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1. INTRODU O
            Esse trabalho tem como prop sito de mostrar algumas causas que levam o
aluno   evas o  escolar  em  especial  no  ensino  noturno.  A  partir  da  experi ncia  no
est gio, foi destacado o problema em rela o do aluno que estuda  noite e trabalha
durante o dia com a evas o escolar. Esse per odo de est gio que foi feito no per odo
da noite, onde trinta e um alunos que haviam sido matriculados para aquela turma e
que no quarto trimestre havia apenas onze alunos que freq entavam efetivamente a
escola.  A  partir  dessa  observa o   que  houve  a  necessidade  de  uma  pesquisa
sobre  o  tema  evas o  escolar  no  per odo  noturno,  em  especial  para  alunos
trabalhadores. 

 preciso  analisar  as  necessidades desse tipo  de aluno,  questionar  quais  s o  seus
anseios,  motivos  de  estar  ou  de  voltar  a  estudar,  suas  dificuldades  em  rela o  
disciplinas,  quanto  do  seu  tempo  poder  ser  melhor  aproveitado  e  quais  os  temas
que  s o  pertinentes  a  sua  realidade  nos  conte dos  da  Geografia.  Trazer   tona  as
dificuldades do aluno do per odo do noturno, poder  beneficiar e elucidar muitos dos
motivos que levam a um sujeito que trabalha a desistir de continuar seus estudos.  

Sabemos  que  a  Geografia  possui  uma  enorme  potencialidade  para
que o aluno possa entender as contradi es existentes na sociedade,
desde  que  seu  ensino  esteja  sustentado  em  referenciais  que
possibilitem  compreender  a  sociedade  por  meio  das  rela es  de
trabalho e de apropria o do espa o como um processo hist rico que
proporcionou determinadas transforma es (TONINI, 2011, p. 67).

O  potencial  em  que  a  autora  cita,  colocando  a  disciplina  de  Geografia  como  uma
ferramenta  para  amparar  o  aluno  na  sua  forma o  quanto  cidad o  cr tico  na
sociedade,  que torna mais uma responsabilidade social em sua aplica o.
Dentro  do  contexto  hist rico  e  social    que  o  aluno  deve  ter  a  consci ncia  de  seu
papel,  na sociedade.  Hoje se faz necess rio um sujeito que tenha a capacidade de
ser cr tico e da sua responsabilidade social. Da  entra a necessidade da disciplina de
Geografia proporcionar atrav s de conte dos conhecimentos  no sentido de instigar o
aluno como sujeito no processo hist rico.

2. METODOLOGIA

O trabalho foi realizado por meio de pesquisas feita atrav s referenciais te ricos
de livros  e  artigos.  Assim como as  observa es  nas  apresenta es  de  est gios  no
ensino  fundamental,  onde  foi  apresentado  um  consider vel  n mero  de  evas es,
sendo que os n meros mais significativos foram mostrados no per odo noturno. 

3. RESULTADOS E DISCUSS O
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H  o  desafio  de  atender  os  alunos  conforme  suas  necessidades  e  especificidades,
fazer  com  que  ele  interaja  durante  a  aplica o  das  aulas.  Essa  intera o  onde  vai
surgir  di logos  construtivos  para  sua   forma o  como  sujeito  na  sociedade.  A
import ncia  dos  temas  a  serem aplicadas  nesse  momento   importante  para  esse
resgate do interesse por parte desse sujeito. 

Este car ter natural do fen meno  vem contribuir com o denominado
ciclo de exclus o, no sentido de refor a-lo e reproduzi-lo. O estigma
que   definido  como  cicatriz,  como  aquilo  que  marca,  denota
claramente o processo de qualifica o e desqualifica o do individuo
na l gica da exclus o (WANDERLEY, 1999  p. 24).

Por  esse  e  outros  motivos  que  levam  a  desist ncia  de  alunos  de  terminar  ou
continuar  os  estudos.  Muitas  vezes  s o  pelas  aulas  pouco  motivadoras,  com
conte dos  escassos  no  sentido  de  contribuir  na  vida  desses  alunos.  Essa
contribui o  que o professor deve levar em conta no momento de preparar  a aula.
Um questionamento sobre os  temas que ser o problematizadores para os alunos do
per odo do noturno.  O enfoque dos conte dos deve sempre abranger as realidades
na sala de aula, sen o tornar o a aula cansativa e pouco atraente, j  que esse aluno
est  cansado e precisa ser estimulado.
Al m  da  necessidade  da  forma o  do  aluno  quanto  sujeito  de  uma  sociedade
capitalista que exige um trabalhador apto s suas necessidades. Essas que em que o
aluno  enfrentar  sen o  estiver  dentro  dos  padr es  exigidos  pelo  mercado.  E  para
atender  a  todas  as  exig ncias  que  cada  vez  s o  mais  aafuniladoras  no  sentido  de
conhecimentos  gerais  al m  das  espec ficas   que   cada  vez  mais   preciso   uma
forma o apropriada. Um professor n o pode justifi car o fracasso dos alunos pela falta de 
base anterior; o suprimento das condi es pr vias de aprendizagem 
deve ser  previsto  no plano de  ensino (LIB NEO, 1992).  Pra isso a escola,  e dentro dos
conte dos  que devem contemplar esse aluno para que ele tenha os pr  requisitos
necess rios para competir no mercado de trabalho em condi es de igualdade.

 importante  ressaltar  que  os  problemas  s cio-ec nomicos,

psicol gicos, de ambientes familiares, quest es culturais, as redes de

rela es,  organiza es  estruturais  e  curriculares,  a es

metodol gicas  e  pedag gicas,  dentre  outros,  s o  elementos  que

influenciam  a  trajet ria  do  aluno  no  processo  de  ensino.  Portanto,

diante  dos  in meros  fatores  poss veis,  surgem  dificuldade  qual

especificamente deve ser atacado (FERREIRA, OLIVEIRA, 2009).

4. CONCLUS ES

O  ensino  noturno  tem  suas  especificidades  e,  portanto  necessita  de  uma  outra
atua o  dos  professores.  Rever  sua  metodologia,  promover  mudan as  em  suas
pr ticas  e  comprometer-se  com  as  necessidades  dos  alunos.  Outro  ponto  a  ser
destacado em termos da gest o da evas o escolar diz respeito  aus ncia de pol ticas p blicas
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voltadas especifi camente para o aluno que freq enta os cursos noturnos (CHIEPPE, 2012).
No ensino de Geografia n o  dif cil para o professor criar, renovar, diversificar, pois 
uma  disciplina  que  trabalha  com  temas  quase  sempre  atualizados  e  buscar   nos
seus  alunos  a  seu  pr prio  conhecimento  atrav s  de  experi ncias  que  devem  ser
aproveitadas.  Portanto  as  considera es  finais  parte  do  princ pio  de  a  escola
juntamente  com  os  professores  promover  pr ticas  que  atendam  aos  alunos  que
trabalham e estudam no per odo da noite. Foi colocado como considera es finais j
que  um tema amplo que tem como objetivo de continuidade de pesquisa que n o
pode ser colocado com um ponto final pois  h  muitas discuss es sobre o problema.

Nas conclus es o autor  deve apresentar  objetivamente qual  a inova o obtida
com o trabalho, evitando apresentar resultados neste espa o. 
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