uma realidade 

complexa e multifacetada, que exige a atenção de diversas áreas do conhecimento, 

bem como a aplicação de políticas públicas eficazes. No contexto brasileiro, o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública desempenha um papel crucial na 

regulamentação e no suporte aos migrantes e refugiados, estabelecendo diretrizes 

que visam assegurar os direitos fundamentais dessas populações. Segundo a Lei de 

Migração (Lei nº 13.445/2017) e o Estatuto dos Refugiados (Lei nº 9.474/1997), o 

Brasil se compromete a promover a acolhida humanitária, a integração 

socioeconômica e a proteção jurídica dos indivíduos que, por diversas razões, se 

deslocam de seus países de origem em busca de melhores condições de vida ou em 

decorrência de situações de perseguição, conflitos armados ou violação massiva 

dos direitos humanos.  

Sancionada pela Presidência da República, a Lei de Migração do Brasil, Lei nº 

13.445, promulgada em 24 de maio de 2017 (Brasil, 2017), conforme estabelecido 

na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, estabelece os princípios e 

diretrizes que regem a política migratória brasileira. A Seção II 3 Dos Princípios e 

das Garantias 3 apresenta os seguintes itens: 



- Igualdade: Os migrantes são tratados com igualdade de direitos e 
deveres em relação aos nacionais brasileiros, sem qualquer forma de 
discriminação; 
- Não Discriminação: É proibida qualquer forma de discriminação 
baseada em nacionalidade, etnia, raça, religião, gênero, orientação 
sexual, idade, entre outros aspectos; 
- Não Criminalização da Migração: A migração em si não é 
considerada uma infração penal, sendo vedada a prisão do migrante 
em razão exclusiva de sua condição migratória; 
- Direitos Humanos e Dignidade: Os migrantes têm direito ao pleno 
exercício de seus direitos humanos, bem como ao respeito à sua 
dignidade e integridade física e moral; 
- Desenvolvimento Sustentável: A política migratória deve promover o 
desenvolvimento sustentável, contribuindo para o progresso social e 
econômico tanto dos migrantes como das comunidades envolvidas; 
- Integração e Participação: Os migrantes são incentivados a se 
integrar à sociedade brasileira, bem como a participar ativamente na 
vida cultural, social, política e econômica do país; 
- Cooperação Internacional: A política migratória deve ser conduzida 
em cooperação com outros países, respeitando os acordos e tratados 
internacionais relacionados à migração.12 

 

Esses princípios e diretrizes têm como objetivo garantir a proteção dos 

direitos dos migrantes e dos refugiados, promover a inclusão e a integração social, 

bem como fomentar o respeito à diversidade e à cooperação internacional na área 

da migração. 

          Trata-se, portanto, de princípios fundamentais que visam a garantir a 

igualdade de direitos e de oportunidades para os migrantes e refugiados. Essa 

abordagem é baseada nos princípios de direitos humanos e na necessidade de 

proteger e promover a dignidade e o bem-estar. Os migrantes e refugiados devem 

ter acesso igualitário aos serviços e benefícios sociais disponíveis em um 

determinado país, os quais incluem assistência médica, seguro de saúde, 

assistência social, programas de alimentação, habitação e outros serviços 

essenciais. Esses serviços devem ser disponibilizados sem discriminação com base 

na condição migratória.  

 Migrantes e refugiados devem ter acesso igualitário aos bens públicos, como 

parques, praças, transporte público, bibliotecas, museus e outros espaços e 

instalações públicas; a assistência jurídica, o serviço bancário, a seguridade social 

12 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em 
13 set. 2023. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm


que também deve ser disponibilizada, assim como o acesso ao mercado de trabalho 

e à moradia adequada e segura. Esses recursos devem estar disponíveis para uso e 

desfrute de todos os membros da comunidade, independentemente de sua origem 

ou status migratório. Os migrantes devem, ainda, ter acesso igualitário à educação 

em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, incluindo a 

educação básica e a EJA. Isso envolve garantir a matrícula, a participação e a 

igualdade de oportunidades educacionais para os migrantes e os refugiados, 

independentemente de sua situação migratória.  

Segundo o art. 4º, da Lei de Migração brasileira, ao migrante e ao refugiado é 

garantida, no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, bem como a sua segurança e sua proteção contra qualquer violação 

desses direitos, assim como os nacionais. Tem direito à igualdade de tratamento em 

relação aos nacionais, o que implica todas as pessoas, independentemente de sua 

origem, etnia, nacionalidade ou status migratório. Acesso aos serviços públicos, 

benefícios e oportunidades, sem discriminação com base em sua condição 

migratória, acesso à justiça e aos meios legais para buscar a proteção de seus 

direitos e seus interesses. Isso inclui o direito a um processo justo, a recursos legais 

adequados e à assistência jurídica integral, se necessário.  

Os migrantes têm o direito de não serem submetidos a penas retroativas ou a 

leis que possam prejudicá-los de forma retroativa. Significa que as mudanças na 

legislação migratória não podem ser aplicadas retroativamente para prejudicar a 

situação jurídica dos migrantes, proteção contra expulsão e devolução coletiva, 

expulsão arbitrária ou devolução forçada para um país onde sua vida, liberdade ou 

integridade estejam em risco. Essa proteção visa a garantir que os migrantes não 

sejam submetidos a tratamento desumano ou degradante. 

Em registro, percebe-se certa preocupação em oportunizar meios legais de 

acesso à educação pública. Ainda assim, é considerável questionar; há políticas e 

mecanismos efetivos de acolhimento a esses migrantes e refugiados? Estão as 

escolas preparadas para atenderem às variadas demandas, advindas das 

dificuldades relacionadas à interação com uma segunda língua? Os espaços de 

socialização proporcionam identidade sociocultural aos migrantes e refugiados? Os 



métodos de ensino-aprendizagem aplicados levam em consideração as perspectivas 

e os anseios deste público? Como o repertório sócio-político-cultural desses alunos 

pode ser um norteador de aprendizagem em sala de aula? As memórias pessoais 

podem atuar como suporte de aprendizagem? O acolhimento e a educação 

integradora, propiciados por um olhar mais empático perante as situações de 

migrantes e refugiados, seriam um facilitador de aprendizagem nos componentes 

curriculares? 

Embora haja uma crescente preocupação em proporcionar meios legais de 

acesso à educação pública para migrantes e refugiados, responder completamente 

a todas as perguntas apresentadas é uma tarefa complexa. Em relação às políticas 

e aos mecanismos de acolhimento, existem iniciativas em alguns países e regiões, 

mas sua eficácia e sua abrangência variam significativamente. Quanto à preparação 

das escolas para atenderem às diversas demandas desses grupos, muitas 

instituições ainda enfrentam desafios, especialmente no que diz respeito à interação 

com uma segunda língua e à promoção da identidade sociocultural dos alunos. Os 

métodos de ensino-aprendizagem também nem sempre levam em consideração as 

perspectivas e os anseios do público migrante e refugiado, o que pode dificultar sua 

integração e seu sucesso acadêmico.  

Ainda que o repertório sócio-político-cultural desses alunos possa ser um 

norteador de aprendizagem em sala de aula, nem sempre é adequadamente 

explorado devido a limitações estruturais e pedagógicas. Da mesma forma, embora 

as memórias pessoais possam potencialmente se tornar suporte de aprendizagem, 

sua efetivação como tal depende de uma abordagem educacional sensível e 

inclusiva.  

Ainda assim, é inegável que a proposta do despertar memorialístico vale a 

pena. A integração das memórias pessoais ao processo de aprendizagem pode não 

apenas enriquecer a experiência dos alunos, mas também contribuir para uma 

educação mais significativa e holística. Isso promove uma maior reflexão, uma 

conexão emocional mais profunda e uma melhor compreensão dos componentes 

curriculares. Quando os alunos conseguem relacionar suas próprias vivências com o 

conteúdo acadêmico, a aprendizagem se torna mais relevante e envolvente.  

 



1.5 O Migrante e o CESEC 

 

Segundo Paulo Freire, 

[...] através da educação libertadora, não propomos meras técnicas 
para se chegar à alfabetização, à especialização, para se conseguir 
qualificação profissional, ou pensamento crítico. Os métodos da 
educação dialógica nos trazem à intimidade da sociedade, à razão de 
ser de cada objeto de estudo. Através de um diálogo crítico sobre um 
texto ou um momento da sociedade, tentamos penetrá-lo, desvendá-
lo, ver as razões pelas quais ele é como é, o contexto político e 
histórico em que se insere. Isto é para mim um ato de conhecimento, e 
não uma mera transferência de conhecimento, ou mera técnica para 
aprender o alfabeto. O curso libertador 8ilumina9 a realidade do 
contexto do desenvolvimento do trabalho intelectual. (Freire, 1986. p. 
24-25). 

 

 

Uma perspectiva educacional, como a abordada por Freire (1986), destaca a 

importância de uma educação democrática, essência da educação libertadora, que 

vai além das técnicas tradicionais de alfabetização e qualificação profissional ao 

promover um processo de conscientização e transformação. Através de métodos 

dialógicos, a educação libertadora aproxima os estudantes da sociedade e do 

entendimento profundo dos objetos de estudo, fomentando um diálogo crítico que 

desvenda as razões e contextos políticos e históricos subjacentes. Em contraste 

com a simples transferência de conhecimento, essa abordagem considera a 

aprendizagem como um ato ativo de conhecimento, iluminando a realidade, 

capacitando os indivíduos a compreenderem e transformarem seu contexto social e 

político e contribuírem para uma sociedade mais participativa e engajada. 

 

Rinelle e Sales (2021) afirmam que, na perspectiva freiriana, a educadora e o 

educador da EJA precisam desenvolver uma educação que viabilize à educanda e 

ao educando capacidade de refletirem, levando-os a aperfeiçoarem as suas 

potencialidades críticas e sociais, para enxergarem o lugar que ocupam na 

sociedade e assim passarem a assumir e a contribuírem com as suas decisões 

cidadãs. Freire (1967) defendia uma sociedade baseada no diálogo e na construção 

de uma responsabilidade ética, social e política, caracterizada, 



[...] por procurar testar os <achados= e se dispor sempre a revisões. 
Por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e, 
na sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações por negar a 
transferência da responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas.  
Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não da 
polêmica. (Freire, 1967, p.60).  

 

Com defensores, assim com Paulo Freire, convictos de sua importância, nas 

últimas décadas, a Educação de Jovens e Adultos vem sendo delineada 

legitimamente, o que permite construir um espaço de garantia nas políticas 

educacionais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394/96) 

integrou uma mudança conceitual sobre a EJA. Soares (2002, p. 12) discute essa 

mudança:  

A mudança de <ensino supletivo= para <Educação de Jovens e Adultos= 
não é mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito 
ao mudar a expressão de ensino para educação. Enquanto o termo 
<ensino= se restringe à mera instrução, o termo <educação= é muito 
mais amplo, compreendendo os diversos processos de formação. 

 

A despeito do que afirma Soares, enquanto o termo <ensino= costuma estar 

associado à ideia de instrução e de transmissão de conhecimentos de forma 

unidirecional, o termo <educação= envolve um conceito mais amplo que abarca não 

apenas a transmissão de conteúdos, mas também o desenvolvimento integral dos 

indivíduos, sua formação social, cultural, emocional e política. A mudança reconhece 

que a aprendizagem na fase adulta vai além da mera instrução acadêmica. Envolve 

processos de formação que consideram as experiências, os saberes prévios e as 

necessidades dos estudantes adultos, os quais promovem o desenvolvimento de 

habilidades, competências e valores relevantes para suas vidas pessoais, 

profissionais e cidadãs.  

Além disso, o termo <educação= também enfatiza a importância da 

participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento, por meio de 

metodologias participativas e dialógicas. Isso exige um enfoque na troca de saberes, 

na valorização das experiências dos estudantes e na construção coletiva do 

conhecimento, em contraposição a uma abordagem puramente instrucional baseada 



na transmissão de conhecimento do professor para o aluno, com pouca interação ou 

participação ativa dos estudantes.  

Também para garantir acesso ao ensino na fase adulta, os CESECs 

tornaram-se opção viável ao referido público estudantil, oferecendo flexibilidade de 

horários e modalidades de ensino adaptadas às necessidades dos alunos, 

permitindo-lhes conciliar os estudos com suas responsabilidades pessoais e 

profissionais, além do ensino por módulos (no Ensino Fundamental II são seis 

módulos referentes a cada componente curricular) e a possibilidade de conclusão de 

ensino por meio da Prova de Banca, que consiste em 

Exame realizado através da Banca Permanente de Avaliação, com 
funcionamento nos Centros Estaduais de Educação Continuada 
(CESECs), durante todo o ano, em que o candidato realiza a inscrição 
e comparece no dia agendado para a realização da prova, podendo, 
como lhe convier, se inscrever para uma ou mais áreas de 
conhecimento.13 

 

Apesar da significativa procura por ambas as alternativas de conclusão dos 

estudos mencionadas anteriormente, especialmente por jovens, adultos e idosos, os 

CESECs também se tornaram uma escolha para jovens e adultos migrantes e 

refugiados. No entanto, é importante notar que essas modalidades nem sempre 

proporcionam uma interação direta entre esses públicos e o docente responsável 

pelo componente curricular. 

Por outro lado, a adoção de certificação por módulos, que envolve a 

designação de um professor orientador para cada componente curricular, emerge 

como uma estratégia mais promissora para a integração desses alunos, 

especialmente aqueles provenientes de comunidades migrantes e refugiadas. Tal 

abordagem facilita um contato próximo e contínuo, fundamental para indivíduos 

inseridos em um contexto praticamente desconhecido e distante de sua origem. 

          Apesar de a instituição possuir credibilidade junto à sociedade, no CESEC 

<Maria Vieira Barbosa=, mesmo havendo grande receptividade por parte da gestão e 

dos corpos pedagógico e docente ao receber um aluno migrante ou refugiado, a 

13  Disponível em: https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-medio-por-meio-da-banca-
permanente-de-avaliacaocesec. Acesso em: 20 mar. 2023. 

https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-medio-por-meio-da-banca-permanente-de-avaliacaocesec
https://www.mg.gov.br/servico/concluir-o-ensino-medio-por-meio-da-banca-permanente-de-avaliacaocesec


ausência de diretrizes orientadoras específicas para esse contingente discente é 

notória. Tal lacuna implica que o processo educacional em sala de aula assuma uma 

abordagem mais intuitiva, carecendo de uma estrutura formal e direcionamento 

específico para atender às necessidades particulares desses alunos. 

Ainda neste cenário, cabe, até o presente momento, ao professor orientador 

do componente curricular da instituição, adequar as suas aulas, materiais e afins ao 

público estrangeiro. Sobre essa dinâmica, é relevante ressaltar 3 e sobre isso cabe 

uma reflexão 3 que a inspeção escolar que teria, por questões práticas e 

hierárquicas, papel preponderante de norteador dessas diretrizes, não se encontra 

em posição de desempenhar tal função, cabendo a nós, professores, por vezes sem 

orientações claras, determinarmos o caminho mais coerente e mais alinhado com os 

princípios de diálogo e de construção coletiva do conhecimento. 

Não obstante às colocações anteriores, essa abordagem flexível e 

individualizada, propiciada pelos CESECs, permite que os estudantes avancem em 

seu processo de aprendizagem, de acordo com suas habilidades e necessidades 

específicas. Nesse modelo, os componentes curriculares são organizados em 

módulos, que podem ser completados de forma independente, o que possibilita aos 

alunos a obtenção de certificações parciais ao longo do percurso educacional. Cada 

módulo é acompanhado por um professor orientador, responsável por fornecer 

suporte pedagógico, tirar dúvidas e orientar o estudante em seu processo de 

aprendizagem. 

Tal atuação permite uma maior personalização do ensino, considerando as 

diferentes trajetórias e necessidades também dos alunos migrantes e refugiados. Os 

alunos sempre trazem experiências educacionais e conhecimentos prévios diversos, 

bem como possíveis lacunas no aprendizado devido a interrupções ou dificuldades 

enfrentadas em seus países de origem. Especificamente, quanto aos migrantes e 

refugiados, ao oferecer certificações por módulos, mesmo que se façam alterações 

nos materiais didáticos disponíveis a eles e, em minha percepção, se faz cada vez 

mais necessária essa conduta, o CESEC proporciona a esse público a oportunidade 

de reconhecer e validar seus conhecimentos prévios, a fim de oportunizar a sua 

integração no sistema educacional brasileiro.       



Ademais, semelhante comportamento permite que os estudantes avancem 

em seu ritmo, o que é especialmente relevante quando se consideram as barreiras 

linguísticas e culturais, as quais podem afetar o processo de aprendizagem dos 

migrantes e dos refugiados. Ter um professor-orientador para cada componente 

curricular também é benéfico, pois oferece um acompanhamento mais próximo e 

individualizado aos estudantes. Os professores-orientadores podem adaptar as 

estratégias de ensino de acordo com as necessidades específicas de cada 

estudante, de maneira a fornecer suporte escolar e emocional para promover seu 

sucesso educacional, o que pode possibilitar aos migrantes e refugiados as mesmas 

oportunidades de retorno aos estudos ofertadas aos brasileiros.           

Assim sendo, quando o aluno migrante ou refugiado opta por matricular-se no 

CESEC, percebe-se certa preferência desse público por escolher as aulas com a 

progressão em módulos, já que, nas outras formas de progressão e de conclusão 

dos estudos, não há um professor-orientador para acompanhá-lo, obrigando o aluno 

a adequar-se de maneira <solitária= e pouco produtiva.  

Isso posto, criar condições de ensino-aprendizagem adequadas e assertivas 

se faz cada vez mais urgente, visto que tem se intensificado o número de estudantes 

migrantes e refugiados nas instituições de ensino brasileiras de modo geral e, na 

EJA, de modo mais específico. Por outro lado, não se pode esquecer de que todo 

esse processo envolve o desenvolvimento de competências interculturais, 

habilidades de ensino adaptadas e uma abordagem sensível às trajetórias de vida e 

às experiências desses estudantes, além de um acolhimento adequado para poder 

fornecer suporte emocional, social e material aos migrantes e refugiados, com o fato 

de permitir que eles se adaptem a um novo ambiente e reconstruam suas vidas.  

No mais, a educação funciona como um facilitador do desenvolvimento dos 

estudantes migrantes e refugiados, abrindo portas para oportunidades presentes e 

futuras. Por meio do acesso a uma educação de qualidade, eles ampliam suas 

chances de adquirir conhecimentos, habilidades e competências necessárias para 

se integrarem socialmente, contribuírem para a sociedade e alcançarem condições 

dignas e sustentáveis de vida, promovendo não apenas o seu próprio bem-estar, 

mas também o desenvolvimento e a coesão social como um todo. 

 



CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Com o intuito de viabilizar a consecução dos objetivos delineados, propõe-se 

um arcabouço teórico que abordará o papel da escola como um ambiente propício à 

acolhida, um locus de ações transformadoras.  

O projeto aqui proposto dispõe-se a construir atividades que sejam aplicadas 

aos discentes migrantes e refugiados regularmente matriculados no componente 

curricular de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II, nas unidades dos 

CESECs. As unidades têm, como público-alvo, alunos do Ensino Fundamental II, 

com idade a partir dos 15 anos, e do Ensino Médio, com idade a partir dos 18 anos. 

Tais inspirações para as atividades partem de minhas observações em sala de aula 

e de meu contato direto com alunos migrantes e refugiados matriculados em meu 

componente curricular nos anos de 2021 a 2023, no CESEC <Maria Vieira Barbosa=, 

em Venda Nova, Belo Horizonte.  

Nesse processo, houve a identificação de necessidades já observadas nos 

estudantes migrantes e refugiados, o levantamento de textos de diferentes 

nacionalidades para leitura ou compreensão oral, e a escuta de relatos destes 

alunos. 

 

2.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para avançar na compreensão dos objetivos delineados, o caminho teórico 

proposto buscará destacar o papel central da escola como um ambiente não apenas 

de transmissão de conhecimento, mas também como um espaço de acolhimento 

essencial para a efetivação de ações e de mudanças significativas. Nesse contexto, 

a memória emergirá como um elemento fundamental, desempenhando um papel 

indutor na construção da identidade dos indivíduos, especialmente no que diz 

respeito a migrantes e refugiados. 



Ao considerar as memórias desses grupos específicos, será possível 

reconhecer a riqueza de experiências passadas que moldam sua percepção do 

mundo e influenciam a forma como eles se relacionam com o ambiente escolar. A 

memória, portanto, não será apenas um reservatório de eventos passados, mas um 

facilitador da construção da identidade, da afetividade e, crucialmente, do sentido de 

pertencimento. 

Para os migrantes e refugiados, cujas trajetórias são marcadas por transições 

geográficas e culturais significativas, as memórias desempenharão um papel 

fundamental na preservação de sua herança cultural e na construção de conexões 

emocionais com o novo ambiente. Ao reconhecer e valorizar as memórias desses 

estudantes, a escola poderá se tornar um agente de inclusão, proporcionando um 

espaço onde as histórias dos alunos são respeitadas e integradas ao processo 

educacional. 

Assim, ao articular a escola como um local de acolhimento e de 

transformação, e a memória como um fator-chave na construção de identidade e de 

afetividade, a abordagem teórica proposta visará a estabelecer uma base sólida, 

para compreender como a inclusão de migrantes e refugiados nos CESECs de 

Minas Gerais poderá ser enriquecida pela valorização de suas memórias e pelo 

cultivo de um ambiente educacional que promova um sentido autêntico de 

pertencimento. 

 

2.2 Memória, Sentido e Materialidade 

 

A literatura contempla uma diversidade de estilos adotados por diferentes 

autores.  A literatura memorialística, em especial, exerce função literária e histórica 

ao estabelecer um paralelo entre o passado e o presente situando a consciência 

individual de quem escreve dentro de uma coletividade. Como salientam Alves e 

Borges,  

mais do que relembrar suas histórias, narrando-as através da 
linguagem literária, o memorialista as organiza e as (re) interpreta, 
reinventando-as e reencontrando-se naqueles tempo e espaço.  Nesse 
sentido, as lembranças reconstroem não somente os fatos que se 



materializam na ação da transcrição escrita, mas também os 
sentimentos e as impressões que se configuram em particularidades 
que marcaram o autor no momento em que ocorreram e vêm à tona a 
partir dessas particularidades. (Alves e Borges, 2020. p. 05).  

 

Ao relembrar e narrar suas histórias por meio da linguagem literária, o 

memorialista não apenas registra os eventos, mas também os organiza e os (re) 

interpreta. Ao fazer isso, ele constrói uma perspectiva única e subjetiva do passado, 

de modo a refletir não apenas sobre os fatos, mas também sobre os sentimentos, as 

impressões e as particularidades que o marcaram naquele momento específico. 

Essas lembranças reconstroem não apenas os eventos em si, mas também a 

identidade do autor e sua relação com a coletividade em que estão inseridos. 

A literatura memorialística oferece uma visão individual e subjetiva do 

passado, permitindo que os leitores se conectem emocionalmente com as 

experiências narradas. Ao estabelecer um paralelo entre o passado e o presente, ela 

também pode oferecer insights e reflexões sobre questões históricas e sociais mais 

amplas. Dessa forma, a literatura memorialística desempenha um papel importante 

na preservação da memória coletiva, na compreensão histórica e no enriquecimento 

da literatura, como forma de expressão artística; e essa capacidade de reinvenção e 

de reencontro do autor, com seu passado, confere à literatura memorialística uma 

poderosa força criativa e transformadora. 

Assim sendo, apoiada nas considerações de Bergson (1990, p.7), que 

descreve que <a memória não consiste, em absoluto, numa regressão do presente 

ao passado, mas ao contrário num progresso do passado ao presente=, a 

historiadora Jacy Alves de Seixas, que tem feito um trabalho interessante acerca da 

memória a partir de textos literários, afirma: 

A memória não é jamais como aparece superficialmente, ou seja, 
como uma retrospectiva, um resgate passivo e seletivo de fatias do 
passado que vêm, como um decalque, compor ou ilustrar nosso 
presente, seu movimento, ao contrário é, antes de mais nada, o de 
prolongar o passado no presente. A memória não é progressiva, (...); 
ela é prospectiva, e, mais do que isso, é projetista, lançando-se em 
direção ao futuro (Seixas, 2002, p. 45). 
 
 



A historiadora enfatiza que a memória não se limita a uma simples 

retrospectiva ou resgate passivo de eventos do passado, visto que é um processo 

ativo de prolongamento do passado no presente. Além disso, a memória não é 

progressiva, no sentido de seguir uma linha cronológica linear, mas sim prospectiva 

e projetista, direcionando-se em direção ao futuro. Nessa perspectiva, Seixas 

ressalta a natureza dinâmica e contínua da memória, que está entrelaçada com 

nossa percepção do tempo, nossa identidade e nossas aspirações. A memória nos 

permite conectar o passado, o presente e o futuro, fato que enriquece nossa 

compreensão do mundo e de nós mesmos. Ela nos lembra que não somos apenas 

seres limitados ao presente, mas também somos seres que constroem nossa 

narrativa pessoal ao longo do tempo, com a memória como uma ferramenta 

fundamental nesse processo. 

Desse modo, e conforme apontado por Seixas (2009), a abordagem da 

memória transcende os limites temporais e físicos, e é descrita como algo que 

permeia, supera obstáculos e irrompe na experiência humana, <é algo que 

8atravessa9, que 8vence obstáculos9, que 8emerge9=. A autora destaca a natureza 

ambígua dos sentimentos associados a esse percurso mnemônico, ressaltando que, 

mesmo quando involuntária, a memória não se desvincula da esfera afetiva, <não há 

memória involuntária que não venha carregada de afetividade [...]=. Seixas (2009, p. 

47), sublinhando a conexão intrínseca entre lembranças e emoções. Ainda conforme 

a autora, essa perspectiva destaca a complexidade e a profundidade das memórias 

humanas, as quais revelam como os sentimentos e as experiências afetivas moldam 

e permeiam os recônditos da recordação, tornando cada lembrança um reflexo 

inerente da riqueza emocional que caracteriza a sua vivência. 

Além do mais, a memória pode ser tanto uma fonte de resiliência e de 

conexão como de dor e de trauma. Pode ser um meio de preservar e transmitir a 

identidade, a cultura e as histórias dos migrantes e refugiados. Ela pode oferecer um 

senso de continuidade, ajudando-os a se sentirem conectados com sua terra natal, 

suas famílias e sua comunidade. Através da memória, eles podem encontrar força e 

resiliência para enfrentar os desafios da migração, construindo uma ponte entre o 

passado e o presente.  



Ao mesmo tempo, a memória pode evocar sentimentos dolorosos e 

traumáticos, especialmente para migrantes e refugiados que enfrentaram 

experiências extremamente difíceis, como conflitos armados, violência, perda de 

entes queridos e deslocamento forçado. Essas experiências podem deixar marcas 

profundas na psique dos indivíduos, e a memória pode trazer à tona lembranças 

vívidas e perturbadoras desses eventos traumáticos. Como resultado, os migrantes 

e refugiados podem enfrentar angústia emocional e psicológica significativa ao 

confrontarem essas lembranças ao se adaptarem a um novo ambiente estrangeiro. 

Portanto, é crucial que os professores e demais membros da comunidade escolar 

considerem cuidadosamente essas experiências passadas para ajudar os migrantes 

e refugiados a lidarem com suas memórias traumáticas e a se adaptarem de 

maneira saudável e resiliente ao seu novo contexto de vida.  

Ainda assim, a memória também pode ser uma ferramenta possível para a 

reconstrução da vida dos migrantes e refugiados em seu novo ambiente. Ao lembrar 

e refletir sobre suas experiências passadas, eles podem encontrar maneiras de se 

adaptarem, de crescerem e de transformarem suas vidas. A memória pode ser uma 

fonte de aprendizado, de inspiração e de motivação para superar obstáculos e 

buscar novas oportunidades. Além disso, a memória não é um elemento estático, 

mas sim um processo dinâmico que evolui ao longo do tempo. 

Para o escritor mineiro Bartolomeu Campos de Queirós,  

O grande patrimônio que temos é a memória. A memória guarda o que 
vivemos e o que sonhamos. E a literatura é esse espaço onde o que 
sonhamos encontra o diálogo. Com a literatura, esse mundo sonhado 
consegue falar. (QUEIRÓS, 2012, p.16) 

 

Assim como tecemos os mais valorosos tecidos a partir de matéria-prima 

nobre na construção de uma peça de vestuário, tecer memórias em forma de 

palavras requer uma elaborada escolha das mais assertivas construções de ideias. 

Isso se deve ao fato de que não se propõe apenas um recorte no tempo. Ao tecer 

memórias em palavras, é necessário considerar diversos elementos, tais como a 

seleção lexical, pois estas são as ferramentas essenciais para expressar as 

memórias de forma precisa e evocativa.  



A escolha cuidadosa das palavras certas ajuda a transmitir as emoções, as 

sensações e as particularidades das experiências narradas. É importante buscar 

termos que sejam ricos em significado e que transmitam, com precisão, a essência 

das lembranças. Detalhes e vivacidade ao tecer memórias em palavras também são 

fundamentais para incorporar detalhes sensoriais e expressivos às descrições. As 

especificidades ajudam a recriar o ambiente, as emoções e as impressões que 

marcaram o autor, os quais permitem que o leitor tenha uma experiência mais 

imersiva. 

A expressividade na escrita torna as memórias mais cativantes, envolvendo o 

leitor em uma jornada emocional. A escrita memorialística vai além de simplesmente 

relatar eventos passados. É essencial refletir sobre as experiências vividas e buscar 

significado nelas. Isso enriquece a narrativa e possibilita ao leitor refletir sobre sua 

própria experiência e conexão com o passado. 

 

2.3 O Fio da Memória: Reflexões na Educação de Jovens e Adultos Migrantes e 

Refugiados 

 

As acepções e os significados atribuídos à memória indicam não apenas a 

preservação de recordações, mas também um movimento de vida. A memória 

desempenha um papel essencial em nossa existência, permitindo-nos recordar 

eventos passados, experiências pessoais, conhecimentos adquiridos e relações 

estabelecidas. Ela é fundamental para nossa identidade e compreensão do mundo 

ao nosso redor. Ao lembrar e preservar nossas memórias, estamos, de certa forma, 

prolongando nossa existência. As lembranças nos conectam com nosso passado, 

com as pessoas que conhecemos, com os momentos que vivemos e com as lições 

que aprendemos. Elas nos permitem traçar nossa história individual e coletiva, o que 

contribui para nossa continuidade como seres humanos. 

Marilena de Souza Chauí, escritora e filósofa, destaca que 

[...] a memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana 
de reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total, [...] é 
uma atualização do passado ou a presentificação do passado e é 



também registro do presente para que permaneça como lembrança 
(Chauí, 1996, p. 125). 
 
 

Outrossim, a memória desempenha papel relevante na preservação de nossa 

identidade e na formação de nossa narrativa pessoal. Ao recordar e ao refletir sobre 

nossas memórias, moldamos nossa compreensão de quem somos, de nossas 

experiências e das relações que estabelecemos ao longo da vida. A memória nos 

conecta com nossa história, nossos valores e nossas crenças, ajudando-nos a 

construir um sentido de continuidade e pertencimento. 

Em um sentido mais amplo, a memória também desempenha um papel social 

e cultural. Através das memórias coletivas, preservamos e transmitimos a história de 

nossas comunidades, de culturas e de sociedades. A memória compartilhada nos 

permite aprender com o passado, preservar tradições e compreender nosso lugar na 

história.  

O filósofo francês Paul Ricoeur (2000), notável por suas significativas 

contribuições nos domínios da filosofia hermenêutica, fenomenologia e filosofia da 

linguagem, direcionou considerável parte de suas investigações para a temática da 

memória. O autor empreendeu uma análise aprofundada sobre o papel desse 

fenômeno na formação da identidade, tanto em nível pessoal quanto no coletivo. 

Sua abordagem transcendeu as fronteiras da memória individual, estendendo-se à 

esfera social e à cultural, o que revela uma compreensão abrangente e 

multifacetada desse fenômeno complexo. 

Ricoeur (2000) examina a complexidade da memória e sua relação com a 

história. Ele questiona como a memória individual se relaciona com a memória 

coletiva e como ambas influenciam a construção do conhecimento histórico. 

Argumenta que lembrar-se não é apenas receber passivamente uma imagem do 

passado, mas também envolve um esforço ativo de buscar, de fazer algo com essa 

lembrança, <lembrar-se é não somente acolher, receber uma imagem do passado, 

como também buscá-la, fazer alguma coisa= (Ricouer, 2007, p. 71). 

Reforça, ainda, que a memória não é um simples registro do passado, mas 

um processo de reconstrução ativa que ocorre no presente. Ele frisa a importância 

da narrativa na expressão e na interpretação da memória, destacando que contamos 



histórias sobre o passado como uma forma de dar sentido e significado às 

experiências vividas. Através da narrativa, moldamos e recontamos nossas 

lembranças, o que cria um sentido e uma continuidade em nossa identidade 

pessoal. 

Além disso, Ricoeur (2000) explora a relação entre memória e esquecimento, 

a que sugere que o esquecimento desempenha um papel fundamental na seleção e 

na preservação da memória. Ele argumenta que a seleção e a reinterpretação 

seletiva dos eventos passados são necessárias para a construção de uma 

identidade pessoal e para evitar o peso excessivo do passado. 

Ricoeur (2000) também discute a dimensão ética da memória, evidenciando a 

relevância de lembrar e testemunhar os eventos traumáticos do passado, como 

forma de evitar a repetição de atrocidades e de promover a justiça e a reconciliação, 

abordando a memória como um fenômeno complexo e multifacetado, de maneira a 

explorar suas interações com a narrativa, a história, o esquecimento e a ética. Suas 

reflexões contribuíram para uma compreensão mais profunda da importância da 

memória na formação da identidade individual e da coletiva, assim como na 

interpretação e compreensão do passado. 

Segundo o autor (1994, p. 116), <as vidas humanas têm necessidade e 

merecem ser contadas=. Ricoeur destaca, assim, a relevância da narração das vidas 

humanas e argumenta que elas têm uma necessidade intrínseca de serem contadas 

e que merecem essa forma de expressão e reconhecimento. Ainda valoriza a 

narrativa como uma maneira fundamental de dar sentido e significado à experiência 

humana, pois defende que contar histórias sobre nossas vidas nos ajuda a 

compreender quem somos, a situar nossas experiências dentro de um contexto mais 

amplo e a dar forma à nossa identidade. 

Ao afirmar que as vidas humanas merecem ser contadas, Ricoeur está 

ressaltando a importância de reconhecermos a singularidade e a dignidade de cada 

indivíduo, que essas histórias são valiosas e que devem ser ouvidas, compartilhadas 

e valorizadas. Ao contar nossas histórias, podemos criar conexões, promover a 

empatia e construir um senso de pertencimento e compreensão mútua. Por meio 

dessas conexões, podemos encontrar pontos de convergência, identificar 

semelhanças e diferenças, e fortalecer os laços humanos que nos unem.  



Além disso, ao ouvir atentamente as histórias dos outros, podemos expandir 

nossa compreensão do mundo e das experiências humanas. Ao reconhecer e 

valorizar as histórias individuais, estamos construindo uma sociedade mais 

empática, na qual o respeito pelas experiências de cada um é a base para a 

construção de um mundo mais harmonioso. 

Assim como Ricoeur, e respeitando as devidas proporções, Paulo Freire 

enfatiza a importância de ouvir e de compartilhar histórias, pois através delas 

podemos criar conexões, promover a empatia e construir um senso de 

pertencimento e de compreensão mútua. 

 

2.4 Chão da Escola: uma Abordagem Freiriana na Concepção da EJA 

 

A EJA no Brasil tem desempenhado um papel importante na promoção da 

inclusão e da igualdade de oportunidades educacionais. Ao longo das décadas, 

diferentes abordagens e metodologias foram aplicadas nessa modalidade de 

educação. Porém, apesar dos avanços proporcionados pela Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Brasil, as ameaças persistentes à sua continuidade são evidentes. 

Apesar dos esforços em promover a inclusão e a igualdade de oportunidades 

educacionais, a EJA enfrenta diversos desafios que comprometem a sua efetividade. 

Entre essas ameaças, destacam-se a falta de investimento público adequado, a 

precariedade da infraestrutura escolar e a escassez de políticas educacionais 

consistentes. Além disso, a instabilidade política e econômica do país muitas vezes 

impacta diretamente programas e projetos voltados para essa modalidade de 

ensino. 

A respeito, é inegável que a contribuição de Paulo Freire se destaca como 

uma das mais significativas na história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

Sua abordagem pedagógica, baseada na conscientização e na valorização da 

experiência do aluno, revolucionou a forma como se compreende e se pratica a 

educação de adultos no país. 



Freire desempenhou um papel crucial na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) ao desenvolver uma abordagem educacional inovadora conhecida como 

<Educação Popular=. Sua pedagogia, fundamentada na conscientização crítica e no 

diálogo, tem sido amplamente aplicada nesse contexto, e transformou a maneira 

como a educação é concebida para esse público. A perspectiva do educador busca 

politizar os alunos, o que promove a participação ativa e a reflexão sobre sua própria 

realidade. Essa abordagem contribui significativamente para uma educação mais 

inclusiva, a qual incentiva a autonomia e a transformação social dos estudantes 

adultos. 

O educador vivenciou a EJA de forma especial, participando de todo o 

processo de construção do saber junto aos alunos. Essas experiências lhe 

permitiram analisar os tipos de métodos utilizados para o público de jovens e de 

adultos, o que fez com que Paulo Freire se tornasse um dos mais proeminentes 

defensores da pedagogia libertadora, influenciando significativamente o campo da 

educação e inspirando gerações de educadores comprometidos com a emancipação 

e a transformação social.  

Uma das contribuições mais importantes de Paulo Freire para a EJA foi sua 

ênfase na valorização das experiências e dos saberes dos estudantes adultos. Ele 

reconhecia que os adultos trazem consigo uma bagagem de conhecimentos e de 

vivências acumuladas ao longo de suas vidas, e que essas experiências devem ser 

consideradas como ponto de partida para o processo educativo. Essa abordagem 

valoriza a horizontalidade nas relações entre educadores e estudantes, o que 

promove um ambiente de aprendizagem baseado no diálogo e na troca de 

conhecimentos. 

Além disso, a pedagogia de Freire enfatiza a importância da conscientização 

e da leitura crítica do mundo. Ele acreditava que a educação não deveria se limitar à 

transmissão de conteúdos, mas também deveria capacitar os estudantes a 

compreenderem e a transformarem suas realidades. O educador propunha um 

processo de alfabetização libertadora, segundo o qual os estudantes desenvolvem 

habilidades de leitura crítica da sociedade, questionando estruturas de poder e 

buscando a transformação social. 



O que tenho dito sem cansar, e redito, é que não podemos deixar de 
lado, desprezado como algo imprestável, o que educandos [...] trazem 
consigo de compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões de 
sua prática na prática social de que fazem parte. Sua fala, seu modo 
contar, de calcular, de seus saberes em torno da saúde, do corpo, da 
sexualidade, da vida, da morte, da força dos santos, dos conjuros 
(Freire, 1992, p. 85-86). 

A influência de Paulo Freire pode ser vista em metodologias que promovem a 

participação ativa dos estudantes, o diálogo, a reflexão crítica e a valorização das 

experiências pessoais. Essa abordagem busca não apenas o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, mas também o fortalecimento da autonomia, da cidadania e 

da emancipação dos estudantes adultos. 

Partir do saber que os educandos tenham não significa ficar girando 
em torno deste saber. Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-
se de um ponto a outro e não ficar, permanecer. Jamais disse, como 
às vezes sugerem ou dizem que eu disse, que deveríamos girar 
embevecidos, em torno do saber dos educandos, como mariposas em 
volta da luz. Partir do 8saber de experiência feito9 para superá-lo não é 
ficar nele (Freire, 1992, p. 70-71). 

 

Ao considerar o educando como sujeito ativo no processo educativo, Freire 

evidencia a importância de uma metodologia que permita aos estudantes não 

apenas receberem informações passivamente, mas também participar ativamente 

na construção de conhecimento, o que busca envolver os estudantes em atividades 

reflexivas, críticas e dialógicas, nas quais possam explorar, questionar e construir 

seu próprio conhecimento: 

[...] Procurávamos uma metodologia que fosse um instrumento do 
educando, e não somente do educador, e que identificasse 3 como 
fazia notar acertadamente um sociólogo brasileiro 3 o conteúdo da 
aprendizagem com o processo mesmo de aprender (Freire, 1980, p. 
41). 

 

Destaca-se acima a necessidade de se estabelecer uma conexão entre o 

conteúdo da aprendizagem e o processo de aprender. Para Freire, o conteúdo não 

deve ser transmitido de forma isolada, mas sim integrado ao processo de 

aprendizagem como um todo. Isso significa que o conteúdo deve ser relevante e 

significativo para os estudantes, relacionado às suas experiências, necessidades e 

interesses, de forma a promover uma aprendizagem contextualizada e significativa. 



Essa abordagem pedagógica, proposta por Paulo Freire, busca criar um 

ambiente de aprendizagem que seja autêntico, relevante e transformador, no qual os 

estudantes possam se engajar de forma ativa e significativa em seu próprio 

processo de aprendizagem. 

Ademais, ao identificar o conteúdo da aprendizagem com o processo de 

aprender, Freire aponta a importância de uma educação que não apenas transmita 

informações, mas também promova o desenvolvimento de habilidades de 

pensamento crítico, de autonomia e de consciência social. Essa abordagem busca ir 

além da simples aquisição de conhecimentos, e busca também capacitar os 

estudantes a compreenderem e transformarem suas realidades. 

 

2.5 A Migração e o Português como Língua de Acolhimento (PLAc) na EJA 

 

Atualmente, é observado um aumento significativo no deslocamento forçado 

de indivíduos devido a conflitos armados, perseguições políticas, desastres naturais 

e outras formas de vulnerabilidade. Este fenômeno também se evidencia no Brasil, 

onde há uma crescente presença de migrantes e refugiados que buscam proteção e 

condições de vida mais favoráveis. O país tem testemunhado um aumento 

considerável no número de migrantes provenientes de diversas regiões do mundo 

em busca de refúgio e melhores oportunidades de vida. Esse cenário impõe desafios 

significativos às políticas públicas e à sociedade, que precisam se adaptar para 

oferecer suporte adequado a essas populações vulneráveis. Além disso, a 

integração desses indivíduos requer esforços contínuos em áreas como educação, 

saúde e mercado de trabalho, para garantir que possam reconstruir suas vidas com 

dignidade e segurança.  De acordo com o Portal de Imigração,  

a exemplo do que se verificou ao longo de toda última década, o ano 
de 2022 seguiu como um período de transformações para a dinâmica 
da mobilidade humana internacional em escala global, com reflexos 



para os deslocamentos forçados de maneira mais geral e o próprio 
refúgio de maneira mais específica. 14 

 

           A seguir, alguns dados do Relatório Nacional da Agência da ONU para 
Refugiados: 

 

Figura 1 

 

Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2023/10/ACNUR-Brasil-
Relatorio-Nacional-1-Semestre-2023_new.pdf. Acesso em: 29 fev. 2023. 

 

De acordo com a oitava edição da publicação <Refúgio em Números=, do 

Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), lançada durante a <Semana 

Nacional de Discussões sobre Migração, Refúgio e Apatridia=, realizada pelo MJSP, 

com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), em 20 de junho de 

2023, data em que se comemora o Dia Mundial do Refugiado, o Brasil já possuía, ao 

final de 2022, <cerca de 65.840 pessoas reconhecidas como refugiadas pelo Brasil, 

um crescimento de quase 10% em relação ao ano de 2021, quando havia 60.011 

pessoas nesta condição. Venezuelanos (77,9%) e cubanos (7,9%) foram as 

14 Disponível em: 
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2023/Ref%C3%BAgio_em_N%
C3%BAmeros/Refugio_em_Numeros_-_final.pdf. Acesso em: 20 fev. 2024. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2023/10/ACNUR-Brasil-Relatorio-Nacional-1-Semestre-2023_new.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2023/10/ACNUR-Brasil-Relatorio-Nacional-1-Semestre-2023_new.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2023/Ref%C3%BAgio_em_N%C3%BAmeros/Refugio_em_Numeros_-_final.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2023/Ref%C3%BAgio_em_N%C3%BAmeros/Refugio_em_Numeros_-_final.pdf


principais nacionalidades das pessoas reconhecidas como refugiadas no ano de 

2022, representadas por 56% de homens e 44% de mulheres=.15 

Em suas considerações finais, a edição destaca, ainda, que 

no plano regional latino-americano, a temática do refúgio ganhou 
maior visibilidade em virtude, justamente, dos desdobramentos 
evidentes para os países da região, entre eles o Brasil, que passaram 
a figurar como espaços consistentes de origem, trânsito e destino de 
fluxos migratórios internacionais mistos que incluem algumas 
possibilidades de deslocamentos humanos forçados (OBMigra, 2023, 
p. 18).

 

Essa realidade tem impulsionado a criação de iniciativas, tanto no Brasil 

quanto em outros países, para lidar com os desafios enfrentados pelos refugiados. 

Tais iniciativas envolvem medidas de acolhimento, de integração, de apoio legal, de 

acesso à educação, de saúde e de emprego, entre outras áreas. Elas variam de 

acordo com cada país e contexto, mas todas têm em comum o objetivo de promover 

a inclusão, o bem-estar e a autonomia desses deslocados. A colaboração entre 

governos, organizações não governamentais, instituições de ensino e sociedade em 

geral é fundamental para o sucesso dessas atividades e para garantir que os 

refugiados recebam o apoio necessário para reconstruírem suas vidas em um novo 

país. 

No Brasil, muitos grupos têm desempenhado um papel importante no 

acolhimento e na assistência aos migrantes e refugiados. Essas iniciativas visam 

garantir direitos fundamentais, promover a integração social e econômica dos 

refugiados e sensibilizar a sociedade para a causa dos deslocados forçados. 

Algumas linhas de ação têm se revelado essenciais, proporcionando aos 

migrantes e refugiados as ferramentas necessárias para superarem barreiras 

linguísticas e culturais, ao mesmo tempo em que fortalecem suas habilidades e suas 

15  Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2023/06/20/brasil-reconheceu-mais-de-65-mil-
pessoas-como-refugiadas-ate-
2022/#:~:text=Brasil%20reconheceu%20mais%20de%2065%20mil%20pessoas%20como%20refugia
das%20at%C3%A9%202022,-
No%20Dia%20Mundial&text=Bras%C3%ADlia%2C%2020%20de%20junho%20de,refugiadas%20pel
o%20Brasil%20em%202022. Acesso em: 01 mar. 2024.  
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competências para a inserção no contexto sociocultural e no mercado de trabalho 

local. 

Na educação, propondo mitigar os obstáculos à aprendizagem em salas de 

aula com estudantes migrantes e refugiados, é imprescindível estabelecer um 

ambiente acolhedor e inclusivo. Nesse contexto, os professores desempenham um 

papel crucial, devendo promover a interação e a comunicação entre os alunos.               

Para tanto, além do Português como Língua Adicional (PLA), destaca-se a 

relevância da área de ensino de Português como Língua de Acolhimento (PLAc).  

Lopes e Diniz (2018) concebem o Português como Língua de Acolhimento 

(PLAc) como uma ramificação da subárea de Português como Língua Adicional 

(PLA), pertencente à área de Linguística Aplicada. Além de compreenderem o PLAc 

como <uma área que se dedica à pesquisa e ao ensino de português para migrantes, 

com destaque para deslocados forçados, que estejam em situação de 

vulnerabilidade e que não tenham o português como língua materna=, Lopes e Diniz 

(2018) destacam que o PLAc não deve ser encarado meramente como uma 

adaptação de conhecimentos já existentes em outros contextos de ensino-

aprendizagem de Português como Língua Adicional. Além disso, ressaltam que 

também não deve ser tratado como uma especialidade completamente diferente de 

qualquer outro contexto de ensino de PLA.  

Os autores problematizam um discurso sedimentado na área que caracteriza 

o PLAc dessa maneira, sem uma discussão efetiva sobre as especificidades 

envolvidas, indo além dos aspectos mais superficiais. Essa análise sugere a 

importância de uma reflexão mais profunda sobre o PLAc, buscando entender e 

discutir as características específicas que o distinguem de outros contextos de 

ensino-aprendizagem de Português como Língua Adicional (PLA).  

Para efetivar genuinamente a interculturalidade na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), é fundamental abrir espaço para as diversas línguas faladas pelos 

alunos migrantes. Integrar essas línguas ao ambiente da sala de aula cria um 

cenário propício para o compartilhamento de experiências e o desenvolvimento 

mútuo.  

Ao contrário da maioria dos contextos de ensino de PLA, nos quais os alunos 

geralmente aprendem o português por opção ou por uma questão de oportunidade 



(na universidade, na empresa, para turismo, etc.), os alunos de PLAc necessitam 

fazê-lo por razões mais imediatas. Aprender português se torna quase sempre 

imprescindível para se obter uma ocupação, estabelecer contatos pessoais e 

sociais, acessar e transitar entre instituições, desempenhar atividades do cotidiano 

e, até mesmo, defender-se de potenciais abusos e desrespeito a direitos. 

 

Indubitavelmente, a área do ensino da Língua de Acolhimento assume uma 

relevância inquestionável e demonstra um contínuo processo de expansão. O ensino 

de um idioma a grupos multiculturais inseridos em contextos desafiadores demanda 

uma análise meticulosa e uma abordagem sensível às particularidades que 

caracterizam esses estudantes. A complexidade advinda da diversidade cultural, 

linguística e educacional, presente nessas situações, exige dos educadores uma 

compreensão profunda das necessidades individuais dos alunos, bem como 

estratégias pedagógicas flexíveis e inclusivas.  

Nesse sentido, o êxito do ensino de PLAc não se restringe apenas à 

transmissão de conhecimento linguístico, mas também à promoção de um ambiente 

educacional acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos aprendizes, o qual 

contribui assim para a construção de sociedades mais inclusivas e plurais. 

Ademais, muitas vezes esses alunos vivenciaram experiências traumáticas 

em seus países de origem, o que pode afetar sua disposição para aprender e se 

adaptar ao novo ambiente. Os professores devem estar cientes dessas questões e 

adotar abordagens que considerem essa possibilidade.  

A criação de um ambiente acolhedor e inclusivo é essencial para facilitar a 

aprendizagem em contextos tão desafiadores, como é o caso de salas de aula com 

estudantes migrantes e refugiados. Os educadores, de maneira geral, devem 

promover a interação e a comunicação entre os alunos. Isso pode ser feito através 

de atividades que incentivem a participação ativa de todos, como discussões em 

grupo, trabalhos colaborativos e propostas que envolvam a troca de ideias e 

experiências. Ao promover a interação, os alunos têm a oportunidade de 

compartilhar suas perspectivas e conhecimentos, enriquecendo o aprendizado 

coletivo. 

Aliás, é importante adotar metodologias de ensino significativas para alunos 

com diferentes níveis de proficiência linguística e experiências educacionais 

variadas. A utilização de recursos visuais, materiais autênticos e atividades 



interativas podem ser especialmente úteis nesses contextos. Essas abordagens 

pedagógicas oferecem benefícios consideráveis, os quais permitem uma melhor 

compreensão, um maior envolvimento e uma aprendizagem mais expressiva.  

Os recursos audiovisuais podem ser usados para ilustrar vocabulário, 

representar situações do cotidiano, apresentar exemplos concretos e estimular a 

imaginação e a criatividade. Esses recursos podem ser uma forma ativa de superar 

barreiras linguísticas e culturais, de forma a proporcionar um ponto de partida 

comum para a aprendizagem. 

Salienta-se que a colaboração entre educadores no campo do PLAc é 

fundamental para superar os desafios específicos dessa área. A sinergia entre os 

profissionais contribui para a criação de um ambiente de aprendizado mais dinâmico 

e ativo, promovendo o desenvolvimento contínuo e a adaptação às demandas em 

constante evolução no campo da educação linguística para acolhimento. Essa 

cooperação permite o compartilhamento de boas práticas, a troca de experiências e 

a implementação de estratégias inovadoras, essenciais para atender às 

necessidades dos estudantes migrantes e refugiados de maneira eficaz e inclusiva.  

 

2.6 Narrativas de Migração: uma Abordagem Metodológica das Memórias de 

Migrantes e Refugiados 

 

A abordagem metodológica desta pesquisa se propõe a desenvolver o 

trabalho com o gênero do discurso <memórias=, destacando a importância do 

contexto social e cultural na produção e na interpretação dos discursos, e nas 

considerações de Bakhtin sobre a noção de gênero discursivo. 

Bakhtin (2003) argumenta que os gêneros são formas socialmente 

reconhecidas e convencionalizadas de expressão linguística, que orientam e 

moldam a interação verbal em diferentes contextos sociais. Para Bakhtin, os 

gêneros não são simplesmente categorias formais, mas sim estruturas dinâmicas 

que refletem e são moldadas pelas condições sociais, culturais e históricas em que 

surgem. Assim, os gêneros não apenas refletem, mas também influenciam a 

maneira como pensamos, comunicamos e interagimos no mundo. Eles fornecem 



modelos de discurso que orientam a produção e a interpretação de enunciados em 

uma variedade de situações comunicativas.  

Os gêneros discursivos secundários (complexos romances, dramas, 
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros 
publicísticos, etc.) surgem nas condições de um convívio cultural mais 
complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 
(predominantemente o escrito) 3 artístico, científico, sócio-político, etc. 
No processo de sua formação, eles incorporam e reelaboram diversos 
gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da 
comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que 
integram os complexos, aí se transformam e adquirem um caráter 
especial: perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os 
enunciados alheios: por exemplo, a réplica do diálogo cotidiano ou da 
carta no romance, ao manterem sua forma e o significado cotidiano 
apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a realidade 
concreta apenas através do conjunto do romance, ou seja, como 
acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana (�akhtin, 2003, 
p. 263-264). 

 

Assim, as considerações de Bakhtin sobre gêneros do discurso funcionarão 

como base de elaboração das atividades. Isso implica considerar as características, 

as funções e as finalidades das memórias como gênero discursivo, bem como as 

condições sociais e esferas em que as memórias são produzidas e circulam 

usualmente. Desse modo, é preciso observar que o processo comunicativo, como o 

pensamento interno, se manifesta quando expresso externamente, seja por meio da 

linguagem verbal ou de outras formas de comunicação. Bakhtin sugere que quando 

o conteúdo interior é expresso externamente, ele passa por uma transformação, pois 

é influenciado e moldado pelo material exterior ao qual se adapta. <Exteriorizando-

se, o conteúdo interior muda de aspecto, pois é obrigado a apropriar-se do material 

exterior, que dispõe de suas regras, estranhas ao pensamento interior= (Bakhtin, 

2003, p. 111). 

 

2.7 Dialogismo e Produção Escrita 

 

Segundo Bakhtin (1929), a comunicação verbal é uma <corrente evolutiva 

ininterrupta=, na qual cada enunciado se conecta com outros enunciados, formando 



uma cadeia complexa de diálogo. Cada novo enunciado surge como uma resposta, 

réplica, comentário ou desenvolvimento de enunciados anteriores, de modo a refletir 

as vozes e os discursos presentes na sociedade, ou seja, a visão de que nenhum 

enunciado do discurso concreto é produzido em isolamento, mas está sempre em 

diálogo com outros enunciados anteriores e posteriores. 

O enfoque interacionista da linguagem é uma abordagem teórica que a 

considera como uma ferramenta de interação social. Nessa perspectiva, a 

linguagem é vista como um instrumento que possibilita a comunicação e a 

construção de significados, por meio da interação entre os sujeitos. De acordo com 

essa abordagem, a linguagem não é apenas um sistema de regras e de estruturas 

formais, mas sim um meio de interação social. Ela é utilizada pelos falantes como 

uma forma de se expressar, compreender e se comunicar com os outros. A 

linguagem é vista como um processo dinâmico, no qual os significados são 

construídos e compartilhados através da interação entre os sujeitos envolvidos. 

Nas palavras de Bakhtin, 

todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o 
qual está voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, 
contestado, avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo 
contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre 
ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos 
de vista, por apreciações de outros e por entonações. Orientado para 
o seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente perturbado 
e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele 
se entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se com uns, 
isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode 
formar substancialmente o discurso, penetrar em todos os seus 
estratos semânticos, tornar complexa a sua expressão, influenciar 
todo o seu aspecto estilístico. O enunciado existente, surgido de 
maneira significativa num determinado momento social e histórico, não 
pode deixar de tocar os milhares de fios dialógicos existentes, tecidos 
pela consciência ideológica em torno de um dado objeto de 
enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do diálogo 
social. Ele também surge desse diálogo como seu prolongamento, 
como sua réplica, e não sabe de que lado ele se aproxima desse 
objeto (Bakhtin, 2003, p. 86). 
 

 

Essa perspectiva, dialogicamente construída da linguagem, implica que o 

sentido de um enunciado não pode ser compreendido isoladamente, mas sim em 

relação aos enunciados que o cercam. Os contextos comunicativo, histórico e social 



desempenham papel fundamental na interpretação e na construção de significados. 

Para Bakhtin, a importância do diálogo, da resposta e da reciprocidade na 

construção do significado é vital, e que cada enunciado é uma resposta a 

enunciados anteriores e uma antecipação de possíveis respostas futuras. 

Ao adotar essa concepção, o projeto de ensino desta pesquisa buscará 

valorizar a interação e o diálogo como elementos essenciais para o desenvolvimento 

da linguagem do estudante. Reconhece-se que a escrita é uma prática social e que 

seu uso efetivo ocorre em contextos comunicativos reais. Valoriza-se a importância 

de proporcionar aos alunos oportunidades significativas de uso da linguagem escrita 

em situações autênticas e reais, quando possam expressar suas ideias, compartilhar 

informações e interagir com diferentes públicos. 

Dessa forma, o projeto criará oportunidades para que o aluno possa interagir 

com seus pares, com o professor e com outros interlocutores, de maneira a utilizar 

as linguagens oral e escrita como meios de expressão e construção de sentidos. A 

escrita e a oralidade deixam de ser vistas apenas como uma atividade individual e 

isolada, e passam a ser compreendidas como atos sociais, com propósitos 

comunicativos efetivos e claros. 

No âmbito educacional, a perspectiva dialogicamente orientada da linguagem 

emerge com implicações significativas. Destaca-se, primordialmente, a relevância de 

incorporar o contexto no processo de produção e de compreensão dos enunciados, 

e entender a intrínseca interação entre os discursos que permeiam a sociedade. 

Esta abordagem enfatiza não apenas a comunicação verbal, mas também os 

aspectos sociais, culturais e históricos que moldam a linguagem. Reconhecer a 

dinâmica dialógica da linguagem no contexto educacional implica, portanto, em 

promover um ambiente de aprendizagem que valorize a diversidade de vozes e de 

perspectivas, fomentando assim uma compreensão mais ampla e crítica do mundo 

ao nosso redor. 

Na EJA, ao se reconhecer a importância do diálogo na construção do 

conhecimento, a prática de produção de textos orais e escritos, bem como a 

realização de conversas informais e o acompanhamento de relatos sobre as 

experiências individuais e coletivas dos alunos migrantes e refugiados, a perspectiva 



dialogicamente orientada por Bakhtin (2003) estará enfatizada pela interação como 

um elemento central na linguagem. 

A compreensão da importância do diálogo na construção do conhecimento na 

EJA, a produção de textos escritos, assim como a realização de conversas 

descontraídas e o acompanhamento de depoimentos sobre as vivências pessoais e 

coletivas dos alunos migrantes e refugiados propicia uma abordagem fundamentada 

na perspectiva dialogicamente orientada de Bakhtin (2003), que reconhece a 

interação como um elemento central na linguagem. 

Na EJA, e junto aos discentes migrantes e refugiados, há uma rica 

perspectiva de experiência de vida e diversas histórias para compartilhar. Essa 

abordagem pedagógica proporciona um ambiente acolhedor e significativo, no qual 

os alunos se sentem valorizados e ouvidos. Ao compartilhar suas memórias, eles se 

engajam ativamente no processo de aprendizagem, de modo a contribuírem para a 

construção coletiva do conhecimento. 

Além disso, dedicar-se às memórias dos alunos permite explorar diferentes 

aspectos da linguagem escrita, como a organização textual, o uso de recursos 

linguísticos, a estrutura narrativa e a reflexão sobre os acontecimentos do passado. 

A partir dessas memórias, é possível desenvolver habilidades de escrita mais 

elaboradas, como a criação de textos autobiográficos, a descrição de eventos 

significativos e a reflexão crítica sobre as experiências vividas, a fim de criar um 

espaço de aprendizagem que reconhece a importância das experiências pessoais e 

que estimula a construção de significados de forma coletiva. Isso contribui para o 

desenvolvimento das habilidades de linguagem e para a valorização da identidade e 

das vozes dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 

           A proposta de trabalhar com o gênero memórias possui um caráter singular, 

pois possibilita a recuperação de histórias pessoais e coletivas. Essa abordagem, 

além de promover a colaboração entre professores e alunos, valoriza indivíduos 

provenientes de segmentos populacionais menos conhecidos. Ao integrar e extrair 

histórias, cria-se um diálogo entre gerações que enriquece a experiência 

educacional. Essa interação não apenas facilita o desenvolvimento de um 

sentimento de pertencimento, mas também contribui para a formação integral dos 

indivíduos. Ao engajar-se ativamente nesse processo, tanto alunos quanto 



educadores são estimulados a participar na construção da cidadania, valorizando 

suas próprias histórias e culturas, e assim fortalecendo a coesão e o 

desenvolvimento comunitário. 

Observam-se, na proposta apresentada, os conceitos de dialogismo e a 

escrita de Bakhtin ao destacar a importância de recuperar a história, a qual 

evidencia uma interação constante entre vozes e perspectivas diversas. A noção de 

<companheiros de trabalho= sugere uma colaboração ativa entre professores e 

alunos, o que indica uma relação dialógica na qual o conhecimento é construído 

coletivamente. 

Ao mencionar a valorização de pessoas provenientes da maioria 

desconhecida da sociedade, o texto incorpora a ideia de viabilizar que a voz de 

pessoas que, muitas vezes, são silenciadas e invisibilizadas, seja ouvida e seja 

valorizada, promovendo um diálogo entre diferentes experiências e pontos de vista. 

A referência à história como algo que é trazido para dentro da comunidade e 

extraído dela ressoa com a ideia bakhtiniana de interação entre discursos sociais 

diversos. 

A proposta de facilitar o contato entre gerações e cultivar um sentimento de 

pertencimento à comunidade destaca o papel ativo da linguagem na construção de 

identidades coletivas. Dessa maneira, as análises propostas por Lima (2005) não se 

limitam a oferecer uma narrativa histórica, mas também contemplam a noção de 

dialogismo de Bakhtin ao reconhecer a coexistência e a interação de diversas vozes 

no âmbito educacional. Esse entendimento enriquece a compreensão do processo 

educativo como um fenômeno dinâmico e multifacetado, que vai além de uma 

simples transmissão de conhecimento, englobando as complexas relações entre os 

sujeitos envolvidos e os discursos que permeiam esse cenário. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE ENSINO 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as principais etapas percorridas para a 

elaboração do Projeto de Ensino, disponível em sua íntegra no Apêndice 1. 

 

3.1 Identificação das Necessidades dos Estudantes e Construção do Projeto 

 

A identificação das necessidades dos estudantes migrantes e refugiados na 

EJA requer uma abordagem sensível e inclusiva, de maneira a levar em 

consideração os desafios e as experiências únicas que esses estudantes enfrentam. 

Importante considerar o suporte linguístico, já que muitos destes estudantes podem 

ter uma proficiência limitada em português. Favorecer aos migrantes e refugiados a 

orientação e o acolhimento necessários, inclusive em demandas relacionadas ao 

processo de adaptação à comunidade escolar, é algo que transpõe as salas de aula. 

O reconhecimento e a validação das experiências anteriores configuram-se 

como valiosas ferramentas de compartilhamento de habilidades e de integração ao 

currículo da EJA, de maneira significativa. Isso aponta que as habilidades e os 

conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar, sejam por meio do trabalho, da 

vida familiar e pessoal, de atividades comunitárias ou de outras vivências, podem 

ser integrados ao currículo, enriquecendo-o e tornando-o mais alinhado com as 

necessidades e interesses desses estudantes. 

Como já mencionado, os estudantes migrantes e refugiados podem ter 

vivenciado experiências traumáticas ao se deslocarem de seus países de 

nascimento. Portanto, é vital proporcionar um ambiente acolhedor, seguindo 

diretrizes específicas para lidar com essa situação. Essas diretrizes incluem a 

sensibilidade cultural, a compreensão das experiências traumáticas, além da 

sensibilidade e a escuta ativa sempre considerando as circunstâncias e as 

demandas individuais de cada estudante. 



Quanto ao currículo e os materiais didáticos utilizados na EJA, esses devem 

levar em conta as diversidades cultural e linguística dos discentes. Isso pode incluir 

a incorporação de temas e de exemplos culturalmente relevantes a eles, a utilização 

de recursos visuais e multissensoriais, e a flexibilidade para acomodar diferentes 

estilos de aprendizagem e níveis de proficiência linguística. 

Nesse contexto, é relevante destacar que as necessidades dos estudantes 

migrantes e refugiados podem variar amplamente, dependendo de fatores como 

idade, experiências individuais, contexto migratório e outros aspectos. Portanto, é 

fundamental adotar uma abordagem inclusiva que considere as histórias e 

perspectivas dos estudantes, ajustando as práticas educacionais de acordo com 

suas necessidades específicas. 

 

3.2 Plurilinguismo no Ensino de PLAc 

 

Uma abordagem plurilíngue, como destaca Diniz em entrevista a Cotinguiba, 

é de extrema importância ao lidar com estudantes jovens e adultos migrantes e 

refugiados no Brasil (Diniz; Cotinguiba, 2021). Essa perspectiva reconhece e 

valoriza a diversidade linguística trazida por esses indivíduos. Ao adotar uma 

abordagem que considera o repertório linguístico prévio dos alunos, a educação 

plurilíngue busca construir pontes entre as línguas de origem e a língua do ambiente 

educacional. 

Para migrantes e refugiados que chegam ao Brasil com experiências 

variadas, essa abordagem não apenas respeita sua identidade linguística, mas 

também facilita a aprendizagem da língua portuguesa. A promoção do plurilinguismo 

incentiva a inclusão social e reconhece o potencial linguístico que esses estudantes 

trazem consigo. Ao integrar práticas pedagógicas plurilíngues, o sistema 

educacional pode atender melhor às necessidades específicas desses alunos, 

promovendo uma educação mais equitativa e adaptada à diversidade linguística 

presente nas salas de aula. 



Com base nesse pressuposto, Diniz destaca que a perspectiva plurilíngue <é 

um elemento chave na estruturação de um trabalho intercultural crítico=. Assim como 

o autor, defendo a necessidade de convidar os estudantes migrantes e refugiados a 

utilizarem outras línguas que fazem parte de seu repertório e a se engajarem em 

práticas translíngues16, que propõem romper as estruturas, tanto entre quanto dentro 

das línguas, fato que amplia a representatividade das minorias dando voz a elas e 

promove discussões sobre processos políticos e de poder.  

Dessa forma, os estudantes migrantes e refugiados têm a oportunidade de se 

expressar em suas línguas maternas, estabelecendo uma comunicação autêntica 

com os colegas brasileiros. Simultaneamente, os estudantes brasileiros podem 

aprender com os colegas migrantes e refugiados, explorando idiomas como inglês, 

espanhol, francês, crioulo haitiano, entre outros. 

          Embora seja reconhecida a diversidade do público-alvo das ações, no 

contexto do PLAc, é importante destacar elementos significativos nessa conjuntura, 

como afirma Grosso (2010, p. 37).  

 

São eles: a) variação do nível de proficiência em língua portuguesa, 
relacionada diretamente a um maior ou menor tempo de imersão 
linguística desde a chegada do imigrante do país (na sua realidade, a 
Portugal); b) variação de conhecimento de sua língua materna e da 
sua própria cultura, que tem um impacto na aprendizagem da língua-
cultura portuguesa; c) variação, dentre esses imigrantes, de 
conhecimento e de uso de outras línguas, o que, na visão da autora, 
impacta a aprendizagem do português, já que aqueles que detêm esse 
conhecimento teriam certa facilidade no aprendizado da língua 
portuguesa pela transferência de estratégias de comunicação e de 
aprendizagem; e, finalmente, d) variação socioeconômica, dado que 
os imigrantes apresentam diferenças de subvariação profissional, ou 
seja, na profissão em que atuavam antes de chegarem ao país de 
destino e naquelas que exerciam no contexto de origem. 

 
 Entendo, aqui, a translinguagem como uma abordagem que vai além da ideia tradicional de 

multilinguismo. Para Canagarajah (2013), a translinguagem envolve o uso de múltiplas línguas e 
variedades linguísticas de forma fluida e integrada para comunicar significado. Em vez de 
simplesmente alternar entre línguas, os falantes translíngues mesclam elementos linguísticos de 
diferentes línguas em uma única expressão. 
A translinguagem, conforme definida pelo autor, rompe com as fronteiras rígidas entre as línguas, 
permitindo uma comunicação mais flexível e adaptável, muitas vezes utilizada em contextos onde há 
diversidade linguística e cultural.  



Segundo as considerações de Grosso (2010) e com base na minha 

experiência pedagógica, observo que é imprescindível utilizar uma linguagem clara e 

acessível, que leve em consideração a competência linguística dos alunos. Além 

disso, é fundamental evitar termos técnicos ou jargões complexos que possam 

dificultar a compreensão. Conteúdo culturalmente relevante e que inclua considerar 

as diversidades cultural e étnica, bem como questões específicas relacionadas às 

experiências de migração e de refúgio, além de abordagem interativa com exercícios 

práticos, jogos, discussões em grupo e atividades que promovam a aplicação prática 

dos conhecimentos adquiridos, têm o potencial de engajar os alunos de forma mais 

significativa, com o objetivo de proporcionar um ambiente de aprendizado 

estimulante, inclusivo e acolhedor. 

          Acredito que a inclusão de recursos adicionais, como áudios, vídeos, 

exercícios on-line e materiais complementares, possam ampliar significativamente as 

oportunidades de aprendizagem e atender às diversas necessidades dos alunos. No 

entanto, é crucial reconhecer que nem todos os alunos possuem habilidades digitais 

avançadas ou têm fácil acesso às tecnologias necessárias para usufruírem 

plenamente desses recursos. Portanto, ao incorporar essas ferramentas, é 

importante garantir que haja suporte adequado para todos os estudantes, incluindo 

orientações sobre como utilizar as tecnologias e alternativas acessíveis para aqueles 

com limitações de acesso ou competências digitais. Dessa forma, a abordagem 

pedagógica torna-se mais inclusiva e equitativa, permitindo que todos os alunos 

beneficiem-se dos recursos oferecidos e participem de forma pragmática no 

processo de aprendizagem. 

 

3.3 Seleção de Textos para a Concepção do Projeto de Ensino 

 

Uma seleção textual potencializadora para o projeto de ensino, voltado aos 

alunos migrantes e refugiados, matriculados na EJA dos Centros Estaduais de 

Educação Continuada (CESECs), deve considerar aspectos expressivos essenciais. 

Isso inclui reconhecer a coautoria dos migrantes e refugiados na construção do 

conhecimento, para estabelecer uma relação de aprendizagem que promova a 



participação social sem aculturação do outro. É imperativo evitar o apagamento 

cultural de grupos minoritários, pois seria um equívoco ignorar as crenças e os 

aspectos identitários daqueles que compartilham o espaço de vivência conosco. 

Ignorar ou subestimar esses elementos implicaria considerar erroneamente que o 

<estranho= deve se adaptar passivamente, de modo a internalizar aspectos que 

caracterizam a cultura nacional majoritariamente reconhecida.  

Este processo de aprendizagem colaborativa não apenas fortalece os 

vínculos entre os estudantes, mas também valoriza as diversas experiências 

culturais presentes nas salas de aula da EJA. Ao compartilhar memórias pessoais e 

histórias de vida, alicerçadas em textos de idiomas variados, cria-se um ambiente 

inclusivo e propício ao aprendizado, onde cada aluno é reconhecido e respeitado em 

sua singularidade, fato que contribui para a construção de uma educação 

verdadeiramente intercultural.  

Dentro desse contexto, a escolha de textos para esse projeto de ensino deve 

refletir uma abordagem pedagógica inclusiva, a qual incentive a representatividade e 

valorize a diversidade cultural. Ao integrar narrativas que respeitam as identidades 

dos alunos migrantes e refugiados, as propostas não apenas enriquecem a 

experiência de aprendizagem, mas também contribuem para um ambiente 

educacional mais inclusivo e sensível às particularidades de cada indivíduo. 

Além disso, é fundamental apresentar obras literárias ou trechos que abordem 

temas relacionados à migração, ao refúgio e às experiências de deslocamento. 

Esses materiais podem incluir romances, contos, poemas ou peças teatrais que 

ofereçam perspectivas diversas e empáticas. A incorporação dessas obras no 

contexto escolar não apenas enriquece o conteúdo educativo, mas também promove 

uma compreensão mais profunda e humana das realidades vividas por migrantes e 

refugiados. Ao explorar essas narrativas literárias, os estudantes podem desenvolver 

maior sensibilidade e identificação. Ademais, tais obras podem servir como ponto de 

partida para discussões críticas e reflexões sobre questões sociais e culturais, 

incentivando o pensamento crítico e o engajamento cívico entre os estudantes. 

          A utilização de documentários, curtas-metragens, reportagens e entrevistas 

que retratem histórias reais de migrantes e refugiados é essencial para trazer à tona 

os diferentes contextos e desafios enfrentados por esses grupos. Esses recursos 



ajudam os alunos a ampliar a sua compreensão e empatia. Além do mais, a 

incorporação de textos de jornais, revistas e sites de notícias que abordem histórias 

e questões atuais relacionadas a migrantes e refugiados contribui para uma visão 

mais abrangente e atualizada sobre o tema. Esses materiais proporcionam uma 

base sólida para discussões e reflexões críticas, fomentando um ambiente educativo 

mais inclusivo e sensível às complexidades das experiências de migração e refúgio. 

 

 

3.4 Elaboração do Projeto de Ensino 

 

As atividades propostas no projeto de ensino destinado aos migrantes e 

refugiados da Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculados nos Centros 

Estaduais de Educação Continuada (CESECs) de Minas Gerais, foram concebidas 

com base nas necessidades identificadas ao longo do período em que venho 

atuando com discentes jovens, adultos e idosos, migrantes e refugiados, com o 

componente curricular de língua portuguesa do Ensino Fundamental II. Além disso, 

a proposta sugere atividades que também possam ser realizadas com os discentes 

brasileiros. A proposta avança ao sugerir atividades que possam ser implementadas 

de forma inclusiva, envolvendo tanto os discentes migrantes e refugiados quanto os 

brasileiros, sem distinção em turmas específicas. Estas atividades propõem 

promover a integração cultural e linguística dos alunos, incluindo a utilização de 

materiais e recursos que reflitam a diversidade cultural presente na sala de aula. 

Dentre esses recursos, destacam-se a incorporação de literatura, música, curtas-

metragens e arte que representem as diferentes origens e identidades culturais dos 

estudantes. Essa abordagem deseja não apenas enriquecer o ambiente educacional 

com diversas expressões e possibilidades culturais, mas também fortalecer os laços 

de comunidade e respeito mútuo entre os participantes do processo educativo.     

Para mais, a situação de trabalho com o gênero discursivo <memória=, como 

suporte de acolhimento para a educação inclusiva dos migrantes e refugiados nos 

CESECs, busca criar um ambiente educacional acolhedor, inclusivo e que valorize a 

diversidade cultural, as experiências, as memórias individuais e coletivas dos alunos. 



Desse modo, os professores têm a oportunidade de fortalecer vínculos e de valorizar 

as histórias, as culturas e as identidades dos discentes migrantes e refugiados. 

Mendes (2008) enfatiza o quão importante é o aspecto colaborativo e 

intercultural da aprendizagem de uma nova língua. Isso sugere que o objetivo da 

abordagem comunicativa intercultural nas atividades, para os estudantes migrantes 

e refugiados, não é apenas a transmissão de conhecimentos linguísticos, mas 

também a promoção de uma compreensão mais profunda e empática entre pessoas 

de diferentes origens culturais. 

[...] a força potencial que pretende orientar as ações de professores, 
alunos e de outros envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de 
uma língua, materna ou estrangeira, o planejamento de cursos, a 
produção de materiais e a avaliação da aprendizagem, com o objetivo 
de promover a construção conjunta de significados para um diálogo 
entre culturas... portanto... orienta um modo de ser e de agir, de 
ensinar e de aprender, de produzir planejamentos e materiais 
culturalmente sensíveis aos sujeitos participantes do processo de 
aprendizagem, em busca da construção de um diálogo intercultural 
(Mendes, 2008, p. 60-61). 

 

Entendo que nos Centros Estaduais de Educação Continuada (CESECs), a 

rotatividade dos alunos pode ser elevada e que estes possuem a capacidade de 

concluir rapidamente os módulos do currículo. Diante desse cenário, as atividades 

propostas devem ser adaptadas para uma carga horária reduzida, comumente 

variando entre duas e quatro horas/aula cada. 

Assim, optei por adotar atividades envolventes e dinâmicas, fazendo uso 

inclusive da tecnologia para otimizar o tempo de aula. Isso inclui a simplificação das 

instruções, priorizando os postos-chaves e fornecendo materiais de apoio 

adequados. O emprego da tecnologia também se revela como uma ferramenta 

valiosa para aprimorar o tempo de aula, oferecendo recursos adicionais aos 

estudantes. Nesse sentido, recursos como vídeos, podcasts, links, redes sociais e 

plataformas de aprendizagem on-line podem ser empregados para enriquecer as 

atividades e tornar o aprendizado mais acessível e atrativo, desde que se respeite a 

acessibilidade dos estudantes a tais recursos. Além disso, simplificar as instruções e 

utilizar uma linguagem simples e direta são estratégias essenciais para evitar termos 



técnicos ou complexos, garantindo que os estudantes compreendam da maneira 

mais descomplicada. 

Considerando a rapidez com que os módulos de cada componente curricular 

são concluídos, torna-se importante a análise de observações formativas ao longo 

do processo educacional. Essas observações, que poderão surgir através de 

relatórios, servirão como instrumentos essenciais para acompanhar o progresso 

contínuo dos alunos, com o propósito de identificar eventuais dificuldades ou 

lacunas de aprendizagem que possam surgir durante o percurso. A realização de 

processos formativos permitirá uma compreensão mais aprofundada das 

necessidades individuais dos estudantes, de modo a possibilitar a adaptação e a 

otimização do processo de ensino. Além disso, ao fornecer feedback regularmente, 

os educadores terão a oportunidade de orientar os alunos de maneira específica, 

contribuindo para seu desenvolvimento contínuo. 

Quanto aos posicionamentos anteriormente expostos, destaca-se a relevância 

de reconhecer que, embora haja uma considerável preocupação voltada para os 

propósitos de empatia e de acolhimento inerentes ao projeto em questão, é 

imperativo contemplar a concepção de um ensino que habilite o aluno migrante e o 

refugiado com os recursos necessários para adequar-se às demandas impostas pelo 

mercado. Não se pode desconsiderar, por conseguinte, as normativas da instituição 

de ensino CESEC, as quais são aplicáveis a todos os discentes, independentemente 

de sua nacionalidade ou origem. A omissão desses pressupostos configuraria uma 

forma de desatenção aos direitos inalienáveis dos alunos. 

Em síntese, é essencial enfatizar que, embora haja um tempo limitado para 

cada atividade, é imprescindível conceber estratégias que proporcionem 

oportunidades de aprendizagem significativas, capazes de atender às necessidades 

específicas dos alunos no curto período disponível. Além disso, é crucial promover 

um ambiente de apoio contínuo entre alunos, professores e coordenação, mesmo 

diante da rotatividade dos estudantes. A formação de uma comunidade educacional 

coesa e solidária não apenas otimiza o êxito do processo de ensino, mas também 

promove o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para enfrentar 

desafios de maneira mais abrangente e expressiva. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

PARTE 1 

 

Ao término deste projeto de ensino, direcionado aos estudantes migrantes e 

refugiados, sendo eles jovens, adultos e idosos, dos Centros Estaduais de Educação 

Continuada de Minas Gerais (CESEC), é relevante salientar os aspectos 

significativos identificados, bem como os desafios enfrentados ao longo de seu 

processo. 

Primeiramente, este projeto representou uma oportunidade valiosa para 

abordar questões urgentes de inclusão e de diversidade no contexto educacional. Ao 

reconhecer as necessidades específicas dos estudantes migrantes e refugiados na 

EJA, especialmente aqueles que se matriculam nos CESECs, pude analisar 

estratégias e recursos educacionais objetivando garantir uma experiência de 

aprendizado mais acolhedora. 

Além disso, por meio das leituras de referência, este projeto possibilitou uma 

reflexão profunda acerca das complexidades e das riquezas advindas da experiência 

migratória e do refúgio, bem como sobre o papel que desempenho como professora 

em uma instituição que acolhe jovens, adultos e idosos originários de diversos 

países. 

No entanto, persiste a necessidade de enfrentar desafios significativos ao 

longo do processo, incluindo a compreensão das questões relacionadas à 

integração social e aos direitos e deveres dos migrantes e refugiados. Entre esses 

desafios, destaca-se a importância da manutenção contínua de políticas e práticas 

educacionais inclusivas, juntamente com o papel crucial do apoio institucional e 

comunitário na promoção do sucesso escolar e pessoal dos estudantes migrantes e 

refugiados.  

Espera-se que este projeto não se configure como uma iniciativa isolada, mas 

sim como um ponto de partida para futuras empreitadas e parcerias destinadas a 

fortalecer e ampliar o suporte oferecido aos estudantes migrantes e refugiados dos 



CESECs em Minas Gerais. Ademais, almeja-se que o projeto contribua para a 

promoção de uma educação mais inclusiva e acolhedora para todos os alunos, 

independentemente de seu país de origem, fomentando um ambiente educacional 

que valorize a diversidade, as experiências individuais e suas memórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2 

Acerca das recentes mudanças anunciadas pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais 

 

Nos últimos anos, temos testemunhado mudanças significativas no cenário 

educacional, impulsionadas pela rápida evolução das tecnologias digitais, pelas 

transformações sociais e pelas demandas do mercado de trabalho em constante 

mutação. Essas mudanças têm desafiado as estruturas tradicionais de ensino e têm 

levantado questões importantes sobre como adaptar e reimaginar os sistemas 

educacionais, para melhor atender às necessidades dos alunos do século XXI.  

No entanto, é necessário considerar que as mudanças que introduzem 

recursos tecnológicos no campo educacional devem ser, primordialmente, 

ferramentas de uso qualitativo e acessível. Além disso, é fundamental que todos os 

estudantes estejam familiarizados com os mecanismos tecnológicos ao entrarem em 

contato com tais recursos. 

Tais considerações se fazem necessárias a partir do momento em que a 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) publica, no dia 6 de 

fevereiro, a Resolução SEE nº 4.955, de 5 de fevereiro de 2024 (ANEXO 1), que 

dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nos Centros Estaduais de 

Educação Continuada (CESEC) do estado mineiro. 

<Dentre as várias alterações, destaca-se a implementação do ensino à 

distância (EaD) nos CESECs, com 20% da carga horária destinada a atividades 

presenciais e 80% para atividades à distância=, transição essa que, de acordo com o 

documento referido documento, ocorrerá gradualmente ao longo de 2024. 

Na nova abordagem educacional, os estudantes serão incumbidos de concluir 

suas tarefas por meio da plataforma digital "Conexão Escola", um aplicativo 

disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). 

Entretanto, estarão autorizados a buscar assistência presencial, na disposição da 

carga-horária já citada, nos respectivos Centros Estaduais de Educação Continuada 

(CESECs), conforme necessidade. Adicionalmente, a Direção dos CESECs 



assumirá, como se descreve, a responsabilidade pela determinação dos horários de 

disponibilidade do Professor Orientador de Aprendizagem, do Especialista em 

Educação Básica (EEB) e demais membros da equipe, a fim de garantir uma 

cobertura abrangente em todos os períodos do dia, mas, preferencialmente, à noite, 

tanto de forma virtual quanto presencial nos estabelecimentos de ensino. 

É fundamental ressaltar o impacto da implementação do Ensino à Distância 

(EAD) no âmbito dos Centros Estaduais de Educação Continuada (CESECs), uma 

vez que é imprescindível reconhecer que essa implementação pode acarretar 

desafios significativos, EJA. Entre as perspectivas negativas que envolvem essa 

implementação, destaca-se a possível exclusão digital de estudantes que não 

possuem acesso adequado à internet ou dispositivos tecnológicos. Além disso, a 

falta de familiaridade com as ferramentas digitais por parte dos alunos mais velhos 

pode dificultar o engajamento e a participação efetiva nas atividades educacionais. 

Ademais, a ausência de interação presencial pode resultar na perda da dimensão 

humana do processo de ensino-aprendizagem, prejudicando a formação integral dos 

estudantes.  

É reconhecido que os meios eletrônicos exercem forte estímulo; no entanto, 

uma considerável parcela da população ainda carece de recursos adequados para 

se adaptar a essa nova realidade, imposta pela Secretaria de Estado de Educação 

(SEE). 

No epicentro dessas mudanças encontra-se a expansão do ensino à distância 

(EaD), que acarreta uma gama de desafios e implicações que demandam atenção 

especial. Esse cenário torna-se ainda mais complexo ao considerarmos que uma 

parcela significativa dos alunos que frequentam os CESECs em busca de retomar 

seus estudos são indivíduos jovens, adultos e idosos que requerem um ensino mais 

inclusivo e equitativo. 

É importante reconhecer que o ensino à distância (EaD) pode proporcionar 

uma flexibilidade de horários e acesso à educação para indivíduos que enfrentam 

limitações no tempo de estudo ou mesmo geográficas. Contudo, é de suma 

importância assegurar que essa transição não resulte na exclusão de grupos que 

possam encontrar dificuldades de acesso à tecnologia ou à internet banda-larga, 

bem como daqueles que dependem da interação presencial para uma aprendizagem 



eficaz. Aqueles que defendem a implementação da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) em formato remoto, predominantemente ou exclusivamente, demonstram 

desconhecer as características dos alunos da EJA, especialmente daqueles dos 

Centros Estaduais de Educação Continuada (CESECs), e negligenciam as 

realidades em que eles estão inseridos. É imperativo considerar cuidadosamente as 

necessidades e contextos específicos desses discentes ao adotar abordagens de 

ensino remoto, a fim de garantir que todos tenham acesso equitativo à educação e 

oportunidades de aprendizagem significativas. 

          Uma parcela significativa desses estudantes sejam eles brasileiros, migrantes 

ou refugiados, carece do domínio digital indispensável para participar de atividades 

on-line. Muitos deles não possuem os recursos materiais adequados para esse 

modelo de ensino e, ademais, encontram dificuldades em realizar suas tarefas de 

forma autônoma, necessitando constantemente da orientação de um professor ou de 

um indivíduo mais habilidoso na leitura e escrita da língua portuguesa. 

          Além disso, a transição para o EaD requer investimentos significativos em 

infraestrutura tecnológica e capacitação de professores para utilização exitosa das 

plataformas digitais. É fundamental garantir que os estudantes e os docentes 

tenham acesso adequado a dispositivos e conexão à internet, para evitar 

disparidades de acesso ou mesmo a ausência do atendimento on-line pelos 

professores-orientadores.  

Outro ponto importante a se considerar é o papel dos CESECs na educação 

de jovens, adultos e idosos que, por diversas razões, não concluíram os estudos na 

idade regular. É necessário avaliar como a Educação à Distância se adequa às 

necessidades específicas desse público-alvo, de maneira a garantir que os recursos 

e os suportes adequados estejam disponíveis para apoiar o aprendizado e o 

desenvolvimento escolar desses estudantes. 

Ao contextualizarmos os alunos migrantes e refugiados, percebemos um 

impacto ainda mais acentuado, visto que esses estudantes frequentemente 

enfrentam desafios linguísticos, culturais e sociais que podem ser amplificados pelo 

formato de ensino remoto. Essas barreiras adicionais podem dificultar ainda mais o 

acesso desses alunos à educação e comprometer sua participação efetiva nas 

atividades escolares. Relevante considerarmos que um dos principais desafios é 



garantir que esses alunos tenham acesso adequado às tecnologias e à internet, 

especialmente se estiverem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Porque 

muitos migrantes e refugiados podem enfrentar dificuldades financeiras para adquirir 

dispositivos eletrônicos ou pagar por conexões de internet estáveis, o que pode 

limitar seu acesso ao conteúdo educacional on-line. 

Adicionalmente, o processo de aprendizagem remota enfrenta desafios 

específicos quando se trata de migrantes e refugiados, dada a diversidade 

linguística e cultural desses estudantes. É imperativo assegurar que esses alunos 

não sejam marginalizados devido às potenciais barreiras emergentes, visto que o 

acesso equitativo a oportunidades educacionais de qualidade é essencial para sua 

integração e desenvolvimento.  

Não menos relevante, no contexto da educação de jovens, adultos e idosos, 

bem como no ensino de migrantes e refugiados, as aulas presenciais desempenham 

um papel fundamental na promoção da inclusão e no sucesso educacional. As 

interações face a face entre estudantes e professores proporcionam oportunidades 

significativas para a construção de relacionamentos empáticos e de confiança, 

facilitando um ambiente de aprendizagem acolhedor e solidário. Nas aulas 

presenciais, os alunos têm acesso imediato ao suporte individualizado e à 

orientação dos professores, permitindo que suas necessidades específicas sejam 

prontamente atendidas. Além disso, as aulas presenciais possibilitam a criação de 

um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, onde os alunos podem 

participar de discussões em grupo, atividades práticas e experiências de 

aprendizagem colaborativa, enriquecendo assim o processo de ensino e 

aprendizagem. Para os migrantes e refugiados, as aulas presenciais oferecem uma 

oportunidade crucial para a prática e a imersão na língua e na cultura do país 

anfitrião, facilitando sua integração social e sua adaptação ao novo ambiente, além 

de propiciar acolhimento emocional, fortalecimento do vínculo com a comunidade 

escolar e apoio prático em momentos de transição e mudança. Ademais, a presença 

física dos professores e colegas proporciona um senso de pertencimento e 

segurança e também promove uma educação mais inclusiva, que reconhece e 

valoriza as diversas necessidades e experiências dos estudantes. 



          Em resumo, urge que a Secretaria de Estado de Educação (SEE) reavalie as 

modificações recentes, sobretudo devido à ausência de consulta aos professores e 

aos alunos acerca das mudanças implementadas. Torna-se crucial a adoção de 

medidas apropriadas para garantir a inclusão e o êxito educacional de todos os 

envolvidos. Isso requer uma abordagem sensível e adaptativa, que leve em 

consideração as diversas complexidades das experiências e as circunstâncias 

individuais de alunos e professores. É fundamental que o processo de revisão seja 

conduzido de forma transparente e participativa, incorporando os insights e as 

necessidades da comunidade escolar para promover uma educação mais equitativa 

e eficaz. 
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<É preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria 
se.=
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assim como dispõe o <Artigo 3º da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), que 

estabelece os princípios e diretrizes que regem a política migratória brasileira=. 
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define: <Somos a mesma banda. Não somos mais a mesma banda.=

 

 

÷ canção da banda mineira Pato Fu é < =. Quais 

÷ 

https://patofu.com.br/
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https://www.facebook.com/patofuoficia
https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v6-1/html/index.php#1
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, retirados do artigo <

de trabalhadores imigrantes no Brasil: caminhos desiguais=

<Eu tinha 14 anos quando meu pai morreu e eu tive que assumir o trabalho que ele 

im [...].= (Joseph, 24 anos, haitiano).

<No meu primeiro emprego eu vendia roupas, camiseta, aí depois eu deixei, 

tem trabalho nenhum agora.= (Vicent, 41 anos).



<Eu vim por causa da guerra na Síria, não tinha mais segurança para ficar lá com 

sírio)=.

<Aqui no Brasil eu preciso trabalhar, eu ainda nã

não como trabalho.= (Daniel, 43 anos, sírio).

<No Canadá eu trabalhava naquele esquema de faculdade, verão você trabalha em 

sa, <olha, meu curso está precisando de professor e quero você=, fui 

o pra coisa e gosto. Mas fui empurrada=. (Alicia, 61 anos, 
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÷ 

 

Caso você se depare com a seguinte frase: <

.=, não se assuste, ok?! 
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<Migrantes e Refugiados: desafios 

aos seus direitos=. 
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eb7997aab9e&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1. Acesso em: 12. jan. 

2024. 
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<Direitos dos Refugiados e Migrantes<, confira o vídeo 
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d9Haiti
d9Ayiti

Haiti, <La Perle des Antilles= 
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https://sites.usp.br/portalatinoamericano/espanol-haiti
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https://www.bertrand.pt/autor/jacques-roumain/370290


 

Vamos explorar juntos um pouquinho da obra <Senhores do orvalho=?

<Uma das obras fundadoras da literatura haitiana traz uma história de amor e luta,

da solidariedade=. 
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<Senhores do Orvalho" é uma obra clássica da literatura haitiana escrita 

https://carambaia.com.br/senhores-do-orvalho-jacques-roumain-acervo-18
https://carambaia.com.br/senhores-do-orvalho-jacques-roumain-acervo-18


 

<

=

<E de repente o sol aparecia. Borbulhava como uma espuma de orvalho sobre o 



fundo das artérias e alimentava seus músculos com vigor renovado.=
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Pode ser traduzido como <
=.

https://en.wikipedia.org/wiki/Difficile_%C3%A9mergence_vers_la_lumi%C3%A8re
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sinalizando uma <são tomensidade literária= (MATA, 2010, p. 61) foi Caetano da 

em que expõe <a tensão entre dois grupamentos etnoculturais em 

presença: os negros e os brancos= (MATA, 2010, p. 62). Segundo a pesquisadora, a 

<uma visão intimista da paisagem natural da ilha o 



que indicia já um nativismo expressivo da vivência social=

exemplarmente nos poemas: <Serões de São Tomé= ou <As rolas=.

 

 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/literafricas/sao-tome-e-principe/1682-a-literatura-de-sao-tome-e-principe-assuncao-de-maria-sousa-e-silva-maria-nazareth-soares-fonseca-roberta-maria-ferreira-alves
http://www.letras.ufmg.br/literafro/literafricas/sao-tome-e-principe/1682-a-literatura-de-sao-tome-e-principe-assuncao-de-maria-sousa-e-silva-maria-nazareth-soares-fonseca-roberta-maria-ferreira-alves
http://www.letras.ufmg.br/literafro/literafricas/sao-tome-e-principe/1682-a-literatura-de-sao-tome-e-principe-assuncao-de-maria-sousa-e-silva-maria-nazareth-soares-fonseca-roberta-maria-ferreira-alves


 

https://youtu.be/LCcEDMh5G2s


https://www.educolorir.com/crosswordgenerator.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

<Um álbum de fotos é a porta de entrada para uma mulher passear pelo seu 

subconsciente em busca da memória de um momento com seus irmãos.= 

https://portal.sescsp.org.br/online/artigo/7399_CURTAMETRAGEM+E+A+EXPERIMENTACAO+DA+LINGUAGEM
https://portal.sescsp.org.br/online/artigo/7399_CURTAMETRAGEM+E+A+EXPERIMENTACAO+DA+LINGUAGEM
https://labedu.org.br/curtas-animacoes-lembrancas-memoria-amnesia-lembrar/


÷ 

÷ 

÷ 

https://dicionario.priberam.org/protagonista


 

A animação <Aquele Som de Yorkshire= (

(<That Yorkshire Sound=/Marcus Armitage, BBC4)

 

 

÷ 

https://labedu.org.br/curtas-animacoes-lembrancas-memoria-amnesia-lembrar/


÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 



÷ 

https://www.educolorir.com/crosswordgenerator.php
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https://youtu.be/T-PBY66bjnc


<

relações e percepções.= 

÷ 

÷ 

https://youtu.be/T-PBY66bjnc


÷ 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/documentario/oficinas/etapa-2-argumento/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/documentario/oficinas/etapa-2-argumento/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

÷ 

÷ 

https://st.depositphotos.com/2392933/3450/v/950/depositphotos_34504157-stock-illustration-cinema-symbols.jpg
https://st.depositphotos.com/2392933/3450/v/950/depositphotos_34504157-stock-illustration-cinema-symbols.jpg


 

https://www.brasildefato.com.br/2019/09/01/dona-barbara-o-maior-classico-da-literatura-venezuelana-completa-90-anos
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/01/dona-barbara-o-maior-classico-da-literatura-venezuelana-completa-90-anos


https://www.canalhistory.com.br/hoje-na-historia/morre-o-presidente-venezuelano-romulo-gallegos
https://www.canalhistory.com.br/hoje-na-historia/morre-o-presidente-venezuelano-romulo-gallegos
https://youtu.be/a97SlPLXzSg
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/documentario/oficinas/etapa-2-argumento/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/documentario/oficinas/etapa-2-argumento/


÷ 

÷ 

Na série < =, conheceremos histórias de 

https://youtu.be/psGuD-5ubnw


https://media.istockphoto.com/id/1146910984/pt/foto/damascus-cityscape.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ZYCxnztq45sOYav2WLhD5pKS_wAK9PINfKn7QrkCni4
https://media.istockphoto.com/id/1146910984/pt/foto/damascus-cityscape.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ZYCxnztq45sOYav2WLhD5pKS_wAK9PINfKn7QrkCni4
https://media.istockphoto.com/id/1146910984/pt/foto/damascus-cityscape.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ZYCxnztq45sOYav2WLhD5pKS_wAK9PINfKn7QrkCni4
https://media.istockphoto.com/id/1146910984/pt/foto/damascus-cityscape.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ZYCxnztq45sOYav2WLhD5pKS_wAK9PINfKn7QrkCni4




÷ 

÷ 

÷ 



÷ 



÷ 

÷ 

÷ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Podcast é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora=

<Geralmente, os ouvintes de rádio não escutam só um programa. As pessoas 

conteúdo=, aponta. Para ela, apesar das semelhanças, o 
substituir o rádio. <As mídias coexistem porque tem espaço para tudo. São 

muito forte com rádio, sempre teve=, completa.

3

  

ou para passar o tempo. <É u
possiblidades=, diz Amélia Gomes, que é jornalista e 

http://www.granma.com.br/
https://www.brasildefatomg.com.br/2021/02/10/o-que-e-um-podcast-para-que-serve-conheca-algumas-sugestoes-de-programas
https://www.brasildefatomg.com.br/2021/02/10/o-que-e-um-podcast-para-que-serve-conheca-algumas-sugestoes-de-programas


 

ao vídeo explicativo < = 3

 

 

 

÷ 

https://www.brasildefatomg.com.br/2021/02/10/o-que-e-um-podcast-para-que-serve-conheca-algumas-sugestoes-de-programas
https://www.brasildefatomg.com.br/2021/02/10/o-que-e-um-podcast-para-que-serve-conheca-algumas-sugestoes-de-programas
https://youtu.be/tfTf8LZZX0M


 

 

 

÷ 

÷ 

÷ 

 

https://www.istockphoto.com/br/vetor/imagem-de-dispositivo-retr%C3%B4-de-r%C3%A1dio-de-tv-antigos-gm921142182-253017868
https://www.istockphoto.com/br/vetor/imagem-de-dispositivo-retr%C3%B4-de-r%C3%A1dio-de-tv-antigos-gm921142182-253017868


÷ 

 

 

 

 

    

                     

 

 

÷ 

https://i.pinimg.com/564x/8f/3d/0f/8f3d0f497631f538cc0e8e9d612c1c14.jpg


pl.) 9s. de uma amiga que hoje vive distante: 9s. de um parente falecido: 9sau
Bahia: 9s. de comer graviola: 9s. da praia: 9sentir saudades da pátria: 9s. dos bons 
tempos: 

÷ 

÷ 

÷ 

https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v61/html/index.php#1


÷ 

÷ 

÷ 

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/08/06/mais-de-30-cartas-de-amor-dos-anos-40-sao-achadas-por-familia-dentro-de-casa-que-sera-demolida-instigante.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/08/06/mais-de-30-cartas-de-amor-dos-anos-40-sao-achadas-por-familia-dentro-de-casa-que-sera-demolida-instigante.ghtml


÷ 

 

 

 

 

<Saudade= da B9 Company (moderna empresa de mídia, 

 

 

<Oi, eu sou a saudade. Tem gente que acha que sou gêmea da tristeza, alguns até 

https://www.b9.com.br/shows/mamilos/mamilos-259-saudade/


á viveu nesta vida.=

 

 
 
 

 

<No processo imigratório, a gente vive sete pe

de país, ele tá mudando, como a Yolanda, ela tá mudando de planeta.=



seguinte reflexão: <A saudade nos leva pra traz e nos fala de 

ove em direção ao futuro...=. Qual a 



<A 

3
3

que muitas vezes explora aspectos lúdicos, sonoros e visuais.=

https://saberesepraticas.cenpec.org.br/oficinas/criando-poemas-visuais#:~:text=A%20poesia%20visual%20%C3%A9%20uma,combina%C3%A7%C3%A3o%20de%20palavra%20e%20imagem
https://saberesepraticas.cenpec.org.br/oficinas/criando-poemas-visuais#:~:text=A%20poesia%20visual%20%C3%A9%20uma,combina%C3%A7%C3%A3o%20de%20palavra%20e%20imagem
https://saberesepraticas.cenpec.org.br/oficinas/criando-poemas-visuais#:~:text=A%20poesia%20visual%20%C3%A9%20uma,combina%C3%A7%C3%A3o%20de%20palavra%20e%20imagem




÷ 

÷ 

https://educacao.curitiba.pr.gov.br/noticias/bagagens-de-memoria-como-se-comemora-a-pascoa-na-venezuela/23959
https://educacao.curitiba.pr.gov.br/noticias/bagagens-de-memoria-como-se-comemora-a-pascoa-na-venezuela/23959


<Idelma, mãe da Ly Abigail aceitou compartilhar com a turma, de como se 

brincadeira.=

https://br.freepik.com/fotospremium/poster-da-pascoa-e-banner-ovos-da-venezuela-da-pascoa-na-bandeira-fundo-da-venezuela_41171935.htm
https://br.freepik.com/fotospremium/poster-da-pascoa-e-banner-ovos-da-venezuela-da-pascoa-na-bandeira-fundo-da-venezuela_41171935.htm


 

 

 

 

 

projeto <NARRATIVAS: EXÍLIOS E ENCONTROS=:

categoria <migrante=, como se todas e todos que ousaram recomeçar a vida num 



÷ 

   

Je me rappelle bien de cette chanson <bébé moke= quand ma mère la chantait pour mes petites 

sSurs et mon frère Van puisque moi

moments où elle la chantait pour moi. Mais ma mère disait toujours qu9elle a ch



c9est: petit bébé qui t9a tapé, dit le moi, pour que je la tape en retour, peut être que tu t9étais 

cogner au mur de la maison, wa wa bébé, bébé l9enfant à sa maman&

me bem desta canção, <Bébé moke=, quando minha mãe a cantava para 

chorava. A tradução da canção é: <Bebezinho, quem te bateu, diz pra mim, para que 

mamãe=...

https://projetonarrativas.com.br/narrativas-exilios-e-encontros.pdf


÷ 

÷ 

÷ 

Para o jornalista brasileiro Mauro Ferreira, do blog Notas Musicais, <cala
doce de sentimentos profundos=. Sobre sua música, diz: Voz que destilava a fina 

3
3

https://www.geledes.org.br/cabo-verde-o-legado-musical-de-cesaria-evora/


https://youtu.be/ku_WZoTtT8Q
https://lyricstranslate.com/pt-br/sodade-saudade.html


÷ 

÷ 

÷ Encontre as palavras, em língua portuguesa, da canção <Sodade=:



 

 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

https://www.istockphoto.com/br/search/2/image?mediatype=illustration&phrase=podcast+host


÷ 
÷ 

÷ 

÷ 

÷ 



÷ 

<Todo mundo já deve ter ouvido a clássica expressão de que tudo é possível com os 

celular se torna uma tarefa simples.=

https://filmora.wondershare.com.br/dicas-edicao-audio/como-gravar-e-editar-podcast.html?psafe_param=1&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMq-m091dJNaa8y79JkwHstZ6Fmfjmy-K9rLDg1CZ3G326i5FhVztYRoCaD0QAvD_BwE
https://filmora.wondershare.com.br/dicas-edicao-audio/como-gravar-e-editar-podcast.html?psafe_param=1&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMq-m091dJNaa8y79JkwHstZ6Fmfjmy-K9rLDg1CZ3G326i5FhVztYRoCaD0QAvD_BwE
https://filmora.wondershare.com.br/dicas-edicao-audio/como-gravar-e-editar-podcast.html?psafe_param=1&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMq-m091dJNaa8y79JkwHstZ6Fmfjmy-K9rLDg1CZ3G326i5FhVztYRoCaD0QAvD_BwE


÷ 

÷ 

https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/11417296-conjunto-de-podcasts-ilustracao-vetorial-estilo-doodle-colecao-para-transmissao-microfones-e-fones-de-ouvido
https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/11417296-conjunto-de-podcasts-ilustracao-vetorial-estilo-doodle-colecao-para-transmissao-microfones-e-fones-de-ouvido


÷ 

÷ 

÷ 

÷ 




