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INTRODUÇÃO

Contextualização da Educação no Equador
A educação no Equador conheceu uma evolução significativa nas últimas décadas, 

marcada por mudanças estruturais, políticas educativas e um reconhecimento crescente 
do seu papel essencial no desenvolvimento social e econômico do país. Neste contexto, 
a Constituição de 2008 estabeleceu a educação como um direito humano fundamental, 
garantindo o seu acesso universal e promovendo a igualdade de oportunidades para todos 
os cidadãos. Esta visão tem sido acompanhada por uma série de reformas que procuram 
melhorar a qualidade educativa e adaptar o sistema às necessidades do século XXI, 
incluindo a incorporação de tecnologias de informação e comunicação nas salas de aula.

Apesar destes avanços, o sistema educativo equatoriano enfrenta desafios persistentes. 
A desigualdade no acesso à educação continua a ser um problema crítico, especialmente nas 
zonas rurais e nas comunidades indígenas, onde as condições socioeconômicas limitam as 
oportunidades educativas. Além disso, a infraestrutura escolar e os recursos disponíveis são 
muitas vezes insuficientes, o que afeta a qualidade do ensino e da aprendizagem. Estas 
disparidades são um reflexo das profundas desigualdades estruturais do país, que afectam 
não só a educação, mas também outras áreas como a saúde e o emprego.

O contexto socioeconômico do Equador também influencia a educação. Com uma 
elevada percentagem da população a viver na pobreza, muitos estudantes são forçados a 
abandonar os estudos para trabalhar e contribuir para o sustento da família. Este fenômeno 
do abandono escolar é alarmante, pois interrompe o ciclo educativo e perpetua a pobreza 
ao longo das gerações. As políticas públicas devem centrar-se na abordagem destas 
causas, garantindo que as famílias tenham o apoio necessário para que os seus filhos 
possam aceder e permanecer no sistema educativo.

Além disso, o papel dos professores é crucial na transformação do sistema 
educativo. A formação contínua e o desenvolvimento profissional são essenciais para que 
os educadores estejam preparados para enfrentar os desafios da sala de aula e possam 
implementar metodologias inovadoras que respondam às necessidades dos alunos. 

Contudo, a falta de incentivos e recursos para a formação de professores continua a 
ser um grande obstáculo. As reformas devem incluir não só melhorias na formação inicial, 
mas também na formação contínua dos educadores, reconhecendo o seu papel como 
agentes de mudança na sociedade.

Finalmente, o foco na educação intercultural e no respeito pela diversidade é um 
aspecto vital no contexto equatoriano. Com um rico património cultural e uma população 
diversificada, é essencial que o sistema educativo promova o respeito e a inclusão de todas 
as culturas, línguas e tradições. Isto não só enriquece o processo educativo, mas também 
promove um sentimento de pertença e de coesão social. A Educação no Equador, portanto, 
não deve ser visto apenas como um meio de aquisição de conhecimento, mas também como 
uma ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde cada 
indivíduo possa contribuir para o bem-estar comum e o desenvolvimento sustentável do país.
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Importância da formação de professores
A formação de professores é um componente fundamental para garantir a qualidade 

educacional em qualquer país. À medida que o mundo avança, surgem novos desafios na 
educação, tornando a formação de professores mais crucial do que nunca. Os educadores 
não são apenas responsáveis   pela transmissão de conhecimentos, mas também 
desempenham um papel vital no desenvolvimento integral dos alunos. Uma boa formação 
fornece-lhes as ferramentas necessárias para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo 
e motivador, onde os alunos podem explorar os seus interesses, desenvolver competências 
críticas e potenciar a sua criatividade. Ao estarem bem preparados, os professores 
conseguem se adaptar às diversas necessidades de seus alunos, reconhecendo que cada 
aluno possui um estilo de aprendizagem único e uma série de experiências que influenciam 
a forma como interagem com o conhecimento.

Além disso, a formação de professores não se limita à aquisição de conhecimentos 
teóricos. Envolve o desenvolvimento de competências práticas que lhes permitam 
implementar metodologias inovadoras e eficazes na sala de aula. Isto inclui a utilização de 
tecnologias educativas, a integração de abordagens pedagógicas modernas e a capacidade 
de incentivar o trabalho colaborativo entre os alunos. Um professor bem treinado é capaz 
de elaborar atividades que estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas, 
preparando assim os alunos para enfrentar os desafios do mundo real. Da mesma forma, a 
formação contínua é essencial neste processo. A educação está em constante evolução e 
os educadores devem atualizar os seus conhecimentos e competências para acompanhar 
as novas tendências e abordagens pedagógicas. Os programas de formação contínua 
permitem aos professores refletir sobre a sua prática, trocar experiências com os colegas e 
enriquecer a sua metodologia de ensino.

Outro aspecto relevante da formação de professores é o seu impacto na motivação 
e no comprometimento dos alunos. Quando os educadores estão bem preparados e se 
sentem confiantes no seu trabalho, transmitem essa confiança aos seus alunos. Um 
professor apaixonado e competente pode inspirar os alunos, despertando o seu interesse 
em aprender e promovendo um sentimento de pertença na sala de aula. Isto é especialmente 
importante em contextos onde os estudantes enfrentam desafios socioeconômicos que 
podem afetar o seu desempenho acadêmico. A capacidade de um professor estabelecer 
relações significativas e de apoio pode fazer uma diferença considerável na vida dos seus 
alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento emocional e social.

Por fim, é importante destacar que a formação de professores não beneficia 
apenas educadores e alunos, mas também repercute positivamente na comunidade e 
na sociedade em geral. Um sistema educativo de qualidade, liderado por professores 
formados e empenhados, contribui para o desenvolvimento social e econômico do país. 
A educação de qualidade capacita os cidadãos, promovendo a participação ativa na 
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sociedade e fomentando valores como a tolerância, o respeito e a responsabilidade. Assim, 
o investimento na formação de professores não é simplesmente uma questão de melhorar 
o ensino; é uma estratégia para construir uma sociedade mais equitativa e sustentável. 
Em resumo, a formação de professores é essencial para garantir um futuro educativo de 
sucesso e deve ser uma prioridade nas políticas educativas a todos os níveis.

CAPÍTULO 1: DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E SEU IMPACTO NA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NO 
EQUADOR

“Um professor preparado não apenas ensina, mas inspira o futuro.” - L.F.G.C
O desenvolvimento do plano de formação de professores no Equador é um aspecto 

crucial para melhorar a qualidade da educação e garantir que os alunos adquiram as 
competências necessárias para enfrentar os desafios do mundo de hoje. A formação 
inicial e contínua dos educadores deve estar alinhada com as demandas do ambiente 
educacional e com as características particulares da sociedade equatoriana. Neste sentido, 
o plano de formação deve apostar numa abordagem abrangente que contemple não só 
a transmissão de conhecimentos teóricos, mas também o desenvolvimento de aptidões 
práticas e competências socioemocionais que lhes permitam interagir eficazmente com os 
seus alunos e responder às suas diversas necessidades. Esta abordagem formativa deve 
ser dinâmica e flexível, adaptando-se às mudanças sociais, tecnológicas e pedagógicas 
que dão o tom no campo educativo.
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Para atingir esse objetivo, é fundamental que os programas de formação de 
professores incorporem metodologias ativas que estimulem a aprendizagem significativa e 
a reflexão crítica. Isto envolve uma transição de um modelo educativo centrado no ensino 
tradicional para um que promova a aprendizagem, a investigação e a colaboração baseadas 
em projetos. Os futuros professores deverão ter a oportunidade de experimentar diferentes 
estratégias pedagógicas durante a sua formação, permitindo-lhes desenvolver um conjunto 
diversificado de competências que possam aplicar nas suas salas de aula. A prática docente 
é enriquecida quando os educadores conseguem aplicar abordagens inovadoras, utilizando a 
tecnologia e os recursos disponíveis para envolver seus alunos no processo de aprendizagem. 
Da mesma forma, a formação deve incluir componentes relacionados com a gestão da sala 
de aula, a inclusão educativa e a atenção à diversidade, preparando os professores para 
enfrentar os desafios que surgem nos mais variados ambientes educativos.

O impacto de um plano de formação bem estruturado reflete-se não só na qualidade 
do ensino, mas também nos métodos de avaliação utilizados nas instituições de ensino. 
Quando os professores estão adequadamente formados, são capazes de conceber 
e implementar avaliações que não só medem o desempenho acadêmico, mas também 
avaliam o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno. Isto significa 
que a avaliação deve ir além dos exames tradicionais, incorporando práticas de avaliação 
formativa, autoavaliação e coavaliação que estimulem a reflexão e a aprendizagem 
colaborativa. Ao adotar uma abordagem mais holística, os educadores podem oferecer 
feedback construtivo que ajuda os alunos a identificar os seus pontos fortes e áreas de 
melhoria, promovendo assim uma cultura de aprendizagem contínua. 

No contexto equatoriano, o desenvolvimento do plano de formação de professores 
deve considerar também as características culturais e sociais do país. O Equador é um 
país diversificado, com múltiplas nacionalidades e realidades socioeconômicas que afetam 
o processo educativo. Portanto, é fundamental que os professores sejam capacitados 
para reconhecer e valorizar essa diversidade, incorporando estratégias que promovam a 
inclusão e o respeito às diferenças. Um plano de formação que considere essas dimensões 
não só contribui para o desenvolvimento profissional dos educadores, mas também 
impacta positivamente a experiência educacional de seus alunos, criando um ambiente de 
aprendizagem mais equitativo e justo.

Além disso, a avaliação da formação de professores no Equador deve ser um 
processo constante e reflexivo. É essencial que os programas de formação sejam avaliados 
regularmente para garantir que se adaptam às novas necessidades da educação e da 
sociedade. Isto implica a criação de mecanismos de feedback que permitam aos professores 
partilhar as suas experiências e sugestões, contribuindo assim para a melhoria dos planos 
de formação. As instituições educativas e as agências responsáveis   pela formação de 
professores devem trabalhar em colaboração para promover o desenvolvimento profissional 
contínuo que não só beneficie os educadores, mas também resulte numa melhoria tangível 
na qualidade da educação que os alunos recebem.
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Integração de Metodologias Ativas na Formação de Professores
A integração de metodologias ativas na formação de professores é um componente 

essencial para a construção de um ambiente educacional que promova uma aprendizagem 
significativa e duradoura. Estas metodologias, que englobam abordagens como a 
aprendizagem baseada em projetos, a investigação e a aprendizagem colaborativa, 
permitem aos futuros educadores não só adquirir conhecimentos teóricos, mas também 
desenvolver competências práticas vitais para o seu desempenho em sala de aula. Ao 
mergulhar em experiências de aprendizagem dinâmicas e participativas durante a sua 
formação, os professores têm a oportunidade de experimentar em primeira mão como 
estas estratégias podem transformar o ensino e enriquecer a experiência educacional. Por 
exemplo, um professor que tenha sido formado na utilização da aprendizagem baseada em 
projetos pode orientar os seus alunos na exploração ativa e criativa de tópicos relevantes, 
fomentando não só a curiosidade, mas também o pensamento crítico e as competências 
de resolução de problemas. Esta abordagem promove uma aprendizagem que vai além 
da memorização, transformando os alunos em aprendizes autónomos e empenhados, 
capazes de enfrentar os desafios do mundo atual com confiança e criatividade. Ao focar 
a formação de professores em metodologias ativas, o plano de formação torna-se um 
motor de mudança que impacta diretamente a qualidade educacional, gerando um efeito 
positivo na motivação dos alunos e na sua capacidade de aplicar o que aprendem em 
situações reais. Esta transformação não só beneficia os professores na sua prática diária, 
mas também prepara os alunos para serem cidadãos informados e críticos, capazes de 
contribuir eficazmente para a sociedade. 

Neste sentido, a implementação de metodologias ativas não é apenas uma opção 
pedagógica, mas uma necessidade que responde às exigências de um mundo em constante 
evolução, onde a capacidade de adaptação e de aprendizagem contínua se torna cada vez 
mais crucial.

Avaliação Formativa como Ferramenta de Melhoria Contínua
A avaliação formativa assume-se como uma componente essencial do processo 

educativo, nomeadamente na formação de professores, ao oferecer uma perspetiva centrada 
na aprendizagem e no desenvolvimento contínuo. Ao contrário da avaliação tradicional, 
que muitas vezes se concentra nos resultados finais e nas notas, a avaliação formativa 
centra-se no progresso dos alunos ao longo do processo de aprendizagem. Isto permite 
aos educadores reunir informações valiosas sobre as competências e conhecimentos 
adquiridos pelos seus alunos, facilitando a identificação de áreas que requerem atenção 
adicional. Ao treinar professores para usar ferramentas e técnicas de avaliação formativa, 
você fornece a eles uma estratégia poderosa para criar um ambiente educacional que 
incentiva a exploração, a aprendizagem ativa e a autoconfiança. Um professor que integra 



Explorando las humanidades perspectivas y reflexiones sobre la condición humana 3 Capítulo 5 57

a avaliação formativa na sua prática pode implementar métodos como o feedback constante 
e as autoavaliações, que permitem aos alunos reconhecer os seus próprios pontos fortes 
e fracos, levando-os a refletir criticamente sobre o seu processo de aprendizagem. Esta 
reflexão não só promove uma aprendizagem mais profunda e duradoura, mas também 
capacita os alunos, dando-lhes um sentimento de propriedade sobre a sua educação.

Além disso, a avaliação formativa tem o potencial de desenvolver a autonomia dos 
alunos, incentivando-os a tornarem-se alunos ativos que assumem um papel de liderança 
no seu próprio processo de aprendizagem. Ao permitir-lhes participar na avaliação do seu 
próprio progresso, os alunos são incentivados a definir objetivos pessoais e a desenhar 
estratégias para os alcançar, preparando-os para enfrentar desafios futuros com confiança 
e resiliência. Esta abordagem não só melhora a qualidade do ensino, mas também 
estabelece um ciclo de melhoria contínua que beneficia toda a comunidade educativa. O 
feedback fornecido durante o processo de formação não só ajuda os alunos a crescer, mas 
também fornece informações valiosas aos professores sobre a eficácia dos seus métodos de 
ensino, permitindo-lhes ajustar e aperfeiçoar as suas práticas pedagógicas em tempo real. 
Assim, a avaliação formativa torna-se uma aliada fundamental na busca pela excelência 
educacional, promovendo não só o desenvolvimento profissional dos professores, mas 
também a aprendizagem integral e o crescimento dos alunos. Num contexto em que a 
educação está em constante evolução, a integração da avaliação formativa apresenta-se 
como uma estratégia fundamental para cultivar um ambiente educativo dinâmico, inclusivo 
e de elevada qualidade.

Inclusão e Diversidade na Formação de Professores
A inclusão e a diversidade são pilares fundamentais na formação de professores, 

especialmente num contexto como o do Equador, onde a riqueza cultural, linguística e 
social da população coloca desafios e oportunidades únicos no campo educacional. Para 
que os educadores possam desempenhar eficazmente o seu trabalho, é imprescindível que 
a sua formação lhes proporcione as ferramentas necessárias para reconhecer e valorizar 
as diferenças que caracterizam os seus alunos. Isto significa não só compreender as 
diversas culturas e línguas presentes na sala de aula, mas também estar preparado para 
enfrentar as realidades socioeconômicas que podem afetar a aprendizagem. Um plano 
de formação abrangente deve incluir componentes que ensinem os futuros professores a 
desenhar estratégias de ensino que atendam às necessidades específicas de cada aluno, 
promovendo assim um ambiente de sala de aula inclusivo que garanta o acesso a uma 
educação de qualidade para todos.
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A formação em inclusão e diversidade permite que os educadores desenvolvam 
competências para criar um clima de sala de aula que promova o respeito, a empatia e 
a colaboração. Por exemplo, através de métodos pedagógicos que valorizam diversas 
perspetivas culturais, os professores podem implementar atividades que promovam o 
trabalho em equipa e a participação ativa de todos os alunos. Estas práticas não só ajudam os 
alunos que, por diversas razões, podem sentir-se marginalizados ou excluídos, mas também 
enriquecem o processo de aprendizagem para o resto da turma. A interação com diferentes 
pontos de vista e experiências de vida enriquece a compreensão dos alunos, favorecendo o 
desenvolvimento de competências sociais e emocionais essenciais na sociedade atual.

Além disso, ao centrar a formação de professores na inclusão e na diversidade, 
contribuímos para a construção de um sistema educativo mais equitativo e justo. Essa 
abordagem permite que cada aluno, independentemente de sua formação, se sinta 
valorizado e respeitado na sala de aula. Criar um ambiente de aprendizagem onde as 
diferenças sejam valorizadas promove não só o desenvolvimento acadêmico, mas também 
a formação de cidadãos mais conscientes e solidários. Desta forma, os educadores bem 
preparados para abordar a diversidade não só transformam as suas salas de aula, mas 
também impactam positivamente as suas comunidades, promovendo uma cultura de 
aceitação e colaboração que pode estender-se para além do ambiente escolar.

O papel do professor como facilitador da aprendizagem
A transformação do papel do professor na sala de aula é uma mudança paradigmática 

que responde às exigências de uma educação contemporânea mais centrada no aluno. 
Em vez de serem considerados meros transmissores de informações, os educadores 
devem desempenhar o papel de facilitadores que orientam os alunos no seu processo de 
aprendizagem. Esta nova abordagem implica uma mudança significativa na metodologia 
de ensino, onde o professor passa a ser um mediador do conhecimento, promovendo um 
ambiente onde os alunos se sintam motivados a explorar, questionar e construir a sua 
própria compreensão. A figura do professor como facilitador não só enriquece a experiência 
educativa, mas também permite que os alunos desenvolvam competências críticas e a 
autonomia necessária para enfrentar os desafios do século XXI.

Um aspecto fundamental deste papel transformado é a capacidade dos educadores 
de promoverem a autonomia dos seus alunos. Isto é conseguido através da criação de um 
ambiente de aprendizagem colaborativo e participativo, onde a interação e a troca de ideias 
são valorizadas. Ao implementar metodologias ativas, como a aprendizagem baseada 
em projetos ou o trabalho em equipe, os professores convidam os alunos a participar 
ativamente no seu processo educativo. Essa participação não só aumenta a motivação, 
mas também permite que os alunos assumam um protagonismo na sua aprendizagem, o 
que contribui para uma maior conexão com o conteúdo. Neste contexto, o professor atua 
como um guia que estimula a curiosidade e o pensamento crítico, facilitando o acesso a 
recursos e ferramentas que lhe permitem investigar e aprofundar os temas de interesse.
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Além disso, ao assumir o papel de facilitador, os educadores têm a oportunidade de 
personalizar o ensino de acordo com as necessidades e estilos de aprendizagem de seus 
alunos. Isto implica um compromisso ativo por parte do professor em conhecer os seus 
alunos, os seus interesses e os seus desafios, o que por sua vez lhe permite adaptar as 
atividades e estratégias de ensino. Essa atenção individualizada é fundamental para criar 
um ambiente inclusivo, onde cada aluno se sinta valorizado e apoiado em seu processo de 
aprendizagem. Construir relacionamentos fortes entre professor e aluno é essencial para 
gerar um clima de confiança e respeito, onde os alunos se sintam seguros para expressar 
suas ideias e explorar novas perspectivas.

Em última análise, a transição para um papel de facilitador de aprendizagem não 
só beneficia os alunos, mas também transforma a prática de ensino. Os educadores que 
adotam esta abordagem encontram maior satisfação no seu trabalho à medida que se 
tornam agentes de mudança na sala de aula. 

Ao observarem os seus alunos envolverem-se, crescerem e atingirem os seus 
objetivos, os professores experimentam uma sensação de realização e propósito que reforça 
o seu compromisso com o ensino. Esta mudança de paradigma, portanto, é um processo 
enriquecedor que, ao colocar o aluno no centro da aprendizagem, contribui para a formação 
de indivíduos mais críticos, criativos e preparados para enfrentar os desafios do mundo atual.

A avaliação abrangente do professor: além do desempenho acadêmico
A avaliação do desempenho dos professores tem sido tradicionalmente um tema 

de debate considerável no campo educacional. Muitas vezes tem havido um foco no 
desempenho acadêmico dos alunos como o principal indicador da eficácia dos professores. 
No entanto, esta perspectiva unidimensional não capta a complexidade do papel que os 
educadores desempenham na sala de aula. A implementação de uma avaliação abrangente 
dos professores que considere múltiplas dimensões do seu desempenho é essencial para 
promover uma educação de qualidade e incentivar o desenvolvimento profissional contínuo. 

Esta abordagem não só reconhece as diversas aptidões e competências que 
um educador deve possuir, mas também contribui para a criação de um ambiente de 
aprendizagem mais enriquecedor para os alunos.

Uma avaliação abrangente deve considerar aspectos fundamentais, como a 
capacidade do professor de criar um ambiente inclusivo e acolhedor na sala de aula. 
A inclusão não se refere apenas à atenção à diversidade em termos de capacidades e 
estilos de aprendizagem, mas também abrange a capacidade do educador de encorajar 
a participação ativa de todos os alunos. A criação de um ambiente inclusivo exige que 
o professor implemente estratégias que valorizem as diferenças individuais e promovam 
um sentimento de pertencimento entre todos os alunos. Portanto, ao avaliar professores, 
é fundamental observar como eles gerenciam a dinâmica da sala de aula, como facilitam 
a interação e como atendem às necessidades específicas de cada aluno. Esta dimensão 
da avaliação não só tem um impacto direto no bem-estar e na motivação dos alunos, mas 
também reflete o compromisso do professor com a equidade educativa.
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Além disso, a capacidade de implementar metodologias ativas de ensino é outro 
componente fundamental na avaliação abrangente de professores. Estas metodologias, que 
promovem a aprendizagem participativa e a investigação, são essenciais para promover 
o pensamento crítico e a criatividade nos alunos. Avaliar a capacidade do professor para 
conceber e implementar atividades que envolvam ativamente os alunos é crucial para 
garantir que a aprendizagem seja significativa e relevante. Isto envolve olhar não apenas 
para as estratégias pedagógicas utilizadas, mas também para a forma como os professores 
se adaptam a diferentes contextos e necessidades de aprendizagem, bem como a sua 
vontade de experimentar novas técnicas e abordagens. 

A capacidade de um educador de inovar e refletir sobre a sua prática é um poderoso 
indicador da sua eficácia e compromisso com a melhoria contínua.

Por fim, é fundamental considerar o comprometimento do professor com a sua 
formação continuada. A educação é um campo em constante evolução e os professores 
devem estar dispostos a atualizar os seus conhecimentos e competências para responder às 
novas exigências do ambiente educativo. A avaliação abrangente deve incluir mecanismos 
que incentivem e reconheçam o esforço do professor para participar em programas de 
desenvolvimento profissional, workshops, conferências e comunidades de aprendizagem. 
Esta aposta na formação contínua não só beneficia os professores no seu crescimento 
pessoal e profissional, mas também tem impacto direto na qualidade do ensino que 
oferecem aos seus alunos.

Para realizar uma avaliação abrangente eficaz, é necessário estabelecer critérios 
claros e ferramentas adequadas que permitam uma avaliação objetiva das diversas 
dimensões do desempenho docente. Observação de sala de aula, pesquisas de feedback 
dos alunos e autoavaliação são algumas das estratégias que podem ser utilizadas para 
coletar informações valiosas sobre a prática docente. Além disso, é crucial promover um 
ambiente de confiança e colaboração onde os professores se sintam apoiados e motivados 
para melhorar. Ao considerar múltiplos aspectos do desempenho docente, a avaliação 
integral torna-se um poderoso instrumento de desenvolvimento profissional e melhoria 
contínua da qualidade educacional, beneficiando toda a comunidade escolar. Em síntese, 
a avaliação docente deve ir além do desempenho acadêmico dos alunos, reconhecendo e 
valorizando a complexidade do papel do educador em sala de aula.
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Educação Emocional: O Pilar Invisível na Formação de Professores e seu 
Impacto na Aprendizagem

A educação emocional tem surgido como componente crucial na formação de 
professores, aspecto muitas vezes considerado secundário à aquisição de conhecimentos 
técnicos e pedagógicos. No entanto, num ambiente educativo em constante evolução, 
onde a dinâmica social e emocional dos alunos afeta profundamente o seu desempenho 
acadêmico e o seu bem-estar, é vital que os professores não se concentrem apenas na 
transmissão de conhecimentos, mas também no desenvolvimento de competências 
emocionais. A educação emocional fornece aos educadores as ferramentas necessárias 
para reconhecer e gerir as suas próprias emoções, bem como as dos seus alunos, criando 
assim um ambiente propício à aprendizagem. 

Esta abordagem não só promove a empatia e a comunicação eficaz, mas também 
ajuda os educadores a estabelecer relações mais fortes e significativas com os seus alunos, 
o que pode resultar num maior envolvimento e motivação dos alunos.

Um aspecto fundamental da educação emocional é o seu impacto na criação de 
um ambiente de aprendizagem positivo. Uma gestão emocional adequada permite aos 
professores identificar sinais de angústia ou frustração nos seus alunos, o que lhes 
permite intervir de forma atempada e eficaz. Quando os educadores praticam a inteligência 
emocional, podem promover um clima de sala de aula onde os alunos se sintam seguros 
e valorizados, o que, por sua vez, lhes permite participar ativamente e explorar novas 
ideias sem medo de julgamento. A investigação demonstrou que os alunos que se sentem 
emocionalmente seguros têm maior probabilidade de correr riscos na sua aprendizagem 
e de desenvolver maior resiliência face aos desafios acadêmicos. Assim, a educação 
emocional torna-se não só um pilar invisível, mas também uma estratégia ativa que melhora 
o desempenho escolar e a coesão do grupo.

Além disso, a educação emocional revela-se como uma ferramenta essencial para 
abordar a diversidade na sala de aula. Num ambiente educacional que reúne alunos com 
diferentes origens culturais, experiências e necessidades emocionais, a sensibilidade 
emocional do professor torna-se um recurso inestimável. A capacidade de compreender 
e responder às diversas emoções que os alunos, especialmente aqueles provenientes 
de meios difíceis, podem experimentar contribui para a criação de um ambiente inclusivo 
e equitativo. Ao implementar programas de educação emocional, os professores podem 
ensinar os alunos a reconhecer e expressar as suas emoções de forma saudável, 
promovendo uma cultura de respeito e empatia. Desta forma, não só se promove o bem-
estar emocional dos alunos, mas também se promove uma aprendizagem colaborativa que 
respeita e celebra a diversidade.
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CAPÍTULO 2: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO ABANDONO ESCOLAR 
EM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA UNIDADE EDUCACIONAL “UNIDADE 
POPULAR”, PARÓQUIA SAN CAMILO

“Cada aluno que sai leva consigo um sonho; a educação deve ser uma ponte 
e não uma porta fechada.” - L.F.G.C

O abandono escolar no ensino secundário é um fenômeno preocupante que afecta 
não só os alunos, mas também a comunidade educativa e o país como um todo. Na Unidade 
Educativa “Unidade Popular”, localizada na freguesia de San Camilo, este problema tem-se 
manifestado de forma significativa, o que suscita a necessidade de investigar as causas 
subjacentes e as consequências que esta situação acarreta. O abandono escolar pode ser 
atribuído a uma combinação de fatores individuais, familiares e sociais, que em conjunto 
criam um ambiente que dificulta a permanência dos alunos no sistema educativo. A 
compreensão desses fatores é essencial para desenvolver estratégias que mitiguem esse 
problema e promovam um ambiente que estimule a continuidade educacional.

Uma das causas mais proeminentes do abandono escolar é a situação econômica 
das famílias. Em muitas ocasiões, os estudantes enfrentam a pressão para contribuir para 
a renda familiar, o que os leva a abandonar os estudos em busca de emprego. Na freguesia 
de San Camilo, onde a pobreza e o desemprego são preocupações constantes, esta 
realidade torna-se um obstáculo significativo à educação. Além disso, os alunos podem 
sentir-se desmotivados se perceberem que a educação não lhes oferece oportunidades de 
emprego imediatas. Esta falta de ligação entre a educação e o mercado de trabalho reduz 
o seu interesse em continuar no ensino secundário, uma vez que sentem que o tempo e o 
esforço investidos não se traduzirão em benefícios tangíveis. 
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Outro fator determinante para a evasão escolar é a falta de apoio emocional e 
acadêmico em casa. Muitos estudantes vêm de meios familiares que não valorizam a 
educação formal, o que pode resultar na falta de motivação e apoio para continuar os 
estudos. A pressão social, a desintegração familiar e a falta de comunicação podem 
contribuir para que os jovens se sintam isolados e desinteressados   na sua educação. 
Além disso, o ambiente escolar também desempenha um papel crucial; Se os alunos 
sofrerem bullying ou não se sentirem integrados no seu ambiente escolar, é provável que 
procurem abandonar um ambiente que consideram hostil. A ausência de relacionamentos 
significativos com professores e colegas pode levar a um sentimento de desconexão que 
incentiva o abandono.

As consequências do abandono escolar são profundas e podem ter repercussões a 
curto e a longo prazo. A nível individual, os estudantes que abandonam os estudos enfrentam 
frequentemente um risco mais elevado de desemprego e subemprego, perpetuando o ciclo 
de pobreza em que muitos se encontram presos. Sem um diploma do ensino secundário, as 
oportunidades de emprego são significativamente reduzidas, limitando a sua capacidade de 
aceder a empregos que ofereçam condições dignas e um salário adequado. Este cenário 
não afeta apenas o bem-estar econômico dos indivíduos, mas também tem um impacto 
negativo nas suas perspetivas futuras e no desenvolvimento pessoal.

Do ponto de vista social, o abandono escolar também contribui para o aumento da 
criminalidade e da instabilidade social. A falta de educação está frequentemente associada 
a uma maior vulnerabilidade a atividades criminosas, uma vez que os jovens podem sentir-
se levados a procurar rendimentos ilícitos devido à impossibilidade de obter emprego formal. 
Da mesma forma, as comunidades que registram taxas de abandono escolar podem sofrer 
um enfraquecimento do seu tecido social, uma vez que uma população menos instruída 
é menos capaz de participar ativamente na tomada de decisões e no desenvolvimento 
comunitário. Esta situação pode perpetuar ciclos de desigualdade e exclusão social, 
dificultando o progresso e o bem-estar geral da comunidade.

Causas do abandono escolar
A evasão escolar no ensino médio pode ser atribuída a um conjunto complexo 

de fatores que vão desde a situação socioeconômica dos alunos até a falta de apoio 
emocional e acadêmico. Na Unidade Educativa “Unidade Popular”, uma das principais 
causas identificadas é a pobreza. Muitos estudantes vêm de famílias de baixa renda, o 
que limita o seu acesso a recursos educacionais adequados, como materiais escolares e 
tecnologias necessárias à sua aprendizagem. Este ambiente desfavorável pode levar os 
jovens a abandonar a escola prematuramente para contribuir financeiramente para as suas 
famílias.
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Além disso, a falta de interesse e motivação também desempenha um papel crucial 
no abandono escolar. Muitos estudantes sentem que a educação tradicional não atende às 
suas necessidades e aspirações. O ensino centrado na memorização e na aprendizagem 
passiva muitas vezes não consegue captar a atenção dos jovens, levando-os a perder 
a motivação e, eventualmente, a desistir. Isto é agravado pela escassez de atividades e 
projetos extracurriculares que incentivem a participação ativa e o compromisso dos alunos 
com a sua aprendizagem.

Outro fator significativo é a falta de apoio acadêmico e emocional. Muitos alunos 
não contam com orientação adequada de seus professores ou familiares para enfrentar os 
desafios que o ensino médio apresenta. A falta de aconselhamento e orientação profissional 
pode fazer com que os jovens se sintam perdidos e desmotivados, inseguros sobre como 
navegar no seu futuro acadêmico e profissional.

Consequências do abandono escolar
As consequências do abandono escolar são profundas e multifacetadas. Primeiro, 

para os estudantes que abandonam os estudos, as oportunidades de emprego são 
severamente limitadas. Sem diploma do ensino secundário, enfrentam dificuldades 
crescentes no acesso a empregos que lhes ofereçam condições dignas e remuneração 
adequada. Isto perpetua o ciclo da pobreza, uma vez que aqueles que abandonam os 
estudos são muitas vezes forçados a aceitar empregos precários e mal remunerados, 
afectando a sua qualidade de vida e a das suas famílias.

A nível emocional, os alunos que abandonam os estudos podem experimentar 
sentimentos de fracasso e desilusão, o que pode levar à autoestima e a problemas de 
saúde mental. Este impacto emocional não afeta apenas o seu desenvolvimento pessoal, 
mas também pode levar a comportamentos de risco, como o consumo de substâncias ou o 
envolvimento em atividades criminosas.

As consequências do abandono escolar estendem-se também à comunidade 
educativa e à sociedade em geral. As escolas, ao perderem alunos, experimentam uma 
diminuição dos seus recursos e da dinâmica da sala de aula, o que pode afetar o desempenho 
dos alunos que permanecem. A nível comunitário, uma taxa de abandono escolar do ensino 
secundário pode traduzir-se num aumento do desemprego e de problemas sociais, como a 
violência e a criminalidade juvenil, criando um ciclo negativo difícil de quebrar.
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Estratégias para Combater o Abandono Escolar 
Abordar o abandono escolar na Unidade Educacional “Unidade Popular” requer 

uma abordagem abrangente que não só identifique as causas, mas também implemente 
estratégias eficazes para mitigar este problema. Uma das ações mais críticas é a criação 
de programas de apoio socioemocional especificamente concebidos para fornecer aos 
alunos a orientação necessária para enfrentar os desafios acadêmicos e pessoais que 
podem influenciar a sua decisão de abandonar a escola. 

Estes programas devem incluir workshops de competências sociais, sessões de 
aconselhamento e espaços seguros onde os alunos possam expressar preocupações 
e experiências. Ao fortalecer a resiliência emocional dos jovens, estes recebem as 
ferramentas necessárias para navegar em situações difíceis, o que por sua vez contribui 
para aumentar o seu compromisso e permanência no sistema educativo.

Além disso, é fundamental promover um currículo relevante e atrativo para os alunos. 
Isto envolve a incorporação de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em 
projetos, a investigação e a educação experiencial, que não só tornam a aprendizagem 
mais dinâmica, mas também ajudam os alunos a conectar o conteúdo acadêmico com a sua 
vida quotidiana. Ao permitir que os jovens participem ativamente no seu próprio processo 
de aprendizagem, ficam motivados a ver a educação como um meio para alcançar as suas 
aspirações e objetivos, o que pode reduzir significativamente a taxa de abandono escolar. 
Esta abordagem centrada no aluno não só enriquece a sua experiência educacional, mas 
também promove um ambiente escolar positivo onde as opiniões são valorizadas e a sua 
diversidade é respeitada.

Outra estratégia crucial é estabelecer parcerias com organizações comunitárias 
que possam fornecer recursos adicionais para apoiar famílias e estudantes em risco de 
abandono escolar. Estas colaborações podem facilitar workshops de competências para a 
vida, abordando temas como gestão de tempo, resolução de conflitos e tomada de decisões 
informadas. Além disso, as atividades extracurriculares, que podem incluir esportes, arte 
e ciências, oferecem aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades interpessoais, 
explorar seus interesses e estabelecer conexões significativas com seus colegas. 
Programas de mentoria também podem ser eficazes, onde os alunos estão vinculados a 
profissionais ou graduados que podem inspirá-los e orientá-los em sua trajetória acadêmica 
e profissional. Estas iniciativas não só ajudam os alunos a encontrar um propósito na sua 
educação, mas também fortalecem a comunidade escolar, promovendo um sentimento de 
pertença e apoio mútuo.

A implementação destas estratégias deve ser um esforço coordenado que envolva 
toda a comunidade educativa, incluindo professores, pais e alunos. Ao criar um ambiente 
inclusivo e de apoio, facilita o desenvolvimento de relações significativas que podem 
influenciar positivamente a decisão dos jovens de continuarem os seus estudos. À medida 
que a Unidade Educativa “Unidade Popular” adoptar uma abordagem pró-ativa no combate 
ao abandono escolar, será possível não só melhorar as taxas de retenção, mas também 
contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para enfrentar os 
desafios do futuro com confiança e determinação.
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Fatores socioeconômicos e sua influência na evasão escolar
Os fatores socioeconômicos desempenham um papel fundamental nas decisões 

dos estudantes de continuar ou abandonar os estudos. Em contextos onde a pobreza e 
a desigualdade econômica prevalecem, as famílias enfrentam frequentemente múltiplos 
desafios que dificultam a educação dos seus filhos. As limitações financeiras podem 
traduzir-se na incapacidade de cobrir despesas básicas como transporte escolar, compra de 
materiais educativos ou mesmo alimentação diária. Consequentemente, muitos estudantes 
são obrigados a abandonar a escola para contribuir financeiramente para as suas casas, 
quer através de empregos informais, quer através da frequência de atividades que lhes 
permitam obter rendimentos imediatos. Este fenômeno não afeta apenas a frequência 
escolar regular, mas também impacta a motivação e o desempenho acadêmico dos jovens, 
que podem vivenciar sentimentos de frustração e desânimo pela impossibilidade de acesso 
a uma educação de qualidade.

O ambiente socioeconômico também influencia as oportunidades de aprendizagem 
e desenvolvimento pessoal que os alunos recebem. As pessoas oriundas de meios 
desfavorecidos muitas vezes não têm acesso a recursos educativos complementares, 
como tutoria, materiais de estudo e tecnologia, o que limita a sua capacidade de alcançar 
um desempenho acadêmico adequado. Esta situação cria um ciclo vicioso: a falta de uma 
educação de qualidade perpetua a pobreza e a desigualdade, enquanto as dificuldades 
econômicas dificultam o acesso a uma educação eficaz. Além disso, são notáveis   as 
diferenças nas taxas de abandono escolar entre estudantes de diferentes contextos 
socioeconômicos. Os jovens de famílias mais ricas tendem a ter melhor apoio para 
continuar a sua educação, enquanto aqueles em situações vulneráveis   enfrentam barreiras 
significativas que os levam a abandonar a escola.

É imperativo que sejam implementadas políticas públicas que abordem estes 
problemas e apoiem as famílias em situação de vulnerabilidade. Estratégias como bolsas 
de estudo, programas de alimentação escolar, subsídios de transporte e acesso a materiais 
didáticos podem fazer uma diferença considerável na permanência dos alunos no sistema 
educacional. Além disso, é crucial envolver as comunidades no desenvolvimento de 
soluções sustentáveis   que promovam um ambiente educacional inclusivo. Isto inclui a 
criação de redes de apoio que permitam aos estudantes e às suas famílias superar os 
obstáculos que enfrentam, bem como a sensibilização para a importância da educação na 
melhoria da qualidade de vida a longo prazo.

Portanto, compreender os fatores socioeconômicos que influenciam a evasão 
escolar é essencial para abordar esse problema de forma abrangente. A educação não é 
apenas um direito fundamental, mas também uma ferramenta poderosa para quebrar o ciclo 
da pobreza e promover o desenvolvimento social e econômico. Ao reconhecer e agir sobre 
as realidades enfrentadas pelos estudantes e suas famílias, podem ser implementadas 
mudanças significativas que permitam a todos os jovens o acesso a uma educação de 
qualidade e, portanto, a um futuro mais promissor.
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O Papel da Família na Permanência Escolar
O ambiente familiar é um elemento crucial que influencia significativamente a decisão 

dos alunos de continuarem os seus estudos. O apoio emocional e educativo que recebem 
em casa pode ser um fator determinante no seu sucesso acadêmico. Em muitos casos, os 
alunos que possuem um ambiente familiar que valoriza a educação tendem a apresentar 
maiores níveis de comprometimento e motivação para com os estudos. A comunicação 
eficaz entre pais e filhos desempenha um papel fundamental neste contexto. Quando os pais 
estão atentos às necessidades educacionais dos filhos, oferecendo orientações e recursos, 
estabelece-se um ambiente que estimula a aprendizagem e a permanência escolar.

O reconhecimento e a valorização da educação pelos pais é outro aspecto 
essencial que impacta na continuidade dos alunos na escola. Quando os pais transmitem 
a importância da educação como uma ferramenta para melhorar as oportunidades de 
vida, é mais provável que os alunos trabalhem arduamente e superem os obstáculos que 
possam encontrar no seu caminho. Além disso, a participação ativa de outros membros da 
família, como irmãos ou avós, pode reforçar esta mentalidade, criando um círculo de apoio 
que motiva o aluno a persistir nos estudos. Este apoio emocional traduz-se numa maior 
resiliência face às dificuldades, o que é crucial para enfrentar os desafios acadêmicos.

No entanto, nem todas as famílias estão em condições de prestar este tipo de 
apoio. Existem barreiras significativas que podem impedir o envolvimento da família na 
educação. Por exemplo, muitas famílias enfrentam a necessidade de trabalhar longas 
horas para satisfazer as suas necessidades básicas, o que limita o seu tempo disponível 
para se envolverem nas atividades escolares dos seus filhos. Em alguns casos, a ausência 
de figuras parentais, seja por motivos profissionais ou pessoais, pode levar os alunos a 
sentirem-se desmotivados e desamparados, aumentando o risco de abandono escolar. 
Esse vazio emocional e educacional pode fazer com que os jovens sintam que seus 
esforços para estudar são irrelevantes, o que, por sua vez, impacta negativamente no seu 
desempenho acadêmico.

Para resolver este problema, é essencial promover uma abordagem colaborativa 
entre a escola e a casa. As instituições de ensino devem trabalhar ativamente para 
envolver as famílias no processo educativo, criando espaços para a participação dos pais 
em reuniões, oficinas e atividades escolares. Isto ajuda a fortalecer o vínculo entre a família 
e a escola e fornece aos pais ferramentas e recursos para apoiar os filhos na educação. 
Programas que treinam os pais em temas como comunicação eficaz, motivação acadêmica 
e gerenciamento de tempo podem ser de grande ajuda para melhorar o apoio familiar aos 
alunos.
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O impacto da tecnologia na evasão escolar: oportunidades e desafios no 
ensino médio

Atualmente, a tecnologia transformou o cenário educacional, oferecendo 
oportunidades e desafios que impactam a permanência dos alunos no sistema escolar. 
No ensino médio, a integração de ferramentas tecnológicas pode ser um catalisador 
para melhorar a motivação e o engajamento dos alunos, facilitando uma aprendizagem 
mais dinâmica e acessível. No entanto, é importante reconhecer que o acesso desigual 
à tecnologia e as dificuldades associadas à aprendizagem digital podem contribuir para o 
abandono escolar. Este fenômeno ficou evidente durante a pandemia da COVID-19, onde 
muitos estudantes se viram sem as ferramentas necessárias para participar no ensino à 
distância, resultando num aumento significativo do abandono escolar.

Um dos principais benefícios da tecnologia é a criação de ambientes de aprendizagem 
interativos e personalizados. As plataformas de aprendizagem online e os aplicativos 
educacionais permitem que os alunos se movam em seu próprio ritmo e explorem temas 
de interesse, o que pode ser motivador para aqueles que se sentem desconectados do 
modelo educacional convencional. Além disso, tecnologias como realidade aumentada e 
gamificação oferecem experiências de aprendizagem imersivas que captam o interesse 
dos alunos. No entanto, é essencial que os educadores sejam formados para integrar estas 
ferramentas e promover um ambiente inclusivo.

Apesar destas oportunidades, o impacto negativo da exclusão digital não pode ser 
subestimado. Muitos estudantes, especialmente provenientes de meios vulneráveis, não 
têm acesso a dispositivos e ligação à Internet, limitando as suas possibilidades educativas. 
Este acesso desigual contribui para o abandono escolar, uma vez que aqueles que não 
têm acesso à tecnologia sentem-se excluídos e desmotivados. A falta de competências 
tecnológicas pode levar à frustração e à ansiedade, especialmente num ambiente onde 
se espera competência na utilização de ferramentas digitais. É crucial que as instituições 
abordem estas desigualdades, proporcionando acesso e formação.

Além disso, a dependência excessiva da tecnologia pode levar à desconexão social 
e emocional entre os alunos, influenciando o abandono escolar. Embora as plataformas 
digitais facilitem a aprendizagem, podem diminuir as interações presenciais essenciais 
para o desenvolvimento de competências sociais. A falta de conexão com colegas e 
educadores pode fazer com que os alunos se sintam menos engajados. Portanto, é vital 
que as escolas encontrem um equilíbrio entre a integração da tecnologia e a promoção 
de interações sociais significativas, garantindo que os alunos estejam conectados tanto 
através de dispositivos como nas suas relações interpessoais.
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CONCLUSÕES
O desenvolvimento do plano de formação de professores no Equador representa 

uma estratégia crucial para melhorar a qualidade educacional no país. Ao longo desta 
análise, ficou demonstrado que a formação integral dos educadores não só é essencial 
para o seu crescimento profissional, mas também tem impacto direto na eficácia da 
avaliação educacional. Ao incorporar metodologias ativas e abordagens inovadoras na 
formação de professores, os educadores conseguem adquirir ferramentas que promovem 
uma aprendizagem significativa em seus alunos. Isto é essencial num contexto onde os 
desafios educativos são diversos e complexos e onde a capacidade dos professores para 
se adaptarem e responderem às necessidades dos seus alunos se torna cada vez mais 
importante.

Um aspecto de destaque neste processo é a necessidade de integrar a avaliação 
formativa como componente central da prática educativa. A avaliação formativa, que se 
centra no progresso da aprendizagem em vez de medir os resultados finais, permite aos 
educadores ajustar os seus métodos de ensino e fornecer feedback contínuo aos seus 
alunos. Isso melhora o desempenho acadêmico e cria um ambiente de aprendizagem 
dinâmico e responsivo, onde os alunos se sentem motivados a participar ativamente de seu 
processo educacional. Portanto, a formação de professores em estratégias de avaliação 
formativa é essencial para criar um ciclo de melhoria contínua que beneficie a comunidade 
educativa. 

Da mesma forma, a inclusão e a diversidade devem ser princípios norteadores no 
desenvolvimento do plano de formação do professor. A realidade equatoriana é rica em 
diversidade cultural e socioeconômica, o que exige que os educadores estejam preparados 
para reconhecer e valorizar estas diferenças na sala de aula. Uma abordagem inclusiva 
não só garante que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, mas 
também enriquece o processo de aprendizagem ao promover um ambiente onde as 
múltiplas perspectivas e experiências dos alunos são valorizadas. 

Portanto, é fundamental que a formação de professores inclua estratégias que 
promovam o respeito, a empatia e a colaboração entre os alunos, contribuindo assim para 
a construção de uma sociedade mais equitativa.

O abandono escolar entre os estudantes do ensino médio da Unidade Educacional 
“Unidade Popular” tornou-se evidente como um problema crítico que afeta o futuro de muitos 
jovens da paróquia de San Camilo. Ao longo deste estudo, identificamos diversas causas 
que afetam este fenômeno, como problemas socioeconômicos, falta de apoio emocional, 
desmotivação diante de um currículo desconectado da realidade dos alunos e ausência de 
programas de apoio que facilitem sua continuidade educacional. . Estas causas impactam 
o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e têm repercussões significativas no seu 
bem-estar emocional e na coesão social da comunidade.
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Uma das conclusões mais importantes é que o abandono escolar não é um problema 
isolado, mas está profundamente enraizado no contexto socioeconômico e cultural dos 
alunos. As dificuldades econômicas enfrentadas por muitas famílias obrigam os jovens a 
abandonar a escola em busca de emprego, perpetuando um ciclo de pobreza e falta de 
oportunidades. Para combater este fenômeno, é necessária a implementação de políticas 
educativas inclusivas que tenham em conta o contexto dos alunos e ofereçam soluções 
práticas, como bolsas de estudo, programas de alimentação e subsídios para ajudar 
famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra conclusão relevante é que a falta de ligação entre o currículo escolar e as 
aspirações e interesses dos alunos contribui significativamente para o abandono. Os 
jovens precisam de ver a relevância do que aprendem e como isso se relaciona com a 
sua vida quotidiana e com os objetivos futuros. Portanto, é fundamental que as instituições 
de ensino adotem metodologias ativas e contextualizadas que estimulem a participação 
e o comprometimento dos alunos. A implementação de um currículo que integre projetos 
práticos e experiências significativas aumentará a motivação dos alunos e permitirá que 
adquiram competências úteis na sua vida profissional.

Por fim, é fundamental que sejam estabelecidas redes de apoio que envolvam a 
comunidade, as famílias e as instituições de ensino para abordar a evasão escolar de 
forma abrangente. A criação de programas de orientação, tutoria e apoio emocional pode 
ser fundamental para ajudar os alunos a superar os desafios que enfrentam. A colaboração 
entre todos os intervenientes envolvidos na educação não só reduzirá a taxa de abandono, 
mas também criará um ambiente em que os jovens se sintam valorizados, apoiados e 
motivados para continuarem a sua formação acadêmica.
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