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Resumo 

o social e muito diverso e ao mesmo tempo muito complexo, deste modo toda e 

qualquer realidade deve ser alvo de estudos especificos e concretos para que possamos 

de algum modo analisar para melhor compreender 0 meio que nos rodeia. 

Para compreender "0 papel da educa<;:iio familiar e da educa<;:iio escolar na 

in(ex)clusiio de jovens alunos de etnia cigana" partiu-se da formula<;:iio do problema 

"Poderiio as tradi<;:oes familiares dos jovens alunos de etnia cigana contribuir para a sua 

in(ex)clusiio social quando frequentam 0 ensino formal?," para 0 qual foram definidos 

os objetivos como perceber melhor 0 papel da educa<;:iio familiar para os jovens de etnia 

cigana; compreender em que medida a educa<;:iio escolar contribui para uma 

inC ex)clusiio de jovens alunos de etnia cigana e identificar formas em que os jovens 

alunos de etnia cigana se expressam socialmente, a fim de se poderem sentir integrados 

e de perspetivarem 0 seu proprio futuro. 

Para tal, selecionou-se uma mostra intencional, com CinCO alunos/as de etnia 

cigana a frequentarem 0 Agrupamento de Escolas Dro Julio Martins e foi usada uma 

metodologia qualitativa que permitiu, atraves de cinco entrevistas semidiretivas fazer 

uma analise de conteudo que permitiu uma compreensiio do tema em estudo. 

Alem destas cinco entrevistas foram ainda realizadas mais duas, uma a urn 

pai/encarregado de educa<;:iio e outra a uma professora do referido agrupamento que pela 

sua experiencia em lidar com alunos/as de etnia cigana constituiu uma mais - valia para 

este estudo. 

Foi, pois, importante auscultar a opiniiio dos filhos e filhas niio so em rela<;:iio it 

educa<;:iio familiar, como tambem it educa<;:iio escolar, verificar se ha ou niio pontos em 

comum, divergencias, aspetos mais e mesmos positivos entre ambas. 

Atraves de uma analise aos diversos testemunhos verifica-se que continuam a 

predominar os ensinamentos, com base na educa<;:iio familiar e sobre a propria educa<;:iio 

escolar. 

Deste modo a educa<;:iio familiar na etnia clgana continua a ser base da 

constru<;:iio identitaria dos filhos, sendo que it propria escola apenas the e atribuido urn 

valor secundario ou algo que surge como forma de complementar a propria educa<;:iio 

familiar. 
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Abstract 

The social is very diverse and even very complex time, this whole reality any 

way and should be targeted for specific studies and concrete so we can somehow 

analyze to better understand the environment around us. 

To understand "The role of family education and school education in the former 

(in) exclusion of young Roma students" broke the formulation of the problem "Can the 

family traditions of young Roma students contribute to their (in) exclusion when 

attending formal social learning ?, "to which the objectives were defined as better 

understand the role of family education for young Roma; understand the extent to which 

education contributes to an (in) exclusion of young Roma students and identify ways in 

which young Roma students express themselves socially in order to be able to feel 

integrated and perspective their own future. 

To this end, we selected a purposive shows, with five students I the Roma to 

attend the Group of Schools DrO Julio Martins and used a qualitative methodology that 

allowed through five semi-directive interviews do a content analysis that allowed an 

understanding the topic being studied. Besides these five interviews were also 

conducted two more, one to a parent I guardian and the other a teacher of that grouping 

by their experience in dealing with students I the Roma constituted a surplus - value for 

this study. 

It was therefore important to gauge the opinion of the sons and daughters not 

only in relation to family education, school education but also to verify whether or not 

there are commonalities, differences, and these more positive aspects of both. 

Through an analysis of the various witnesses it appears that continue to 

dominate the teaching based on family education and school education on their own. 

Thus family education in Roma continues to be the basis of identity construction 

of the children, and the school itself only assigned a secondary value or something that 

comes as a way to supplement the family education itself. 
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Introdu~ao 

A sociedade encontra-se em constante mudans;a e as proprias realidades sociais 

tornam - se cada vez mais diversificadas e complex as. Todo 0 ser humane e a partir do 

momenta que nasce pertence a uma determinada familia, a uma determinada cultura, 

ras;a ou etnia e a urn determinado pais. 

No entanto, a sua identidade vai-se construindo ao longo dos anos, desde a 

infiincia ate a fase adulta, e por ultimo encerra com a velhice e consequente morte. 

Os primeiros anos de vida, mais concretamente os que compreendem a fase da 

inf'ancia ate a fase da adolescencia, podem ser considerados vitais para a construs;ao da 

identidade, do rapaz que sera homem ou da rapariga que sera rnulher. 

No primeiro contacto com a familia progenitora comes;a por se desenvolver os 

las;os de afetividade, assim como 0 aprender das primeiras normas, regras e 

comportamentos. 

Com a entrada na escola, principalmente para 0 pre-escolar, a crians;a aprende a 

socializar e a conviver com as outras crians;as. 

Com a entrada para 0 primeiro cicio do ensino basi co marca-se definitivamente 

o inicio de urn novo cicio de vida, onde a crians;a comes;a por aprender as primeiras 

normas e regras subjacentes a sociedade maioritaria na qual esta inserida. 

A fim de podermos estudar 0 papel da educas;ao familiar e da educas;ao escolar 

na in(ex)clusao de jovens alunos de etnia cigana selecionamos, no ano letivo 2013-

2014, cinco alunos de etnia cigana que frequentam 0 3° cicio do ensino basi co, do 

Agrupamento de Escolas Dr. Julio Martins, na cidade de Chaves. 

Enunciado 0 problema: 

Poderao as tradis;oes familiares dos jovens alunos de etnia cigana contribuir para 

a sua in(ex)clusao social quando frequentam 0 ensino formal? , foram definidos os 

seguintes objetivos: 

- Perceber melhor 0 papel da educas;iio familiar para os jovens de etnia cigana; 

- Compreender em que medida a educas;ao escolar contribui para uma 

in( ex)clusao de jovens alunos de etnia cigana; 

- Identificar formas em que os jovens alunos de etnia cigana se expressam 

socialmente, a fim de se poderem sentir integrados e de perspetivarem 0 seu proprio 

futuro. 



Este estudo contempla uma introduyao e no capitulo I far-se-a urn 

enquadramento te6rico que sustentara toda a pesquisa, onde sao apresentados aspetos da 

vida e da cultura da etnia cigana e 0 papel que a escola tern na sua vida. No capitulo II 

sera apresentado 0 estudo empirico, onde sera feita uma breve caracterizayao do 

contexto e dos protagonistas do estudo e a metodologia utilizada. Esta, de natureza 

qualitativa, em que uma analise de conteudo de cinco entrevistas semiestruturadas, 

realizadas a cinco alunos/as do Agrupamento de Escolas Dro Julio Martins, 

escolhidos/as de fonna intencional. Para uma melhor compreensao da tematica foi 

realizada mais uma entrevista a urn pailencarregado de educayao e ainda uma outra a 

uma professora do referido agrupamento, com larga experiencia no contacto com a etnia 

clgana. 

No capitulo III sera feita a apresentayao, analise e discussao dos resultados, 

tendo por base as respostas dos/as entrevistados/as e 0 enquadramento teorico que 

sustenta este estudo. 

As considerayoes finais permitirao verificar que os objetivos definidos para a 

compreensao do problema foram atingidos, mas tam bern expressarao os pontos 

positivos e menos positivos que 0 autor do estudo considera importante enquadrar como 

educador social. 

Deste modo pretende-se obter urn melhor e mais aprofundado conhecimento da 

atual etnia cigana, no que conceme it educayao que e transmitida aos filhos em contexto 

familiar. Tenta-se detenninar ate que ponto esta educayao familiar podera ou nao 

interferir na integrayao dos filhos no proprio meio escolar. 

Por outro lado, procura-se perceber qual it importiincia que e dada it educayao 

escolar nao so por alunos/as de etnia cigana, mas tambem pelos pais. Por fim pretende

se obter a opiniao da escola, aqui na voz de uma professora e em relayao nao so it 

educayao escolar como tambem a propria educayao familiar dos mesmos alunos/as . 
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Capitulo I 

Enquadramento teorico 

1. Etnia, ra~a, minoria etnica e etnicidade 

Macedo (2010) afinna que ao falannos de etnia referimo-nos a "uma popula<yao 

humana com mitos e ancestraJidade comum, que partilha memorias historicas, com urn 

ou mais elementos da cultura partilhada" (p. 7). 

Strauss (1989) "existem muito mais culturas human as do que ra<yas hurnanas, 

pois que enquanto umas se contam por milhares, as outras contam-se pelas unidades; 

duas culturas elaboradas por hom ens pertencentes a uma mesma ra<ya podem diferir 

tanto ou mais que duas culturas provenientes de grupos racialmente afastados" (p.l 0). 

Duarte et al. (2005) diz que a palavra "ra<ya" continua a fazer parte dos discursos 

do senso com urn enquanto organizadora da diferen<ya e "fazedora" das caracteristicas 

atribuidas aos outros. "Presente nas a<yoes e intera<yoes quotidianas dos individuos, a 

evidencia dos tra<yos fisicos comuns arrasta consigo urn universe de cren<yas 

relativamente ao estatuto intelectual , moral e comportamental dos individuos" (p.12). 

Vma ra<ya e aquilo que no dia- a- dia e percebido como tal e 0 "conceito de ra<ya refere

se a urn modo de categoriza<yao dos individuos que se baseia naquilo a que se po de 

chamar a visibilidade somatica: a cor da pele, 0 fonnato do rosto, a textura do cabelo 

( ... )" (p.36). 

Costa (2006) a ra<ya constitui uma categoria social definida pelos atores, ou seja, 

"trata-se de urn modo de categorizar;ao que recorre a marcadores fisicos de inc1usao e 

exc1usao como a cor da pele, fonnato do rosto, a textura do cabelo, etc . .. A ideia de 

ra<ya tern vindo a ser substituida pela ideia de etnia e de diferenr;as culturais" (p. 37). 

Segundo Oliveira et al. (2009) as minorias etnicas possuem muitas diferenr;as no 

modo de vida, por vezes muito marcadas, relativamente it sociedade maioritaria e os 

ciganos nao fogem a esta reaJidade. 

Mas Costa (2006) define grupo etnico ou etnia como uma coletividade que e 

"auto e hetero - identificada, em fun<;iio de certos elementos comuns, tais como a lingua, 

a reJigiiio, a nacionalidade, os condicionantes de urn sentimento de pertenr;a ou, melhor 

ainda, de urn "bem-estar" identitario" (p.42). 
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Costa (2006) frisa que a designayao de minoria etnica esta associ ada a uma 

situayao prolongada, gerayao apos gerayao, de endogamia, e it conservayao das normas 

e referencias de uma cultura especifica. 

Os 

( ... ) grupos minoritarios ou minorias etnicas ( ... ); os membros de um 
grupo minoritario estao em desvantagem em relayao it maioria da 
populas:ao e tem um certo sentido de solidariedade de grupo, de 
pertencerem ao mesmo grupo. A experiencia de serem objecto de 
preconceito e discriminayao amplifica normal mente os sentimentos de 
lealdade e interesses comuns (Giddens, 2007, p. 250). 

Oliveira et al. (2009) refere que 0 termo etnia tem tendencia a substituir 0 de 

raya, pelo facto de atualmente nao existirem rayas geneticamente puras, 0 que ha sao 

individuos que partilham a mesma origem e cultura. As pessoas pertencentes a uma 

minoria etnica nao sao necessariamente imigrantes, podendo apresentar a nacionalidade 

do pais em que vivem. 0 que distingue uma minoria etnica dos outros grupos e a sua 

reivindicayao de identidade propria, tomando os individuos da mesma etnia mais 

solidarios entre si . 

Para Ceinos (1990) a minoria etnica e relativamente ao seu conceito, este so tem 

logica de existir quando comparado com um outro grupo que normal mente se designa 

de maioria. 

Costa (2006) faz a defesa de uma identidade etnica referindo marcadores 

corporais e culturais, como 0 vestuario, os adomos, a alimentayao, a lingua ou dialeto, a 

musica, a danya, a religiao, os rituais as festas , os valores, os ideais, entre outros. 

( ... ) embora a ideia de raya erroneamente implique algo fixo ou 
biologico, "a etnicidade" e urn conceito de significado puramente social. 
Por etnicidade entendem-se as praticas culturais e os modos de entender 
o mundo que distinguem uma dada comunidade das restantes ( .. . ); 
Diferentes caracteristicas podem servir para distinguir os grupos etnicos 
uns dos outros, mas as mais comuns sao a linguagem, a historia ou a 
ancestralidade (real ou imaginaria), a religiao, os modos de vestir ou 
outros adomos, para muitas pessoas a etnicidade e um elemento central 
da identidade do individuo e do grupo. Pode oferecer uma importante 
linha de continuidade com 0 passado e e muitas vezes mantida viva 
atraves da pratica de tradiy5es culturais (Giddens, 2007, pp. 248-249). 

Macedo (2010) define etnicidade como um processo relacional e 

multidimensional, considerando que a pertenya a um determinado grupo etnico "traduz

se e e vinculada por trayos como lingua, religiao, origem nacional, composiyao social, 
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padroes de sociabilidade, especificayoes econ6micas e outros, trayos que se sobrepoem, 

em maior ou menor numero, na distintividade de cada grupo em particular" (p. 12). 

Costa (2006) refere as diferenyas culturais que separam os grupos, pois "As 

principais caracteristicas que distinguem os grupos etnicos siio a linguagem, a hist6ria 

ou a ancestralidade, a religiiio, modos de vestir ou adornos" (p.5I), mas a etnicidade e 

tambem uma "forma de organizayiio social, baseada na atribuiyiio categorial que 

classifica as pes so as em funyiio da sua origem suposta, que acha validada na interayiio 

social pel a ativayiio dos signos culturais socialmente diferenciadores" (p.61). Mas 

afirrna ainda que a "identidade constr6i-se na confrontayiio do identico e do contnirio, 

das semelhanyas e das diferenyas, sendo urn sistema dinii.mico de representayoes", em 

que 0 ator social, individual ou coletivo, orienta as suas condutas, organiza os seus 

projetos, "constr6i a sua hist6ria e procura resolver os seus contlitos em funyiio de 

determinadas condiyoes de vida" (p.72). 

Ceinos (1990) afirma que 0 mundo e dominado por uma ideologia maioritaria e 

tudo 0 niio se enquadre nesta e considerada minoria sejam pessoas, povos ou mesmo 

estados. A ideologia maioritaria procura sempre a uniformidade, colocando aSSlm e 

desta forma toda a existencia de uma determinada minoria em perigo. 

Fischer (2002) afirma, que "a identidade constr6i-se niio tanto em funyiio da 

cultura global, mas em funyao dos grupos de referencia normativos nos quais vivemos e 

com os quais nos identificamos muitas vezes efetivamente: familia, classe, categoria 

profissional. Estes modelam as nossas ideias, os nossos sentimentos e os nossos habitos, 

pois constituem urn eixo da nossa identidade social" (p.236). 

Face as anteriores citayoes verifica-se que 0 conceito de etnia define urn 

determinado grupo de pessoas que partilham entre si, niio s6 caracteristicas fisicas como 

diversos aspetos culturais. Relativamente ao termo raya este remete-nos para urn 

conjunto de trayos fisicos que em funyiio de urn determinado contexto social, estes 

poderiio ser sin6nimo de inclusiio ou de exclusiio. A minoria etnica define urn grupo de 

pessoas com objetivos em comum que partilham a mesma ideologia e que tentam 

manter-se unidos sempre perante uma maioria. Por sua vez a etnicidade compreende urn 

conjunto de fatores, valores e crenyas que interligam os individuos face a urn 

determinado grupo etnico. Deste modo e para melhor fundamentar 0 trabalho de 

investigac;:iio sera ainda pertinente abordar 0 conceito de socializayiio e integrayiio 

social. 
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2. Socializa~ao e integra~ao social 

Para Moreno (2004) a familia e a primeira instancia socializadora. "Os palS 

transmitem aos filhos OS estereotipos de genero que consideram adequados e estao 

presentes desde 0 nascimento do bebe, atraves da cor que e vestida, dos brinquedos que 

recebe e dos comportamentos que e estimulada a ter" (p.76). Os meninos e as meninas 

vao aprendendo a desenvolver papeis sexualmente diferenciados e Vlvem numa 

comunidade que tern a sua propria cultura e os seus valores. 

Richards (1983) diz que a socializavao como desenvolvimento da propria 

crianva e 0 "processo pelo qual uma crianva se torna urn membro capaz na sua 

comunidade social e desenvolve os atributos humanos fundamentais da fala, 

comunicavao social, autorreflexao e consciencia" (p.l3) . Mas 

( .. . ) a identidade social nao e dada antecipadamente, mas 0 facto de 
atribuir urn papel social ao individuo mostra que, contudo nao somos 
inteiramente livres de escolher a nossa identidade" (p.236) "mas a 
identidade e urn mecanismo social inevitavel, na medida em que a 
experiencia pessoal e a imagem que cada qual faz de si mesmo e 
colocada it prova pela realidade social. Face ao peso das variadas 
influencias sociais, a identidade e urn processo integrador que perrnite a 
cada qual experimentar que e, elaborar uma compreensao de si e uma 
interpretavao do mundo (Fischer, 2002, pp. 236-237). 

Richards (1983) menciona ainda que "a crianva e mundo social estao em 

constante interavao; Ii medida que a crianva biologica estrutura e modifica 0 seu meio 

social, e socialmente estruturada por ele e a sua biologia e modificada" (p.13). 

Segundo Mateus (2012) e citando Gerson (2009; p.491) 0 processo de 

construvao de identidade implica urn movimento de construvao e desconstruvao 

constante, norteado pela ressignificavao dos sentidos que 0 sujeito atribui ao seu fazer, 

( ... ) 0 modo como se enxerga na realidade na qual intervem (p.68). 

Melo (2002) refere que cada cultura "molda a totalidade da vida de urn povo e 

de cada urn dos individuos que 0 integram, fazendo de cada ato e de cada objeto, 

precisamente, uma instancia dessa mesma cultura ... "; "a cultura e sempre a cultura de 

urn lugar de uma comunidade ligada a urn lugar ( . . . )" (p.49). 

Contudo, 

( .. . ) existem tres model os principais de integravao etnica que tern sido 
adoptados por sociedade multietnicas em relavao a estes desafios: a 
assimilavao, 0 melting pot e 0 pluralismo. Assimilavao significa que os 
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imigrantes abandonam os seus usos e costumes, passando a pautar 0 seu 
comportamento pelos val ores e normas da maioria. 0 modelo melting 
pot, em vez de se dissolverem as tradi90es dos imigrantes a favor das 
dominantes no seio da popula9ao pre-existente, misturam-se todas para 
formar novos padroes culturais. 0 terceiro modelo e 0 do pluralismo 
cultural. Nesta perspetiva, a via mais apropriada consiste em fomentar 0 

desenvolvimento de uma sociedade genuinamente plural, onde seja 
reconhecida a igual valia de numerosas subculturas diferentes. Vma 
abordagem pluralista considera os grupos etnicos minoritarios como 
iguais na sociedade, 0 que significa que estes desfrutam dos mesmos 
direitos da maioria da popula9ao" (Giddens, 2007, p.258). 

Ceinos (1990) refere que a cultura ou civiliza9ao ocidental tentou pelo menos 

nos ultimos cinco seculos impor alguns dos seus valores pelo mundo. Se considerarmos 

esta cultura como uma maioria ela de certo modo pode por em perigo algumas das 

mmonas, se consideramos fatores como poder econ6mico e militar da cultura 

maioritaria. 

Deste modo e segundo os autores anteriormente citados, a socializa9ao e 0 

processo pelo qual um individuo se torna membro de uma determinada sociedade. Este 

processo e desde a inrancia acompanhado por urn conjunto de aprendizagens 

comportamentais, normas e regras sociais. 

Para se investigar uma determinada mmona etnica tornar-se fundamental 

conhecer nao s6 as suas origens, como tambem to do 0 seu percurso hist6rico. Tambem 

e em rela9ao Ii etnia cigana toma-se fulcral descrever de uma forma generalizada to do 0 

seu percurso, para urn melhor conhecimento da mesma face a este estudo. 

3. Etnia cigana 

3.1. Do Oriente ao Ocidente 

Nunes (1996) considera que a comunidade clgana e caracterizada por uma 

grande coesao e uniao a nivel grupal e por mais pequena que esta seja mantem sempre 

uma imensa comunhao e solidariedade. 

Costa (2006) refere que os "ciganos se deslocavam em caravanas, com as 

crian9as Ii frente, a seguir as raparigas e depois 0 chefe da familia ou patriarca, que ia 

em cima de urn burro. A seguir as mulheres e os velhos fechavam a caravana" (p.185). 

Moreno (2004) refere que os historiadores e linguistas aceitam que os ciganos 

"partiram cerca do ana mil da zona suI do atual Paquistao, 0 Sind, ou do noroeste da 

india, 0 Punja" (p.17). 
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Para Tong (1998) os ciganos ou Rom, ao longo dos anos foram-se instalando nos 

diversos paises europeus atraves de v<irias migras;oes da india Setentrional, no entanto 

desconhece-se 0 motivo que originou este fen6meno. 

Moreno (2004) menciona que os primeiros grupos de ciganos a descobrirem a 

Europa, de Oriente ao Ocidente, nos seculos XIV e XV atingiram a Europa que os olha 

com "espanto, inquietude e incompreensao" (p.19). 

Oliveira et al. (2009) afirma que os primeiros ciganos terao chegado Ii Europa 

por volta do seculo XII, "estabelecendo comunidades sobretudo em paises do Centro 

(Alemanha, Frans;a, Espanha) e Leste (Russia, Romenia, Hungria) europeu. Atualmente 

representam a principal minoria etnica europeia, estimada entre 7 a 9 milhoes" (p.26). 

Costa (2006) ref ere que "aqueles que se tomariam, mais tarde, ciganos, ter-se

iam deslocado do centro para 0 nordeste da india antes dos meados do sec. III a.C. e, 

por volta do sec. IX, abandonaram a india e comes;aram a sua grande migras;ao" (p.l 09). 

Segundo Moreno (2004) "a comparas;ao entre varios dialetos que constituem a 

lingua cigana, chamada Romani e algumas linguas indianas, como 0 Sanscrito, 

confirmam a origem indiana dos ciganos" (p.17). 

Costa (1999) refere que em meados do seculo III, com a conquista do Norte da 

india e que se iniciaram as primeiras migrayoes de determinados grupos de pessoas que 

deram origem ao designado povo cigano. 

De acordo com Liegeois (1994) a chegada, em periodos diferentes, de grupos de 

origem indiana, cada urn com a sua vivencia hist6rica produziu, em cada estado uma 

estratificas;ao cultural e linguistica: "os Ciganos constituem, no mundo, urn mosaico de 

grupos diversificados" (p.IS) e desde 0 momenta da sua chegada Ii Europa Ocidental, 

nos seculos XIV e XV, os ciganos sao considerados como intrusos surpreendentes. Mas, 

irrompendo em sociedades que 0 Estado tenta organizar e controlar, a sua presens;a 

suscita "desconfians;a, medo e rejeis;ao - n6madas, sem eira nem beira" (p.22). 

Costa (2006) e citando Vasconcelos (1980), por seu lado, diz nos que os ciganos 

"( . . . ) dizem ter vindo do Egipto ( ... ) levam uma vida errante" (p.IS7). 

Nunes (1996) considera que 0 povo cigano, ao longo da sua hist6ria, e por 

diversos paises da Europa, foi adquirindo diversas designas;oes, no entanto duas 

perduraram no tempo (Rom ou Manush). Com a chegada de urn terceiro grupo Ii 

Peninsula Iberica, designado de Gitano que se destacou dos outros grupos com base na 

sedentarizayao. 0 povo cigano foi-se espalhando por os diversos paises e forarn-se 
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tixando, a sua identidade assumlU diversas designa~6es confonne os paises, sendo 

considerados em Portugal como ciganos, sendo esta designa~ao a mais universal. 

( . .. ) quer os ciganos quer os ciganologos nao ciganos costumam 
distinguir pelo menos tres grandes grupos: os ROM, ou Roma sao 
predominantes nos paises balcanicos, ( ... ) os SENTI ( ... ) que falam a 
lingua sinto e sao mais encontrados na Alemanha, Italia e Fran~a ( .. ) e os 
CALON OU KALE que falam a lingua calo, grupo que chegou mais 
cedo a Peninsula Iberica e se diferenciou dos outros dois, por se ter aqui 
sedentarizado. Estes "ciganos ibericos" sao mais conhecidos por Gitanos 
e, no decorrer do tempo, tambem se espalharam por outros paises da 
Europa e, inclusivamente, migraram ou foram deportados para a America 
do SuI. (Rodrigues, 2006, p. 24). 

Liegeois (1994) refere que "No seculo XX, a Alemanha foi 0 teatro, sob 0 

regime nazi, duma rejei~ao dos Ciganos, levada ao extremo. A extennina~ao 

sistematica, pela sua amplitude e horror, ultrapassou largamente as ca~adas mortiferas 

dos seculos precedentes" (p.24). Mas diz ainda que nos paises baixos a rejei~ao e 

absoluta. Nas encruzilhadas dos caminhos, colocam-se tabuletas de madeira, pintadas, 

representando os Ciganos enforcados a tim de que os passantes saibam 0 que Ihes po de 

acontecer. 0 mesmo acontece na Sui~a e em outros Estados em que "( . .. ) tern lugar 

ca~adas populares, algumas ao som de toque do sino a rebate, com ordem de fazer fogo 

em caso de resistencia" (p.23). 

Costa (2006) e citando Fraser (2000) atinna que entre os seculos XVI e XVII, 

existiu, por parte dos paises europeus, uma certa unifonnidade no tratamento dos 

ciganos. "Eles eram vistos como vagabundos, criminosos, feiticeiros e pagaos. 

Sofreram, assim de preconceitos e de praticas repressivas, na medida em que tinham de 

ser «corrigidos» atraves da sedentariza~ao e praticas coercivas" (p.124). Mas 0 autor 

refere que os ciganos tambem foram viti mas dos campos de concentra~ao nazi e "( .. . ) 

as listas de vitimas ciganas da Europa durante a guerra apontam para cerca de meio 

milhao. Dos que sobreviveram, a maioria para sempre guardou consigo indeleveis 

marcas fisicas ou psicologicas das experiencias" (p.149). 

Segundo Tong (1998) na Sui~a entre 1926 e 1973 foram retiradas as familias 

ciganas centenas de crian~as e integradas em familias de acolhimento e numa institui<;:ao 

design ada de Pro luventude " institui~ao de caridade infantil com 0 apoio do go verno 

local". 0 argumento foi que as familias ciganas nao sabiam cuidar com dignidade os 

seus filhos. Em 1986 0 governo sui~o reconheceu que a implernenta~iio da medida foi 
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uma injusti<;a que levou a urn pedido publico de desculpa a toda a comunidade romani. 

Refere ainda que na Bulgaria e na Checoslovaquia foram implementados diversos 

program as para esterilizayao de mulheres ciganas, ja em Espanha muitos dos bairros 

foram incendiados e as comunidades apedrejadas. Na Grecia em 1986 foram tomadas 

medidas, como retida dos filhos das escolas por serem frequentadas por crianyas 

ciganas, cortes nos abastecimentos de agua ate ao impedimento de sepultarem os seus 

finados nos cemiterios locais. 

Nunes (1996) refere que os ciganos ao 10ngo dos tempos foram sendo retratados 

na literatura espanhola, portuguesa, frances a e mesmo europeia atraves de muitos 

escritores. 

Moreno (2004) e citando Antunes e Oliveira (2001) mostra-nos alguns dados 

estatisticos sobre 0 numero de ciganos existentes: mais de 12 milh6es de ciganos no 

planeta, em Portugal 50 000, em Espanha 500 a 600 000, em Fran<;a 200 a 300 000, na 

Grecia 140 a 200 000, na Alemanha 85 a 120 000, no Reino Unido 80 a 100 000. 

Considera que na Europa de Leste existem 8 milh6es e que na Uniao Europeia 2 

milh6es. 

A etnia clgana, segundo diversos autores e historiadores tern como pais de 

origem a India. No entanto enos diversos paises por onde se foi espalhando a mesma 

foi sendo vitima de rejei<;ao, castigo e exclusao por parte das sociedades de 

acolhimento. Com a sua chegada Ii peninsula iberica e mais concretamente a Portugal, 

toma-se fundamental retratar 0 seu percurso hist6rico no nosso pais. 

3.2. Etnia cigana em Portugal- breve perspetiva historiea 

Oliveira et al. (2009) afirma que as primeiras referencias Ii presenya dos ciganos 

em Portugal datam da segunda metade do seculo XV, sendo rapidamente conotados 

com uma imagem negativa de gente n6mada, dedicada ao comercio de produtos 

roubados e Ii pratica de feiti<;aria, quiromancia e cartomancia. 

De acordo com Casa Nova (2009) a vida da etnia cigana em Portugal e desde a 

sua chegada a territ6rio nacional nunca foi pacifica, com constante perseguiyao, 

expulsao, reclusao e assimila<;ao. 

Costa (2006) refere que a entrada do povo cigano no pais deu-se a meados do 

seculo XV e no tempo de D. loao III, 0 alvara de 13 de mar<;o de 1526 recusa a entrada 

e determina a expulsao dos ciganos do territ6rio nacional. 
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Mas para Rodrigues (2006) os ciganos terao entrado em Portugal pelo Alentejo 

ou pelo Algarve, nao se sabe ao certo, talvez vindos da Estremadura espanbola, tendo 

ganbo logo a antipatia dos portugueses. 

Nunes (1996) refere que a documentayiio legislativa do seculo XVI aborda os 

ciganos em Portugal de uma forma nada favonivel relativamente aos seus costumes e it 

sua pr6pria reputayiio. De salientar que "( ... ) nas cortes de 1525 e de 1535 pediram-se 

ao rei D. loao III providencias contra os ciganos, no sentido de Ihes negar a entrada em 

Portugal, porque deles niio resultava outro proveito que nao fosse os muitos furtos e as 

feitiyarias que faziam" (p.159). 

Rodrigues (2006) menciona que os ciganos foram mal vistos desde a sua entrada 

no reino, durante 0 seculo XVI ate ao fim da monarquia (1910) "( ... ) conotados com 0 

mundo do crime e, por isso, sujeitos it promulgayiio de leis anti - ciganas como 

tentativas de erradicayiio total ou parcial dos ciganos n6madas, bern como de 

sedentarizayao e de integrayiio social e cultural compulsivas"(p.51). 

Costa (2006) da-nos conta que a primeira lei portuguesa a castigar os ciganos 

data de 1526 e abriu 0 caminho a urn rol que se prolonga ate ao seculo XX. 0 estudo 

das acusayoes que Ihes sao feitas permitem-nos conhecer a vida que levavam, como 

"( ... ) a pratica do nomadismo, deslocayoes em grupo de dimensoes variaveis, esmolar 

sem autorizayao, fingir saberem feitiyarias, falar geringonr;:a ( ... ), vestir trajes de 

ciganos, as mulheres lerem a sina e fazer pequenos furtos (p.22). 

Costa (2006) e citando Costa (1999) Portugal foi urn dos primeiros paises a 

recorrer it deportayiio para as suas col6nias como metodo de expulsiio. As primeiras 

deportayoes de ciganos para as col6nias portuguesas de Africa tiveram lugar no tempo 

de loiio 1lI, em que urn decreto de 1538 adotou esta soluyao para 0 problema do destino 

a dar aos nascidos em Portugal que niio podiam simplesmente ser expulsos e "( ... ) em 

1579, D. Henrique da urn prazo de trinta dias para que os ciganos abandonem 0 reino, 

findo esse prazo deviam ser presos e ayoitados publicamente no lugar onde fossem 

encontrados os degradados, para sempre, para as gales" (p.159). 

Nunes (1996) ref ere que ao longo da nossa hist6ria varias medidas foram 

tomadas contra os ciganos, sendo proibido de falar geringonya ou cal6, de trajar it 

clgano e obrigado a trabalhar como os demais cidadiios. "Nao cumprindo com tais 

ordens os homens sao condenados as gales e as mulheres ayoitadas. As mulheres 

reincidentes; condenadas ao degredo para Cabo Verde ou Angola e sem poder levar os 

seus pr6prios filhos" (p.77). Os que vivem em quadrilhas, do roubo e do engano, gente 
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vagabunda, sao "con den ados a degredos e gales, a<;oites, prisao e alistamento para 

servirem nas conquistas" (p.78). 

Em 1800, 0 lntendente-Geral da Policia de Pina Manique determinou que 
os juizes das comarcas deviam prender todos os ciganos, de ambos os 
sexos que nao tivessem domicilio certo e que andassem a vaguear pelo 
Reino, enviando os filhos para <<Real Casa Pia» para serem instruidos na 
moral crista e nas obriga<;oes sociais, aprendendo uma arte. A partir de 
1848, uma portaria passa a exigir aos ciganos 0 uso de urn passaporte, 
para poderem transitar pelo reino (Costa, 2006, p.161). 

Indo de encontro ao dito por Costa (2006) 0 Comando-Geral da GNR 

determinou, em Dezembro de 1955, que se iniciasse uma Campanha de Educa<;ao de 

Adultos, a instru<;ao primaria elementar para os "pequenos ciganos". Esta iniciativa 

alargou-se as crian<;as e "( ... ) autorizava os filhos de artistas de circo a frequentar as 

escolas oficiais das localidades onde se encontrassem" (p.173). 

Nunes (1996) refere que a pr6pria igreja cat6lica atraves do Tribunal do Santo 

Oficio fez com que a cartomancia, a feiti<;aria e mesmo a irreligiosidade dos ciganos 

fosse perseguida pela Inquisi<;ao. No entanto, "( . . . ) foram muito raros os 

acontecimentos em que os ciganos foram vitimas da Inquisi<;ao, tanto em Portugal como 

em Espanha sendo estes paises de tradi<;ao cat61ica e em Portugal s6 existe registo de 

urn unico caso de uma mulher cigana" (p.l13). 

As puni<;oes repetidas ao longo dos tempos incluiam castigo corporal 
com bara<;o e pregao, a separa<;ao das familias, a expulsao das terras de 
Portugal, ir servir na gales (s6 os homens) e 0 degredo, por tempo 
limitado, ou por toda a vida, para os territ6rios de alem-mar, de que sao 
exemplo 0 Brasil, Angola e Mo<;ambique; podiam tambem ser trocados 
entre as col6nias, 0 que foi pratica comum, em especial para 0 seculo 
XVIII (Costa, 2006, p.22). 

Rodrigues (2006) afirma que embora as sucessivas leis repressivas promulgadas 

por sucessivos reis fossem uma constante, " nunca conseguiram expulsar totalmente os 

ciganos e, de forma curiosamente contradit6ria, procuraram ate que deixassem os seus 

habitos, costumes, trajes e mesmo a lingua -0 cal6- para melhor se integrarem no reino" 

(P50). 

Bastos (2007) 0 que caracteriza a a<;ao dos diferentes govemos republicanos de 

Portugal, nesta area, "( ... ) depois das fases monarquicas persecut6ria-destrutiva e 

persecut6ria-assimilacionista e a ausencia de opiniao e de decisao, senao mesmo de 

reconhecimento da questao etnica de representa<;ao da persegui<;ao etnica contra os 
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portugueses ciganos" (p.S8). Os partidos politicos "( ... ) primam, tanto quanto chegou it 

opiniao publica e aos meios de infonnayao, pela falta de considerayao, de opiniao e de 

projetos sobre a questao dos «portugueses ciganos» (p.61). Refere ainda que a Igreja 

Catolica que se coloca ao lade dos ciganos emitindo opinioes positivas relativamente 

aos mesmos. 

Casa Nova (2009) e citando (Faisca e Jesuino; 2006) e segundo urn estudo 

realizado sobre minorias etnicas revel a que a etnia cigana em Portugal e a minoria 

etnica mais recusada. 

Moreno (2004) e citando Silva (2001) refere que 0 alto-comissluio para a 

Emigrayiio e Minorias etnicas na abertura da Jornadas Intemacionais sobre 

Comunidades Ciganas, em II de maio de 2001 , referiu que "a comunidade cigana em 

Portugal e mais sedentaria, menos nomada . . . (p.64). 

Noronha (2003) diz que, de uma [onna geral, 0 povo cigano viveu, ate ha pouco 

tempo, separado do resto da sociedade. "Separado, porque linha outras ocupayoes, 

porque tinha outra fonna de viver, porque queria manter-se unido e tambem porque os 

outros niio 0 aceitavam" (p.24). 

Rodrigues (2006) hoje, ja em pleno seculo XXI, a etnia cigana continua a ser 

estranha para grande parte da sociedade maioritaria. "Marginalizados, hospitalizados e 

perseguidos, os ciganos continuam a ser vitimas de grandes discriminayoes em toda a 

Europa. No nosso pais, tambem siio uma minoria "ghettizada", com imensos problemas 

de habitayiio, educayiio, emprego, saude ( ... )" (p.S2). 

A etnia cigana chegou a Portugal com a sua estrutura nomada por volta do 

seculo XV. Desde sempre se dedicou its atividades relacionadas com 0 comercio 

ambulante e em simultiineo it quiromancia e cartomancia e outras, classificadas no 

nosso pais como ilicitas. Os ciganos como noutros paises europeus tambem em Portugal 

foram vitimas de castigos, de leis anti-ciganas e mesmo de expulsoes do proprio pais. 

No entanto este povo conseguiu resistir ao longo dos tempos its muitas e diversas 

imposiyoes, torturas e exclusoes. Como fonna de melhor entender esta etnia, toma-se 

essencial destacar aspetos diversos da sua propria cultura. 

3.3. Cu\tura cigana 

Segundo Peres (1999) "a cultura e a totalidade das crenyas aprendidas, 

ferramentas e tradiyoes partilhadas por urn grupo de humanos para dar continuidade, 
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ordem e significado its suas vidas: consta de experiencias e produtos acumulados por 

urn grupo" (p.44). 

Peres (1999) e citando Taboada (1992) a cultura "( ... ) e urn todo estruturado de 

maneiras de atuar, pensar e crer que proporciona aos grupos respostas aos problemas 

que se Ihe apresentam, e assegura a coesao daqueles ( ... ), a cultura aparece como uma 

elaborayao coletiva, em perpetua transformayao ( ... )" (p. 45). 

Moreno (2004) diz que na cultura cigana e dificil afirmar qual 0 seu centro. 

Pensa-se "( ... ) que esta cultura nasceu ( ... ) na india e se irradiou pelo mundo em 

migrayoes sucessivas. E uma cultura do tipo nomada, que se estrutura no grupo, na 

propria etnia, no cIa, na familia e na idiossincrasia dos seus elementos" (p.24). 

Segundo Filho (2005) 0 povo cigano ama e respeita "( ... ) os seus ancestrais 

antepassados e muita obediencia aos mais velhos de seus cIas, que sao os detentores de 

sua sabedoria e cobradores da passagem de suas tradiyoes, impedindo que essas se 

percam ao longo do tempo" (p.43). 

Apos uma breve descriyao do conceito de cultura no ambito da etnia cigana, seni 

tambem de abordar a questao relacionada com 0 proprio individuo, a pessoa, 0 cigano 

em Sl. 

3.4. Fisionomia e personalidade 

Coelho (1995) diz que, a nivel fisico, 0 cigano e normalmente de estatura media, 

os homens tern cabelos, sobrancelhas e barbas negras. A sua tez e escura, olhos vivos e 

negros, brancura na dentiyao, boca urn pouco rasgada e nariz aquilino de dorso e agudo 

ou achatado. A nivel psiquico e perspicaz, cauteloso, boa capacidade de memoria e com 

conhecimentos tradicionais. 

Nunes (1996) 0 cigano peninsular nao e muito nomad a, nao se distiincia muito 

do local onde tern a sua familia. Quando se desloca, e para fazer negocios, trabalho 

sazonal nos campos e a fuga surge quando existe algum problema. 

Moreno (2004) refere que "( ... ) 0 pensamento cigano caracteriza-se por ser 

liberIa de preconceitos preestabelecidos". Juntamente com 0 desejo de Iiberdade, 0 

cigano reconhece que 0 seu modo de vida nao resolve os seus problemas e "( ... ) acaba 

por desejar ardentemente a convivencia com 0 resto dos "payos", mas encontra-se, 

muitas vezes, com a barreira da discriminayao" (p.25). 

Para Nunes (1996) 0 cigano e como urn ser humano ausente de preconceitos, 

com sentido de liberdade e independencia. Tern orgulho na sua raya, na sua forma de 
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vida e vive it sua maneira, urn pouco it margem da sociedade que 0 rodeia. Assume urn 

comportamento de desconfianya perante urn determinado individuo nao cigano que 

tente contactar com 0 grupo. Deste modo, "( ... ) numa fase inicial apresenta sempre urn 

dialogo fechado de cariz desconfiado, so como passar do tempo e que encara 0 proximo 

como leal e fraco" (p.43). De urn modo geral 0 cigano nao ultrapassa 1.75m de altura, 

uns mais magros, outros porem mais fortes e entroncados; nas mulheres verifica-se 0 

aumento de peso apos a meia-idade. "A cor do cigano e caracterizada de morena ou 

acinzentada, 0 cabelo e espesso, com 0 rosto longo e nariz fino. Adoram 0 tempo quente 

com muito sol, resistem ao frio rigoroso dos invemos, suportam muitas vezes a fome e 

tomam-se imunes a muitas doenyas" (p.147). 

Segundo Heredia (1974) 0 cigano possui urn carMer autentico, e astuto na forma 

como !ida com a vida, faz sucesso no negocio num espirito de !iberdade e com uma 

capacidade de adaptayao a situayoes e ao proprio meio. 

o cigano possui uma psicologia oriental e e nomada, 0 que conta e 0 dia
a-dia, 0 presente. A riqueza material nao e importante, mas sim a sua 
va!iosa independencia. 0 cigano nunca desconfia de outro cigano, e 
generoso e tenta sempre fazer bons negocios e nunca permanece muito 
tempo no mesmo sitio. Todo 0 cigano receia a doenya e a solidao, nao se 
revolta contra 0 destino aceitando a ordem natural dos acontecimentos e 
vive a vida de forma intensa e apaixonante (Nunes, 1996, p.139). 

Nunes (1996) 0 cigano e muito desconfiado e prudente no relacionamento com 

os outros. E alegre, astuto, inteligente e sabe contomar os problemas. Tern boa 

imaginayao, memoria visual e senti do de orientayao. 0 cigano e discreto e secreto, tern 

dificuldade de adaptayao ao trabalho regular e aos horarios. 

o cigano possui assim uma fisionomia e personalidade muito propria, que Ihe 

permite adaptayoes constantes ao meio onde se encontra, conseguindo ultrapassar as 

adversidades da propria vida. No dia-a-dia na sua ocupayao, 0 cigano mantem 0 espirito 

de grupo e de coesao familiar. 

3.5. Familia e ocupa~iio 

Moreno (2004) refere que "( ... ) a familia e 0 pilar fundamental do cigano" 

(p.26). 

Segundo Filho (2005) a familia e simbolo de [or9a, perservar alguns rituais 

como 0 matrimonio e sinonimo de continuidade do povo cigano. 
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Moreno (2004) e citando Liegeois (1989) refere que na vida do cigano, tudo 

gravita em torno da familia, sendo esta "unidade base da organiza<;ao social, sistema de 

grupos familiares, unidade econ6mica na qual se exerce a solidariedade do trabalho, 

unidade educativa e assegura a reprodu<;ao social e a seguran<;a, a prote<;ao do 

individuo" (p. 33). 

Para Costa (2006) 0 homem e detentor de poder, e 0 chefe de familia, it mulher 

compete essencialmente a tarefa de cuidar e educar os filhos, mas Oliveira et al. (2009) 

diz que "( ... ) as mulheres ciganas constituem um elemento chave na comunidade: sao 

educadores, responsaveis pelos filhos e pela transmissao das normas e valores da sua 

cultura" (p.29), enquanto para Heredia (1974) na familia, e it menina cigana que sao 

incutidos os principios do preservar a virgindade, 0 matrim6nio e a continuidade da 

especie. A mulher e simbolo de respeito, sujeita a restri<;oes de liberdade, obedece ao 

marido. 

De acordo com Nunes (1996) quando ba "( ... ) conflitos entre os membros da 

familia apenas 0 pai, irmaos ou mulher do of en dido podem ajustar contas, ja nas rixas 

entre irmaos s6 mesmo eles e que tem de resolver a situa<;ao e ninguem tem 0 direito de 

intervir" (p.174). 

o que conta em primeiro lugar, e a familia, isto e, 0 nucleo composto por 
marido, mulher e filhos. As mulheres, na economia tradicional de alguns 
grupos, representam mesmo uma notavel fonte de subsistencia, atraves da 
pratica de esmolar e da "leitura" das maos (quiromancia). Os hom ens, 
atingida uma certa idade, frequentemente iniciados para outras atividades 
que consistem em acompanhar 0 pai as feiras, primeiro para observar e 
depois para ajuda-lo na venda de produtos artesanais (Rodrigues, 2006, 
p.32). 

Moreno (2004) refere que no que diz respeito no exercicio da autoridade na etnia 

cigana, 0 homem assume um papel preponderante. "Este e 0 chefe da familia e e quem 

decide. Passa pouco tempo em cas a, encontramo-lo a conversar com os amigos ou a 

tratar de neg6cios" (p.61). Mas a mulher, nas suas voltas, a procura de alimentos para os 

filhos, muitas vezes, pedindo a esmola juntamente com as crian<;as, consegue um 

rendimento mais estavel do que 0 marido, "ela tem a capacidade para olhar pel as 

necessidades quotidianas da familia enquanto 0 homem trata das grandes despesas -

equipamento, carro, camioneta ou caravan a, despesas com grandes viagens, festas e 

celebra<;oes" (p.S8). 
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Moreno (2004) refere que "0 papel do homem na comunidade cigana e proteger 

a mulher, defender 0 grupo e manter a ordem interna. 0 papel da mulher e criar educar 

os filhos de acordo com os val ores e os costumes ciganos e viver para 0 seu marido e 

respetiva familia" (p.60). 

No que diz respeito ao adolescente cigano Costa (2006) diz que nao tem um 

estatuto particular, nao e crianrya nem adulto. "0 adolescente procurava afirrnar-se no 

exterior do grupo. No entanto, quando se casava 0 estatuto mudava de forma radical" e 

as raparigas ajudam as maes na educaryao dos irrnaos e nas lidas domesticas, mas "( ... ) 

uma vez casada, era importante que fosse fecunda, uma vez que as cnanryas eram a 

riqueza da familia ( ... )" (p.l80). 

De acordo com Tong (1998) a figura da pessoa mais velha tem uma grande 

simbologia dentro da comunidade cigana, ele e sin6nimo de sabedoria e experiencia. 

Exemplo e modelo a seguir dentro da etnia, 0 emitente de uma cultura que se pretende 

que perpetue de geraryao em geraryao e na infinidade dos tempos. 

Moreno (2004) diz que se pode referir que "( ... ) 0 cigano nao gosta do trabalho 

fisico. Em Portugal, os ciganos ocupam-se essencialmente no comercio" (p.27). 

Para Casa Nova (2009) a profissao de feirante foi sempre uma das que mais se 

evidenciou entre os ciganos, muitas vezes fundamental para 0 sustento de toda familia e 

Nunes (1996) diz que os ciganos desde sempre que estiveram muito relacionados com a 

venda ambulante de artesanato e outros artigos, de terra em terra vao ganhando 0 

sustento para toda a familia. Algumas das profiss6es dos ciganos foram desenvolvidas 

no meio rural como ferreiros, criadores de gado, tosquiadores, cesteiros, caldeireiros e 

outras. 

Os ciganos de Portugal nao tinham como profissao 0 canto e a danrya. Os 
homens vendiam e trocavam gada muar, cavalar e asinino, fazenda, 
dedicavam-se ao contrabando, it tosquia de gada e ao roubo. Os ciganos 
deslocavam-se em caravanas, com as crianryas it frente, a seguir as 
raparigas e depois 0 chefe da familia ou patriarca, que ia em cima de um 
burro. A seguir as mulheres e os velhos fechavam a caravana (Costa, 
2006, p.185). 

Nunes (1996) afirrna que 0 cigano sempre esteve muito relacionado com 0 

neg6cio de gada em feiras, com a elaboraryao de ferragens, trabalhos em metais e 

diverso artesanato em vime. "Antigamente eram designados de ferreiros e caldeireiros 

ou seja artesaos ligados it arte do trabalhar 0 metal, nomeadamente 0 ferro, latao e 

cobre" (p.l 05). 

17 



o cigano ao longo dos tempos foi -se adaptando ao meio onde estava inserido e 

praticando as suas diversas atividades, mais ligadas ao negocio. 0 recorrer ao seu 

proprio dialeto, era uma forma de oulros nao perceberem 0 que estavam a dizer os 

ciganos entre si, falando deste modo a sua propria lingua. 

3.6. Lingua cigana 

Coelho (1995) refere que em Portugal para al6m do portugues, os ciganos falam 

tamb6m 0 espanhol e 0 seu dialeto, rumanho ou rumano. 0 dialeto 6 sagrado para a 

etnia e nao 6 permitido ensinar aos nao ciganos. 

A cultura rom, cigana, e a sua lingua, 0 romani, constituem antes de 
mais uma curiosa possibilidade etnograiica: olhar 0 exotico no interior 
da cultura do observador. Efetivamente, embora partilhem os mesmos 
antepassados civilizacionais e linguisticos que os seus h6spedes 
europeus (6 inequivoca a matriz indo-europeia dos Rom, provenientes 
da india, e espalhados pelo Ocidente na sequencia de uma diaspora de 
origem conlroversa), os Ciganos apresentam uma organizayao social 
muito proxima da sua ascendencia indiana, melhor dizendo, hindu, e, 
nesta medida, irredutivel it morfologia social predominante na Europa 
(p.16). 

Heredia (1974) afirma que a lingua cigana 6 uma das vertentes culturais deste 

povo, sendo das mais antigas do mundo com puras raizes siinscritas; designada de Calo. 

Nunes (1996) refere que para al6m da pertenya a urn dos grupos "Rom; 

Manouche e Ca16" cada grupo 6 subdividido em diversos subgrupos, cada urn com 

determinada forma de estar perante a sociedade, com a sua propria lingua que deri va do 

romam. 

Costa (2006) diz que os linguistas, se socorrem da "( ... ) linguistica comparada 

sobre a genealogia dos dialetos e chegaram it conclusao de que 0 romani devia ser de 

origem indiana, por causa das semelhanyas com ente 0 seu vocabulario e 0 de algumas 

das linguas da india" (p.211). 

De acordo com Rodrigues (2006) atribuiu-se aos clganos "( ... ) apenas uma 

unica lingua, comum a todos, a lingua romani, parcialmente de origem indiana, embora 

esta tenha tamb6m outras palavras de origem persa, turca, grega romena e de outros 

paises por onde passaram" (p.25). 

Rodrigues (2006) afirma que os ciganos costumam falar a lingua do pais em que 

VlVem e que a lingua cigana, na maioria das vezes, costuma ser us ada apenas 

ocasionalmente, quando necessario. "Ou entao, quando pretendem enganar ou destes se 
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distinguirem. A lingua Calo nao e tanto urn meio de comunicayao mas antes urn meio 

para excluir os payos ou paisanos dos assuntos ciganos ( ... ) (p.27). 

Segundo Costa (2006) as possibilidades de sobrevivencia de uma lingua 

dependem de muitos fatores, mas principalmente da existencia de urn patrimonio 

escrito, da continuidade do seu uso sobre urn territorio e da sua conservayao, unificayao 

e imposiyao por urn poder politico e "A lingua cigana nao conta com nenhurn destes 

elementos a seu favor" (p.213). 

Macedo (20 I 0) diz-nos que "( ... ) ao nlvel da linguagem as gerayoes mais novas 

vao deixando para tras aquela que era a Iinguagem utilizada pelos seus antepassados, 0 

Romani"(p. II). 

Ao longo dos tempos os ciganos foram mantendo 0 seu proprio dialeto, como 

uma das caracteristicas identitarias da sua ongem. Mas para todo 0 grupo cigano 

continuar unido foi preciso impor as regras e as normas intemas, estruturadas e 

fundamentadas na sua propria lei. 

3.7. Lei cigana 

Moreno (2004) escreve que os clganos nunca recorrem ao tribunal para 

resolverem as suas questoes porque segundo eles, "os tribunais julgam actos e nao 

val ores" (p.29). 

Nunes (1996) diz que a Kris e 0 que se considera ser 0 tribunal cigano, onde 

qualquer Rom podeni participar desde que tenha conhecimento das normas da tradiyao 

cigana. "E uma assembleia ( . . . ) com caracter politico para os Rom, ( . .. ) com urn 

numero de respeitaveis chefes de grupo ou linhagem ( ... ) tern como principal funyao 

apreciar e julgar urn problema ( ... ) respeitada por todos os membros de etnia cigana" 

(p.185). 

Segundo Casa Nova (2009) na lei cigana, 0 casamento e definido e marcado 

pelos pais do noivo. Esta proibido, todo e qualquer contacto fisico, antes do casamento e 

no caso infidelidade num casal a lei e mais severa para a mulher do que propriamente 

para 0 homem. 

Tal como refere Nunes (1996) na lei cigana deve ser "( ... ) cumprido 0 respeito a 
palavra entre os diversos membros da etnia, 0 respeito pelos mais velhos, pelos filhos 

bern como a fidelidade conjugal. Tambem deve existir a fratemidade, solidariedade e a 

preservayao da virgindade das jovens ciganas" (p.140). 
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Heredia (1974) afirma que em todo e qualquer grupo de etnia clgana e 

fundamental a presen9a de urn chefe; homem respeitado e honrado por todos que da 

orienta90es e conselhos; faz cumprir a lei nao so dentro como fora do proprio grupo. 

Costa (2006) diz que a Kris permitia controlo social, a coesao do grupo, e e 

fundamental para evitar 0 seu desaparecimento e refor9a a hospitalidade e a 

sociabilidade. 

Cas a Nova (2009) afirma que a lei cigana transmitida de gera9ao em gera9iio e 

uma forma de estrutura9ao do processo de socializa9ao das proprias crian9as e jovens da 

etnia. 

A lei cigana foi desde sempre uma forma de controlo social, de resolu9ao de 

problemas, mantendo a uniao grupal. Como todo e qualquer povo, a etnia cigana 

tambem tern as suas preferencias gastronomicas. 

3.8. Costumes alimentares 

Segundo Costa (2006) os clganos celebram a noite de Natal. Ainda que nos 

outros dias houvesse fome, 0 banquete que realizam nessa noite e farto e com muitas 

iguarias. Em Bragan9a era costume comerem cameiros guisados com arroz. A mesa so 

tomavam parte os homens, e as mulheres e as crianyas so comiam quando os homens 

terminassem. 

De acordo com Coelho (1995) a nivel alimentar a cultura cigana, em tempos e 

numa epoca de fome chegaram a desenterrar porcos para os proprios comerem assim 

como aves mortas na regiao de Tras-os-Montes. A sua alimenta9ao e regular, Ii base de 

carne de porco, pao, toucinho e caldeiradas de peixe e came. 

Nunes (1996) refere que todo 0 cigano nomada gosta de urn born cozido, com 

carnes de porco e legumes. 0 cavalo e para a etnia sagrado, e proibido comer, po is este 

simboliza a masculinidade, mas Costa (2006) diz que nao existia nenhuma 

particularidade nas suas comidas, que eram as usuais das regioes, e isto tambem porque 

"( ... ) os alimentos eram muitas vezes mendigados pelos ciganos e nao podiam, 

portanto, situar-se fora do seu contexto cultural regional" (p.181). 

Depois de uma breve abordagem sobre aspetos gastronomicos da cultura cigana, 

existem outros que tambem merecem destaque como eo caso do seu proprio vestuario. 
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3.9. Vestuario cigano 

Costa (2006) diz que "0 vestuario dos ciganos era 0 mesmo que as pessoas 

humildes e mendigas do pais onde viviam usavam, embora exagerassem nos adornos do 

vestwirio" (p.217). 

Coelho (1995) refere que os hom ens destacam-se por uma jaqueta como botoes, 

urn colete de boWes, cal<;as de casimira ou cotim e sapatos pretos. As mulheres com 

vestidos cumpridos de folhos, corpete justo, sapatos pretos, brincos de ouro e len<;o de 

algodao ou seda. As crian<;as usam camisas e outros vestwirios. 

Costa (2006) diz que no seculo XIX, os ciganos usavam, na maior parte da 

Espanha, "( ... ) urn chapeu de copa alta e de aba estreita, uma samarra de pele de 

carneiro no inverno e, durante 0 verao, uma jaqueta de pano castanho e, por baixo desta 

gostavam de exibir urn colete de pelucia vermelha, com nurnerosos botoes" (p.217). 

Mas para Nunes (1996) os ciganos demonstram simplicidade no vestuario, ja as 

ciganas jovens tern urn gosto especial pelo adorno, brincos, colares e pulseiras "0 

cigano vive de forma modesta, defende a familia e 0 trabalho artesanal e tenta resistir it 

industrializa<;ao e ao desenvolvimento economico que de certa forma e uma oposi<;ao it 

vida tradicional da cultura cigana" (p.205). 

Segundo Costa (2006) as ciganas "( .. . ) usavam, na cabe<;a, urn len<;o, 0 cabelo 

era preso com urn pente ou entao ficava solto sobre as costas. Gostavam muito de usar 

grandes arcadas de ouro, prata ou metal" (p.217), mas praticamente tinham a roupa que 

traziam no corpo e quando muito apenas uma muda de roupa. "As mulheres nao fiavam 

nem cosiam, obtinharn as roup as mendigando ou roubando e gostavam muito de se 

enfeitar com joias" (p.ISI). 

Os ciganos abastados usavam len<;o de seda ao pesco<;o, grandes boWes 
de oiro na camisa e relogio com uma corrente grossa. Os ciganos pobres 
apareciam nas feiras com vestuario roto, esfarrapado, sem meias, com 
cal<;ado todo estragado e velho. As mulheres dos ciganos ricos usavam 
vestido de chita de cores vivas ou azul com pintas brancas, urn pouco 
curto, com quatro ou cinco ordens de folhos ( ... ), as ciganas pobres 
usavam urn vestido de cores vivas, sem folhos, urn corpete largo, nao 
usavam colar ao pesco<;o e muitas andavam descal<;as ( ... ) usavam 0 

cabelo com urn risco ao meio. Na parte de tris, prendiam-no com 
ganchos ou atavam-no com fitas de cores ( ... ) traziam 0 cabelo 
entran<;ado, caido pelas costas abaixo, com la<;os de fita nas pontas. 
Utavam 0 cabelo com azeite ou banha de porco (Costa, 2006, pp. 21S-
219). 
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As ciganas jovens destacam-se por urn enorme gosto pelos adomos e vestidos 

coloridos que dao vivacidade e transmitem urn certo sentimento de felicidade. Mas a 

felicidade tambem se expressa de outras formas, na~ so na musica como tambem nas 

danyas ciganas. 

3.10. Musica e dan~a ciganas 

Para Heredia (1974) a etnia cigana destaca-se pelo gosto da musica, do canto e 

da danya. 0 folc1ore des de sempre foi importante e Nunes (1996) refere que os ciganos 

sao muito alegres e com os seus ritmos animam e divertem to do 0 grupo. 

A arte cigana e, acima de tudo, urna arte de viver, uma arte quotidiana, 
uma arte em todas as coisas e de todas as coisas, indissociavelmente do 
seu conteudo social, economico, cultural. E a arte de comerciar, a arte de 
conduzir, a arte de tocar musica ou de danyar, a arte da palavra, a arte das 
relayoes sociais, a arte da festa (Costa, 2006, p. 220). 

Costa (2006) destaca 0 flamenco como urna arte, cujo beryo e a Andaluzia e cuja 

origem e a fusao de varias culturas que durante seculos conviveram em perfeita 

harmonia: arabe, judi a, crista e cigana, sem se esquecer da influencia da populayao 

negra procedente de Africa. 

Mas 0 quotidiano do cigano nao se resume so a festa, ele segue uma determinada 

ideologia religiosa, na qual consagra urn dos seus principais valores "0 casamento". 

3.11. Religiao e casamento cigano 

Costa (2006) afirma que "A igreja catolica e protestante, de uma maneira geral, 

rejeitava os ciganos, apresentando como razoes a sua expulsao do Egipto recusando 

auxilio a «Sagrada Familia» e porque eram "idolatras"" (p.187). 

Moreno (2004) refere que os ciganos "Acreditam num Deus-providencia (Devei) 

e num espirito do mal (Beng), bern como nas almas dos mortos (mule). ( ... ) 

Ultimamente prolifera entre eles a pratica do "culto" (denominayao que eles proprio dao 

as reunioes na "Igreja Evangelica de FiladeIfia Cigana" (p.39). 

Blanes (2008) a evangelizayao em Portugal iniciou-se nas grandes urbes, Lisboa 

e Porto e so depois e com 0 decorrer dos tempos e que se passou para outras 

localidades, mais concretamente, em 1973, na regiao da Covilha. 

Cas a Nova (2009) afirma que relativamente a religiao eles praticam 

essencialmente 0 "CuI to"; fundamentado na Igreja Evangelica de Filadelfia. 0 culto e 

urn momenta de fe, serve nao so como urn momenta de orayao mas tambem de reflexao 
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e de resoluyiio de alguns problemas atraves do afastamento do mal ou seja dominio do 

bern sobre 0 mal. Assim, 0 culto procura-se a aproximayiio com Deus e 0 afastamento 

do mal, do negativo, de certa forma do Diabo. 

Blanes (2008) menciona que Emiliano Jimenez Escudero, foi urn dos primeiros 

membros de etnia cigana e de nacionalidade espanhola a integrar 0 movimento 

evangelico "Le Cossec", no sui de Franya. Foi quem impulsionou e dinamizou 0 

movimento durante toda urna vida, contribuindo de forma profunda para a 

evangelizayiio da comunidade cigana sendo ainda 0 mentor do movimento niio so em 

Espanha como depois em Portugal. 

Para Rodrigues (2006) tanto para os hindus como para os clganos, a 

religiosidade e muito forte e norteia muito do seu comportamento, impondo normas e 

fundamentos importantes que devem ser respeitados e obedecidos. 

Costa (2006) afirma que a religiiio e as suas funyoes religiosas dependiam da 

situayao em que se encontrava 0 cigano e das relayoes que mantinha com 0 meio. 

"Assim, a religiiio podia ser vista como uma adaptayao ao meio, como uma componente 

cultural ou como urn elemento que permitia, em determinadas circunstancias, urn 

equilibrio psicologico e uma reorganizayiio social e cultural" (p.207). 

Coelho (I995) refere que no casamento cigano a noiva e pedida pelos pais do 

noivo, normal mente as raparigas casam-se entre os 16 e 18 anos. 0 noivo como forma 

de testar a virgindade da sua futura mulher, enrola urn lenyo branco nurn dedo e efetua 0 

rompimento do himen, se 0 lenyo ficar manchado de sangue exibi-o ao resto da 

comunidade e eis que surge urn grande contentamento em toda a comunidade e a festa 

continua e Moreno (2004) diz que "0 casamento e uma das tradiyoes mais valorizadas e 

preservadas entre os ciganos, pois representa a continuidade da etnia" (p.31). 

Segundo Heredia (I974) 0 matrimonio deve ser consolidado entre membros da 

mesma etnia, como forma de continuidade da propria raya. Por vezes urn determinado 

elemento nao cigano que integre com esta comunidade; este fa-lo de urna forma 

dedicada; integrando-se plenamente na familia e tambem na aquisiyao das proprias 

tradiyoes. No entanto, se pretender afastar-se desta comunidade sofre como 

consequencias 0 desprezo, repudio e e colocado completamente ignorado. 

Para Moreno (2004) 0 casamento e a base da organizayao social. "Os casalS 

formados, socialmente determinados e afianyados, sao geralmente estaveis, e as 

familias, unidas pel as suas crianyas, tern obrigayoes de cooperayao social, de respeito e 

ajuda mutua" (p.31). 
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Costa (2006) diz que 0 casamento era 0 momenta mais importante de toda a vida 

social. "A primeira regra do casamento era a interdiyao dos casamentos mistos: ciganos 

com nao-ciganos. Tratava-se ( ... ) de uma tendencia para se casarem com os parentes ou 

conhecidos, preferencia esta que estava Jigada aos seus modos de vida: 0 nomadismo" 

(p.193). 

o casamento civil realiza-se s6 quando e legalmente indispensavel 
(estabelecimento de urn estado civil para obter documentos 
administrativos, necessidades de urn casamento oficial para obter 
prestayoes sociais, 0 mesmo acontecendo com 0 religioso (utilidade de se 
integrar nos habitos do pais, obrigayao de 0 fazer quando 0 acto civil e 0 

religioso nao sao separados e se coadunam com a vontade de certas 
familias de se casarem religiosamente (Moreno, 2004, p.32). 

Lopes (2008) diz que a combinayao de urn casamento pelos pais dos conjuges e 

chamada pedimento. "Os pedimentos podem ser feitos em qualquer altura, mas as festas 

de casamento, que congregam muitos ciganos unidos por layos de afinidade, costumam 

ser boas ocasioes para acordar unioes futuras entre familias mais distantes ( ... ) (pp. 70 -

71 ). 

De acordo com Moreno (2004) quando a mulher casa, vai viver com a familia do 

marido e passa a ser considerada urn membra desta. "Os filhos desse casamento 

pertencem a linhagem do pai, demonstrando assim, 0 poder predominantemente, 

patriarcal na comunidade cigana" (p.58). 

Para Nunes (1996) a constituiyao das familias ciganas assenta em nuclear ou seja 

pais e respetivos filhos ou entao em familia extensa com todo urn conjunto de parentes e 

familiares que vivem em comum numa mesma habitayao ou lugar. 

Oliveira et al. (2009) afirma que 0 casamento e uma das tradiyoes malS 

preservadas entre os ciganos. Representa a comunidade da raya e, como tal, este ato nao 

e permitido com os nao ciganos. "Porem, urn cigano pode casar com uma gadji (uma 

mulher nao cigana), a qual devera submeter-se as regras e as tradiyoes ciganas. E pelo 

casamento que os ciganos entram no mundo dos adultos (p. 30). Depois do casamento, 

durante tres dias e tres noites, os noivos ficam separados e s6 na terceira noite e que 

ficam juntos, pela primeira vez. "Na manha segninte ao casamento, a noiva veste uma 

raupa tradicional colorida e usa urn lenyo na cabeya, simbolo de mulher casada" (p.30). 

A etnia cigana da grande importiincia a questao da religiao e do pr6prio 

casamento, a fidelidade conjugal, em que os filhos sao a prava desse mesmo amor e 
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felicidade. 0 cigano mantem sempre 0 espirito de forya e uniao, independentemente das 

diversas circunstiincias que fazem parte da propria vida humana. 

3.12. Doen~a e iuto ciganos 

Cas a Nova (2009) no caso em que urn membro de etnia cigana esteja doente e 

tenha que permanecer intemado num hospital e de salientar que toda a familia se dirige 

ao mesmo e permanece por ali como forma de apoio e solidariedade. 

Heredia (1974) refere que na cultura cigana ha urn grande respeito por todos 

aqueles que partem e deixam a vida terrena. Acredita-se numa vida etema, para alem 

da propria morte, it qual se professa 0 maior respeito. 

Coelho (1995) afirma que quando morre urn cIgano e enterrado em pleno 

campo por os membros da etnia, nao existe nenhuma cerimonia, no entanto 0 choro 

das crianyas e das mulheres e evidente. 0 cigano faz luto pel os seus familiares e usa 

roupa preta, nas mulheres para alem da roupa preta usa 0 lenyo preto. 

Costa (2006) diz que "( . .. ) quando mom a urn cigano, era costume enterra-lo 

em pleno campo, sem mais formalidades, para alem do choro das mulheres e das 

crianyas" (p.203) e "As viuvas cortavam 0 cabelo e nao 0 deixavam crescer e usavam 

urn lenyo preto amarrado it cabeya. Nao tomavam a casar e andavam de preto, de 

cabelo cortado e de lenyo 0 resto da vida. Os homens, em sinal de luto, deixavam 

crescer a barba e mantinham-na crescida urn ano (p.204). 

Nunes (1996) afirma que como simbolo de respeito por aquele que parte os 

ciganos deixam crescer as barbas e muitas das vezes nao comem refeiyoes quentes. As 

roupas usadas sao as de cor negra e quando se trata de urn parente em primeiro grau 0 

nojo pode durar ate urn maximo de quinze dias. Estas cerimonias sao sempre 

acompanhadas de muito choro, dor e angUstia e a familia abandona a casa do defunto e 

vai morar para outra localidade, para junto de outros familiares durante longos meses. 

Segundo Nunes (1996) seguindo 0 rigor a lei cigana, 0 velorio durava ate tres 

dias e apos esse tempo eram sepultados nos campos de forma discreta e perto de uma 

arvore na qual Ihe colocavam uma marca para que pass ado urn ano pudessem voltar 

para 0 recordar. Atualmente os ciganos ja seguem a norma de onde estao inseridos ou 

seja 0 defunto ja e colocado nas igrejas e consequentemente levado para os cemiterios. 

De acordo com Heredia (1974) ao nivel da morte de urn dos conjuges e 

permitida ao homem casar novamente no caso da sua inoperacionalidade para cuidar 

dos filhos, no caso da viuva jovem e sem filhos como forma de constituiyao de urn 
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novo agregado. No caso de ser uma viuva de meia-idade ja e muito mal vista pela 

comunidade local e os seus filhos sao lhes retirados e entregues ao cui dado da familia 

do marido. 

Lopes (2008) afirma que "0 luto ainda significa a obrigayao de usar roupa 

exterior tolamente negra. As mulheres poem urn lenyo a cabeya, cortam 0 cabelo no 

caso de terem enviuvado. Inversamente os hom ens deixam crescer a barba e 0 cabelo, 

e passam a usar urn chapeu" (pp. 63 - 64). 

Segundo Coelho (1995) 0 luto e vivenciado de forma intensa, no caso de 

marido ou filho dura toda a vida, no caso de pai ou mae ate dois anos, tios ou avos ate 

tres meses. 0 deixar crescer a barba nos homens, 0 usar duplo lenyo preto no caso das 

mulheres, a proibiyao de ingerir carne durante urn determinado tempo sao aspetos 

relacionados com a perda de alguem e como sinal de respeito. 

Apos uma breve descriyao de urn conjunto de aspetos relacionados com a 

cultura da etnia cigana, verifica-se que a mesma assume urn sentido amplo e ao 

mesmo tempo muito diversificado. 

Para melhor enquadramento do estudo, sera ainda necessario fazer uma 

abordagem a funyao da escola, como agente educativo e ao proprio conceito de 

educayao. 

4. Educal;3o 

4.1. Escola e educat;lio 

Para Peres (1999) 0 ato educativo e, tambem urn processo cultural em que a 

relayao educativa depende dos diferentes tipos de cultura. "Cultura e educayao estao 

intimamente ligadas como verso e reverso de uma mesma realidade. E impossivel 

determinar onde acaba 0 educativo e principia 0 cultural e seria absurdo separa-los" 

(p.42). 

Pires et al. (1991) afirmam que a educayao e urn processo de socializayao e que 

a escola e uma instancia especializada onde tal processo tern lugar. "Esta socializayao 

( ... ) visa integrar 0 individuo na ordem social existente, isto e, torna-lo solidiirio com as 

normas, costumes, comportamentos, enfim, com os padroes culturais que sao 

reconhecidos como identificadores dessa sociedade" (p.lll). Referem ainda que 

A educayao e a ayao exercida pelas gerayoes adultas, sobre as gerayoes 
que nao se encontram ainda preparadas para a vida social; tern por 
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objetivo suscitar e desenvolver, na crianya, certo numero de estados 
fisicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade politica, no seu 
conjunto, e pelo meio especial a que a crianya, particularmente se destina 
(Durkheim, 1992, p.25). 

Segundo Pires et at. (1991) "A educayiio e ainda uma ayiio unilateral dos adultos 

sobre os jovens, os adultos transmitem atitudes, conhecimentos tecnicos, e os jovens 

recebem, aprendem e incorporam na sua vida esses conteudos" (p.27). 

Educar; integrar; formar para a cidadania - siio simultaneamente 
simples de definir e muito dificeis de concretizar. Com efeito, a instruyiio 
e a educayiio siio indissociaveis, pois as condiyoes em que se processa a 
instruyao sao portadoras de val ores e indutoras de comportamentos. 
Desde a educayao pre-escolar, nao basta aprender, e necessario 
compreender e saber usar 0 que se apreende, e preciso que cad a 
crianya des envoI va todas as suas capacidades e a sua personalidade, 
aprendendo regras de convivencia social que reforcem a sua integrayao e 
a sua autonomia" (Ministerio da Educayiio, 1998, p.6). 

Para Pires et at. (1991) a educayiio nao resulta de urn ato "(".) individual entre 0 

pai e 0 filho - educayiio familiar - ou 0 professor e 0 aluno - educayiio escolar, mas 

entre as duas categorias sociais distintas: a gerac;:iio adulta e a gerac;:iio jovern" (p. 26). 

o adulto transmite conhecimentos, atitudes e valores, considerados ajustados ao jovem 

pela gerayiio adulta e 0 jovem recebe e aprende esses conhecimentos e val ores de acordo 

com os padroes normais da compreensiio e de comportamentos da gerayiio jovem. 

Segundo Santos & Carvalho (1997) a instituiyiio escolar sera 0 local privilegiado 

para uma difusao de valores que promovam atitudes de aceitayiio da diversidade etnica e 

sociocultural dos diferentes alunos e da promoyiio da igualdade de oportunidades para 

todos, independentemente do seu estatuto cultural e socioeconomico. "A escola 

portuguesa, niio tern como norma a valorizayiio das diferentes culturas dos seus alunos e 

esse facto tern sido apontado para justificar 0 insucesso escolar na escola basica, bern 

como 0 abandono escolar que ainda se veri fica nas nossas escolas" (p.57). 

De acordo com Pires el at. (1991) durante urn periodo de cerca de 200 anos a 

escola passou de urn meio excecional de educayiio de alguns para a situayiio de 

instituiyiio educativa universal por onde todos devem passar. 0 estado abandonou a sua 

posiyiio de desinteresse ou alheamento em re1ayiio Ii educayiio escolar para se tomar 0 

seu principal promotor e responsavel. "A educayiio fomecida pela escola tomou-se de 

tal forma predominante que 0 proprio termo educac;:iio se identifica frequentemente com 

educac;:iio escolar" (pp.78 - 79). 
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Peres (1999) afinna que "as escolas nao mud am a sociedade, mas podem criar-se 

nelas bolsas de resistencia que proporcionem mode!os pedagogicos para as novas 

fonnas de aprendizagem e de relay5es sociais" (pp.118 - 119). 

Segundo Pires et al. (1991) a escola e uma construyao social "( ... ) atravessada 

pel as mesmas tens5es e conflitos que cruzam a sociedade; uma realidade dialetica de ser 

defendida por uns e atacada por outros. Em cada momenta historico ela traduz 0 

equilibrio possive! e inst<ivel entre essas tens5es" (p.138). Lembra ainda que a 

Constituiyao Portuguesa (1980) refere que "Na realizayao da politica de ensino, 

incumbe ao Estado: a) assegurar 0 ensino basico universal, obrigatorio e gratuito; C •.. ) e 

b) estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino" (p.81). 

Ministerio da Educayao (1998) define que "A fonnayao para a cidadania vive-se, 

experimenta-se, aprende-se em cada instante da vida escolar, sendo a educa~ao civic a 

urn dos eixos que da senti do Ii integrayao e Ii utilizayao social dos saberes e do 

conhecimento" (p.7). 

Pires et al. (1991) referem que a educayao e uma ayao global, uma fonnayao em 

do is sentidos. Visa a aquisiyao de conhecimentos e de metodos de raciocinio e a 

interiorizayao de atitudes, comportamentos, aptid5es fisicas e tecnicas necessarias para 

uma profissao. Socialmente visa integrar 0 jovem na sociedade, dando-Ihe urn lugar 

diferenciado de acordo com as suas aptid5es particulares e 0 treino efetuado na fase 

educativa. 

Montenegro (2003) defende uma escola construfda assente em novos 

paradigmas: "0 aparecimento de uma cultura da diversidade, a emergencia de urna 

estrategia nova de co construyao, a afinnayao de urn pensamento cruzado e a 

aprendizagem nomad a" (p.95). Uma escola comunitaria, onde crianyas, familias, 

comunidade, do centes e outros trabalhadores tenham espayO e direito Ii diferenya, 

tenham urn espayo para a realizayao dos seus direitos, pertencentes a uma comunidade 

que os respeite e os valorize. 

Para Sole (2014) "A nova escola nao devia ter como principal funyao a 

transmissao de urn saber organizado e previamente estabelecido ( ... ) 0 aluno devia 

tomar-se agente da sua propria aprendizagem" (p.46) e esta devia ajuda-Io a 

desenvolver 0 senti do critico, a criatividade e aprender a trabalhar em grupo. 

Pires et al. (1991) dizem ser incumbencia do Estado "tomar efetiva e 

obrigatoriedade de uma educayao basica generalizada como prossuposto indispensavel 

da observiincia do principio fundamental da igualdade de oportunidades para todos" 
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(p.89). A escola socializa os individuos, ou seja, prepara-os para a sua integrayiio na 

sociedade. Esta socializayiio sup6e, alem da aquisiyiio de conhecimentos e tecnicas, a 

interiorizayao de urn sistema de valores, traduzindo e atitudes e comportamentos 

ajustados iI ordem social dominante. A escola realiza esta socializayiio "( .. . ) 

apresentando-se como urn modelo de organizayiio hierarquica onde cada urn ( ... ) ocupa 

urn lugar apropriado - professores, alunos, funcionarios pais, e ( ... ) impondo ( ... ) 

comportamentos ajustados iI sua posiyiio institucional" (p.139). 

Costa (1999) referindo-se iI Lei de Bases do Sistema Educativo destaca 0 artigo 6° 

que reporta 0 ensino basico como "( ... ) universal , obrigat6rio e gratuito e tern durayao de 

nove anos ( ... )" (p.48). 

Pires e/ al. (1991) "A obrigatoriedade da escola e completada com outras 

medidas que acentuam progressivamente a importiincia da educayao escolar: 0 diploma 

escolar foi exigido para 0 exercicio de profiss6es ou cargos com maior peso" (p.78). 

No entanto a educayao escolar nunca deve ser entendida como urn processo 

isolado, mas sim em constante sintonia com a pr6pria educayiio familiar. Oeste modo e 

caminhando num mesmo sentido, sera ainda pertinente efetuar uma breve descriyiio dos 

conceitos educayao familiar e educayao escolar. 

4.2. Educa~ii.o familiar e educa~ii.o escolar 

Segundo Montenegro (1999) a funyao educativa na comunidade cigana assume 

uma perspetiva ao mesmo tempo integradora. Existe urn determinado conjunto de 

aprendizagens e responsabilidades que fundamentam to do urn processo de socializayao. 

A coesao e dinfunica familiar sao resultados da indispensavel funyao educativa que 

existe dentro de urn determinado grupo. 

Costa (2006) afirma que 0 papel da mulher na familia era grande, tendo iI sua 

carga a educayao dos filbos , em especial das filhas e as crianyas entregues aos cuidados 

da maes eram considerados 0 centro da familia, enquanto Moreno (2004) considera a 

mulher a pes so a que resolve os assuntos administrativos junto dos organismos sociais, 

alem de responsavel pe1a educayao das crianyas mais novas. "Pode ser considerada 0 

elemento essencial de mudanya na comunidade cigana, face iI escolarizayiio das 

crianyas" (p.61). 

Costa (2006) diz que os ciganos "Eram conhecidos, nao s6 como individuos, mas 

como pertencentes a uma comunidade. A familia nao s6 era importante para os 
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individuos, para a sua conduta, como tambem era essencial para a organizayao social da 

comunidade" (p.179). 

Moreno (2004) afirma que na perspetiva dos ciganos, a escolarizayao das crianyas 

po de levar a sua perda de identidade cultural e "Deste modo a escolarizayao das crianyas 

ciganas e vista, como algo que pode provo car atritos na familia e na comunidade" (p.40). 

Macedo (2010) as regras e valores que sao adquiridos no processo de educayao 

familiar, no seio da comunidade cigana, afetam a relayao que estes estabelecem com a 

escola. 

o ritmo de vida das crianyas e pautado pelo ritmo de vida dos adultos, as 
suas formas de vivencia do quotidiano sao pautadas pelas formas e 
conteudos de vivencia do quotidiano dos adultos: ao nivel do ritmo das 
feiras, das festas, dos honirios das refeiyoes, das horas para dormir, das 
redes de sociabilidade ... Estes e outros fatores influenciam as formas de 
perceyao espacial e temporal, organizayao mental e estruturayao de 
pensamento das crianyas, processando-se estas de maneira diferente 
daquela que e exigida pela escola tal como se encontra atualmente 
configurada, exigindo intensos process os de reconfigurayao do habitus 
para se adaptar it disciplina escolar (Casa - Nova, 2009, p.29). 

De acordo com Moreno (2004) a nao escolarizayao das raparigas, permite as 

irmiis mais velhas cuidarem dos irmaos e prepararem-se para 0 casamento em 

detrimento da escola. 

Nao e que as familias e crianyas ciganas nao gostem, nao considerem 
importante ou resistam a escola; e que esta ainda nao foi considerada 
como suficientemente significativa (em bora possa ter sido percebida 
enquanto tal) para, de forma dunivel e nao epis6dica, fazer parte dos seus 
projetos e quotidianos de vida. Ou seja, 0 seu habitus primario e ainda 
maioritariamente estruturado num entomo familiar propiciador de 
determinados comportamentos e atitudes em relayao a escola, uma vez 
que esta aparece frequentemente como estranha dentro do seu universo 
familiar, traduzindo-se num certo desconforto ao nivel da frequencia 
escolar (Macedo, 20 I 0, p.30). 

Nunes (1996) considera que a crianya, desde muito cedo, e educada em funyao de 

uma aprendizagem ampla e liberal, assente numa determinada autonomia moral. No 

entanto, ela sabe que tern de aceitar todas as consequencias de todos e quaisquer atos por 

esta cometidos. 0 pai normalmente e sempre urn modelo a seguir para a crianya, atraves 

dos seus ensinamentos, fruto da sua sabedoria. Deste modo toma-se perfeitamente normal 

que a partir dos 15 anos 0 jovem cigano se tome num membro adulto ou seja urn 

verdadeiro Rom. 
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Macedo (2010) tambem chama a atenyaO para 0 facto de a socializayao das 

crianyas ciganas ocorrer no grupo familiar, sendo neste contexto que "A identidade de 

uma crianya e moldada pelas normas, pelos val ores, e pelos comportamentos da cultura 

em que ela ou ele sao criados". A autora sustenta que a socializayao da crianya cigana e 0 

processo educativo sao caracterizados pel a educayao na comunidade. "As crianyas 

ciganas desenvolvem a autoconfianya e os valores num ambiente onde s50 incentivadas a 

ser independentes, raramente sao punidas e ajudam nas atividades economicas da 

comunidade" (p.30). 

Segundo Rodrigues (2006) 0 nomada tern sentido de liberdade. "Nao tern 

apego a nenhum lugar em especial, nao deita raizes que nao possam ser arrancadas 

quando 0 desejo de ganhar estrada acontecer. ( . . . ) 0 nomada nao se preocupa com 0 

possuir, mas com 0 viver" (p.23). 

Moreno (2004) considera que e com base nas re1ayoes de parentesco que se 

constroi a identidade cultural da etnia cigana que se edifica a personalidade social 

clgana. 

A populayao cigana reconhece a importancia da literacia dos seus filhos na 

sociedade atual, 

( ... ) ate as necessidades mais basicas, tais como a obtenyao da carta de 
conduyao, 0 preenchimento de urn formuhirio da Seguranya Social, ou 
ainda solicitar uma autorizayao de residencia exigem literacia. ( . .. ) a 
educayao tal como esta e concebida pel a sociedade maioritaria nao 
parece responder as necessidades das crianyas ciganas. 0 ambiente 
controlado e confuso da sal a de aula nao deixa espayo para a 
independencia, criatividade e orgulho na heranya cultural cigana. ( . .. ) e 
importante alterar 0 sistema de ensino de modo a que este tenha em 
atenyao os problemas estruturais que as crianyas ciganas enfrentam na 
escola como a pobreza e 0 racismo, e que reconheya a socializayao e 
educayao da crianya cigana (Macedo, 20 I 0, p.30). 

De referir que 
( .. . ) as crianyas ciganas geralmente nao aprendem 0 que os curriculos 
escolares exigem, ou aprendem mal, nao gostam, nao se interessam pelo 
que acontece na escola, embora muitas vezes nem tenham consciencia do 
seu tedio e ate digam que gostam. Mas finalmente nao va~ a escola 
porque "Ia fora" coisas mais importantes ou mais interessantes 
acontecem do que na sal a de aula e tambem por razoes faceis de 
compreender - porque nao existe nos seus grupos de pertenya (ou por 
vezes nenhuma) pressao social para que cumpram a escolaridade 
obrigatoria ou ate para se alfabetizarem. Atraves da socializayao, 
interiorizam tambem os saberes que e1es e 0 seu grupo de pertenya tern 
nao aceites, e muito menos valorizado, na escola, e portanto saberes que, 
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arbitrariamente, sao considerados pel a restante sociedade como sendo de 
"inferior" qualidade (Cortesao, 1995, p.30). 

Pires et al. (1991) dizem que pode dizer-se que h<i insucesso ou fracasso escolar 

quando alguns dos objetivos da educayao escolar nao sao a1canyados. Ora, a educayao 

escolar tern como finalidades instruir, estimular e socializar os educandos. "Visa a 

aquisiyao de determinados conhecimentos e tecnicas (instruyao), 0 desenvolvimento 

equilibrado da personalidade do aluno (estimulayao) e interiorizayao de determinadas 

condutas e val ores com vista it vida em sociedade" (p.188). 

Macedo (2010) e citando Derrington & Kendall (2004:173), 0 facto de os jovens 

ciganos nao terem frequentado mais do que duas escolas, ou seja, desenvolverem 0 seu 

percurso escolar em escolas onde os professores, os funcionanos e os colegas Ihes sao 

familiares, possibilitam urn maior estimulo e motivayao para estudar (p.3 7). 

Macedo (20 I 0) salienta que os ciganos poderiam resumir a sua experiencla 

escolar "dizendo que os retiraram do seu meio social e os levaram it escola para os 

desqualificar, para Ihes mostrar e demonstrar que eles nao eram urn grupo socialmente 

distinto, mas sim pessoas individualmente inferiores" (p. 32). A escola converte a 

diferen9a cultural em "fracas so escolar", ou seja culpa-os por serem diferentes. 

A causa do insucesso escolar a inexistencia de aptid6es do aluno pode ser de 

origem inata, de origem intelectual ou motivada por fatores socioculturais e, neste caso, 

segundo Pires et al. (1991) procura-se a causa do insucesso escolar na cultura informal 

da familia e do meio ambiente, no habitat do aluno, se vive na cidade ou no campo, no 

nivel econ6mico da familia. 

Os ciganos poderiam resumir a sua experiencia escolar, segundo Macedo (2010) 

a uma desqualificayao da escola que Ihes mostra serem urn grupo socialmente diferente 

e inferior e dai 0 seu fracas so escolar. Perante esta perspetiva observa-se 

uma dupla intervenyao: por urn lado, a curto prazo, uma politica de 
educayao compensat6ria dirigida a ajudar a superar na escola (e para fins 
escolares) essas carencias; por outro, uma intervenyao num prazo mais 
alargado em relayao a problemas como a habita9ao, a saude, 0 acesso ao 
trabalho ou a organizayao e participayao politicas. A expressao habitual 
desta opyao e a aula de educayao compensat6ria, que geralmente e a aula 
dos ciganos" (Macedo, 2010, p.32). 

Uma segunda perspetiva, tern por base 0 reconhecimento da cultura do grupo 

etnico cigano. 
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Apela-se entao a uma adapta~ao ou Ii diversifica~ao dos conteudos 
academicos, dos metodos de ensino e aprendizagem e, inc1usivamente, da 
organiza~ao das rotinas escolares, Ii forma~ao especifica de professores 
ou it especializa~ao de urn sector, ou it forma~ao de urn novo 
professorado etnico (Macedo, 2010, p.32). 

Esta segunda perspetiva, deveria prevalecer na escola porque reconhece uma 

distin~ao qualitativa deste grupo etnico, nao inferioriza 0 cigano, valoriza os seus 

conhecimentos, as suas experiencias e a sua cultura. 

Carvalho & Faustino (2012) afirmam que a educayao foi considerada a 

responsavel pelas guerras e pel a intolerancia entre os povos; por isso "( . . . ) tera de dar 

mais aten~ao aos val ores culturais universais, que alem da toleriincia, promovem 0 gosto 

pela diversidade cultural" (p.99). Referem ainda que Delors (1996) "E 0 sistema 

educativo e em especial a escola que oferece as melhores oportunidades e talvez a unica 

esperan~a de iniciar 0 processo de apaziguamento e de integra~ao social" (p.241). 

Macedo (20 I 0) refere que durante os seculos passados, 0 grupo etnico cigano foi 

constantemente exc1uido, mas Dei (2008) diz que "( .. . ) ao interagir com os membros da 

sua sociedade, as crianc;as aprendem a pensar e a comportar-se de forma a refletir a 

cultura da sua sociedade" (p.I3I). 

Em Portugal, 0 grupo etnico cigano revel a urn afastamento face Ii escola publica. 

Compreender as raziies dos baixos niveis de escolaridade e do 
afastamento da escola destas comunidades passa pelo conhecimento da 
etnicidade cigana, dos processos de socializa~ao e educa~ao familiares, 
das suas fonnas, expectativas e perspetivas de vida onde as rela~iies 

familiares e redes de sociabilidade intra-etnica, a relac;ao com 0 mercado 
de trabalho e a forma como se processa a inserc;ao dos/as jovens 
ciganos/as na vida activa, desempenham urn papel fundamental (Casa
Nova, 2009, p.69). 

De salientar ainda que a autora acrescenta que "Passa tambem pelo 

conhecimento e compreensao das formas e processos da escola, enquanto instituic;ao e 

enquanto organiza~ao, trabalhar com a diferen~a cultural, seja esta de origem end6gena 

( ... ), seja de origem ex6gena ( .. )" (p.69). 

Macedo (2010) refere que "Apesar de os indices de escolaridade clgana 

apresentarem gradac;iies di ferenciadas nos di versos paises europeus, atualmente as 

comunidades ciganas continuam, quando comparadas com a restante populac;ao, a 

apresentar os mais baixos indices de escolaridade (p.70). 
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Cas a Nova (2009) salienta que em tempos se pensou fonnar tunnas de crianyas 

ciganas encaminhadas para 0 ensino especial como fonna de melhor sucesso escolar. 

Toma-se fundamental que a sociedade portuguesa nao deturpe os direitos consagrados 

em lei (acesso il educayao; il saude; il habitayao; ao mercado de trabalho ente outros) 

por urn certo des conhecimento ou mesmo estereotipo em rela<;:ao il comunidade 

cigana. Estas representa.;6es negativas sao passadas de gera<;:ao e levam muitas vezes 

ao nao relacionamento com a comunidade cigana. Face a estes processos a mesma 

adota uma atitude de autofechamento e de autorreprodu<;:ao de processos. 

Macedo (2010) diz que quando analisamos a rela<;:ao do grupo etnico cigano 

com a escola publica, e importante ter presente que existem dois sistemas culturais 

estruturalmente diferenciados, quer no que respeita ao conhecimento valorizado, quer 

no que diz respeito il propria cultura. 

( .. . ) de urn lado, uma cultura agrafa, de transmissao oral, valorizando 
mais 0 pensamento concreto e 0 conhecimento ligado ao desempenho de 
atividades quotidianas que garantem a reprodu<;:ao cultural e social do 
grupo (a cultura cigana); do outro, uma cultura letrada, de transmissao 
escrita, valorizando 0 pensamento abstrato e 0 conhecimento erudito (a 
cultura da sociedade maioritaria) ( .. . ) Quando estes dois sistemas 
culturais se en con tram no espa<;:o escolar da sala de aula, a diferencia<;:ao 
cultural e duplamente evidenciada, quer atraves dos processos de 
socializa<;:ao e educa<;:ao de que a crian<;:a cigana e alvo por parte da 
escola, quer dos papeis que aqui e chamada a desempenhar e que diferem 
substancialmente dos processos de socializa<;:ao e educa<;:ao familiares e 
dos papeis que desempenha dentro do grupo de perten<;:a (Macedo, 2010, 
p.33). 

Moreno (2004) refor<;:a que a mae mantem uma rela<;:ao muito mais proxima com 

os filhos do que 0 pai. Como responsaveis pela educa<;:ao dos filhos, cabe-lhes a elas e 

nao aos pais 0 acompanhamento escolar dos filhos. "0 bilinguismo e 0 biculturalismo a 

que sao sujeitos os alunos de origem cigana e, muitas vezes, esquecido, 0 que justifica, 

de certo modo, a ocorrencia de estereotipos e posi<;:6es que os consideram menos 

capazes do que a generalidade das crian<;:as luso-brancas" (p.60). 

Conceber ofertas de atividades educativas que va~ ao encontro dos 
conhecimentos de que os diferentes grupos socio-culturais sao 
portadores, que os rentabilize em vez de os destruir ou de os por de lado, 
estimular 0 respeito pelas raizes culturais dos grupos existentes na escoia, 
para assim ser uma estrategia que tera maior possibilidade de 
desenvolver e captar 0 interesse de todas as crian<;:as que frequentam a 
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escola independentemente do seu grupo de pertenrya (Cortesao, 1995, p. 
30). 

Leite (2002) considera que "( ... ) para os ciganos, a obrigatoriedade escolar 

ocorreu, muitas vezes, associ ada ao desenvolvimento de politicas de negaryao, como a 

reclusao e a assimilayao" (p.385). 

Macedo (2010) salienta que 0 nivel de instruyao dos pais e urn fator que pode 

condicionar a continuidade escolar de jovens ciganos, pois "( ... ) todos aqueles pais que 

tern urn nivel de instruyao algo mais elevado (sabem ler ou tern estudos primarios), nao 

se conformam com 0 facto de os seus filhos so aprenderem a ler e a escrever" (p.74). 

Macedo (2010) considera tambem que as raparigas nao possuem, a partida, "( . . . ) 

as mesmas oportunidades de ( . . . ) frequencia prolongada da escola, ( ... ). No entanto, sao 

estas quem, dentro das comunidades, apresentam maior vontade de prosseguimento de 

estudos por comparayao com os rapazes" (p.79). 

Leite (2002) refere que os pais, muitas vezes analfabetos, nao percecionarn a 

"Escola e a frequencia escolar como urn meio de desenvolvimento e de uma formayao 

pessoal e social mas antes como uma ameaya aos val ores tradicionais da sua cuItura e as 

norm as existentes" (p. 368) e Macedo (2010) diz "( ... ) que 0 estabelecimento de uma 

relayao de proximidade com a escola por parte dos pais dos jovens ciganos, pode 

favorecer a continuidade escolar destes" (p.81), embora cite que "( .. . ) uma das maes 

diz-nos que as suas filhas estudaram por uma imposiyao por parte da escola em 

articulayao com a Seguranya Soci~l , como forma de receber 0 Rendimento Social de 

Inseryao" (p.82). 

Segundo Costa (1999) a ideia que perdura na etnia cigana e que os filhos ao 

frequentarem 0 sistema de ensino estao a perder a sua propria identidade cultural. 0 

ideal era que a escola fosse apenas urn complemento a educaryao familiar e nao uma 

imposiyao de novas normas e regras diferenciadas em funyao da propria cultura cigana. 

A ideia de urn representante de etnia cigana nas escolas podera ser preponderante como 

forma de mediar certas situayoes, no entanto ha que ter presente que a escolarizayao das 

crianyas ciganas e e sera sempre importante. 

Mas Macedo (20 10) refere que constatou que na comunidade por si estudada 

havia raparigas que tinham reprovado intencionalmente para continuarem na escola, 

pOlS 
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A escola funciona para elas como urn espayo de Iiberdade, como um 
espayo de relayoes interetnicas e de sociabilidade que Ihes esta proibido 
fora do espayo escolar pela vigilfmcia de que sao alvo, vivendo muito 
confinadas a familia e ao grupo de pertenya, por comparayao com os 
rapazes, que gozam de grande Iiberdade, frequentando discotecas, cafes e 
namorando com raparigas fora do grupo de pertenya (Macedo, 2010, 
p.103) 

Costa (1999) considera ser fundamental apostar em projetos escolares que 

seJam abrangentes e englobem a realidade sociocultural, socioecon6mica e politica 

que saiba identificar e trabalhar no ambito de uma realidade de nomadismo. Que se 

fundamentem regulamentayoes que por sua vez facilitem 0 acolhimento das 

comunidades n6madas sempre com urn pensamento positivo e desligado de 

estere6tipos e juizos previos. 

Macedo (2010) refere que 0 estabelecimento de relayoes interculturais por 

parte dos pais com os agentes educativos e a convivencia intercultural nas experiencias 

dos pais, bern como a frequencia da escola por parte dos familiares, favorecem uma 

continuidade escolar de sucesso de jovens ciganos. 

Heredia (1974) para alem da educayao dada no seIO da familia, torna-se 

fundamental que a crianya cigana frequente a escola e aprenda 0 mesmo que e 

ensinado as crianyas nao ciganas. Isto, porque 0 conceito de escola ainda continua 

muito enraizado na base da disciplina e da obrigayao que se traduz na pouca 

importiincia dada a escola e a continuidade do analfabetismo. 

De acordo com Costa (2006) nos ultimos arIOS a situac;:ao da escolarizac;:ao das 

crianc;:as ciganas conheceu uma lenta e progressiva melhoria, porem, a frequencia, 0 

sucesso e a conclusao da escolaridade obrigat6ria permanecem, na esmagadora 

maioria dos casos como uma miragem. 

Leite (2002) considera que a situac;:ao se agrava it medida que as cnanc;:as 

crescem, 0 receio, que mantenham relac;:oes de namoro com rapazes, ou raparigas, 

pertencentes a grupos socioculturais que nao os seus e urn dos motivos que justifica 0 

abandono escolar a partir de certa idade. 

( ... ) nos anos 80 do Seculo XX, algumas familias dos Concelhos de 
Vinhais e Macedo de Cavaleiros, foram-se deslocando para Braganc;:a, em 
busca de melhores condiyoes de vida. ( ... ) esta movimentayao foi 
aumentando nos anos 90 do Seculo XX quando "0 concelho foi 
contemplado com 0 projeto de RMG (Rendimento Minimo Garantido), 
atual RSI (Rendimento Social de Inserc;:ao), de que sao beneficiarios" No 
que se refere a atualidade, ( ... ) aqueles ciganos que vivem nas aldeias 
exercem func;:oes de jornaleiros, trabalhando para os agricultores e estao 
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integrados na vida social das aldeias. Alem disso, "uma grande 
percentagem e beneficiaria do RSI e, alguns, como contrapartida, 
participam em Programas de lnseryao nas Juntas de Freguesia locais, 
lim pando e arranjando espayos comuns das aldeias" ( ... ) 0 RSI foi 0 

motive que estimulou os pais de alguns dos jovens ( ... ) a perrnitirem que 
os filhos prosseguissem os estudos ( ... ) (Macedo, 2010, p. 65). 

Leite (2002) ao analisar os programas escolares do 10 ciclo do ensino basico 

revel a que a referencia a outras culturas aparece apenas na area disciplinar de Estudo do 

Meio, quando, no 30 ana de escolaridade, e a prep6sito do tema "A Descoberta dos 

Outros e das Instituiyoes", e indicado como objetivo que os alunos aprendam a 

"conhecer aspetos da cultura das minorias que eventualmente habitem na localidade ou 

bairro (costumes, lingua, gastronomia, musica ( ... ) (p.379). 

Macedo (2010) refere urn trabalho desenvolvido sobre a interayao seletiva na 

escola de mass as, em que chama a atenyao para 0 modo como "( ... ) os professores 

interagem diferentemente com alunos de classes favorecidas face aqueles oriundos das 

classes desfavorecidas e/ou de certos grupos etnicos que nilo se apresentam na escola 

socializados para corresponder as expectativas profissionais dos professores" (p .1 9). 

Estes tern urn papel fundamental no percurso escolar dos alunos e que as "( ... ) 

expectativas de sucesso ou insucesso que os professores elaboram sobre os diversos 

alunos construir-se-iam a partir da relayao que e possivel estabelecer entre a avaliayao 

da aptidao escolar dos estudantes e a pertenya a este ou aquele grupo social" (p.19). 

Dei (2008) refere ser de vital importancia que os educadores se tomem agentes 

de mudanya social, sendo indispensavel que os educadores sejam preparados para 

trabalhar com uma variedade de crianyas e familias com diversidade racial, econ6mica, 

etnocultural e linguistica da nossa comunidade. 

Segundo Moreno (2004) para a etnia cigana a escolarizayao das suas crianyas 

em contextos escolarizados nao assume a menor importfmcia. Ao analisar 0 processo 

educativo de uma crianya desde 0 jardim-de-inrancia, passando pelos tres ciclos do 

ensino basico e secundario ate chegar a faculdade, verificamos como a instituiyao 

escolar substitui a educayao familiar no aspeto afetivo, psicol6gico e de seguranya. 

Macedo (2010) refere que os ciganos se servem da escola, mas mantem urn 

certo afastamento em simultaneo, nao se entregando a ela. Os pais ciganos parecem 

recear uma relayao prolongada dos seus filhos com a escola pelo facto de por em risco 

o seu sistema de valores. 0 sistema escolar representa uma ameaya para a sua cultura, 
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ao mesmo tempo que "produz um importante fracasso, ongem de desvantagens 

acumuladas: desemprego, pauperizayao, desvio, dependencia ( ... )" (p.19). 

Moreno (2004) considera que e possivel construir ou melhorar as relayoes 

interpessoais com as crianyas de etnia cigana, atraves do reconhecimento da sua 

cultura, do combate a qualquer forma de discriminayao e da priori dade que se devera 

dar ao ato educativo sobre 0 ato de ensino. "A escola tal como a conhecemos 

desenvolve relayoes de conflitualidade e nao de empatia com as crianyas ciganas. Sao 

muitas vezes consideradas como intrusas, nao sao compreendidas na sua diferenya" (p. 

39). A educayao multicultural passa pela valorizayao das culturas em presenya na 

escola, pela aproximayao entre a escola e a familia e 0 meio envolvente e pela 

promoyao do sucesso escolar ( ... )" (p.4S). 

Moreno (2004) refere que em 2000 fo i criada a Associayao de Mulheres Ciganas 

de Portugal com a ajuda da Pastoral dos Ciganos que tem como objetivo principal 

ajudar as crianyas ciganas. Esta Associayao e formada por cinco mulheres e propoem-se 

ajudar a integrar as crianyas ciganas na escola que frequentam, respeitando os seus 

principios e valores e pretendem fazer a ponte entre 0 professor e 0 encargado de 

educayao, ou seja entre as duas culturas. 

De acordo com Macedo (2010) 0 facto das praticas profissionais ciganas nao 

serem apreendidas ou aprendidas por via escolar, os niveis mais elevados de 

escolaridade nao tem uma relayao direta com a qualificayao necessaria para exercer a 

profissao da familia. No contexto em que 0 mercado de trabalho nao responde as 

necessidades da populayao em geral e numa sociedade onde os estereotipos em relayao 

as populayoes ciganas sao profundamente negativos, os ciganos acabam por ter de 

recorrer as profissoes dos pais. 

Para Costa (1999) e normal que a crianya entre diretamente para 0 10 ana sem 

frequentar 0 pre-escolar. Esta educayao e 0 resultado do sentido de liberdade, da 

descoberta do espayo, muitas vezes sem noyao do proprio tempo. No entanto, e evidente 

que se torna diffcil obedecer depois a determinadas ordens, comportamentos e normas 

que se refletem na propria linguagem que vai ser diferenciada daquela que recebeu dos 

seus pais e familiares. 

Moreno (2004) culpa a escola pelo insucesso, desinteresse e abandono da mesma 

por parte das crianyas ciganas, uma vez que a escola "(" .) funciona habitualmente 

atraves de ofertas pedagogicas concebidas e desenvolvidas (" .), especialmente para 
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uma populayao de crianyas bran cas, de classe media, do meio urbano e de confissao 

cat6lica (p.4l). 

Leite (2002) lembra-nos que a Escola ignora a diversidade cultural, 

estruturando-se em torno da ideologia de urn saber oficial construido sobre uma cultura 

letrada que nao e comum as crianyas das classes populares. "No caso particular das 

crianyas da etnia cigana, este div6rcio e talvez ainda maior, reforyado a tese de Iturra da 

construyao social do insucesso escolar" (p.3S0). 

Mas Noronha (2003) salienta que nalgumas escolas trabalham "( ... ) mediadores, 

e ate mediadores de etnia cigana. Ajudam os professores a compreender melhor os 

alunos e as suas familias e explicam aos pais e comunidade como e a escola" (p.43). 

Leite (2002) diz que 0 que a Escola ensina e a forma como se ensina diz muito 

pouco as crianyas de origem cigana, pelo que a sua assiduidade seja irregular. A 

responsabilidade pode ser imputada a escola mas tambem ao facto das crianyas terem 

necessidade de participar na sobrevivencia econ6mica da familia, pedindo esmola e das 

raparigas terem de tomar conta dos irmaos mais novos e ajudar nos trabalhos 

domesticos. 

Santos & Carvalho (1997) consideram que os professores sao vistos como 

agentes promotores desta mudanya de mentalidades, pel as suas potencialidades da sua 

ayao dentro do espa90 social da escola, local privilegiado para a promoyao deste tipo de 

a9ao. "Atitudes de respeito pel a diversidade etnica e sociocultural e de inter-relayao 

entre os diferentes grupos culturais deverao refletir-se na sala de aula e no espayo 

educativo" (p.5S). 

Macedo (2010) constatou que M hoje uma maior vontade, por parte dos pais, em 

escolarizar os seus filhos, de forma lidarem com as transformay6es da sociedade atual. 

As transformay6es econ6micas e sociais "( . .. ) obrigam os ciganos, se querem conservar 

uma relativa independencia econ6mica e cultural, a desenvolver novos meios de 

adaptayao. E para 0 conseguir, a escolarizayao e uma via cad a vez mais segura ( ... )" 

(p.21 ). 

Macedo (20 I 0) refere que, em Portugal, varios alunos de etnia clgana sao 

orientados, para Cursos Profissionais que, a partida podem dar urn certa seguranya, 

porque iraQ aprender uma profissao, carecendo contudo de said as profissionais e no 

contexte atual, "( ... ) de penuria de postos de trabalho, 0 Cigano e a maioria das vezes 0 

ultimo a ser contratado eo primeiro a ser despedido ( ... )" (pp. 22 - 23). 
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Moreno (2004) na escolarizac,:ao das cnanc,:as ciganas toma-se essencial a 

existencia e a presenc,;a na escola de urn mediad or cigano, que tenha conhecimento de 

ambas as culturas e que estabelec,:a a ligac,:ao entre a escola e a familia. 

Tambem para Mateus (2012) e citando Carvalho e Baptista (2004; p.87) a 

atuac,;ao do educador social so sen! viavel se, em liberdade e com responsabilidade, 

interventivo e reflexivo, conseguir por em pratica 0 circulo virtuoso ac,;ao reflexao, 

reflexao-ac,:ao, na medida em que con segue a mobilizac,:ao das capacidades de decisao, 

de enfrentar riscos, de avaliar, de agir e escutar, sem privilegiar qualquer procedimento 

em detrimento de outro (p.67). 

Curto (1998) salienta que as diversas fonnas de indisciplina manifestadas pelos 

alunos constituem uma contestac,;ao quer it escola quer aos conteudos programaticos que 

sao obrigados a adquirir. Os comportamentos disruptivos serao uma contestac,;ao ao 

professor, serao uma contestac,:ao ao desfasamento entre a escola e a sociedade atual, 

sendo "( ... ) causas associadas ao desinteresse do aluno pelas materias lecionadas nem 

os alunos nem os professores consideram que as causas do problema residam no 

professor ou na fonna como este leciona as materias, a nao ser casos pontuais" (p.30). 

Macedo (2010) refere que a relac,:ao dos ciganos com a escola pode assentar num 

conjunto de problemas destes alunos face it escola, como a baixa autoestima, 0 

comportamento agressivo, a falta de atenc,:ao na aula, a falta de maturidade, a falta de 

assiduidade, a falta de respeito e obediencia, "val ores morais errados" e a falta de 

interesse em aprender (p.26). 

Leite (2002) reforc,:a que a recusa da Escola, 0 absentismo e 0 abandono escolar 

sao situac,:oes comuns para muitos dos subgrupos da cultura cigana. No entanto, estes 

acontecimentos nao se podem justificar apenas por razoes de especificidade cultural. 

Eles sao comuns a outros grupos que, it semelhanc,:a da situac,:ao que estamos a ter em 

conta, vivem quotidianos marcados por fenomenos de pobreza ou de fragilidade 

economica. E sao comuns a crianc,;as para quem 0 que se ensina nas escolas nao tern 

nenhum significado real. "A situac,;ao dos ciganos face it educac,;ao escolar nao pode 

assim, desligar-se, quer dos antecedentes historicos que a marcam, quer das situac,;oes 

atuais que a influenciam fortemente" (p.387). 

Embora as atitudes para com os ciganos nao tenham quase mudado, a 

escolarizac,;ao apresenta elementos novos, como, segundo Leite (2002) aponta como a 

vontade dos pais em escolarizarem os seus filhos; 0 desenvolvimento de uma 

"pedagogia intercultural" e 0 papel das organizac,;oes ciganas. 
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A hecatombe escolar dos portugueses ciganos nao se deve Ii falta de 
capacidades cognitivas, mas Ii contradi<;ao cultural entre 0 mundo da 
sedentariza<;ao escolar (agravado pelos racismos regionais) eo mundo do 
nomadismo for<;ado, cujo sistema atitudinal e de valores permanece para 
alem da urbaniza<;ao recente da maioria dos ciganos, como urn processo 
de defesa e de autoafirma<;ao identitarias, face ao mundo da maioria dos 
«senhores», que durante seculos os excluiu e for<;ou it nomadiza<;iio e ao 
degredo (Bastos, 2007, p.28). 

Santos & Carvalho (1997) consideram que a escola atraves da a<;iio dos seus 

professores tera de se posicionar numa perspetiva intercultural. Sera atraves da a<;iio 

quotidiana dos agentes educativos que os jovens sejam preparados para urn mundo que 

pressupoe a existencia de multi pi as abordagens, multiplas capacidades, estrategias e 

meios. Promovendo a comunica<;iio e a intera<;iio responderiio aos desafios e 

oportunidades que a nossa epoca historica oferece. 

E importante 

(".) a ado<;iio de medidas para uma forma<;ao inicial e continua de 
professores que os prepare para uma pedagogia de escolariza<;ao de 
crian<;as de grupos minoritarios; a prepara<;iio previa dos professores que 
acolheriio crian<;as ciganas e nomadas em classes regulares, com 0 objetivo 
de uma pedagogia intercultural; a utiliza<;iio e valoriza<;iio da lingua e 
cultura cigana, em igualdade de condi<;oes com as outras linguas e 
culturas; a cria<;iio de la<;os entre a escola e as familias ciganas, com 0 

objetivo da sua participa<;ao efetiva; 0 reconhecimento da prioridade dos 
professores ciganos no ensino de crian<;as ciganas, a reserva de lugares a 
pessoas de cultura cigana entre 0 pessoal auxiliar das escolas frequentadas 
por crianyas deste grupo cultural (Leite, 2002, p.372). 

Leite (2002) afirma que e dificil 0 sucesso de uma educayiio escolar intercultural 

se a comunidade envolvente niio estiver implicada numa politica intercultural. A forma 

como os professores acolhem e se relacionam com as crianyas ciganas e de enorme 

importiincia. As situayoes de negac,;iio a que tern sido votadas estiio muitas vezes na 

origem de abandonos escolares ou de representayoes negativas que constroem da 

institui<;iio ou de si proprias, do ponto de vista intelectual. 

Segundo Moreno (2004) os conteudos curriculares devem fazer abordagens e 

aprendizagens significativas, niio devendo ser discord antes das atividades familiares, 

mas incorpora-las, assim como devem distribuir 0 hito pelos alunos, no sentido de 

potenciar e favorecer 0 processo de ensino/aprendizagem. Devem ser usadas 

metodologias de discussao dos problemas, das suas representac,;oes, da gestiio dos seus 

confiitos, da compreensiio da diversidade que permitam construir saberes ao nivel 

41 



cognitivo, emocional, comportamental e afetivo. 0 espayo sala-de-aula deve organizar

se de forma interativa e facilitadora da comunicayao; utilizar imagens das diferentes 

culturas ou etnias; construir competencias relacionais e comunicacionais, que fayam 

apelo ao uso da palavra e Ii capacidade de escuta. 

Moreno (2004) considera que "( ... ) a forma9ao para a diversidade e uma 

exigencia do perfil de qualquer professor ( ... ). E portanto urn imperativo para a 

realiza9ao de mais e melhores oportunidades educativas para todos os alunos" (pag.65). 

o perfil docente para a diversidade estrutura-se em tomo da adesao a 
principios e val ores congruentes com a promoyao das oportunidades 
educativas de todos os alunos. Urn perfil que exige uma conce9ao do 
conhecimento transformista, diniimica e atualizada, baseada no modo, 
necessariamente critico, como cada urn Ie, ouve ou interpreta as 
interayoes na sociedade em que vive e, em funyao disso, (re) construir 0 

curriculo formal (Moreno, 2004, p.70). 

As crianyas ciganas crescem em liberdade e a forma como utilizam 0 tempo 

contrasta com 0 da escola e segundo Moreno (2004) 0 professor deve ter uma atitude 

positiva e interativa perante os alunos de etnia cigana, de forma a desenvolver 

atividades que vao de encontro aos seus conhecimentos, respeitando sempre a sua 

cultura. 

( .. . ) 0 intercultural na educayao envolve toda a vida e toda a instituiyao 
escolar. ( ... ) Assim, implica urn envolvimento de toda a organizayao e de 
toda a atividade escolar. Nada e neutro nos regulamentos, nas seleyoes e 
na gestao da escola, quer se trate da determinayao das linguas de ensino, 
da organizayao das turmas, da elaborayao dos programas e horarios, da 
disposiyao do mobiliario, da seleyao dos livros para a biblioteca, da vida 
da aula, da reiayao com as familias ( ... ), da formayao dos professores e 
de outro pessoal ligado Ii educayao, da colaborayao entre os diferentes 
parceiros da educayao na comunidade social ( ... )" (Peres, 1999, p.123). 

A figura do mediador e importante como urn interlocutor e deve 

Possuir conhecimento da hist6ria e da cultura cigana; ser adulto; ter 
confianya do seu povo; ser aceite pelas duas partes; ter autoestima; 
demonstrar atitude positiva; e ter capacidade de lideranya". E importante 
que 0 mediador tenha urn determinado perfil para desempenhar as suas 
fun90es ( ... ) a ligayao entre dois mundos, entre as duas culturas; 
acompanhamento das crianyas nas entradas nas salas de aulas; vigiliincia 
dos recreios, promoyao de ocupayoes das crianyas nos tempos livres; 
colaborayao com professores e auxiliares de educayao na resoluyao de 
problemas, vistas de estudo e festas e deslocayao aos bairros para 
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esclarecimento e infonna<;:ao as comunidades clganas (Moreno, 2004, 
p.4S). 

Moreno (2004) refere que apesar dos diversos projetos, programas e 

experiencias implementadas "pelo sistema politico, pelo sistema de seguran<;:a social ou 

por institui<;:oes particulares de solidariedade social (Program a Entre Culturas, Projetos 

de Luta Contra a Pobreza, Rendimento Minimo Garantido, ... )", as crian<;:as ciganas 

"continuam a ser as que apresentam maior taxa de absentismo, insucesso e abandono 

escolar, nao conseguido, urn grande numero, prosseguir os seus estudos para alem do 4° 

ana de escolaridade" (p.47). 

Leite (2002) refere ainda que, para muitos dos ciganos, 0 problema coloca-se 

nao em ir a escola, mas sim conseguir resistir, pois sentem-se rejeitados, violentados, 

colocados II margem e a escolaridade apenas constitui preocupa<;:ao, considerada como 

fazendo parte dos meios postos em pnitica para uma assimila<;:ao for<;:ada. 

Deste modo a etnia cigana e apesar dos varios esfor<;:os realizados nos ultimos 

anos enos diversos ambitos a mesma continua associ ada ao insucesso e ao abandono 

escolar precoce. A escola tera assim de adoptar novas medidas e novas iniciativas que 

possam de algum modo favorecer a inclusao e incentivar II continuidade no sistema de 

ensmo. 
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Introdu~1io 

Capitulo II 

Estudo empirico 

A realizayiio de urn trabalho de investiga<;iio centra-se num determinado espa<;o 

e relativo periodo de tempo. E de salientar que atualmente a cidade de Chaves possui 

tres grandes agrupamentos que contemplam desde 0 pre-escolar ate ao ensino 

secundario, sendo eles os seguintes: Agrupamento de Escolas Dr. Julio Martins, 

Agrupamento de Escolas Ferniio de Magalhiies e Agrupamento de Escolas Dr. Antonio 

Granjo. Este estudo foi realizado no Agrupamento de Escolas DrO Julio Martins. 

Apos a solicita<;iio de uma autoriza<;iio (anexo I) para que fossem 

disponibilizados os dados sobre 0 nlimero de alunos de etnia cigana a frequentarem 0 

agrupamento, no ano letivo de 2013/2014, conhecer os nomes e moradas dos pais desses 

mesmos alunos, para os poder entrevistar e 0 nome de uma professora que conhecesse a 

realidade cigana, os servi<;os de secretariado e funcionarios do conselho executivo 

facultaram 0 aces so ao que foi solicitado. 

o estudo foi realizado no ana letivo 2013/2014, e 0 Agrupamento em causa 

tinha os/as seguintes alunos/as de etnia cigana: no ensino pre-escolar - cinco alunos, no 

1 ° cicio do ensino basico - treze alunos, no 2° cicio do ensino basico - nove alunos, no 

3° cicio do ensino basico - nove alunos e ensino secundario - urn aluno. 

A escolha dos/as alunos/as do 3°ciclo do ensino basico, foi intencional. 

Posteriormente efetuou-se urn primeiro contacto com as famflias dos/as 

alunos/as a fim de pedir autoriza<;iio para poder entrevistar os seus filhos e explicar 0 

objetivo deste trabalho (anexo 2). 

1. Caracteriza~iio da institui~ao 

A atual escola secundaria Dr. Julio Martins foi inicialmente desenhada 

estruturalmente numa vertente de escola industrial, a 14 de mar<;o de 1889. 0 seu 

objetivo era de certo modo ministrar cursos atraves de urn ensino teorico-pnitico e que 

se enquadrasse na industria existente na cidade. 

A segunda funda<;iio deu-se a 2 de maio de 1919, aquando da publica<;ao no 

diario do governo do decreto nO 5 490 que acrescenta a necessidade do ensino tecnico e 

comercial. 
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A 17 de outubro de 1924 passou a designar-se Escola Industrial e Comercial de 

Julio Martins. 

No Estado Novo e com a reforma do ensino tecnico em 1948 pas sou a designar

se de Escola Industrial e Comercial de Chaves. Em 1978 e com a possibilidade de dar 

urn patrono as escolas secundilrias eis que voltou II designac;:ao de Dr. Julio Martins. 

No ano de 2012 0 Ministerio da Educayao implementou a agregac;:ao de escolas 

em agrupamentos 0 que originou uma nova designac;:ao, Agrupamento de Escolas Dr. 

Julio Martins que iniciou atividades no ana letivo 2012/2013, a 4 de julho de 2013. 

o atual agrupamento iniciou atividades letivas em 2012 e com 0 seguinte 

numero: 10 escolas de ensino pre-escolar, 7 escolas de 1 ° cicio do ensino basico, 1 

escola de 2° cicio de ensino basico e 1 escola de 3° cicio de ensino basico e de ensino 

secundario. 

Desde 0 ana de 2012 verifica-se uma diminuic;:ao no numero de alunos que 

exigiu uma nova reestruturac;:ao e consequente eliminac;:ao de 4 escolas de ensino pre

escolar e 1 escola de 1 ° cicio do en sino basi co. 0 numero total atual de alunos do 

agrupamento e de aproximadamente 2000 alunos, distribuidos desde 0 ensino pre

escolar ate ao ensino secundilrio. 

2. Breve caracteriza~ao dos protagonistas do estudo 

Num total de 38 alunos de etnia cigana existentes no Agrupamento de Escolas 

Dr. Julio Martins no ano letivo 2013/2014 foi selecionada uma amostra de forma 

intencional que recaiu sobre alunos do 3° cicio do ensino basi co, em que uma aluna 

frequentava 0 setimo ana de escolaridade, uma aluna e urn aluno que frequentavam 0 

oitavo ano de escolaridade e dois alunos que frequentavam 0 9° ano de escolaridade. 

Alguns residem na zona periferica da cidade, outros porem ja em locais 

designados de rurais. Relativamente II tipologia do agregado familiar ela e caracterizada 

como pertencente a familias nucleares e com filhos, no entanto estas e segundo os 

mesmos podem por vezes assumir-se como alargada, aquando da vinda de alguns 

familiares (avos, primos, tios ... ) que permanecem urn determinado periodo de tempo 

junto ao agregado. 

Face II tipologia das habitac;:oes, tres das habitac;:5es sao caracterizadas como 

habitac;:ao unifamiliar e uma como tenda ou barraca. Quanto ao regime de ocupac;:ao, as 

mesmas habitac;:oes sao proprias e com urn razoavel estado de conservac;:ao. 
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Quanto it situas:iio socioeconomica, tres dos agregados familiares enquadram-se 

numa situas:ao de desempregado e com uma possivel sobrevivencia em apoios e 

prestas:oes sociais. 

Urn dos agregados familiares possui uma situas:iio socioeconomica em funs:ao do 

negocio ambulante em feiras e festividades diversas. 

Ao nive! da habilitas:oes dos pais dos alunos/as entrevistos/as e!es vao desde 0 1° 

ano do ensino basico ate ao 4° ana do mesmo ciclo. Relativamente ao encargado de 

educas:iio que foi entrevistado e sexo do masculino, tern 47 anos de idade e 0 4° ana de 

escolaridade. 

Quanto it professora escolhida para ser entrevistada, tern 45 anos de idade, 

formas:ao academica na area da geologia e experiencia profissional de cerca de 20 anos. 

]a assumiu orientas:iio de turmas, e ao longo do seu percurso tern lidado com alunos de 

etnia cigana e ha cerca de 6 anos, lida com os que residem na cidade de Chaves. 

3. Metodologia de investigalYao 

A fim de obter resposta ao problema poderao as tradis:oes familiares dos jovens 

alunos de etnia cigana contribuir para a sua inC ex)clusiio social quando frequentam 0 

ensino formal?, e aos objetivos definidos para este estudo sera utilizada uma 

metodologia qualitativa com analise de conteudo. 

A investigas:iio qualitativa 

Ao caracterizar-se pOT uma investigas:ao das ideias, da descoberta dos 
significados inerentes ao proprio individuo, ja que ele e a base de toda a 
indagas:iio; (".) visa a inter-relas:ao do investigador com a realidade que 
estuda fazendo com que a construs:ao da teoria se processe, de modo 
indutivo e sistematico, a partir do proprio terreno, a medida que os dados 
empiricos emergem (Mateus, 2008, p.l31). 

Ainda, para Mateus (2008) a investigas:iio qualitativa contrapoe pontos de vista, 

levanta questoes, procura respostas para a compreensiio, valoriza 0 conhecimento 

subjetivo. Aspetos a nive! do pensamento e da as:ao como consequencia direta da relas:iio 

com os participantes, 0 "( ... ) conhecimento cultural implicito", deixam de ser marginais 

para se tomarem centro de interesse (p.l3I). Este tipo de investigas:iio metodologica 

implica uma pesquisa holistica realizada numa situas:ao natural em que as pessoas sao 0 

instrumento fundamental de recolha de dados. "Da enfase aos metodos qualitativos 
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essenclals, a uma amostragem intencional e nao aleatoria, a uma analise indutiva de 

dados e ao processo social" (p.134). 

De acordo com Rosa e Arnoldi (2008) & Biasoli-Alves (1998) apos concretizada 

a analise qualitativa, escolhendo "( ... ) topicos e temas, sequenciada a narrativa, 

aportando na literatura como subsidio e nas proprias verbaliza.yoes dos sujeitos, e 

fundamental cuidar de fazer uma reda.yao coerente e fluida ( ... )" que leve a 

compreensao critica e a criatividade visando a finaliza.yao do estudo (p. 68). 

4. Instrumento de recolha de dados 

Segundo Mateus (2008) em investiga.yao qualitativa as entrevistas constituem a 

estrategia dominante para a recolha de dados ou podem ser utilizadas em conjunto com 

a observa.yao participante, analise de documentos e outras tecnicas. 

Peres (1999) menciona que "a entrevista qualitativa e essencialmente urn 

encontro verbal de caracter interativo entre duas pessoas. ( .. . ) 0 seu objetivo eo aces so 

as perspetivas do entrevistado em torno de algum tema selecionado pelo entrevistador" 

(p.305). 

Assim, foi escolhida como tecnica de recolha de dados uma entrevista 

estruturada, semidiretiva, com guiao previamente elaborado, cUJas questoes iriam 

responder ao problema e aos objetivos anteriormente enunciados. 

Frazao (2005) considera 0 inquerito por entrevista como urn instrumento 

heuristico capaz de nos fazer entender a realidade, pois como refere Oliveira (1997) 

"esta nao e constituida por uma so perspectiva mas e urn "puzzle" de perspectivas" 

(p.95). 

Para Afonso (2005) as entrevistas semiestruturadas obedecem a urn modelo, em 

que, em geral sao conduzidas a partir de urn guiao que constitui 0 instrumento de gestao 

da entrevista semiestruturada. 

A sua estrutura tipica tern urn caracter matricial, em que a substiincia da 
entrevista e organizada por objetivos, questiies e itens ou topicos. A cada 
objetivo corresponde uma ou mais questoes. A cada questao 
correspond em varios itens ou topicos que serao utilizados na gestao do 
discurso do entrevistado em rela.yao a cada pergunta (Afonso, 2005, 
p.99). 

Para Mateus (2008) "( ... ) nas entrevistas semiestruturadas fica-se com a certeza 

de se obterem dados comparaveis entre os varios sujeitos, embora se perca a 
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oportunidade de compreender como e que os proprios sujeitos estruturam 0 topico em 

questiio (p. 135). 

Ao longo do ana letivo 2013/2014, foram definidas e executadas as cmco 

entrevistas semidiretivas realizadas aos/its cinco alunos/as de etnia cigana ja definidos 

na amostra (anexo 3), uma a urn pai/encarregado de educa<;iio de urn dos alunos, 

escolhido aleatoriamente (anexo 4) e uma it professora indicada pela dire<;iio do 

Agrupamento de Escolas Dro Julio Martins e que tinha experiencia no contacto com 

alunos de etnia cigana (anexo 5). 

Macedo (2010) ref ere que "a caracteristica mais importante do investigador deve 

ser a sua devo<;iio e fide!idade aos dados que obtem", devendo ser 0 mais leal possive! 

na sua transcri<;iio (p.5S). Como tal, as entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas adotando a postura "( ... ) de urn ouvinte atento que procura constantemente 

compreender 0 que e dito pelo inquirido, urna atitude de niio-critica e de niio avalia<;iio" 

(p.5S). 

Macedo (2010) e citando Alves (1997) este tipo de instrumento "( ... ) permite que 

os discursos dos diferentes entrevistados tenham urn grau minimo de comparabilidade, 

niio lhes retirando porem, totalmente a liberdade na organiza<;iio do seu discurso" (p.SO). 

Existiu a preocupa<;iio ao elaborar as questoes, ou seja de forma simples e clara 

que permitissem uma facil e melhor compreensiio por parte do entrevistado. 

Como forma de estrutura<;iio e para melhor atingir os objetivos pretendidos 

dividiu-se a entrevista aplicada a aluno/as de etnia cigana em sete categorias, A; 8, C, D 

E, F e G. A cada um/a do/as aluno/as entrevistados/as foi atribuido urn codigo, 

nomeadamente A 7 (Aluna 7° ano de escolaridade), ASf (Aluna do So ano de 

escolaridade) ambas com 15 anos de idade, ASm (Aluno do So ana de escolaridade) com 

16 anos de idade e A9ml (Aluno do 9° ana de escolaridade) e A9m2 (Aluno do 9° ana 

de escolaridade), ambos com 17 anos de idade. 

Na categoria A tratou-se da legitima<;iio da entrevista e estrategias de motiva<;iio 

ou seja explica<;iio dos objetivos da entrevista, garantir a confidencialidade de 

identidade e solicitar 0 registo da mesma. Na categoria 8 tratou-se da identificac,:iio do 

entrevistado/a, genero, idade e ana escolar que frequenta. Na categoria C, re!ativa it 

educa<;iio familiar tentou-se identificar 0 tipo de familia e ainda perceber atraves de urn 

conjunto de questoes a importancia da educa<;iio familiar para 0 aluno/a de etnia cigana. 

A categoria D e especifica da educa<;iio escolar e tenta compreender qual a importancia 

que e dada a este tipo de educa<;iio, niio so pelos proprios alunos de etnia cigana como 
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tambem pelos seus proprios pais. Nesta categoria pretende-se ainda entender 0 percurso 

escolar do/as alunos/as de etnia cigana e identificar alguns e possiveis fatores de 

integrayao. Jii na categoria E as questoes direcionam-se para uma meJhor compreensao 

da propria integrayao social nao so no sistema de ensino como na propria sociedade, 

desde as relayoes sociais, interpretar formas de confiito, reconhecer meios de 

integrayao/socializayao. Na categoria F e com base nos ensinamentos da educayao 

familiar e escolar tenta-se perspetivar urn pouco 0 futuro. Por ultimo, na categoria G 

concJui-se a entrevista, agradecendo-se cordialmente a colaborayao e dando ao/it 

entrevistado/a a possibilidade de acrescentar ainda algum aspeto que ache pertinente. 

Ao longo da aplicayao das entrevistas aos/its jovens alunos/as foram-se obtendo 

informayoes relevantes para fundamentayao do trabalho de investigayao. No entanto, e 

como forma de meJhorar e tomar mais completo este estudo empirico foram 

entrevistados urn pai/encarregado de educayao, cujo codigo atribuido foi EE 

(Encarregado de Educayao), escolhido aleatoriamente e uma professora do 

Agrupamento de Escolas, indicada peJa direyao e com experiencia na relayao com 

alunos de etnia cigana, cujo codigo atribuido foi P AE (Professora do Agrupamento de 

Escolas). 

A entrevista realizada ao EE foi dividida em sete categorias, A, B, C, D, E, F e 

G. Na categoria A estabeleceu-se a legitimayao da entrevista estrategias de motivayao 

do encarregado de educayao, onde se garantiu tambem a confidencialidade de 

identidade. A categoria B tratou de identificar o/a entrevistado/a ao nivel do genero, 

idade e habilitayoes. Na categoria C tentou-se percecionar e compreender qual a 

importiincia dada pelos encarregados de educayao it educayao familiar. A categoria D 

consistiu em compreender a importiincia que e dada pelos mesmos it educayao escolar. 

Com a categoria E pretendeu-se conhecer a opiniao do EE e interpretar a relayao entre a 

educayao familiar e a educayao escolar. Na categoria F pretendeu-se obter uma opiniao 

do EE e perspetivar urn pouco 0 futuro em relayao it educayao familiar e it educayao 

escolar. Por ultimo, na categoria G agradeceu-se a participayiio e colaborac;iio nest a 

entrevista, possibilitando acrescentar mais alguns aspetos que fossem pertinentes por 

parte do entrevistado. 

A entrevista realizada a P AE tambem foi dividida em sete categorias, A, B, C, 

D, E, F e G. Na categoria A definiu-se a legitimac;iio da entrevista e estrategias de 

motivayiio, dos objetivos ate ao garantir da confidencialidade do/a entrevistada. Na 

categoria B foi feita a identificayiio da entrevistada ao nivel da idade, formac;iio 
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academica e ainda interpretayao do percurso academico/profissional. Na categoria C 

tentou-se percecionar os pontos de vista da P AE sobre e em relayao Ii educayao familiar 

cigana. Na categoria D as questoes focaram-se na compreensao e na perspetiva da PAE, 

qual a importancia dada Ii educayao escolar e a sua relayao com os/as alunos/as de etnia 

cigana. A categoria E focou as questoes em torno da relayao da educayao familiar 

cigana e da educayao escolar e na perspetiva da P AE e pretendeu, ainda identificar 

possiveis formas de conflito entre ambas. Na categoria F tenta-se compreender a 

perspetiva da P AE em relayao a urn possivel futuro dos/as alunos/as de etnia cigana. Por 

ultimo, na categoria G agradece-se a colaborayao da entrevistada, facultando-Ihe ainda a 

possibilidade de acrescer algum dado que ache pertinente Ii mesma entrevista. 

A categorizayao anteriormente referida obedeceu a uma construyao e validayao 

que foi testada pela orientadora deste estudo e por mais dois professores da Escola 

Superior de Educayao de Braganya, 0 que permitiu ir de encontro aos objetivos 

preconizados. 

A entrevista realizada aos/lis alunos/as de etnia clgana tiveram a durayao 

aproximada de 45 minutos e a sua transcriyao originou entre 8 a 9 paginas de texto. 

Cada uma das entrevistas ao EE e a P AE durou aproximadamente 30 minutos e a 

transcriyao de cada uma delas deu origem 4 a 5 paginas de texto para analisar. 

Ao longo do processo de transcriyao das entrevistas e na passagem do oral para 

o escrito manteve-se 0 rigor nas transcriyoes, no entanto existe a consciencia de que 

muitos outros aspetos se podem perder, como a linguagem verbal, com a sua pronuncia 

especifica e a linguagem gestual, em reayoes, atitudes e mesmo nos comportamentos. 

Deste modo torna-se fundamental citar Quivy & Campenhoudt (1998) quando 

referem que a analise de conteudo como tecnica na investigayao permite analisar de 

uma forma met6dica as informayoes e os testemunhos independentemente do seu grau 

de profundidade e complexidade. 

( ... ) a medida que vai lendo os dados, repetem-se ou destacam-se certas 
palavras, frases, padroes de comportamento, formas dos sujeitos 
pensarem os acontecimentos. 0 desenvolvimento de urn sistema de 
codificayao envolve varios passos: percorre os seus dados na procura de 
regularidades e padroes bern como de t6picos presentes nos dados e, em 
seguida, escreve palavras e frases que representam estes mesmos t6picos 
e padroes. Estas palavras ou frases sao categorias de codificayao 
(Macedo, 2010, p. 56). 
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Para a analise dos dados qualitativos recolhidos atraves das entrevistas foi 

utilizada a analise de conteudo. 

Quivy & Campenhoudt (1998) referem que esta tecnica e considerada por Vala 

(I993) como sendo hoje uma das tecnicas mais comuns na investigao;:ao empirica 

realizada pel as diferentes ciencias socIalS. Permite fazer uma descrio;:ao objetiva, 

sistematica e quantitativa do conteudo manifesto das comunicao;:oes, tendo como 

objetivo a sua interpretao;:ao. E, portanto, uma tecnica que, de forma metodica, que 

possibilita 0 tratamento de dados baseados no testemunho dos entrevistados quer de 

uma forma organizada quer com um certo grau de profundidade e complexidade. 

Quivy & Campenhoudt (1998) e segundo Silva & Pinto (2009) a analise de 

conteudo e "uma tecnica de investigao;:ao que permite a descrio;:ao objetiva, sistematica e 

qualitativa do conteudo manifestado na comunicao;:ao (p. I 03). 

Mas 

A pratica da analise de conteudo, considerada tao somente como urn 
metodo, e, antes de mais, uma pratica social. Ela encontrara as suas 
justificao;:oes numa predictibilidade empirica relativamente a um objetivo 
e procurara validao;:oes extrinsecas it sua propria pratica (Ghiglione e 
Matalon, 1993, pp. 198-199). 

Foi com base nos procedimentos anteriormente citados, que se definiram as 

categorias e as subcategorias de analise, ja apresentadas anteriormente. 
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Capitulo III 

Apresenta'tao e analise dos resultados 

Introdu'tao 

Atraves dos dados obtidos pelas respostas dos/as entrevistados/as e de acordo 

com 0 enquadramento te6rico que fundamenta este estudo, apresentar-se-a a analise dos 

dados recolhidos que terao por base as categorias A, B, C, D, E, F e as subcategorias Al 

a A3, BI a B4, CI a CS, DI a D4, EI a E8, FI a F3 para 0 caso de A7, ASf, ASm, 

A9ml eA9m2. 

Os dados recolhidos atraves da entrevista ao EE contemplaram a analise das 

categorias A, B, C e Dedas subcategorias Al a A6, B I a B9, CI a C3 e DI a D4. 

Os dados recolhidos atraves da entrevista Ii P AE estao expressos nas categorias 

A, B, C e De nas subcategorias Al a A4, BI a B13 , CI a CS e DI a D2. 

Assim, de seguida, e com base nas narrayoes dos participantes, far-se-a uma 

analise de cada uma das categorias e das respetivas subcategorias. 

1. Apresenta~ao e analise das entrevistas aos/as alunos/as do Agrupamento de 

Escolas Dr. Julio Martins 

A - Educa~ao familiar 

Al - Como descreves a educayao dada pelos teus pais? 

- A educar;iio Ii boa (A 7); 

- Foi boa (ASt); 

-E boa; devemos sempre seguir 0 que eles nos dizem (ASm); 

- Os meus pais sempre me deram boa educar;iio (A9ml); 

- Tirar boas notas na escola e ser educado (A9m2). 

Deste modo a educayao, que e dada pelos pais no contexto familiar e 
caracterizada de uma forma qualitativa como "boa" pelo conjunto do/as 

entrevistados/as. 

( ... ) a educayao do menino cigano, ao contrario de algumas pratieas 
educativas, gira em torno da sua familia, unidade basica de organizayao 
social, econ6mica e educativa, onde os fracassos ou os insucessos sao 
vividos como experiencias a serem ineorporados nos seus saberes. A 
familia esta sempre presente a transmiti-Ihe toda a seguranya e bem-estar 
possiveis, nao podendo nUllea 0 menino cigano transforma-se num 
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solitario individualista, porque a sua familia e fonte inesgotavel de afetos, 
compreensiio e apoio (Macedo, 20 10, p.40) . 

A2 - Quais sao os val ores ou ensinamentos que consideras mais importantes, 

dados pel a tua familia? 

- Ser educada e nunca ter vergonha do que somos ciganos ... (A 7); 

- Ter respeito com as outras pessoas, educada (A8£); 

- Portar-me bem na escola (A8m); 

- Sermos amigos uns dos outros e ajudar-nos e isso tudo ... (A9m I); 

- Eles estiio sempre a dizer que tenho que ser algUlim na vida, ser educado e 

assim ... (A9m2). 

Deste modo e na perspetiva dos/as entrevistados/as e na educaviio familiar, 0 

ensinamento ou valor que mais se destaca e que e transmitido no seio familiar, e 0 de ser 

"educado" ou seja ter urn born comportamento, respeitar os outros nas diversas 

circunstancias do dia-a-dia. 

A3 - A educaviio familiar e igual ou diferente de rapaz para rapariga? 

- as rapazes Jazem 0 que querem e viio pra onde querem; nos niio, e diferente 

somos raparigas (A 7); 

- as rapazes tem mais liberdade de que nos ... preocupam-se mais "com nos" 

(A8£); 

-i diferente, nos podemos andar por ai, a rapariga niio (A8m); 

- Nos podemos andar ate mais tarde na escola, a rapariga niio, e diferente 

(A9ml); 

- Nos somos assim mais livres, as raparigas niio podem andar sozinhas por ai 

(A9m2). 

Na perspetiva dos/as entrevistados/as e no ambito da educavao familiar ao rapaz 

e-lhe transmitido urn sentimento de autonomia ou seja usufrui de uma maior 

"liberdade", enquanto, que a rapariga continua a ser mais vigiada, mais protegia face it 

sociedade e no seu pr6prio quotidiano. 

B - Educaryao familiar versus educa~iio escolar 

Bl- Valorizas mais a educa~ao familiar ou a educa~ao escolar? 

-0 que nos ensinam os nossos pais (A 7); 
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-As duas, mas a daJamilia e mais importante (ASf); 

- A educar;ao daJamilia. Se nao Jossem eles ja nao estava a estudar (ASm); 

- Ados meus pais (A9ml); 

- Na escola aprendo outras coisas que nao aprendo em casa e diferente (A9m2). 

Deste modo, verifica-se que em todos os alunos/as, a mais valorizada e a 

"educa~iio familiar" pois a educayao escolar surge num segundo plano ou seja para 

aprender tudo 0 que a educayao familiar nao lhes po de facultar. 

Macedo (2010) considera fundamental criar uma ponte entre educayao escolar e 

familiar, sendo "necessario que as pniticas pedagogicas no espayo-escola se apoiem na 

experiencia, na vivencia e no codigo linguistico que 0 aluno transporta consigo, de 

modo a que seja possivel ir ao encontro das expectativas, desejos e pniticas das familias 

ciganas" (p. 34) 

Para Liegeois (1994) a educayao que os palS clganos dao aos seus filhos 

corresponde aos valores que OS educadores, Ii sua volta, desejariam por em pnitica com 

as crianyas da sua propria sociedade (nao cigana): autonomia, responsabilidade, valores 

comunitanos. "Convem sublinhar que para alguns, entre os quais os Ciganos, a 

educayao escolar nao e mais do que uma parte (algumas vezes reduzida ou nula) da 

educayao dos filhos" (p.60). 

B2 - It importante para os pais que tanto as filhas como os filhos estudern e 

tirern urn curso? 

- Para mim ate era, eu nao queria ficar em casa a lavar a lour;a (A 7); 

- 0 que nos Jaz Jalta e ler, escrever e Jazer algumas contas estudar muito e tirar 

cursos nao e tanto para nos raparigas (ASf); 

-i mais Jacil para nos rapazes continuar a estudar (ASm); 

- Para os rapazes e mais normal que estudem ate mais tarde (A9ml); 

- Mais os rapazes porque depois elas vao ser maes e ficam mais por casa 

(A9m2). 

Apos urna breve amilise aos excertos da entrevista verifica-se claramente que 0 

"rapaz" pode continuar na escola ate mais tarde, prosseguir os estudos e tirar um curso. 

Segundo Leite (2002) uma mae cigana, quando confrontada com opinioes das 

professoras que the manifestavam como a sua filha era inteligente e avida de saber e 

questionada sobre 0 gosto que teria em ve-la, no futuro, ser professora, afirmou: "eu, 
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por mlm, gostava mas no nosso grupo ISSO era mal visto; pensavam logo que tinha 

abandonado a rapariga aos estudos; ainda se fosse urn rapaz" (p. 36S). 

B3 - As fIlhas mais velhas ajudam a tomar conta dos irmaos mais novos, 

nas tarefas domesticas diminuindo-lhes 0 tempo para estudar? 

- Sim ajudamos, as vezes ja nao temos tanto tempo pra estudar (A 7); 

-i normal ter que ajudar a minha mae, somos muitos (ASf); 

- Sim pois elas ajudam (ASm); 

- Pois sao raparigas, e normal (A9m I); 

- Po is por ajudar as vezes elas ja niio tem tanto tempo pra escola (A9m2). 

Pelo exposto, 0 sexo feminino na etnia cigana relaciona "raparigaftarefas 

domesticas" que por outro lado diminui 0 tempo para dedi car ao estudo e aos proprios 

trabalhos escolares. 

Leite (2002) refere que de facto, em alguns subgrupos deste grupo etnico, desde 

muito cedo "( .. . ) comeyam a diferenciar-se os papeis das raparigas e os dos rapazes, 

atribuindo as primeiras urn conjunto de responsabilidades familiares e domesticas que 

nao passam pela formayao escolar ( ... ) (p.36S). 

B4 - Os teus pais deixam-te participar em viagens de estudo, festas ou 

outras atividades realizadas na escola? 

- So na Jesta de natal, isso de viagens da escola nunca Jui, temos que sair daqui 

e a minha miie niio gosta que vamos para longe (A 7); 

- Sair daqui, pode niio ser bem (ASf); 

- Sim, nos rapazes ate vamos, as vezes, a viagens da escola (ASm); 

- Sim as vezes you (A9m 1); 

- Quando Jazem assim viagens na escola ate YOU, mas niio Jazem assim muitas 

(A9m2). 

Da amilise aos anteriores excertos da entrevista verifica-se que 0 sexo feminino 

na etnia cigana continua a ser uma preocupayao para os pais, existe urn constante 

sentimento de proteyao mesmo no ambito ou contexto escolar e que relaciona 

"raparigafprote~ao no exterior". 

C - Educa~ao escolar 

Cl - Achas que todas as crian~as de etnia cigana deveriam ou nao 

frequentar 0 ensino pre-escolar? 
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-E melhor porque depois quando entrar pra primtiria jti vai mais ativado (A 7); 

- Ajuda mais para quando forem para 0 primeiro ana (A8t); 

- Aos pais e difieil deixar lti os jUhos, mas depais e melhor (A8m); 

- Isso e impartante, porque quando vaa para 0 primeiro ana jti vaa mais 

espertos (A9m 1); 

-E melhor, jti vao mais habituadas pra primtiria (A9m2). 

Apos a analise verifica-se claramente que tantos os alunos, como as alunas de 

etnia cigana, valorizam 0 ensino pre-escolar como uma forma de preparayao para uma 

melhor "integra.,:iio" no posterior primeiro ana do primeiro cicio. 

Segundo Moreno (2004) os pais de etnia cigana desconfiam da escola, da sua 

funyao educativa que po de ser destrutiva da sua cultura. Na cultura cigana 0 saber e 

transmitido oralmente no contexto familiar, ao contrario da instituiyao escolar, em que 

o saber assenta fundamentalmente na transmissao escrita. "Esta e uma das razoes por 

que a crianya cigana e muitas vezes considerada inadaptada e oferece resistencia, no 

contexto de escolarizayao, it aprendizagem autoritaria de urn saber transmitido por 

uma pessoa estranha it familia" (p.40). 

Macedo (20 I 0) assinala que 0 facto da maJOna das cnanyas clganas nao 

frequentarem creches e jardins-de-infancia, faz com que nao exista "uma sincronia de 

processos diferenciados de socializayao primaria, ou seja, uma socializayao primaria 

familiar simultiinea com socializayoes primarias em outras instituiyoes educativas" (p. 

29). As crianyas sao socializadas e educadas num ambiente familiar e pro fissional 

proprio, "incorporando ( ... ) urn habitus etnico atraves da observayao dos 

comportamentos do grupo de pertenya, construindo uma identidade etnica ( ... ), 

condicionam os seus estilos e oportunidades de vida" (p. 29). 

Para Noronha (2003) nao e facil para qualquer crianya sair da sua casa, do 

ambiente que tern tido it sua volta desde que nasceu, e entrar para a escola onde nao 

estao as pessoas de quem gosta e onde tudo e diferente. 

C2 - Quando foste para 0 10 cicio, sentiste algumas dificuldades de 

adapta.,:iio a escola? 

- Nao estava habituada a estar assim numa sala com outros aldeanas (A 7); 

- No inicio foi dificil, ninguem estti habituado (A8t); 

- Fui-me habituando aos poucos, tinha que ir pra eseala (A8m); 

- Custa sempre no inicio naofoiftieil (A9ml); 
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- La me habituei porque tambem havia outros meninos ciganos (A9m2). 

Nota-se perfeitamente que a entrada do/a aluno/a cigano/a para 0 10 cicIo do 

ensino basico e uma grande mudanya no seu quotidiano pois como os mesmos referem 

nao estavam "habituados/as" e esta e a expressao mais utilizada face a esta questao. 

Macedo (20 I 0) refere que para aumentar as probabilidades de sucesso escolar 

dos alunos pertencentes a minorias socioculturais e indispensavel que a escola conheya 

a cultura destas familias e as suas estrategias educativas, de modo a reduzir aquilo que 

se "( ... ) designa de rutura cultural no momenta de entrada na escola, em que se da a 

passagem de urn modele de socializayao familiar para urn modele de socializayao 

escolar muito distinto (p.3I). 

Moreno (2004) considera que para que uma crianya cigana frequente a escola e 

preciso que esta promova 0 acolhimento e aceitayao das crianyas de etnia cigana. "Cada 

urn dos "atores" do sistema escolar contribui para determinar 0 clima que vai instalar-se 

para a crianya cigana" (p. 46). 

C3 - It importante frequentar a escola? 

- Sim, sempre aprendo "cousas" novas (A 7); 

- Por mais que me custe ir as vezes, aprendemos sempre algo (A8£); 

-E importante para aprender a melhor escrever, ler e assim (A8m); 

-E importante para aprendermos mais (A9m 1); 

-E bem para nos, para um dia sermos alguem (A9m2). 

Verifica-se claramente que todos os/as alunos/as valorizam a escola e a 

importancia de "aprender" tudo aquilo que nao e possivel obter com base na educayao 

familiar. 

C4 - Frequentas 0 ensino regular/normal ou estas integrado no ensino 

vocacional? 

- Niio ando em nenhum curso, e normal (A 7); 

- Ando numa turma normal, e isso (A8£); 

- Eu acho que e normal, sim (A8m); 

-E assim, nas disciplinas e nos testes e diferente (A9m I); 

-E normal, mas ja andei num curso que era tipo empregado de mesa (A9m2). 
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Da amilise retira-se a conclusao que a maioria frequenta 0 ensino designado por 

"normal" que e 0 regular, no entanto ja existe 0 encaminhamento para 0 ensino 

vocacional, para 0 ensino diferenciado ou especial. 

Moreno (2004) considera que os pais do Cal6i apenas esperam que ele tire a 

carta de conduyao, 0 que significa que e apenas incentivado no sentido de adquirir a 

escolaridade necessaria para aquele fim e nao para prosseguir os estudos como formas 

de ascensao social. A nivel curricular, a sua preferencia e por disciplinas de cariz mais 

pratico como a Educayao Musical. 

C5 - Quais as disciplinas preferidas e as que menos gostas? 

- Eu gosto do portugues, aprendo mais jacit, niio gosto muito da matematica 

(A7); 

- Eu gosto mais da matematica e gosto de jazer con/as e ate gosto menos do 

portugues (A8f) ; 

- Gosto de educar,:iio fisica e porque e de jogar, niio gosto de jazer as contas 

(A8m); 

- Eu gosto mais do portugues e menos de matematica, isso das contas niio gosto 

tanto niio (A9m 1); 

Gosto mais do portugues e da ginastica e niio gosto tanto da matematica 

(A9m2). 

Ap6s a analise destes resultados verifica-se que a "edUCa\!30 fisica" e a "lingua 

portuguesa" surgem na maioria dos cas os como as disciplinas preferidas. Por outro 

lado a "matematica" e a disciplina menos preferida, no entanto surge uma exceyao em 

que uma aluna refere go star mais da matematica e de fazer contas do que propriamente 

da lingua portuguesa. 

C6 - Descreve no geral 0 teu percurso escolar? 

- Perdi alguns anos, niio e jacil estar toda a vida em Espanha e depois vir para 

aqui, mas os meus pais dizem para ir a escola (A 7); 

- i assim eu so niio passei no primeiro ano, mas tambem os meus pais niio 

estiveram sempre por aqui (A8f); 

- Mais ou menos regular, para os meus pais tinha que seguir a estudar (A8m); 

- Niio passei alguns anos, mas os meus pais sempre me disseram que tinha que 

estudar (A9ml); 
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- As vezes nao foi faeil porque ja andei em varias eseolas para onde os meus 

pais iam eu ia tambem (A9m2). 

A instabilidade ou estabilidade familiar, reflete-se quer na forma como os filhos 

encaram a escola, quer no pr6prio percurso e sucesso escolar. A expressao que mais se 

repete e os " meus pais" nao s6 na questao dos filhos os acompanharem para onde eles 

vao como tambem por outro lade na insistencia para que os filhos nao desistam de ir a 

escola. 

Segundo Moreno (2004) a mae mantem uma relayao muito mais pr6xima com os 

filhos do que 0 pai. Este distancia-se, a fim de reforyar a sua autoridade. Como 

responsaveis pela educayao dos filhos, cabe-Ihes a elas e nao aos pais 0 

acompanhamento escolar dos filhos. 

C7 - Quem e 0 teu encarregado de educa~ao? E acompanha 0 teu percurso 

escolar? 

-i a minha mae, mas 0 meu pai tambem pode ir a escola (A 7); 

- i 0 meu pai, mas ja foi a minha mae, mas ele quer saber tudo 0 que se passa 

pelo menos "com nos " raparigas (A8f); 

- No meu caso e a minha mae (A8m); 

-i 0 meu pai, ele vai a escola quando e chamado e assim (A9m 1); 

- Sim Ii a minha mae, ela vai quando a chamam a escola so se nao puder ir Ii que 

vai 0 meu pai (A9m2). 

Quem assume 0 papel de encarregado de educayao e a "mae". No entanto, e de 

salientar que podem existir casos e verificou-se que numa das situayoes que ja tinha side 

a mae mas agora e 0 pai. [sto significa que a tradicional preocupayao dos pais em 

relayao as filhas e protecionismo pode passar mesmo pela frequencia e continuidade no 

sistema de ensino. 

Macedo (2010) salienta que a adolescencia e uma fase complexa para os jovens 

ciganos, em que se espera que assumam urn conjunto de responsabilidades junto da 

comunidade cigana. Alguns pais acreditam que a escola "( ... ) tern pouco valor ( ... ) para 

o esti[o de vida cigano e ( . . . ) expressam preocupayao relativa ao bem-estar moral, 

emocional e fisico dos seus filhos num contexto escolar que consideram como estranho 

e hostil" (p.37). 

C8 - Pretendes continuar a estudar e seguir para 0 eosine secunda rio 
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- Ainda nao sei, mas chega uma altura que tambem chega de andar na escola 

pelo menos para nos (A 7); 

- Nao sei bem se you continuar muito mais tempo, depois tambem chega (ASt); 

- Se calhar ate continuo, aver se sou alguem na vida (ASm); 

- Nao sei bem se quero continuar, depois chega uma altura que tambem chega 

de andar na escola (A9ml); 

- Ainda nao sei bem se you continuar para 0 secundario, isso depois ve-se 

(A9m2). 

As respostas revelam que as raparigas ciganas tencionam abandonar mais cedo 

os estudos quando referem e aplicam 0 termo, tambem "cbega". Por outro lado os 

rapazes tambem mantem urn sentimento de indefiniyao em relayao it sua continuidade 

no sistema de ensino nomeadamente 0 ingressar no ensino secundario. 

D - Educa\!30 escolar/acultura\!30 ou tradi\!30 Ctnica 

Dl - Pelo facto de frequentares a escola podes, de certa forma, abandonar 

os teus costumes e tradi\!iies? 

Segundo Leite (2002) a escolarizayao com sucesso dos alunos de origem cigana 

exige, muitas vezes, tambem urn "sucesso no abandono dos costumes e tradiyoes que 

caracterizam a sua cultura (p. 3S0). 

As respostas a esta questao foram: 

- Uma aldea e sempre uma aldea, uma cigana e sempre uma cigana (A 7); 

- Aprendemos muitas coisas na escola, mas yOU continuar sempre cigana (ASt); 

- Por mais que aprenda na escola eu sou sempre cigano e you ser sempre 

cigano, isto nunca se muda (ASm); 

-Isso nao, porque eu sou cigano (A9m I); 

- Por andar na escola e aprender outras coisas isso nao tem nada a haver, eu 

sou sempre cigano (A9m2). 

Ap6s a obtenyao destes resultados verifica-se que por muitas "coisas" que 

aprendam na escola, os alunos/as ciganos/as resistem e nao pretendem desligar-se das 

suas raizes ou seja, serao "sempre cigano/as". 

Moreno (2004) refere que a escola e uma instituiyao estranha que transmite 

normas culturais que nao sao as mesmas do cigano e que este nao deseja adquirir e ha 

uma "( ... ) incapacidade do sistema escolar em reconhecer as minorias etnicas como 

elementos constitutivos da escola» (p.43). 
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D2 - Sentes que a escola e para ti a segunda casa e os teus colegas uma 

outra familia? 

- A escola e os amigos Ii outra "co usa " a familia e so uma (A 7); 

- A escola ate pode ser uma segunda casa, mas os colegas nunca siio uma outra 

familia (A8f); 

- A familia Ii sempre so uma, a escola e os amigos e outra coisa (ASm); 

- A minha familia e a minha familia a escola e so para aprender (A9m 1); 

- A escola e para aprendermos, mas afamilia e so uma, a nossa (A9m2). 

A rela'Yao com a escola continua a ser apenas de aprendizagem e nunca pode ser 

considerada uma segunda familia nem mesmo os amigos de turrna que muitas vezes sao 

designados como aldeaos/as . 0 termo de "familia e s6 uma" e repetido pelos 

entrevistados/as e como sendo unica. 

Moreno (2004) refere que a familia e 0 elemento nuclear do desenvolvimento 

e, por isso, e necessario desenvolver praticas educativas capazes de orientar para a 

mudan'Ya, solidariedade e autonomia, devendo 0 professor ser capaz de mediar, apoiar 

e orientar. "E na educa'Yao intercultural que deve assentar 0 modelo de interven'Yao 

junto das crian'Yas ciganas, privilegiando ( . . . ) 0 que se refere a valoriza'Yao do local 

como elemento fundador das politicas educativas (p.47). 

Segundo Leite (2002) 0 que a "Escola ensina e a forma como se ens ina di z muito 

pouco as crian'Yas de origem cigana. Talvez por isso, e mesmo antes de urn abandono 

escolar definitivo, a sua assiduidade comece a ser, muitas vezes, ja bastante irregular" 

(p.3S6). 

D3 - Quando existe abandono escolar por parte dos alunos de etnia cigana, 

quais poderiio ser as razoes? 

- Uns, e porque niio goslam muito andar na escola, oulros porque viio para 

Espanha (A 7); 

- No caso das raparigas por se casam aos 14115 anos, agoraja nem tanto, os 

rapazes alguns niio gostam muito de estar na escola, queram andar na liberdade (ASf); 

- Porque querem andar por ai, niio querem estar fechados na escola (ASm); 

-i porque niio gostam muito de andar na escola (A9ml); 

- Porque querem e andar por ai, porque muitas vezes os JUhos viio com os pais 

para onde elesforem (A9m2). 
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Da analise a estas respostas verifica-se que 0 malOr fator de desistencia do 

sistema de ensino e porque "nao gostam muito de andar na escola". Por outro lado 

alguns, porque acompanham os pais para outros locais, porque queram andar it liberdade 

e no caso das raparigas porque em alguns casos ainda casam cedo, 0 que ja nao e tao 

usual. Dai toma-se cada vez mais importante que a escola com base nos seus recursos 

humanos crie dinamicas que envolvam nao so os alunos como os proprios pais em 

atividades que tomem a mesma escola num meio acolhedor, desejado e que favore<;a a 

continuidade dos/as alunos/as de etnia cigana no sistema de ensino. 

Segundo Leite (2002) para muitos dos ciganos, 0 problema coloca-se nao em ir it 

escola, mas sim conseguir- resistir, pois sentem-se, muitas vezes "( ... ) rejeitados, 

violentados, colocados it margem ( ... )" (378). 

Para Costa (2006) a assimila<;ao, nao se resume na destrui<;ao das culturas 

minoritarias, nem no repudio dos seus valores e do seu modo de vida tradicional, em 

prol das normas culturais da "sociedade de acolhimento". "A assimila<;ao e cada vez 

mais concebida como urn processo de uniformiza<;ao cultural atraves da transformayao 

dos grupos etnicos e na absor<;ao de seus membros na sociedade de acolhimento (p.93). 

D4 - Identificas mudan~as des de que frequentas a escola, ao nivel das 

atitudes, comportamentos, formas de estar, pensar ou vestir? 

- So na forma de falar e escrever 0 portugues, nos ainda estivemos em Espanha 

(A7); 

- Na forma de vestir as vezes, mas sou cigana (A8F); 

- Niio mudei assim muito, eu sou cigano (A8m); 

-E assim, aprendi a ter outros amigos a mais na escola, porque somos ciganos 

claro (A9m 1); 

- Sou cigano, aprendo aquilo que eu acho de bem, Ii isso (A9m2). 

Apos a analise its respostas verifica-se que 0 aluno/a cigano/a vai adquirindo na 

escola tudo aquilo que the interessa ou seja que Ihe possa ser benefico na sua forma<;ao 

como pes so a, mas sempre com a preocupa<;ao de nao modificar a sua identidade, atraves 

da repetiyao do termo "sou cigano". 

Macedo (20 I 0) e citando Estevao (2006) considera que a escola devera 

afirmar-se " como organiza<;ao deliberativa e comunicativa, tendo por base 0 dialogo e 

urn conjunto de principios que poderao contribuir para a justi<;a neste contexto, 

incluindo 0 principio do respeito pel a diferen<;a e singularidade do Outro" (p.16). 
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E - Educa~ao escolar/integra~ao ou excIusao 

EI - Costumas fazer trabalhos de grupo s6 com alunos ciganos ou tambem 

com nao ciganos? 

- Tambemfar;o com aideanas, tenho algumas amigas (A7); 

- Sim, tambemfar,:o trabalhos com nao ciganas, mas e mais raro (ASf); 

- Sim tambemfar,:o muitos trabalhos, com amigos nao ciganos (ASm); 

- Sim, muitas vezes, tenho amigos nao ciganos, na turma, ciganos somos poucos 

(A9ml); 

- Nao, tambem tenho amigos nao ciganos e fazemos trabalhos em grupo na 

escola sim (A9m2). 

E de salientar entao que ao nivel das rela<;oes e das diniimicas dentro da propria 

institui<;ao escolar come<;a a notar-se uma evidente intera<;ao entre os alunos/as 

ciganos/as e nao ciganos nos proprios trabalhos grupo. E ainda de destacar a expressao 

"nao ciganos" como a mais utili zada pelo conjunto dos entrevistados/as. 

Segundo Noronha (2003) a responsabilidade da escola e por aquilo que se 

passa dentro da escola "ensinar de forma, a que a crian<;:a aprenda, fazer com que se 

sinta bern, se relacione com os colegas, respeite os professores, descubra 0 mundo e a 

vida, desenvolva 0 sentido de responsabilidade, de ajuda aos outros, de honestidade" 

(p.2S). 

Moreno (2004) considera que os professores devem introduzir pniticas 

multiculturais, valorizando a cultura cigana. "( ... ) e fundamental que 0 professor 

conhe<;:a essa cultura, ou seja a escola deve promover 0 acolhimento, a aceita<;:ao, a 

integra<;ao e, consequentemente, 0 sucesso escolar destas crian<;:as" (p.9S). 

E2 - Ao longo do teu percurso escolar notaste que os profess ores 

mantinham preocupa~ao em que tu aprendesses as materias? 

- As vezes nao se preocupavam muito "com nos" (A 7); 

- As vezes notava-se que falavam mais para 0 resto da turma, alguns professores 

sim (ASf); 

- Para alguns professores, se percebia as coisas percebia e se nao percebia era 

igual (ASm); 

- Alguns ate perguntavam se percebiamos, outros nao era igual, nao se 

preocupavam (A9ml); 
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- Jd live professores que nao se preocupavam muito com isso, continuavam a 

falar (A9m2). 

Ao longo do percurso escolar os alunos/as de etnia cigana foram notando uma 

certa desvalorizayao por parte dos professores/as quando referem "nao se 

preocupavam". 

Torna-se fundamental que os professores encarem a realidade de uma outra 

forma, vocacionada para a inclusao, para 0 partilhar a propria diferenya cultural, 0 

entender e saber interpretar no fundo os distintos aspetos culturais de cada aluno/a. 

E3 - Durante 0 teu percurso escolar os profess ores e em alguma ocasiao 

falaram sobre a cultura da etnia cigana? 

Quando questionados os alunos/as de etnia cigana sobre e durante 0 percurso 

escolar e em alguma ocasiao os professores/as falaram sobre a cultura da etnia cigana, 

obteve-se as seguintes respostas: 

-Ii assim, quase nunca falam de nos (A 7); 

- Que me lembre nao, nuncafalam de nos, nem da nossa cultura (A8t); 

- Nao eles nao falam assim nada de nos, da nossa cultura (A8m); 

- So alguns, aqueles que sabem alguma coisa sobre nos (A9ml); 

- Quase nuncafalam nada sobre nos, somos ciganos (A9m2). 

Verifica-se que a cultura cigana continua alvo de pouca divulgayao dentro do 

proprio meio escolar, mesmo por parte do pessoal docente. 0 termo mais aplicado nas 

respostas a esta questao foi "nunca falam"; apenas numa resposta foi referido que so 

alguns, aqueles que sabem ou que conhecem urn pouco da cultura da etnia cigana. 

Moreno (2004) aponta como soluyao, para desenvolver 0 interesse das crianyas 

ciganas, proporcionar as crianyas "atividades educativas que vao ao encontro dos 

conhecimentos de que ( ... ) sao portadores, que os rentabilize ( ... ), estimular 0 respeito 

pelas raizes culturais dos grupos existentes na escola" (p.46). 

Segundo Noronha (2003) a escola de hoje e uma escola aberta, que faz parte do 

meio onde os seus alunos habitam, uma escola que precisa e todos e que, dentro das 

suas possibilidades, deve estar disponivel para todos. "Atraves da escola dos seus filhos, 

as familias de etnia cigana podem estar mais perto desta comunidade toda e encontrar 

formas de estabelecer uma maior ligayao" (p.46). 

Para Mateus (2013) torna-se claro que 0 conceito de educa~ao social se 

en contra estritamente Iigado ao conceito de excIusao social, pois emerge na discussao 
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sobre que educayao social oferecer as crianyas, jovens, adultos, excluidos da e na 

escola; do e no emprego; da e na terra; das e nas institui~iies sociais (p. 8). 

E4 - Ja alguma vez te sentiste excluido no ambiente escolar? 

- As vezes os aldeanos oiham assim diferente para nos, mas nao se se metem 

(A7); 

- Sim, ja, no corta-mato, nao me disseram nada, mas as vezes e assim (A8t); 

- As vezes na fila "pro" bar, mas por ser cigano, pensam que que? (A8m); 

- As vezes parecem que se a/as tam de nos, mas a nos tambem nao nos importa 

(A9ml); 

- Sim, as vezes quando passam por nos, as vezes, os oulros que nao sao ciganos 

(A9m2). 

Ap6s a analise as respostas dadas pelos alunos/as verifica-se que em diversas 

situayoes quotidianas e no ambiente escolar "as vezes" existe um sentimento de 

indiferenya, superioridade por parte dos nao ciganos que podem levar a interpretayoes 

de exclusao por parte dos alunos/as ciganos/as. 

S6 atraves de urn respeito mutuo pel as diferenyas culturais entre os diversos 

agentes e que se poderao criar layos e momentos de entreajuda, de aceitayao e convivio 

e assim chegar ao que se designa de inclusao. 

Moreno (2004) defende que para que a escolarizayao das crianyas ciganas seja 

urna realidade e necessaria a presenya na escola do mediador Cigano. "Este tern 

conhecimento tanto da cultura das crianyas como da instituiyao, fazendo assim a ponte 

entre as familias e a escola" (p.48). 

Segundo Mateus (2013) entre as varias funyoes do educador social destaca-se 0 

seu papel como mediador socioeducativo da relayao escola-familia-comunidade, na 

medida em que de acordo com Capul e Lemay (2003) 0 educador social tern uma vida 

pro fissional de partilha, individual ou em grupo, com crianyas, jovens e adultos com 

diferenyas de idades, de problemas vividos e pr6prias maneiras de ser, que assenta numa 

ayao educativa de partilha da vida quotidiana (p.ll). 

ES - Urn mediador cultural e uma pessoa que estabelece 0 dialogo e faz a 

Iiga~iio entre a escola e a familia de etnia cigana. Achas que seria importante 

existir na tua escola? 

- lsso ate era bem, ate nos podia ajudar na escola (A 7); 

- lsso ate podia ser bom para nos, assim tinhamos alguem que podia ser por nos 

aqui na escoia, ate nos podia ajudar (A8t); 
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- Seria bom para nos, para nos ajudar entre a escola e a nossafamilia (ASm); 

- Era bem para nos e para a escola, isso ate nos podia ajudar (A9m 1); 

- Penso que sim, isso era importante para nos, para nos era mais faci/, para nos 

ajudar (A9m2). 

Deste modo verifica-se que todos concordam com a presenya de urn medidor na 

sua escola como forma de intennediario entre a mesma e a familia de etnia cigana. 

Aplicam as expressoes "era bern para nos/born para nos" com base e numa perspetiva 

de "ajuda". 

E6 - Como mediador cultural seria melhor urn membro de etnia cigana ou 

urn nao cigano? 

Relativamente it questao se gostavam que esse mediador fosse de etnia cigana e 

por parte dos alunos/as, obteve-se as seguintes respostas: 

- Era melhor que fosse cigano, podia ajudar-nos melhor, conhece-nos melhor 

(A7); 

- Se fosse cigano era melhor, ja nos conhece (ASf); 

- Era melhor que fosse da nossa etnia, estavamos melhor assim (ASm); 

- Quefosse cigano, porque sabe tudo sobre nos (A9ml); 

- 1sso era igual desde que conhecesse a nossa cultura e que fosse para nos 

ajudar (A9m2). 

Verifica-se c1aramente que a malOna dos alunos preferia que esse mesmo 

mediador fosse urn membro de etnia cigana quando referem "que fosse cigano"; "que 

"fosse da nossa etnia". Por outro lado, verifica-se que esta mesma escolha recai nas 

expressoes "era melhor" e "conhece-nos melhor". Apenas urn aluno referiu que seria 

igual ou seja desde que 0 mesmo conhecesse a cultura etnica e fosse como uma ajuda 

para os mesmos, era indiferente ser ou nao cigano. 

A necessidade de urn mediador e importante, pois, 

na escolarizayao de crianyas ciganas, a escola apresenta-se como urn 
elemento destabilizador, uma vez que aqui, as noyoes de tempo e de 
liberdade sao diferentes. Por outro lado, a escola nao esta preparada para 
ir ao encontro das norm as culturais das crianyas ciganas. Pelo contrario, 
transmite valores e atitudes da cultum dominante (Macedo, 2010, p.97). 

E7 - Sentes-te uma pessoa integrada assim como respeitada perante os 

professores, colegas e funciomirios? 
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Quando confrontados/as com a questao se sentem integrados e respeitados/as 

perante funcionarios/as, professores/as e colegas no ambiente escolar, obteve-se as 

seguintes respostas: 

- Isso sim e nos ate somos respeitados, os aldeanos as vezes dizem "cousas ", 

mas eu nQO ligo (A 7); 

- Sim, eu tambem nQo me meta com ninguem e eles tambem nQo se me/em 

comigo (A8t); 

- Eu nQo arranjo problemas, isso nQO (A8m); 

- Sim, mas as vezes parece que nQO nos ligam nada, sou cigano! (A9ml); 

- Sim, sou cigano, mas ate me sinto respeitado, nQO se metem comigo, isso nQO 

(A9m2). 

Pelas respostas verifica-se que no meio escolar os/as jovens de etnia cigana, na 

generalidade, sentem-se "respeitados" onde aplicam tambem a expressao "nao se 

metem conn os co", mas, no entanto, por vezes, podem surgir situal(oes espontiineas que 

podem transmitir urn sentimento de indiferenl(a ou exclusao, como referem nas 

seguintes expressoes "as vezes dizem cousas" ou "as vezes parece qne nao nos Iigam 

nada". 

A escola deve definir-se, cada vez mais, como urn lugar de encontro, de 
dialogo, afeto, convivencia, onde todos e cada urn se sintam bern e 
possam participar e intervir em atividades instrutivas/educativas, 
interessantes e estimulantes, independentemente das diferenl(as de ral(a, 
etnia, sexo, idade, religiao, lingua, cultura - uma escola aberta it 
negocial(ao e it diversidade cultural , ou seja, uma escola multicultural" 
(Peres, 1999, p.!2!). 

Segundo Moreno (2004) a educal(ao intercultural nao devera ficar somente pela 

abordagem inclusiva, mas por "abordagens que ajudem os alunos ciganos e nao

ciganos a compreender 0 conceito, acontecimentos e pessoas sobre diferentes 

perspectivas etnicas e culturais e compreender tambem que 0 conhecimento e uma 

construl(ao social" (p. 49). 

E8 - Achas que a tua escola e uma escola multicultural e aberta a outras 

culturas? 

As respostas para esta subcategoria foram: 

- Sim na escola ha ciganos, aldeanos e doutros paises, assim africanos (A 7); 

- Sim e isso, hti alunas que vieram de outros paises (A8t); 
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- Sim na escola hci alunos de outros lados, paises e assim (A8m); 

- Sim, e, tem alunos de outras culturas, isso tem (A9ml); 

- Ii assim, a minha escola recebe toda a gente, sim e isso (A9m2). 

Apos uma breve explica<;ao do termo multicultural os alunos/as classificam a 

escola como uma escola multicultural e numa perspetiva de inclusao onde existem 

alunos/as de outras nacionalidades, ra<;as ou etnias, quando referem "doutros paises, 

assim africanos"; "alunos de outros lados"; "recebe toda a gente". 

F - Perspetivas futuras/educa~iio escolar e educa~iio familiar 

Fl - Recomendas as futuras gera~iies de etnia cigana que frequentem a 

escola? 

Para melhor compreender a perspetiva dos alunos/as sobre a escola e se de facto 

recomendam as futuras gera<;oes a frequencia da escola, obteve-se os seguintes 

resultados: 

- Sim, viio ir, ate para aprender mais do que aprendi (A 7); 

- Ate e bem ir a escola, aprende-se sempre algo (A8t); 

- Sim devem ir "pra" serem alguem na vida (A 8m); 

- Sim tem que ir para aprenderem a ler e escrever (A9ml); 

- Sim, claro que devem ir, Jaz Jalta aprender sempre algo (A9m2). 

Verifica-se que todos estao em concordiincia na questao das futuras gerayoes de 

etnia cigana continuarem a frequentar a escola, os mesmos utilizam v<irias vezes as 

seguintes expressoes "aprender, aprende-se; aprenderem". 

Macedo (2010) refere que "a continuidade escolar de jovens ciganos depende do 

interesse e confianya que as familias estabelecem com os profess ores das escolas que os 

seus filhos frequentam" (p.39) . 

Segundo Moreno (2004) para os clganos «A instru<;ao publica nunca foi 

considerado como urn momenta educativo, mas tao so como uma possibilidade, a 

explorar ou nao, de apropriar-se de urn codigo utilizado pelas popula<;oes nao ciganas: a 

escrita», (p.40). 

F2 - Gostarias de seguir urn rumo profissional com base em ensinamentos 

da educa~iio familiar ou da educa~iio escolar? 

As respostas a esta questao foram: 

- Gostava mais, com 0 que aprendi na minhaJamilia (A7); 
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- Se calhar como os meus pais, com 0 que aprendi com eles (A8t); 

- Seguir mais 0 que aprendi na minhafamilia (A8m); 

- Se calhar ate gostava com 0 que aprendi na escola, mas 0 que aprendi na 

familia Ii para seguir sempre (A9m I) ; 

- Com 0 que aprendi na escola e com 0 que aprendi na minha familia, gostava 

de ser cantor de musica cigana, andar por ai nas festas e feiras (A9m2). 

Ha uma nit ida preferencia por urn rumo profissional com base nos ensinamentos 

que receberam dos seus pais, em familia. Valorizam os ensinamentos dos pais ou 0 que 

aprenderam repetindo a expressao Una minha familia". Dois dos entrevistados, para 

alem de seguirem 0 que as familias Ihes transmitem, tambem fazem referencia ao que 

aprenderam na escola como uma parte importante para 0 seu futuro. 

( ... ) crianyas e pais encaram unanimemenle 0 futuro, nao como urn lugar 
de mudanya social, desejado ou temido, mas como a reproduyao da 
situayao presente. As crianyas viverao em caravanas e continuarao os 
oficios dos pais. Esta reproduyao nao e encarada como uma fatalidade a 
suportar, mas como urn facto desejavel: como urn valor. Chegam a escola 
amparados a valores fortes que lhes permitirao viver a escola como urn 
lugar de valores secundarios. Por exemplo, a escola nao se ve assumir 
nem como urn objeto de promoyao social, nem urn objeto de orientayao 
pro fissional ou de formayao tecnica (Liegeois, 1994, p. 213). 

F3 - Para Ii, sent rnais interessante urna profissao em que tenhas que 

curnprir horarios e com urn salario ou urna outra com horarios rnais flexiveis como 

"feirante e cornerciante"? 

Perante esta questao obtiveram-se as seguintes respostas: 

-E melhor niio ter horarios, fazer a vida a nossa maneira (A 7); 

- Ate gostava mais de ter horarios e ter um salario, niio queria muito andar por 

ai (A8t); 

- Gostava de ser assim mais livre, sem horarios e melhor (A8m); 

- Eu antes queria andar por ai sem horarios, feirante ou assim (A9m I); 

- Gostava mais de niio ter assim horarios, ser cantor, acho que da mais 

liberdade (A9m2). 

Pelas respostas verifica-se que a maioria prefere "nao ter horarios" a cumprir 

que de certa forma the faculta urn sentimento de maior "liberdade" que podera existir 

na profissao de feirante ou comerciante ambulante. 
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No entanto, existe ainda uma resposta de uma aluna, que ref ere 0 oposto que 

preferia cumprir honirios e ter urn sal<irio. Na perspetiva desta jovem 0 sentimento de 

liberdade e diferente do resto dos outros entrevistados. 

2. Apresenta~ao e analise da entrevista realizada ao EE 

A - Educa~ao familiar 

Al - Quais os valores ou ensinamentos que a familia trans mite aos 

filhos/as? 

o EE quando question ado sobre quais os valores ou ensinamentos que a familia 

transmite aos filhos/as, deu a seguinte resposta: 

- 0 respeito, as meus Jilhos nao arranjam problemas, ja tratamos de lhe dar 

educQl;ao em casa para quando chegarem a escola ja a ter. 

Perante esta resposta verifica-se que os pais educam os filhos em contexto 

familiar mesmo antes de irem para a escola destacando 0 "respeito" como urn elemento 

fundamental it estabilidade familiar e que passa por urn "nao arraujar problemas". 

A2 - Existe motiva~ao familiar por parte dos pais para que os filhos/as 

frequentem a escola? 

- Sim, nos dizemos para eles irem a escola. 

Deste modo e segundo este pai/encarregado de educa<;ao existe preocupa<;ao em 

que os filhos frequentem 0 sistema de ensino aplicando a expressao "nos dizemos para 

eles irem". 

A3 - Os ensinamentos transmitidos na familia sao iguais ou diferentes de 

rapaz para raparigada? 

- Par nossa vontade a rapariga ao chegar aos 14/15 anos a andar na escola ja e 

complicado. Quanta aos rapazes ja podem andar ate mais tarde, a rapaz tem muita 

mais liberdade, pode sair e entrar em casa quando quiser. 

Com base nesta resposta verifica-se 0 elevado protecionismo exercido sobre a 

figura feminina, quando refere "ja e complicado". Por outro lado a figura masculina e 
urn oposto e usufrui de urna totalliberdade que se expressa "pode sair e entrar quando 

quiser". 
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A4 It igual ou muito diferente, 0 ser rapaz ou ser rapariga na etnia 

cigana? 

- Ii muito diferente ser rapaz ou rapariga, rapaz Ii rapaz, rapariga Ii rapariga, Ii 

muito diferente. 

Verifica-se mais uma vez claramente que a rapariga e simbolo de futura mae na 

familia de etnia cigana e por isso deve segundo estes ser protegida no meio social em 

que esta inserida, atraves da seguinte expressao "rapariga e muito diferente". 

AS - Ensinam aos vossos filhos/as, 0 caliio, caM ou romano? 

- Nos ainda aprendemos, mas jei niio ensinamos aos nossos ji/hos, jei niio 

estamos nesse tempo, nos podiamos falar entre nos e voces niio percebiam 0 que nos 

estamos a dizer. 

Atualmente os pais ja nao ensinam 0 calo ou rumano aos filhos, evidente na 

expressao "ja nio estamos nesse tempo", 0 que indica que 0 contexto social atual ja 

lhes permite ter melhores condi<;6es de vida, pois esta linguagem propria da etnia cigana 

era utilizada entre eles "falar entre nos" como urn forma de obter urn determinado bern 

ou beneficio, num negocio ou muitas vezes ao nivel alimentar ou outro sem que 

ninguem se apercebe-se "voces nio percebiam". 

A6 - Que tradi~iies e que querem que os vossos filhos/as continuem a 

manter? 

- A do casamento, a nivel dos vestueirios, hoje em dia jei niio importa muito, 

mas ... no luto ainda hei muito respeito, 0 chapeu preto e barba e isso depende depois do 

grau familiar, se Ii um cunhado Ii mais leve, se Ii um irmiio Ii mais pesado. 

Deste modo verifica-se que atualmente ainda existe uma grande preocupa<;ao em 

manter ativas algumas das tradi<;6es como a do "casamento" e ate mesmo 0 ritual do 

luto "no luto ainda ha muito respeito" sendo de destacar os aspetos no masculino do 

"chapeu preto e da barba". 

B - Educa~io escolar 

Bl - Acha importante que os filhos/as frequentem 0 ensino desde 0 pre

escolar? 

- Tem e muito, Ii melhor para eies, jei se habituam mais a escola depois. 
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Deste modo verifica-se que ja existe uma mudanya ao nivel das mentalidades 

dos proprios pais e em funyao dos seus filhos frequentarem a escola, dando importiincia 

ao ensino pre-escolar com base na expressao " ja se habituam mais a escola". 

B2 - E importante para os pais que tanto mhos/as prossigam os estudos, 

tirem urn curso? 

- Sim e importante, mas mais os Ji/hos, as Ji/has e diferente. 

Mais uma vez e destacada a autonomia e possibilidade que e dada aos rapazes 

para continuarem a estudar, atraves da expressao "mais os filhos", por outro lado 0 

protecionismo evidente que e dado as raparigas, na afirmayao " as filhas e diferente". 

B3 - Os pais podem ser os responsaveis, em parte, pelo abandono escolar 

por parte dos seus filhos? 

- Antes os pais andavam mais de um lado para outro e os Ji/hos andavam 

sempre atras, mas agora ja niio Ii tanto assim, pelo menos na nossa zona. 

Perante este testemunho verifica-se que num passado talvez na~ muito 

longinquo os filhos acompanhavam sempre os pais nas suas viagens quando refere 

"antes os pais andavam mais de urn lado para outro"; "e os fil.hos andavam sempre 

atras"; atualmente ou "agora ja nao e tanto assim" na opiniao do entrevistado e com 

base numa maior sedentarizayao da familias de etnia cigana. 

B4 - Em que situa4;oes especificas, e que os filhos podem faltar as aulas, com 

o consentimento dos pais? 

- No casamento podem Jaltar ate tres ou quatro dias, niio Ii que possam, mas nos 

queremos que os nossos Ji/hos estejam connosco, niio vamos deixar os Ji/hos em casa, 

ou vamos todos ou niio vai ninguem, ou quando esta algum familiar doente. 

Verifica-se claramente que em caso de urn familiar se casar, os filhos podem 

faltar as aulas "ate tres ou quatro dias", porque nao opiniao do entrevistado "ou 

vamos todos ou nao vai ninguem". Deste modo 0 espirito de uniao na familia e sempre 

urn valor a preservar eater em considerayao tanto na diversao ou festa como na doenya 

"quando esta algum familiar doente". 

B5 - Costumam deixar os mhos/as participar em vistas de estudo, festas ou 

outras iniciativas que se realizam na escola? 
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- Sim, sim, mas as Ji/has, isso ja nao. Se for para ir e vir no mesmo dia, mas 

mesmo assim, agora mais do que urn dia isso nao, as JUhas nao, isso Ii complicado. 

A proteyiio das filhas e mais uma vez reforyada pela opiniiio deste pai e 

encarregado de educayiio quando expressa a sua opiniiio relativamente as viagens de 

estudo, "isso ja n30", "as filhas nao"; "isso e compJicado". 

B6 - Como pais motivam os fIlhos/as para que frequentem a escola e niio 

tenham faltas? 

- Sim ja existe preocupa<;ao, para que os Ji/hos vao e nao faltem a escola. 

Os pais ja se preocupam mais em enviar os filhos a escola e que niio faltem as 

aulas, pois desejam que os seus filhos aprendam alguma coisa que a escola lhes possa 

ensinar, sem contrariar a sua propria cultura. 

B7 - Preocupam-se em participar nas reunioes e em outras iniciativas da 

escola? 

- Sim agora ja e urn pouco diferente, penso que sim que ja vao mais a escola por 

causa dos jilhos. 

Os pais ja participam mais nas reunioes, aplicando 0 termo "ja viio mais" como 

forma de salientar a preocupayiio dos pais em relac;:iio aos filhos e a sua presenya no 

meio escolar. 

B8 - Existe preocupa~iio diaria para que os fIlhos/as fa~am os trabalhos de 

casa previamente marc ados pelo professor/a? 

- Sim, pelo menos nos dizemos parafazerem. 

Segundo este pai/encarregado de educayiio existe a preocupayiio para que os 

filhos fac;:am os trabalhos de casa. 

B9 - Considera haver consequencias no caso de urn abandono escolar por 

parte dos seus fIlhos? 

- If muito mal, porque de hoje para manha a letra faz falla e se estudar ate que 

podera ser que seja algwim, de outraforma nao hti nada afazer. 

E evidente que, os alunos de etnia cigana, niio devem abandonar cedo a escola e 

devem aprender a "Ietra" ou sej a devem saber ler, escrever e fazer contas; sendo estes 

os aspetos mais essenciais para a etnia cigana, na perspetiva do entrevistado. 
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C - Educa~iio familiar versus educa~iio escolar 

Cl - Urn rnediador cultural e urna pessoa que estabelece 0 di:ilogo e faz a 

Iiga~iio entre a escola e a familia de etnia cigana. Considera irnportante existir urn 

na escola e que fosse de etnia cigana ou niio? 

- Era muilo imporlanle; nas fallas ou quando houvesse algum problema. era 

melhor de elnia cigana, podendo ser, mas se conhecesse bem a nossa cullura tambem 

nao havia problema nenhum. 

Deste modo verifica-se a valorizac;:ao da existencia de urn "medidor cultural" 

na escola como forma de estabelecer a ponte entre a escola e a familia. No entanto a 

preferencia seria por urn elemento de "etnia cigana". 

C2 - Considera rnais importante a educa~iio familiar ou a educa~iio 

escolar? 

- 0 respeito e regra numero um, 0 que ensina afamilia, depois a escola lambem 

faz falta, aprender a ler e escrever. 

Verifica-se claramente que e dada uma primordial importiincia a "educa~iio 

familiar" e destacando sobretudo a caracteristica do "respeito" como aspeto 

fundamental deste mesma educac;:ao. 

C3 - Tern algurn receio pelo facto dos seus mbos/as frequentarem a escola, 

possarn perder urn pouco da identidade do povo cigano? 

- Hoje em dia, ja nao e bem assim, antigamente era tudo diferente, agora ja nao 

se esta com cerlas coisas, ja somos mais livres. 

Verifica-se que atraves do discurso que a nive! das tradic;:6es ciganas ja existiu 

uma maior rigidez "antigamente era muito diferente" e na perspetiva deste 

encarregado de educac;:ao a etnia cigana ja se vai moldando mais Ii sociedade onde estao 

inseridos, Ii cultura maioritaria afirmando que "sornos rnais Iivres". 

D - Perspetivas futuras / educa~iio escolar e educa~iio familiar 

Dl - Apesar de ainda frequentarern a escola, nurn futuro proximo gostava 

que os seus mbos/as casassern e constituissern familia com urn cigano/a ou niio 

cigano/a? 
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- Anligamente, isso ha uns 15 ou 20 anos, isso era muilo rigoroso, mas muilo 

rigoroso, hoje em dia ja e um pouco diferenle, mas digo-lhe ja que a genie nao gosla, 

isso nao. 

Constata-se que em tempos este facto era "muito rigoroso", mas que atualmente 

ja e urn pouco diferente, mas que no entanto os pais de etnia cigana "nao go starn" que 

existarn situas;oes deste tipo. 

D2 - Gostaria que os seus mhos/as seguissem urn rumo profissional com 

base em ensinamentos que !he foram dados pel a familia ou pel os que foi 

aprendendo na escola? 

- Ale gostava que livessem uma projissao, mas nunca devem perder os que os 

pais the ensinaram, hoje em dia ja sao livres de escolher. 

Deste modo e segundo este encarregado de educas;ao os filhos ate podem ter 

"uma profissao"; mas nunca devem esquecer 0 que os "pais Ihes ensinaram" e hoje 

em dia, ja sao mais "Iivres de escolher". 

D3 - Queria que os seus mhos/as tivessem uma profissao de acordo com a 

tradi~ao cigana (feirante, comerciante, vendedor ambulante) ou uma outra nao 

ligada II tradi~ao cigana? 

- Eu sou lhe sincero, um cigano que e cigano nao gosta de eslar muito tempo 

preso, e como um pardal. 

Verifica-se clararnente que se valoriza mais as profissoes mais ligadas Ii cultura 

e Ii tradis;ao cigana "cigano que e cigano" que de certa forma the permitem urn maior 

sentido de autonomia e sobretudo de liberdade "e como urn pardal". 

D4 - Em que situa~ao e em rela~ao II questao anterior, e que os mesmos se 

vaG sentir mais realizados e no fundo mais felizes? 

- No ler mais liberdade, 0 jazer mais 0 que quiser, Ii sempre ser mais jeliz. 

Deste modo conclui-se que 0 facto de ter uma profissao mais desprendida de 

horarios, de obrigas;oes, traz-lhe " rna is liberdade" e tal facto permite-lhe fazer no dia

a-dia as atividades que "mais quiser". Isso, sim e uma condis;ao que 0 fara mais "feliz". 

3. Apresenta~ao e analise da entrevista II professora do Agrupamento de Escolas 

Dr. Julio Martins 
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As respostas as categorias e subcategorias definidas para a P AE foram: 

A - EducalYao familiar 

At - Como descreve a educalYao com base na forma de estar, 

comportamentos, atitudes, iniciativas entre outras dos alunos/as de etnia cigana? 

- Niio tem grandes problemas de comportamento, siio doceis, com um pouco de 

falta de higiene, mas siio simpaticos e tem uma boa relar;iio com os professores. 

A P AE considera que a etnia cigana mantem urn comportamento normal "nao 

tern gran des problemas", sendo ainda que sao caracterizados por esta, como 

"simpliticos e doceis" mas que no entanto a "falta de higiene" e ainda urn aspeto muito 

evidente. 

A2 - Atualmente os aluno/as de etnia cigana e ao nivel da convivencia, como 

estes se revelam? 

- Jil interagem mais uns com os outros, ja ha casos de integrar;iio plena. 

Verifica-se entao que os alunos/as de etnia cigana atualmente ja mantem uma 

maior dim1.mica de socializayao entre os colegas "jli interagem mais" e segundo a 

entrevistada esta diniimica e interayao traduz-se muitas vezes em casos de sucesso ou 

seja de "integra~ao plena". 

A3 - It igual ou diferente lidar com alunos/as de etnia cigana ou com nao 

ciganos? 

- Ha algumas diferenr;as, tem muito a ver com a cultura e e preciso ter em conta 

as diferenr;as em relar;iio a questiio do namoro, casamento e ate da propria religiiio. 

Segunda a entrevistada e preciso saber lidar de certa forma com os alunos/as de 

etnia cigana ate porque existem "algumas diferen~as", que estao essencialmente 

relacionadas com a "cultura" que esta inerente a propria etnia cigana. 

A4 - Eles frequentam a disciplina de educalYao moral e religiosa catolica? 

- Frequentam uma igreja que e a igreja evangidica e no ana passado alguns 

quiseram experimentar, quiseram ver como era. 

Deste modo verifica-se que os alunos/as seguem a tradiyao cigana com base na 

"igreja evangelica", no entanto ja houve alguns alunos que quiseram aderir it disciplina 
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de educayao moral e religiosa catolica mas so numa perspetiva de "ver como era" como 

uma forma de curiosidade. 

B - Educa~ao escolar 

Bl - Acha importante que os alunos de etnia cigana frequentem 0 pre -

escolar? 

- Claro que sim, e um estimulo em termos cognitivos e intelectuais e chegam ao 

1" cicio muito mais estimulados. 

Oeste modo a entrevistada concorda que todos os alunos/as de etnia cigana deve 

frequentar 0 ensino pre-escolar, tal facto surge como urn "estimulo" que in! de certo 

modo permitir urn maior desenvolvimento da crianya em termos "cognitivos e 

intelectuais". 

B2 - E importante para os alunos/as de etnia cigana que frequentem a 

escola? 

- Sim considero importante, devem continuar a frequentar a escola. 

Tambem na perspetiva da entrevistada toma-se "importante" que os rapazes e 

raparigas de etnia cigana frequentem 0 sistema de ensino. 

B3 - Sao os alunos ou as alunas de etnia cigana que revel am urn maior 

interesse na continuidade dos estudos? 

- Elas tem a nitida consciencia que as raparigas os pais nao deixam, 0 ensino e 
obrigat6rio ate aos 18 anos, mas elas tem a n09ao que tem que casar. 

Sen! mais facil para 0 rapazes continuarem os estudos uma vez que as raparigas 

"os pais nao deixam". No entanto, as raparigas tern consciencia de que no fundo "tern 

de casar" pois sao elas as futuras maes, que dao continuidade a etnia cigana. 

B4 - Sao os alunos ou as alunas de etnia que apresentam maio res 

dificuldades de aprendizagem? 

- Eu acho que e igual, as dificuldades surgem em ambos, tanto podem surgir no 

aluno como na aluna de etnia cigana. 

As dificuldades ao nivel da aprendizagem "e igual" de rapaz para rapariga, elas 

"surgem em ambos" seja aluno ou aluna. 

77 



B5 - Como sao integrados os alunos/as de etnia cigana na escola ao nivel das 

turmas e do proprio ensino? 

- Sao integrados nas lurmas como os outros meninos, nao olha a etnia nem ao 

aspeto, os alunos que sao encaminhados para 0 ensino vocacional tem a ver com 0 

percurso escolar e 0 tipo de aluno, os que sao orientados para 0 ensino especial e 
porque foram sinalizados nos conselhos turma e avaliados pelos servi90s de psicologia 

e orienta9ao. Ha alunos que tem disciplinas como os outros alunos, mas com 

adequa90es no processo de avalia9ao, testes mais curtos e perguntas mais diretas. Sao 

as adapta90es curriculares e ha alunos ainda que tem so disciplinas de carater mais 

pratico, mas tudo isto em fun9ao da avalia9ao que lhes e feila. 

Deste modo e segundo a entrevistada, os alunos/as de etnia cigana inicialmente 

sao integrados "nas tur mas como os outros meninos", verifica-se assim que nesta 

escola existe a preocupa9ao da inclusao social "nao olha it etnia nem ao aspeto". 

No entanto e se apresentam di ficuldades de aprendizagem e ap6s uma analise ao 

"percurso escolar e tipo de aluno" podem ser "encaminhados para 0 ensino 

vocacional". 

Por outro lado quando encaminhados para 0 "ensino especial" e porque foram 

previamente "sinalizados" nos conselhos de turma e devidamente "avaliados" por 

profissionais dos servi90s de "psicologia e orienta\!ao". 

Ha ainda alunos que tern as disciplinas como os outros alunos mas com 

"adequa\!oes" no processo de avaliayao "testes mais curtos" e perguntas "mais 

diretas" ou seja as "adapta\!oes curriculares". 

Existem ainda alunos que s6 tern disciplinas de "carMer mais pnitico" mas que, 

tudo depende da "avalia\!ao" que previamente lhes e efetuada. 

B6 - Os do ensino especial poderao sentir-se inferiorizados em rela~ao aos 

do ensino profissional? 

- Eles proprios, alguns nem se apercebem disso. 0 professor nao faz par 

real9ar, af tens um teste diferente, isso nao, tenta-se que 0 fa9am e nunca dei conta que 

se sentissem inferiorizados, ate porque sao meninos que precisam. 

Deste modo os alunos de etnia cigana que frequentam 0 ensino especial muitas 

vezes "nem se apercebem disso", por outro lado ha 0 cuidado de manter 0 aluno 

integrado a sal a de aula e "nao faz por real\!ar" a diferenya ate porque e segundo a 

entrevistada "sao meninos que precis am" . 
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B7 - It no 3° cicIo que se verifica uma maior taxa de insucesso nos alunos de 

etnia cigana? 

- Sim e, ate porque trazem muitas vezes retenr;5es de outros locais e e muito 

normal que cheguem ao 9° ano com 18 anos. 

Os alunos ciganos, por razoes que se prendem com a mobiJidade das farnilias, 

"trazem muitas vezes reten~oes de outros locais" assim e deste modo grande parte 

deles nao 0 ultrapassa este cicIo de estudos. 

B8 - Os alunos/as de etnia cigana sao respeitados, acompanhados e 

integrados na escola? 

- Niio, em todas as situar;5es. Ha nor;iio por parte dos outros alunos que eles siio 

ciganos, ha preconceitos, que muitas vezes vem ao de cima. 

Na generalidade os alunos de etnia cigana ate sao respeitados, no entanto em 

contexto escolar existem por vezes situayoes de "preconceito" muitas vezes motivadas 

pe10 simples facto de os outros alunos terern a nOyao que e1es "sao ciganos". 

B9 - Quais os fatores para 0 abandono escolar por aparte dos alunos/as de 

etnia cigana? 

- Em alguns casos tem a ver com mobilidade de algumas familias que viio para 

Espanha ou para Braga ou para outros lugares. As vezes ha alunos que jicam quase um 

mes sem vir as aulas, porque foram a um batizado ou porque um tio jicou doente e jicou 

no hospital e foram todos. No entanto, atualmente na etnia cigana ja niio ha assim um 

grande abandono escolar, ate porque existe a preocupar;iio por parte dos pais com os 

subsidios e apoios sociais e depois tem que levar 0 comprovativo. Tambem se verifica 

um elevado numeros de faltas, algumas dificuldades de integrar;iio, alguma 

desmotivar;iio familiar, ate porque de uma vez disse a uma miie que 0 seu jilho deveria 

continuar a estudar e ir para um curso projissional e ela logo me respondeu que cigano 

niio tem projissiio. 

Deste modo a entrevistada identifica varios fatores que atualmente podem 

contribuir para 0 abando escolar, desde a questao da "mobilidade", visto ser ainda urn 

aspeto inerente it sua propria cultura. Por outro lado podem existir dificuldades ao nivel 

da "integra~ao" no proprio meio escolar, associ ado muitas vezes a urn "elevado 

numero de faltas". Por outro lado existe ainda a preocupayao de manter a tradiyao da 
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cultura cigana, por parte de alguns pais, quando estes por vezes afirmam que "cigano 

niio tern profissiio". 

No entanto este mesmo abandono escolar nos ultimos anos tern sofrido uma 

ligeira diminuiyao pela existencia de uma maior preocupayao por parte dos pais em 

funyao dos compromissos ao nivel dos "subsidios e apoios sociais". 

BIO - De que modo e que os professores podem diminuir 0 abandono 

escolar? 

- Os docentes preocupam-se cada vez mais em encaminhar os alunos consoante 

as suas capacidades e idades. 

Deste modo na comunidade docente ja existe de certa forma uma preocupayao 

para que estes alunos nao abandonem 0 sistema de ensino tao precocemente e tentam 

"encaminhar" os alunos de etnia cigana em funyao nao s6 das suas "capacidades" 

como, tambem, das suas "idades". 

Bll- Atualmente os profess ores apostam numa forma~iio divers a e continua 

e ja possuem conhecimentos sobre a cuItura cigana? 

- Claro que sim, ate deveria Jazer parte da nossa JormQl;iio de base. Eu jiz um 

curso livre sobre 0 povo cigano, Joi pos-laboral e na Escola Superior de Educa<;iio do 

Porto. 

Segundo a professora a questao da cultura das minorias etnicas inc1uindo a da 

etnia cigana deveria "fazer parte da forma~iio de base", fazendo ainda referencia a e\a 

pr6pria que aposta na sua formayao continua. 

B12 - Qual a importancia que e dada it escola por pais e por filhos de etnia 

cigana? 

- Acho que os jilhos ja diio mais import{mcia que os proprios pais. As novas 

amizades queJazem tambemja ajudam a que estes gos/em mais da escola. 

A escola toma-se assim num meio de integrayao, conhecimento e criayao de 

"novas amizades", ate porque muitos dos alunos/as ja tSm amigos nao ciganos e este 

facto pode contribuir para que os mesmos "go stem mais da escola". Por outro lado ao 

desenvolverem urn maior interesse pel a escola os alunos/as de etnia cigana ja dao mais 

"importancia", em comparayao como os seus "proprios pais". 
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813 - Considera que os jovens alunos/as ciganos estao satisfeitos com a 

escola e com 0 que Ihes e ensinado? 

- Eu acho que sim, estiio cada vez mais integrados, mas de certa forma tambem 

pode ser mau, estiio a perder um pouco da cultura deles, estiio a jicar um pouco 

aculturados. 

Verifica-se enUio que a escola e uma escola inclusiva ou seja que promove a 

inclusao dos alunos de etnia cigana fazendo com estes estejam cada vez "mais 

integrados". 

No entanto este processo de integrayao, inclusao, nao esta de certa forma a 

contemplar a tradiyao, os valores da etnia cigana, e estes alunos aos poucos estao a 

perder urn pouco da "cuItura deles", 0 leva a que fiquem urn pouco "aculturados". 

C - Educa!yao familiar versus educa!yao escolar 

CI - Urn rnediador cultural e urna pessoa que estabelece 0 dhilogo e faz a 

Iiga!yao entre a escola e a familia de etnia cigana. Considera irnportante existir urn 

na escola? 

- Claro que sim, deveria existir um na escola, seria uma boa aposta sim. a 
curso que tive sobre 0 povo cigano foi dado por um medidor cultural. 

A entrevistada realya a importancia do mediador cultural e afirma que "deveria 

existir urn na escola" pois tal facto seria benefico para as minorias etnicas e 

nomeadamente para a etnia cigana, pois "seria urna boa aposta". 

C2 - Como mediad or cultural seria rnelhor urn rnernbro de etnia cigana ou 

urn nao cigano? 

Quando questionada se 0 mediador cultural seria melhor urn membro de etnia 

cigana ou urn nao cigano, obteve-se: 

- Deveria ser uma equipa, um mediador do povo cigano em constante didlogo 

com outros projissionais presentes na escola. 

Deste modo a P AE, para alem de concordar com presenya de urn mediador 

cultural na escola, assume que mais de que urn mediador deveria "ser urna equipa" ou 

urn "rnediador do povo cigano" em permanente ou "con stante dialogo" com 

professores e outros profissionais que fazem parte e ou que coordenam a instituiyao 

escolar. 
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C3 - Ja foi desenvolvido algum projeto multicultural na escola para melhor 

integrat,:ao das minorias etnicas incJuindo a cigana? 

- Houve no ano passado uma proposta minha a biblioteca para se realizar 0 dia 

do povo cigano. Era para trazer tambem um escritor cigano, que tem um livro inJanto

juvenil. Seria 0 dia da cultura e das tradir;oes ciganas na escola, mas depois nao 

Jormalizamos. Se calhar um dia destes Jaz-se uma iniciativa assim. 

Toma-se essencial que se valorizem as minorias etnicas, neste caso, a de etnia 

cigana, que se programem atividades, como seria 0 caso de 0 "dia do povo cigano", 

promovendo as tradiy6es da propria "cultura cigana" e envolvendo a comunidade 

escolar. 

E de certo modo de louvar a iniciativa ou proposta desta professora, neste caso 

na escola, quer sejam professores e ou outros profissionais, que demonstrem tamb6m 

interesse e preocupayao em realizar ati vidades que dinamizem 0 meio escolar e 

favoreyam de certo modo a inclusao social. 

Para que tudo isto seja possive! e preclso unir esfon;os, conseguir urn born 

trabalho em equipa, com diversos profissionais para que se tome uma realidade no 

contexto escolar. 

C4 - Podera 0 desporto ser urn meio de inclusao dos alunos/as de etnia 

cigana na escola? 

- Sim Ii uma delas, mas existem outras, a educar;ao para cidadania permite uma 

maior abertura de ideias. Fiz uma atividade na minha direr;ao de turma em que os 

alunos podiam Jazer questoes entre eles sobre duvidas e aspetos da cultura entre alunos 

ciganos e nao ciganos. 

Deste modo e de alguma forma as disciplinas que assumem urn canz mms 

pnitico podem favorecer a inclusao dos alunos de etnia cigana como 0 desporto atraves 

da educayao fisica. No entanto e segundo a entrevistada a "educat,:ao para a 

cidadania" assume uma perspetiva pnitica ao permitir uma "maior abertura de ideias" 

permitindo atividades de interayao e debate de ideias entre alunos "ciganos e nao 

ciganos". 

CS - A educat,:ao familiar cigana e a educat,:ao escolar complementam-se ou 

divergem entre si? 
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- Acho que divergem um bocadinho, pois a escola apesar de laica tem algumas 

regras, um cunho cultural, a cultura europeia, ocidental e e logico que as vezes existam 

p equenos choques com a cultura da etnia cigana. 

A educa<;iio que e dada no seio da familia "diverge" urn pouco da educa<;iio 

escolar e sobretudo por questoes culturais, ha "regras" da cultura dominante que se 

impoem it propria cultura da minoria etnica. 

C6 - Os alunos/as de etnia cigana e rela~ao 11 educa~ao familiar e 11 

educa~ao escolar sabem aproveitar 0 que de melhor cad a uma delas Ihes po de dar? 

- Penso que sim. Aqueles pais que sao comerciantes, negociantes, os JUhos vao 

aprendendo tambem com eles e depois 0 que aprendem na escola Ii para completar ou 

seja para melhor saberem estar na sociedade. 

Assim os ensinamentos que viio tendo em contexto familiar viio sendo no dia-a

dia de certa forma "completados" com os ensinamentos da escola, aproveitando 0 

melhor de cada uma e em fun<;iio de urn "saber estar" no meio onde estiio inseridos. 

C7 - Quais as principais diferen~as entre os alunos e as alunas de etnia 

cigana? 

- Claro que sim. Na questao dos namoros 0 machismo, 0 Jacto de as raparigas 

nao poderem Jazer algo, 0 dizer, 0 vestir alguma roupa. 

Na opiniiio da entrevistada a condi<;iio de ser rapariga na etnia cigana continua a 

ser sinonimo de algumas restri<;oes 0 "nao poder fazer, dizer ou vestir" algo, 0 

controlo social e 0 protecionismo. Por outro lado 0 rapaz usufrui de uma maior 

Iiberdade completamente distinta onde impera por vezes urn evidente "machismo". 

C8 - Na sua opiniao quem demonstra ter mais Iiberdade os alunos ou as 

alunas de etnia cigana? 

- Jti tive encarregados de educar;ao que nao deixam ir as JUhas a viagens de 

estudo, so porque sao raparigas. Com os rapazes, isso nao acontece, eles tem a plena 

liberdade. 

Verifica-se mais uma vez que 0 mesmo acontece em atividades escolares onde 

impera urn pouco da educa<;iio familiar 0 que as restringe "so por que sao raparigas" e 

obriga a cumprir as normas e regras da sua etnia, que muitas vezes sao impostas pelos 
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proprios pais "nao deixarn ir as filhas" no caso da sua participac,;ao em viagens de 

turrna. 

o inverso acontece com a figura masculina "nos rapazes, is so oao acontece", 

as norrnas e as regras da etnia cigana nao Ihes impoe quaisquer restric,;oes pelo "eles tern 

a plena Iiberdade". 

D - Perspetivas futuras I educa~ao escolar e educa~ao familiar 

Dl - Na sua opiniao os alunos/as de etnia e nurn futuro proximo vao seguir 

urn rurno profissional com base rnais em ensinarnentos que Ihe forarn dados pela 

familia ou pelos que foi aprendendo na escola? 

- A tendencia e para jazer a escolaridade obrigatoria, ate porque e obrigatoria 

ate aos 18 anos, a taxa e baixissima daqueles que querem ir mais alem, para 0 

superior. Eles acham que isso nao e importante, nao Ii isso que os vai jazer jelizes, nao 

Ii isso que lhes vai trazer dinheiro. 

Deste modo verifica-se que atualmente 0 importante para os alunos de etnia 

cigana e 0 "fazer a escolaridade obrigatoria", ate porque grande parte deles nao 

cumpre com este objetivo nomeadamente as raparigas que muitas vezes abandonam 0 

ensino por volta dos 15/16 anos. 

Para os alunos de etnia cigana nao e prioritario seguir para 0 ensino secundario e 

muito menos para 0 ensino superior "eles acharn que isso nao e importante". 0 

continuarem os estudos nao se enquadra no lema de vida dos alunos de etnia cigana, 

pois "nao e is so que os vai fazer felizes" querem urn modo de vida diferente que se 

identifique mais com a propria cultura da etnia cigana. 

Para eles 0 continuar na escola e progredir nos estudos "nao e isso que Ihes vai 

trazer dinheiro" mas talvez 0 conjugar dos saberes e dos ensinamentos da educac,;ao 

familiar associados aos mais basicos da educac,;ao escolar. 

D2 - Os atuais alunos/as de etnia cigaoa poderao vir a ter urna profissao de 

acordo com a tradi~ao cigana (feirante, cornerciante, vended or arnbulante) ou uma 

outra nao Iigada it tradi~ao cigana? 

- Ja tive turmas PIEF (plano de integrQ(;ao emprego e jormQ(;ao) e houve duas 

meninas e um rapaz que manifestaram interesse por areas projissionais. As meninas 

era curso de cabeleireira e 0 rapaz curso de injormatica. as alunoslas de etnia cigana 

84 



estao mais predispostos para a formar;ao mais prtitiea e nao tanto para a toriea e nao 

tem a ver com falta de eapaeidades mas sim com htibitos de estudo e organizar;ao. 

Apesar de haver nonnas e regras a cumprir na propria etnia cigana verifica-se 

que os alunos da etniaja manifestam urn maior "interesse peJas areas profissionais". 

Deste modo caracterizam-se como sendo alunos/as "rnais predispostos para a 

forrna~ao rnais pratica" para uma aprendizagem que lhes pennita obter experiencia 

numa detenninada area. 

A escolha e a preferencia por parte destes alunos/as "nao tern a ver com falta 

de capacidades" mas sim e sobretudo com aspetos que se re\acionam com falta de 

"habitos de estudo e organiza~ao". 

4. Sintese: 

- os filhos na etnia cigana seguem em muito 0 que lhes e ensinado pelos proprios 

pais, valorizando muito a propria educayao familiar. Nesta mesma educayao familiar 

prevalece 0 masculino sobre 0 feminino ou seja 0 rapaz continua a usufruir de uma 

maior liberdade em diversos aspetos do que propriamente a rapariga sobre a qual e feito 

urn certo controlo social; 

- a educayao familiar continua a ser mais importante mesmo do que a propria 

educayao escolar, que muitas vezes surge em segundo plano ou como algo 

complementar para aprenderem outras coisas do seu interesse, 0 basico do saber ler, 

escrever ou fazer contas; 

- a continuidade ou progressao nos estudos e mais para 0 rapaz, do que para a 

rapariga. Esta tern consciencia de que tera que abandonar os estudos, a fim de casar e 

constituir familia. Este e urn ensinamento que lhes e incutido no seio familiar, bern 

como 0 assumir, desde muito nova, as mais diversas tarefas domesticas. Tal retira 

tempo e diminui a vontade para realizar em casa os trabalhos escolares; 

- tanto os rapazes como a raparigas da etnia cigana valorizam a integrayao dos 

malS pequenos no sistema de ensino pre-escolar, pois facilita todo urn processo de 

integrayao; 

- existe a consciencia generalizada que a escola ate e importante pelo facto das 

aprendizagens que lhes sao facultadas. Integrados no en sino regular, dito nonnal, com 0 

passar dos anos vai havendo retenyoes, e entao sao avaliados ao nive\ das capacidades e 

competencias e encaminhados para 0 ensino mais pratico ou via vocacional; 
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- preferem disciplinas de canz mais pratico e, curiosamente, ainda a Ifngua 

portuguesa, nao sendo dada uma explica9ao convincente para tal. No lade oposto surge 

a matematica como a disciplina que menos preferem; 

- continuam a ter urn percurso escolar, algo instavel e muito pouco regular, 

muitas vezes por acompanharem os seus pais em viagens, casamentos ou outras 

situa90es, outras vezes mesmo pela falta de metodos e motiva9aO para 0 estudo; 

- em algumas familias verifica-se a insistencia dos pais perante os filhos para 

que estes frequentem a escola, independentemente do resultado no final do ano letivo, 

uma obriga9ao relacionada com os servi90s e apoios socias; 

- a mae continua a destacar-se como 0 principal encanegado de educa9ao dos 

seus filhos, no entanto existem situa90es em que a posi9ao po de ser assumida pelo pai, 

nomeadamente quando diz respeito e principalmente as raparigas; 

- a continuidade nos estudos por parte das raparigas nunca foi, nem e priori dade, 

pelo que as mesmas nao concluem nem ultrapassam 0 terceiro cicio do ensino basico. 

Este cicio e apenas concluido e seguido para 0 secundario apenas pelos rapazes, embora 

em numero muito reduzido; 

- nao e pelo facto de frequentarem a escola que VaG perder os seus costumes e 

tradi90es. Eles sao e continuarao a ser ciganos e isso nunca vai mudar. A escola nunca 

os vai conseguir aculturar. Aproveitam 0 melhor que a eduCa9ao escolar Ihe faculta 

rejeitando tudo aquilo que nao Ihes interessa; 

- s6 consideram haver uma familia, a deles. Nunca consideram a escola como 

uma segunda cas a e muito menos os amigos que la fazem, como uma outra familia, para 

eles 0 conceito de familia e muito bern definido e concreto; 

- 0 abandono escolar tern a ver com 0 nao gostarem de andar na escola, a que se 

associ a a urn elevado numero de faltas. S6 podem faltar as aulas com 0 consentimento 

dos pr6prios pais, em situa90es especificas, tais como a realizayao de urn casamento ou 

por motive de doen9a de familiares. Os pais ja vaG urn pouco mais as reunioes da escola 

e ja existe algum cuidado para que os filhos fa9am os trabalhos escolares marcados para 

casa; 

- come9a a haver uma maior de integra9ao na escola, pois hi ja uma rela9iio com 

alunos nao ciganos, incluindo-os no grupo de amigos e na realiza9ao de trabalhos 

escolares de grupo; 

- os professores nem sempre se preocupam na questao do ensino das pr6prias 

materias. Falam muito pouco da cultura cigana, 0 que e muito negativo, pois os/as 
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alunos/as gostariam de ouvir falar dos seus costumes e tradiyoes, 0 que lhes transmitiria 

uma maior sentimento de motivayao e favoreceria a sua de integrayao, nao so na sal a de 

aula como na propria escola; 

- sao ainda muitas vezes excluidos, nao so atraves de situayoes, mas tambem ao 

nivel de comportamentos e atitudes de indiferenya. Mas, de uma forma geral , sao 

respei tados; 

- a escola e considerada multicultural, pelo facto de existiram nela outros alunos 

de outras rayas e outras culturas, no entanto precisa de procurar formas de executar e 

fomentar iniciativas que favoreyam a participayao dos alunos com vista it sua inclusao; 

- ha consciencia de que e importante frequentar a escola pel a questao de 

aprender sempre algo que a propria educayao familiar nao lhes pode propiciar; 

- as preferencias sobre urn rurno profissional vai de encontro it educayao 

familiar, pois querem uma profissao mais livre de horarios que lhes permita ter alguma 

liberdade; 

- todo 0 cigano gosta de profissoes ligadas it propria cultura cigana, que lhes dao 

urn maior senti do de liberdade que por sua vez e e sinonimo de felicidade; 

- a op<;:ao por profissoes mais praticas e ligadas ao comercio e venda ambulante 

continuam a ser as preferidas num futuro proximo; 

- os pais incutem aos seus filhos 0 respeito que lhes e transmitido no selD 

familiar e desejam que 0 apliquem no proprio contexto escolar, para que se possam 

evitar possiveis problemas na etnia cigana; 

- a educayao familiar dada its raparigas faz com que ela cresya com a consciencia 

de que 0 seu percurso no sistema de ensino nao vai ser muito longo, pois tern de casar e 

ter filhos para constituir tambem ela uma familia; 

- ao rapaz e transmitido urn sentimento de maior autonomia, podendo muitas 

vezes sair e entrar em casa quando quiser, tendo de certo modo 0 controlo da sua 

liberdade nas suas proprias maos; 

- a lingua calao, calo ou romano ja nao e transmitida ou ensinada aos filhos, 

entanto, e urn aspecto cultural da elina cigana que se vai perdendo gradualmente de 

gera<;:ao em gerayao; 

- as tradiy6es que os pais transmitem aos filhos e que sao para manter sempre, 

tern a ver com 0 casamento e 0 respeito pelo luto, com simbologias proprias como e 0 

caso da barba e do chapeu preto; 
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- 0 ensino pre-escolar e importante, pois vai facilitar a inclusao ou integra<;:ao 

no! °ciclo; 

- e mais importante que seJ am os filhos a prossegUirem os estudos e nao as 

raparigas, sendo visivel 0 constante sentimento de protecionismo; 

- os pais podem ser responsaveis pelo abandono precoce dos filhos da escola. 

Mas ja foi pior, quando andavam de urn lado para 0 outro, numa situa<;:ao de n6madas e, 

atualmente, ja estao mais fixos ou sedentarios; 

- as dificuldades de aprendizagem surgem tanto no aluno como na aluna de etnia 

cigana e podem ser encaminhados, depois de devidamente avaliados, para frequencia de 

urn ensino via vocacional, onde os cursos sao mais praticos, menos te6ricos, com 

adapta<;:oes curriculares mesmo ao nivel da avalia<;;ao; 

- as reten<;:oes andam, a maior parte das vezes associadas it questao da 

mobilidade dos pais; 

- a escola deveria desenvolver atividades relacionadas com a integra<;;ao e 

divulga<;;ao das minorias etnicas; 

- as raparigas abandonam mais cedo os estudos e os rapazes cumprem e alguns 

apenas com a escolaridade obrigat6ria e 0 seguir para 0 secundario nao e prioridade; 

- apesar de haver alunos a frequentar 0 ensino vocacional, nao significa que os 

mesmos desenvolvam uma atividade relacionada com 0 que aprenderam na escola. 

- na etnia cigana a uniao faz a for<;:a, os filhos sao 0 seu orgulho, enfrenta-se tudo 

e todos para se defender uma cultura, as suas tradi<;:oes, uma identidade, e 0 seu maior 

valor, a familia, 0 seu maior orgulho, os seus filhos. 
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Considera~oes finais 

As pessoas nas diversas etnias e ou culturas devem ser respeitas e de certo modo 

incluidas e integradas no meio ou na sociedade em que se encontrem. Todos nos e a 

partir do momenta em que nascemos fazemos parte de uma familia e de uma sociedade. 

Ao longo do nosso processo de crescimento vamos aprendendo as primeiras regras, 

nomas de comportamentos nao so para saber estar como para saber ser, na familia e na 

propria sociedade em que nos incluimos. 

Apos a realiza<;:ao deste estudo existe a perce<;:ao de urn enriquecimento ao nivel 

dos conhecimentos sobre uma determinada etnia, neste caso sobre 0 povo ou etnia 

cigana, que ao longo de varios seculos foi perseguido e muitas vezes torturado, nao lhes 

sendo reconhecida nenhuma identidade nem lhes dando qualquer tipo de valor. 

Para que os/as alunos/as de etnia cigana tenham sucesso escolar, se sintam mais 

integrados na vida escolar, devera haver urn maior conhecimento, por parte da escola, 

sobre a cultura da etnia cigana. A escola devera promover 0 exercicio de atividades 

sociais Iigadas as tradi<;:5es e costumes desses alunos, valorizando e dando a conhecer a 

sua realidade. 0 envolvimento das familias ciganas sera tamhem uma mais-valia, pois 

so as mesmas poderao mostrar a forya dos seus costumes. Deseja-se uma escola mais 

inclusiva, que promova aprendizagens significativas e diversificadas, onde 0 debate e a 

abertura de ideias entre ciganos e nao ciganos eduque todos na e para a cidadania. 

o educador social como profissional procura sempre interagir, dinamizar e tentar 

solucionar situa<;:5es que por vezes possam assumir-se como discriminatorias, anti

sociais ou que nao favore<;:am a inclusao social. 

Para que se promova a inclusao 0 educador social deve apelar a participa<;:ao 

ativa dos individuos, debatendo ideias, opini5es para se definir urn rumo, uma meta a 

atingir, de urn projeto, que vise a constru<;:ao de dinamicas sociais mais justas e mais 

solidarias. 

Se considerarmos a escola no seu conjunto como urn puzzle, uma das suas pe<;:as 

e 0 educador social, que com a sua experiencia sabera identificar problemas e com base 

na sua determina<;:ao e capacidade de reflexao dara a resposta mais justa e adequada. 

Na escola, no sistema educativo, 0 educador social como mediador toma-se 

essencial nao so no acompanhamento de alunos de minorias etnicas como de outras 

nacionalidades, ra<;:as e culturas. A sua presen<;:a como mediador e fundamental para que 

estas crian<;:as e jovens cresyam a nivel intelectual com a ideia de que devemos respeitar 
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para sennos respeitados, que devemos promover a diferenya e apelar a inclusao, que 

devemos ajudar, cooperar e nao descriminar e excluir. 

o educador social devera trabalhar na escola com outros profissionais, numa 

perspetiva de trabalho em equipa, devera trabalhar com as familias dos alunos das 

minorias, com as familias dos mais desfavorecidas e com todas aquelas que mais 

preclsam, e que certa fonna lhes estabeleya "urn elo de ligayao" entre a escola e a 

familia. 

Como mediador cultural 0 educador social devera promover iniciativas na escola 

que fomentem a participayao ativa dos pais na propria escola, que crie debates e procure 

soluyoes, no fundo que divulgue as culturas, que incentive ao respeito mutuo e que 

favoreya nao so a inclusao escolar como social dos proprios individuos. 

o educador social na sua fonnayao adquire conhecimentos teoricos praticos que 

ao longo do tempo vaG despoletando numa maturidade pro fissional a qual lhes pennite 

observar, investigar, enfrentar e solucionar uma detenninada realidade e ou 

problematica social. 

Com a realizayao deste trabalho de investigayao pretende-se que 0 mesmo seja 0 

ponto de partida para novas e futuras investigayoes na area social. 
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Anexo 1 - Consentimento informado da institui~ao 

CONSENTIl\1ENTO INFORMADO DA INSTITUI\,AO 

Exmo. Sr. Diretor 

Dr. Joagu im Tamaz 

Agrupamento de Escolas Dr. JUlio Martins 

Solicitacao para realizacao de entrevistas 

Serve 0 prcsente para solicitar colaborayao uum trabalho de investigac;:ao que esta 

a sel" desenvolvido no ambi to da comunidade de etnia cigana, residente na cidade de 
Chaves. Trata-se da reaiizm;.ao de uma dissertac;ao no ambito do mestrado em Educac;:ao 
Social do lnstituto Politecnico de Braganya. 

Deste modo, vcnho por este meio solicitar permissao a V. Ex.~ para rcaliza<;ao e 
gravayao de algumas entrc\·istas a alunoslas de etnia cigana, do Agrupamento de 
Escolas Dr. Julio Martins. Tal facto sera uma mais-vaJia para 0 em;quccimento deste 

traballw de invesliga9ao design ado; Etnia Cigana - a escola como meio de integra9ao 

social na cidade de Chaves. Prctcnde-se ainda que sejam facultados os dados 

relativamente ao n° de alunos de etnia cigana inscritos nos diverses ciclos no respetivo 
ana lctivo 201311014. E em rela~ao ao auo letivo anterior 1012/2013 qual 0 numero au 

a taxa de insllcesso escolar face ao n° de alunos que frequentou os diversos delos. 

Todos os dados e infonna.;oes recolhidas no ambito da realiza;ao das entrevistas. 

serao tratados com 0 oUlximo de protl5sionalismo e 5igilo, e aos entrevistados/as sera 

garantida a total confidencialidade. 

Desde ja grato pe1a atet19ao disponibilizada 
Com os melhores cumprimentos 

I i t I I 

" fti!., -; 
/ J 

' / 

Ad6Jito Evangelista Sevivas 

Setembro de 2013 
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Anexo 2 - Consentimento informado dos pais dos alunos/as 

Consentimento informado 

Serve 0 presente para confirmar de que fui informado/a da dissertayiio de 

Mestrado de Aderito Evangelista Sevivas, intitulada "0 papel da educayiio familiar e da 

educayiio escolar na inC ex)cJusiio de jovens alunos de etnia cigana". 

Aceito que 0 meu encarregando/a seja entrevistado/a no ambito deste trabalho de 

investigayiio, colaborando desta forma para a realizayiio do mesmo. 

Disponibilizo a referida entrevista para que seja usada ou transcrita para a 

disserta<;:iio, mantendo a minha identidade em completo sigilo. 

Os pais/encarregados de educayiio dos/as alunos/as: 

(Lncarrogado de Educacao) 

(Encarregado de Educac;ao) 

(Encarn!'gado de Educa<;:ilo) 

(Encarregauo de r:ducac.;ao) 
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Anexo 3 - Guiiio da entrevista aos las alunos/as do Agrupamento de Escolas Dr. 

Cateeoria 

A-Legitima9ao da 
entrevista e estrah~gias de 
motiva9ao 

B-Identifica9ao 
elementar 

C- Educa9ao familiar 

Julio Martins 

Objetivos 
Explicar os objetivos da 
entrevista 
Motivar o/a entrevistado/a 
para a entrevista 
Garantir a 
~onfidencialidade de 
'dentidade 
Identificar 0 entrevistado/a 

Questiio 
Solicitar 0 registo audio da entrevista 

Referir a importiincia da entrevista para a 
recolha de dados 

Genero, idade, ano escolar 

Identificar 0 tipo de A tua familia e nomada, seminomada ou 
familia sedentaria? 

Perceber a importiincia da 
educa9ao familiar 
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as teus pais frequentaram a escola ate que 
ana de escolaridade? 
Sustentabilidade I ocupa9ao do agregado 
familiar: comerciantes, feirantes, 
desempregados, apoios sociais, outra, , . ? 
Tens irmaos/as que frequentam a escola? 
Em que ana de escolaridade? 

Como descreves a educa9ao dada pelos teus 
pais? 
Ao longo dos anos quais os ensinamentos 
que foram sendo transmitidos peIo teu pai? 
E peIa tua mae? 
Sentes motiva9ao, por parte da tua familia 
para que frequentes a escola? 
E tu sempre te sentiste motivado e 
determinado em continuar na escola e 
continuar os estudos? 
au em algum momenta te apeteceu desistir 
de estudar? 
E importante para a tua familia que estudes? 
Porque? 
Quais sao os val ores ou ensinamentos que 
consideras mais importantes, dados pela tua 
familia? 
Para ti e mms importante a educa9ao 
familiar ou a educa9ao escolar? 
A educa9ao que e transmitida pelos pais e 
igual ou diferente sendo rapaz ou rapariga? 
Porque? 
Quem te incentiva mais a que frequentes a 
escola 0 teu pai ou tua mae? 
Eles dizem-te que e importante ou nao 
frequentar a escola? 
Sentes que a eduCa9ao que recebeste no 



D- Educayao escolar Compreender 
importancia da 
escolar 

contexto familiar te auxiliou na integrayiio 
social e escolar? Porque? 
Quem e 0 teu encarregado de educayiio? 
Acompanhou sempre de perto 0 teu percurso 
escolar? 
Os pais preocupam-se mais com os filhos ou 
com as filhas? E porque? 
E importante para os pais que tanto as filhas 
como os filhos estudem e tirem urn curso? 
Porque? 
As filhas mais vel has ajudam a tomar contar 
dos irmiios mais novos, assim como nas 
tarefas domesticas? E ja niio tern tanto 
tempo para estudar? 
Concordas com todos os ensinamentos que 
os teus palS te transmitiram ate agora? 
Porque? 
Da educayao familiar que recebeste, tens 
alguns val ores ou regras que aplicas no teu 
dia-dia? Em que situayoes e porque? 
Os teus palS deixavam-te participar em 
vlagens de estudo; festas ou outras 
atividades realizadas na escola? 
Costumas faltar as aulas? Em que situayoes 
e que os teus pais acham que deves faltar e 
porque? 
Sentes que ao longo dos tempos aprendeste 
alguns ensinamentos na tua familia atraves 
da educayao familiar que favoreceram ou 
dificultaram a tua integrayao escolar? Como 
por exemplo? 

a Na tua perspetiva todas as crianyas de etnia 
educayao cigana deveriam ou nao frequentar 0 en sino 

pre-escolar? Porque? 
Frequentaste 0 ensino pre-escolar? Porque? 
Quando frequentaste 0 ensino basico sentiste 
dificuldades de adaptayao a escola como por 
exemplo "cumprir os horarios estipulados ... ; 
estar sentado e atento durante toda uma 
aula ... ou outro? Porque? 
E importante frequentar a escola? Porque? 
Qual 0 numero de escolas que frequentaste, 
durante 0 teu percurso escolar? 
Frequentas 0 ensino regular/normal ou estas 
integrado em algum curso profissional? 

Entender 
escolar e 
integrayao 

o percurso A educayao escolar tern sido importante para 
a tua integrayao social? Porque? fatores de 
Na tua cultura quem deve prosseguir os 
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estudos "os rapazes as rapangas ou os 
do is"? Porque? 
Como descreves 0 teu percurso escolar? 
Desde que frequentas a escola frequentas 
tambem a cantina e a biblioteca? Porque? 
Quais as disci pI in as preferidas e as que 
menos gostaste? Porque? 
Costumas fazer trabalhos de grupo so com 
alunos clganos ou tambem nao ciganos? 
Porque? 
Qual a razao pela qual continuas a estudar? 
Sentes que a escola e urn meio de integrayao 
ou de exclusao? Porque? 
Gostavas que a direyao da tua escola realiza
se alguma iniciativa que destaca-se a cultura 
cigana e a lingua rumanho, rom ou cala? 
Neste momenta frequentas 0 3° cicio do 
ensmo basi co e pretendes segUir para 0 

en sino secundario? Porque? 
Quais os motivos que justificam a tua 
escolha referida na questao anterior? 
o teu encarregado de educayao costuma 
participar em reuni6es de pais e incentiva-te 
para 0 estudo? 
Achas que pelo facto de frequentares a 
escola podes abandonar de certa fonna os 
teus costumes e tradiy6es? Porque? 
Sentes que a escola e para ti como a tua 
segunda casa e os teus colegas a tua familiar 
escolar? Porque? 
N a tua opiniao quando existe abandono 
escolar por parte dos alunos de etnia cigana, 
quais poderao ser as raz6es? Porque? 

Ao longo do teu percurso escolar notaste 
que os professores mantinham preocupayao 
em que tu aprendesses as materias ou para 
eles era-Ihes indiferente? Como se notavam 
esses faetos? 
Nos pnmelros anos de escola sentiste 
algumas dificuldades de adaptayao? Quais? 
Fazes por manter a tua identidade na tua 
escola ou tentas adaptar-te ao meio escolar? 
Achas importante que alguns livros falassem 
sobre a cultura cigana? Porque? 
Ao longo do teu percurso escolar a educayao 
fonnal foi importante para a tua integrayao 
na sociedade? Porque? 
Tiveste alguma disciplina ligada it religiao 
durante 0 teu percurso escolar? Porque? 



E- Integra<;ao Social 

Durante 0 teu percurso escolar os teus 
profess ores e em alguma ocasiao faIaram 
sobre a cultura da etnia cigana? 
Sentes que os professores dao mais aten<;ilo 
aos outros alunos da tua turma? Ou e igual? 
Porque? 
Ao longo dos anos letivos os professores 
motivaram-te para que tu aprendesses as 
materias? 
Identificas algumas mudan<;as, desde que 
frequentas a escola; ao nivel das atitudes, 
comportamentos, formas de estar, de pensar 
ou de vestir? 
Costumas participar em visitas de turma, 
festas e iniciativas que se realizam na tua 
escola? Porque? 
Gostavas que existisse na tua escola algum 
membro de etnia clgana ou outro que 
conhecesse bern a cultura clgana e que 
estabelecesse 0 dialogo entre a escola e a 
comunidade cigana? Porque? 
Ja alguma vez te sentiste exc1uido no 
ambiente escolar? Porque? 
Como Iidas com a educa<;ilo dada em 
contexto familiar e a educa<;ilo formal dada 
na escola? 
Sempre existiu motiva<;ilo da parte da tua 
familia para que continuasses a estudar? 
Consideras que a escola pode contribuir para 
a aceita<;ilo da cultura cigana? Como? 
Urn mediador cultural e uma pessoa que 
estabelece 0 dialogo e faz a Iigayiio entre a 
escola e a familia de etnia cigana. Achas que 
seria importante existir urn na tua escola? 
Porque? 
E gostavas que fosse urn membro de etnia 
cigana? Porque? 
Achas que os jovens de etnia cigana estiio 
satisfeitos com a escola que frequentam e 
com 0 que Ihes e ensinado? Porque? 

Expressar as rela<;oes No teu grupo de amigos tambem ha nao 
SOClas ciganos? 
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Achas que os Jovens da tua idade tern 
curiosidade em conhecer aspetos da cultura 
cigana? Porque? 
Na tua opiniao e mais importante a educa<;iio 
familiar ou a educa<;iio escolar? Porque? 
Os teus pais e como forma integra<;iio na 
sociedade, os mesmos diio mais importiincia 
a educa<;ao familiar ou escolar? 



F- Perspetivas futuras 

G- Conclusao 
entrevista 

Interpretar 
conflito 

form as 

Reconhecer melOS 
integrayao/socializayao 

Sentes-te uma pes so a integrada assim como 
respeitada perante os professores, 
funciomirios e colegas? Porque? 
Depois de ja frequentares alguns anos a 
escola, sentes-te uma pes so a com duas 
culturas? Porque? 
Sentes-te uma pes so a plenamente integrada 
no dia-a-dia e na sociedade onde vives? 
Porque? 

de Sentes-te uma pes so a respeitada na 
sociedade e no sistema de ensino pelo facto 
de seres de etnia cigana? 
Como relacionas a educayiio dada pela tua 
familia e pela tua escola? Ela entra em 
conflito ou aproveitas 0 que de melhor cada 
uma te pode dar? 
Estils integrado em algum grupo de futebol, 
musica, teatro ou outro? 

de Sentes que pertencer a algum destes grupos 
te ajuda a sentir integrado socialmente? 
Qual a importiincia da musica e da danya e 
da religiiio na tua cultura? 
Achas que a tua escola e uma escola 
multicultural e aberta a outras culturas? 
Porque? 
Recomendas as gerayoes futuras de etnia 
cigana que frequentem a escola? Porque? 
Objetivas ter uma profissiio ou ocupayiio no 
futuro? Qual e Porque? 
Gostarias de seguir urn rumo profissional 

Perspetivar 
/educayiio 
escolar 

o futuro com base em ensinamentos que te foram 
familiar e dados pela tua familia ou pelos que 

da Agradecer a colaborayao 
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aprendeste na escola? 
Urn dia queres tirar a certa de conduyiio para 
poderes viajar / trabalhar e vi sitar os teus 
familiares? 
Para ti seni mais interessante uma profissao 
em que tenhas que cumprir honirios ou uma 
com honirios mais flexiveis como "feirante 
ou comerciante"? Porque? 
Tens algum aspeto que pretendas 
acrescentar Ii entrevista? 



Anexo 4 - Guiao da entrevista ao pailencarregado de educa~ao 

Categoria 

A- Legitimayao 
entrevista e estrategias 
motivayao 

Obietivos 
Explicar os objetivos da 

da entrevista 
de iMotivar o/a entrevistado/a 

para a entrevista 
parantir a 
Fonfidencialidade de 
°dentidade 

Questao 
Solicitar 0 registo audio da entrevista 
Referir a importilncia da entrevista para a 
recolha de dados 

8- Identifieayao elementar Identifiear 
entrevistado/a 

o Genero, idade; habilitayoeso 

C- Educayao familiar 

D- Educa<;:ao eseolar 

Quais sao os valores ou ensinamentos mais 
importantes que a familia transmite aos 
filhos? 
Existe motiva<;:ao familiar por parte dos 
palS para que OS filhos frequentem a 
eseola? 

Compreender 
importilneia da 
familiar 

a as ensinamentos transmitidos ou dados na 
edueayao familia sao iguais ou diferentes de rapaz 

para rapariga? 

Compreender a 
importilncia da edueayao 
escolar 
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Esses ensinamentos sao transmitidos de 
igual forma quer se trate de urn rapaz ou de 
uma rapariga? 
Ensinam aos vossos filhos 0 ealao, eal6 ou 
roman6? Porque? 
Que tradi<;oes e que querem que os vossos 
filhos eontinuem a manter para que nunea 
se peream no tempo? 
Porque e que isso e importante? 
aS seus filhos ja frequentam 0 sistema de 
ensmo desde 0 pre-escolar? Acha 
importante? Porque? 
E importante para os pais que tanto as 
filhas como os filhos prossigam os estudos 
e tirem urn curso? Porque? 
as pais podem ser responsaveis em parte, 
pelo abandono eseolar por parte dos seus 
filhos? Porque? 
Em que situayoes especificas e que os 
filhos podem faltar as aulas com 
consentimento dos seus pais? 
Costumam deixar os filhos/as partieipar 
em visitas de estudo, festas e outras 
inieiativas que se realizem na eseola? 
Como pais motivam os filhos/as para que 
frequentem a escola e nao tenham faltas? 
Preocupam-se em participar nas reunioes e 
em outras inieiativas da escola? 
Existe a preocupayao diaria para que os 



E- Educayiio familiar vs 
educayiio escolar 

Interpretar 
educayiio 
escolar 

filhos/as fayam os trabalhos de casa 
marcados previamente pelos professores? 
Considera haver consequencias no caso de 
urn abandono escolar por parte dos seus 
filhos? Quais? 
Urn mediador cultural e uma pessoa que 
estabelece 0 diiilogo e faz a ligayiio entre a 
escola e a familia de etnia cigana. 
Considera importante a existencia desse 
mediador? 
o que e que ele poderia resolver? 

relayiio entre Qual seria 0 mediador ideal. 
familiar e Urn elemento de etnia cigana? 

Urn elemento de niio etnia cigana? 
Urn elemento que compreenda as 
culturas? 

duas 

Considera mms importante a educayao 
familiar ou a educayiio escolar? PorquS? 
Tern algum receio de que pelo facto de seu 
filho/a frequentar a escola ao longo dos 
anos este possa de certa forma perder urn 
pouco da sua identidade cigana? Porque? 

F- Educayiio familiar/ Perspetivar 0 futuro 

Apesar de ainda frequentarem a escola, 
num futuro proximo gostava que os seus 
filhos/as casassem e constituissem familia 
com ciganos ou com niio ciganos? PorquS? 
Gostaria que os seus filhos/as seguissem 
urn rumo profissional com base em 
ensinamentos que the foram dados pela 
familia pelos que aprendeu na escola ou 
conjugando os dois? Porque? 

escolar / 0 futuro 

G- Conc1usiio da entrevista 

Perspetiva para o/as seus filho/as uma 
profissiio de acordo com a tradiyiio cigana 
(feirante, comerciante, vendedor 
ambulante), ou urna profissiio mais ligada 
it tradiyiio niio cigana? Porque? 
Em que situayao considera que se 
sentiriam malS realizado/as e no fundo 
mais felizes? Porque? 

Agradecer a colaborayiio Tern algum aspeto que pretend a 
acrescentar it entrevista? 
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Anexo 5 - GuHio da entrevista it professora do Agrupamento de Escolas Dr. Julio 
Martins 

Catee:orias 

A- Legitimayao 
entrevista e estrategias 
motivayao 

Objetivos 
Explicar os objetivos da 
entrevista 

da Motivar o/a entrevistado/a 
de lPara a entrevista 

/Garantir a 
confidencialidade de 
'dentidade 

I Questoes 
Solicitar 0 registo audio da entrevista 

Referir a importancia da entrevista para a 
recolha de dados 

Identificar o Idade, formayao academica? 
B- Identificayao elementar 

C- Educayao familiar 

0- Educayao escolar 

entrevistado/a 

Interpretar 0 percurso 
academico l orofissional 

Percecionar pontos de 
vista sobre a educayao 
familiar cigana 

Compreender a 
importiincia da educayao 
escolar 
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Ao longo do seu percurso academico I 
pro fissional tern lidado com alunos/as de 
etnia cigana? 
N a sua perspeti va como descreve a 
educayao (forma de estar, comportamento, 
atitude, iniciativa . . . ) dos alunos/as de etnia 
cigana? 
Atualmente e na sua opiniao ja sao 
alunos/as com abertura de pensamento ou 
em parte ainda sao algo recatados? 
E igual ou diferente lidar diariamente com 
alunos/as, ciganos ou nao ciganos? 
Considera que e importante para os 
alunos/as de etnia clgana frequentar a 
escola? 
Atualmente existem alguns alunos/as que 
sao vocacionados para 0 ensino especial. 
Com e feita e essa avaliayao para 
integrayao nesse mesmo ensino? 
Os alunos/as que frequentam 0 ensmo 
especial que tipo de disciplinas e 
acompanhamento the e facultado? 
Os alunos/as que frequentam 0 ensmo 
especial sao integrados ou agrupados em 
grupos ou turmas especificas na escola? 
No entanto tambem existem alguns 
alunos/as que frequentam 0 ensmo 
profissional, qual e a oferta formativa que 
estes mesmos possuem na escola? 
Os alunos/as que frequentam 0 ensmo 
especial poderao sentir-se inferiores em 
relayao aos que frequentam 0 ensmo 
profissional? 
Quem demonstra mais interesse nas aulas e 
em continuar os estudos, os alunos ou as 
alunas de etnia cigana? 



E- Educac,:ao familiar vs 

educac,:ao escolar 
Interpretar 
educac,:ao 
escolar 

Na sua perspetiva os jovens de etnia cigana 
sao respeitados e acompanhados / 
integrados no contexto escolar? 
Atualmente ainda existe abandono escolar 
por parte dos alunos/as de etnia cigana, e 
ainda associ ado a fracas notas e inurn eras 
faltas? 
Os professores, que lidam diariamente com 
estes alunos/as possuem conhecimentos 
sobre aspetos da cultura dos mesmos? 
Na sua perspetiva qual a importancia que e 
dada Ii escola nao s6 pelos pais como pelos 
pr6prios filhos? 
Acha que os jovens de etnia cigana estao 
satisfeitos com a escola que frequentam e 
com 0 que Ihes e ensinado? Porque? 
Urn mediador cultural e uma pessoa que 

relac;ao entre estabelece 0 diilogo e faz a ligac;ao entre a 
familiar e escola e a familia de etnia cigana. 

Qual a sua opiniao sobre a presenc;a de urn 
medidor que estabelece-se uma ligac,:ao 
entre a escola e as familias ciganas? 
Este mesmo mediador poderia ser urn 
elemento de etnia cigana? 
Ji foi desenvolvido algum projeto de 
educac,:ao multicultural na escola, com 0 

objetivo de integrac,:ao das mmonas 
nomeadamente da etnia cigana? 
Existem alguns alunos/as de etnia cigana 
integrados em grupos de futebol, andebol 
ou outros na escola? 

Interpretar fonnas 
conflito 

de Em relac,:ao Ii educac,:ao familiar/educac,:ao 
escolar as mesmas complementam-se ou 
divergem? Porque? 
Em relac;ao Ii educac;ao familiar e Ii 
educac;ao escolar sera que os alunos/as de 
etnia cigana sabem e aproveitam 0 melhor 
que cada uma delas lhes pode dar? 
Quais as pnnClpalS diferenc,:as entre 
alunos/alunas de etnia cigana em ralac,:ao Ii 
escola? 

F- Educac;ao familiar/ Perspetivar 0 futuro 

Na sua opiniao, 0 futuro academico e 
profissional dos alunos/as de etnia cigana 
sera mais focado com base na educac,:ao 
familiar ou na educac,:ao escolar que foram 
adquirindo ao longo dos tempos? 

escolar / 0 futuro 

G- Conclusao da entrevista Agradecer a colaborac;ao Tern algum aspeto que pretenda 
acrescentar Ii entrevista? 
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Anexo 6 - Amilise do conteudo das entrevistas a A 7, A8f, A8m, A9ml, A9m2 

A- Educa~iio Familiar 

Subcategorias 

A I - Educayao dada pelos pais 

A2 - Val ores ou ensinamentos 
mais importantes 

Excertos das entrevistas 
- A educa9iio e boa (A 7); 

- Foi boa (ASt); 

- t boa; devemos sempre seguir 0 que eles 

nos dizem (ASm); 

- as meus pais sempre me deram boa 

educa9iio (A9m I); 

- Tirar boas notas na escola e ser educado 

(A9m2). 

- Ser educada e nunca ter vergonha do que 

somos ciganos ... (A 7); 

- Ter respeito com as outras pessoas, 

educada (ASt); 

- Portar-me bem na escola (ASm); 

- Sermos amigos uns dos outros e ajudar-nos 

e isso tudo ... (A9ml); 

- Eles estiio sempre a dizer que tenho que ser 

alguem na vida, ser educado e assim ... (A9m2). 

- as rapazes Jazem 0 que querem e viio pra 

onde querem; nos niio, e diferente somos raparigas 

(A7); 

A3 - Educac;ao 

- as rapazes tem mais liberdade de que nos .. . 

familiar preocupam-se mais "com nos" (AS!); 
rapaz/rapariga - t diferente, nos podemos andar por ai, a 

rapariga niio (ASm); 

- Nos podemos andar ate mais tarde na 

escola, a rapariga niio, Ii diferente (A9m 1); 

- Nos somos assim mais livres, as raparigas 

niio podem andar sozinhas por ai (A9m2). 
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B - Educa~iio familiar versus educa~iio escolar 

Subcategoria 

B 1 - Mais importante (educa9iio 
familiar ou educa9iio escolar) 

B2 - Mais importante para os pais 
filhas ou filhos (estudar/tirar urn 
curso) 

B3 - Filhas mais velhas I tarefas 
domesticas I tempo para estudar 

B4 - Participar em viagens de 
estudo I festas I outras ati vidades 

Excertos das entrevistas 
- 0 que nos ensinam os nossos pais (A 7); 

- As duas, mas a da familia e mais importante 

(ASt); 

- A educa,iio da familia. Se niio fossem eles 

ja niio estava a estudar (ASm); 

- Ados meus pais (A9ml); 

- Na escola aprendo outras coisas que niio 

aprendo em casa e diferente (A9m2). 

- Para mim ate era, eu niio queria ficar em 

casa a lavar a lou,a (A 7); 

- 0 que nos faz falta e ler, escrever e fazer 

algumas contas estudar muito e tirar cursos niio e 
tanto para nos raparigas (ASt); 

- E mais facil para nos rapazes continuar a 

estudar (ASm); 

- Para os rapazes e mais normal que estudem 

ate mais tarde (A9ml); 

- Mais os rapazes porque depois elas viio ser 

miies e ficam mais por casa (A9m2). 

- Sim ajudamos, as vezes ja niio temos tanto 

tempo pra estudar (A 7); 

- E normal ter que ajudar a minha miie, 

somos muitos (ASt); 

- Sim pois elas ajudam (ASm); 

- Pois siio raparigas, e normal (A9ml); 

- Pois por ajudar as vezes elas ja niio tem 

tanto tempo pra escola (A9m2). 

- So na festa de natal, isso de viagens da 

escola nunca fui, temos que sair daqui e a minha 

miie niio gosta que vamos para longe (A 7); 

- Sair daqui, pode niio ser bem (ASt); 
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C - Educaclio escolar 

C I - Ensino pre-escolar 

C2 - Dificuldades / 10 cicIo 

C3 - Importiincia da escola 

- Sim, nos rapazes ate vamos, as vezes, a 

viagens da escola (ASm); 

- Sim as vezes yOU (A9m 1); 

- Quando Jazem assim viagens na escola ate 

YOU, mas nilo Jazem assim muitas (A9m2). 

- E melhor porque depois quando entrar pra 

primaria ja vai mais ativado (A 7); 

- Ajuda mais para quando Jorem para 0 

primeiro ana (ASt); 

- Aos pais e dificil deixar la os JUhos, mas 

depois e melhor (ASm); 

- Isso e importante, porque quando vilo para 

o primeiro ana ja vilo mais espertos (A9m 1); 

- t melhor, ja vilo mais habituadas pra 

prima ria (A9m2). 

- Nilo estava habituada a estar assim numa 

sala com outros aldeanos (A 7); 

- No inicio Joi dificil, ninguem esta 

habituado (ASt); 

- Fui-me habituando aos poucos, tinha que 

ir pra escola (ASm); 

- Custa sempre no inicio nilo Joi Jacil 

(A9ml); 

- La me habituei porque tambem havia 

outros meninos ciganos (A9m2). 

- Sim, sempre aprendo "cousas" novas 

(A7); 

- Por mais que me custe ir as vezes, 

aprendemos sempre algo (ASt); 

- t importante para aprender a melhor 

escrever, ler e assim (ASm); 
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C4 - Ensino regular / especial / 
vocacional 

C5 - Disciplinas 
preferidas 

mals / menos 

C6 - Percurso escolar 

- E importante para aprendermos mais 

(A9ml); 

- E bern para nos, para urn dia sermos 

alguem (A9m2). 

- Nao ando em nenhum curso, e normal 

(A7); 

- Ando numa turma normal, e isso (ASf); 

- Eu acho que e normal, sim (ASm); 

- E assim, nas disciplinas e nos testes e 

diferente (A9ml); 

-E normal, mas ja andei num curso que era 

tipo empregado de mesa (A9m2). 

- Eu gosto do portugues, aprendo mais 

jaci!, nao gosto muito da matematica (A 7); 

- Eu gosto mais da matematica e gosto de 

jazer contas e ate gosto menos do portugues 

(ASf); 

- Gosto de educar;ao jisica e porque e de 

jogar, nao gosto de jazer as contas (ASm); 

- Eu gosto mais do portugues e menos de 

matematica, isso das contas nao gosto tanto nao 

(A9ml); 

- Gosto mais do portugues e da ginastica e 

nao gosto tanto da matematica (A9m2). 

- Perdi alguns anos, nao e jaci! estar toda a 

vida em Espanha e depois vir para aqui, mas os 

meus pais dizem para ir it escola (A 7); 

-E assim eu so nao passei no primeiro ano, 

mas tambem os meus pais nao estiveram sempre 

por aqui (ASf); 

- Mais ou menos regular, para os meus pais 

tinha que seguir a estudar (ASm); 

- Nao passei alguns anos, mas os meus pais 
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C7 - Encarregado de educa9iio 

C8 - Ensino secundario 

sempre me disseram que tinha que estudar 

(A9ml); 

- As vezes nao foi facil porque ja andei em 

varias escolas para onde os meus pais iam eu ia 

tambem (A9m2). 

- E a minha mae, mas 0 meu pai tambem 

pode ir a escola (A 7); 

- E 0 meu pai, mas ja foi a minha mae, mas 

ele quer saber tudo 0 que se passa pelo menos 

"com nos " raparigas (A8f); 

- No meu caso e a minha mae (A8m); 

- E 0 meu pai, ele vai a escola quando e 

chamado e assim (A9ml); 

- Sim e a minha mae, ela vai quando a 

chamam a escola so se nao puder ir e que vai 0 

meu pai (A9m2). 

- Ainda nao sei, mas chega uma altura que 

tambem chega de andar na escola pelo menos 

para nos (A 7); 

- Nao sei bem se vou continuar muito mais 

tempo, depois tambem chega (A8f); 

- Se calhar ate continuo, aver se sou 

alguem na vida (A8m); 

- Nao sei bem se quero continuar, depois 

chega uma altura que tambem chega de andar na 

escola (A9m 1); 

- Ainda nao sei bem se vou continuar para 0 

secundario, isso depois ve-se (A9m2). 

D - Educa~iio escolar / acultura~iio ou tradi~iio etnica 
- Uma aldea e sempre uma aldea, uma 

cigana e sempre uma cigana (A 7); 

- Aprendemos muitas coisas na escoia, mas 

vou continuar sempre cigana (A8f); 
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D 1 - Costumes e tradi<;:oes 

D2 - Segunda cas a / familia 

D3 - Abandono escolar 

- Por mais que aprenda na escola eu sou 

sempre cigano e vou ser sempre cigano, isto nunca 

se muda (A8m); 

-lsso niio, porque eu sou cigano (A9m 1); 

- Por andar na escola e aprender outras 

coisas isso niio tern nada a haver, eu sou sempre 

cigano (A9m2), 

- A escola e os amigos e outra "cousa" a 

familia e so uma (A 7); 

- A escola ate pode ser uma segunda casa, 

mas os colegas nunca siio uma outra familia 

(A8t); 

- A familia Ii sempre so uma, a escola e os 

amigos e outra coisa (A8m); 

- A minha familia e a minha familia a escola 

e so para aprender (A9ml); 

- A escola Ii para aprendermos, mas a 

familia Ii so uma, a nossa (A9m2). 

- Uns, Ii porque niio gostam muito andar na 

escola, outros porque viio para Espanha (A 7); 

- No caso das raparigas por se casam aos 

14115 anos, agoraja nem tanto, os rapazes alguns 

niio gostam muito de estar na escola, queram 

andar na liberdade (A8t); 

- Porque querem andar por ai, niio querem 

estar fechados na escola (A8m); 

- E porque niio gostam muito de andar na 

escola (A9ml); 

- Porque querem e andar por ai, porque 

muitas vezes os Ji/hos viio com os pais para onde 

eles forem (A9m2). 

- So na forma de falar e escrever 0 

portugues, nos ainda estivemos em Espanha (A7); 
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D4 - Mudans:as / aculturas:ao 
- Na Jorma de vestir as vezes, mas sou 

cigana (A8F); 

Niio mudd assim muito, eu sou cigano 

(A8m); 

- E assim, aprendi a ter outros amigos a 

mais na escola, porque somos ciganos claro 

(A9ml); 

- Sou cigano, aprendo aquilo que eu acho de 

bem, e isso (A9m2). 

Tabela 5 - E - Educacao escolar / intel!racao ou exclusao 

E 1 - Trabalhos de grupo 

- Tambem Jar,:o com aldeanas, tenho 

algumas amigas (A7); 

- Sim, tambem Jar,:o trabalhos com niio 

ciganas, mas e mais raro (A8t); 

- Sim tambem Jar,:o muitos trabalhos, com 

amigos niio ciganos (A8m); 

- Sim, muitas vezes, tenho amigos niio 

ciganos, na turma, ciganos somos poucos (A9m 1); 

- Niio, tambem tenho amigos niio ciganos e 

Jazemos trabalhos em grupo na escola sim 

(A9m2). 

- As vezes niio se preocupavam muito "com 

nos" (A7); 

- A's vezes notava-se que Jalavam mais para 

o res to da turma, alguns proJessores sim (A8t); 

- Para alguns proJessores, se percebia as 

coisas percebia e se niio percebia era igual 

E2 - Preocupas:ao dos professores (A8m); 

- Alguns ate perguntavam se percebiamos, 

outros niio era igual, niio se preocupavam 

(A9m 1); 

Ja tive proJessores que niio se 

preocupavam muito com isso, continuavam a Jalar 
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E3 - Professores/cultura cigana 

E4 - Ambiente escolar I exclusao 

E5 - Mediador cultural na escola 

(A9m2). 

- E assim, quase nunca falam de nos (A 7); 

- Que me lembre nao, nunca falam de nos, 

nem da nossa cultura (A8t); 

- Nao eles nao falam assim nada de nos, da 

nossa cultura (A8m); 

- So alguns, aqueles que sabem alguma 

coisa sobre nos (A9m 1); 

- Quase nunca falam nada sobre nos, somos 

ciganos (A9m2). 

- As vezes os aldeanos olham assim 

diferente para nos, mas nao se se metem (A 7); 

- Sim, ja, no corta-mato, nao me disseram 

nada, mas as vezes e assim (A8t); 

- As vezes na fila "pro" bar, mas por ser 

cigano, pensam que que? (A8m); 

- As vezes parecem que se afastam de nos, 

mas a nos tambem new nos importa (A9ml); 

- Sim, as vezes quando passam por nos, as 

vezes, os outros que nao sao ciganos (A9m2); 

- Isso ate era bem, ate nos podia ajudar na 

escola (A 7); 

- Isso ate podia ser bom para nos, assim 

tinhamos alguem que podia ser por nos aqui na 

escola, ate nos podia ajudar (A8t); 

- Seria bom para nos, para nos ajudar entre 

a escola e a nossafamilia (A8m); 

- Era bem para nos e para a escola, isso ate 

nos podia ajudar (A9ml); 

- Penso que sim, isso era importante para 

nos, para nos era mais faci/, para nos ajudar 

(A9m2). 
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E6 - 0 ideal de mediador cultural 

E7 - Integrayiio plena / escola 

ES - Uma escola multicultural 

- Era me/hor que Josse cigano, podia 

ajudar-nos me/hor, conhece-nos me/hor (A 7); 

- Se Josse cigano era me/hor, jd nos conhece 

(ASt); 

- Era me/hor que Josse da nossa etnia, 

estdvamos me/hor assim (ASm); 

- Que Josse cigano, porque sabe tudo sobre 

nos (A9ml); 

- lsso era igua/ desde que conhecesse a 

nossa cu/tura e queJosse para nos ajudar (A9m2). 

- Isso sim e nos ate somos respeitados, os 

a/deanos as vezes dizem "cousas ", mas eu nao 

/igo (A7); 

- Sim, eu tambem nao me meta com ninguem 

e eles tambem nao se metem comigo (ASt); 

- Eu nao arranjo problemas, lSSO nao 

(ASm); 

- Sim, mas as vezes parece que nao nos 

ligam nada, sou cigano! (A9ml); 

- Sim, sou cigano, mas ate me sinto 

respeitado, nao se metem comigo, isso nao 

(A9m2). 

- Sim na escola hd ciganos, aldeanos e 

doutros paises, assim aJricanos (A 7); 

- Sim e isso, hd alunas que vieram de outros 

paises (ASt); 

- Sim na esco/a hd alunos de outros lados, 

paises e assim (ASm); 

- Sim, e, tern alunos de outras cu/turas, isso 

tern (A9ml); 

- i assim, a minha escola recebe toda a 

gente, sim Ii isso (A9m2). 

F - Perspetivas futuras / educa~iio escolar e educa~iio familiar 
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F 1 - Futuro I escola e etnia 

F2 - Futuro I rumo profissional 

F3 - Futuro I profissiio 

- Sim, vao ir, ate para aprender mais do que 

aprendi (A7); 

- Ate e bem ir a escola, aprende-se sempre algo 

(AS±); 

- Sim devem ir "pra" serem alguem na vida 

(ASm); 

- Sim tem que ir para aprenderem a ler e 

escrever (A9m I); 

- Sim, claro que devem ir, faz falta aprender 

sempre algo (A9m2). 

- Gostava mais, com 0 que aprendi na 

minha familia (A 7); 

- Se calhar como os meus pais, com 0 que 

aprendi com eles (AS±); 

- Seguir mais 0 que aprendi na minha 

familia (ASm); 

- Se calhar ate gostava com 0 que aprendi 

na escola, mas 0 que aprendi na familia e para 

seguir sempre (A9ml); 

- Com 0 que aprendi na escola e com 0 que 

aprendi na minha familia, gostava de ser cantor 

de musica cigana, andar por ai nas festas e feiras 

(A9m2). 

- E melhor nao ter horarios, fazer a vida a 
nossa maneira (A 7); 

- Ate gostava mais de ter horarios e ter um 

salario, nao queria muito andar por ai (AS±); 

- Gostava de ser assim mais livre, sem 

horarios e melhor (ASm); 

- Eu antes queria andar por ai sem horarios, 

feirante ou assim (A9m 1); 

- Gostava mais de nao ter assim horarios, 

ser cantor, acho que da mais liberdade (A9m2). 
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Anexo 7 - Analise do conteiido da entrevista ao EE 

A - Educaciio Familiar 
Subcatel!:oria Excertos das entrevistas 

- a respeito, os meus JUhos nao arran jam 
Al - Valores da familia 

problemas, ja tratamos de Ihe dar educa<;:ao em 

casa para quando chegarem a escola ja a ter. 

A2 - Motiva<;:ao para a escola - Sim, nos dizemos para eles irem a escola. 

- Por nossa vontade a rapariga ao chegar 

aos 14115 anos 0 andar na escolaja e complicado. 

A3 - Val ores rapaz / rapariga Quanto aos rapazes ja podem andar ate mais 

tarde, 0 rapaz tem muita mais liberdade, pode sair 

e entrar em casa quando quiser. 

- E muito diferente ser rapaz ou rapariga, 

A4 - Rapaz / Rapariga na etnia 
rapaz e rapaz, rapariga e rapariga, e muito 

diferente. 

- Nos ainda aprendemos, mas ja nao 

AS - Calao, cal6 ou roman6 
ensinamos aos nossos Ji/hos, ja nao estamos nesse 

tempo, nos podEamos falar entre nos e voces nao 

percebiam 0 que nos estamos a dizer. 

- A do casamento, a nEvel dos vestuarios, 

A6 - Tradi<;:oes para os/as 
hoje em dia ja nao importa muito, mas .. . no luto 

filhos/as ainda hti muito respeito, 0 chapeu preto e barba e 

isso depende depois do grau familiar, se e um 

cunhado e mais leve, se e um irmao e mais pesado. 

B - Educaciio escolar 
Subcatel!:oria Excertos das entrevistas 

- Tem e muito, e melhor para eies, ja se 
B 1 - Importancia do pre-escolar 

habituam mais a escola de po is. 

B2 - Continuidade nos estudos - Sim e importante, mas mais os Ji/hos, as 
"filhos ou filhas" 

jilhas e diferente. 

- Antes os pais andavam mais de um lado 

para outro e os jilhos andavam sempre atras, mas 

B3 - Pais / abandono escolar agora ja nao e tanto assim, pelo menos na nossa 
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zona. 

- No casamento podem faltar ate tres ou 

B4 - Pais / faltar as aulas 
quatro dias, nao e que possam, mas nos queremos 

que os nossos Ji/hos estejam connosco, nao vamos 

deixar os Ji/hos em casa, ou vamos todos ou nao 

vai ninguem, ou quando esta algum familiar 

doente. 

- Sim, sim, mas as .ftlhas, isso ja nao. Se for 

B5 - Pais / viagens de estudo 
para ir e vir no mesmo dia, mas mesmo assim, 

agora mais do que um dia isso nao, as Jilhas nao, 

isso e complicado. 

B6 - Pais / motivac;:ao para a - Sim ja existe preocupar;ao, para que os 
escola 

Jilhos vao e nao faltem Ii escola. 

- Sim agora ja e um pouco diferente, penso 
B7 - Pais / participar em reuni5es 

que sim que ja vao mais Ii escola por causa dos 

Jilhos. 

B8 - Pais / trabalhos escolares - Sim, pelo menos nos dizemos para 
para casa 

fazerem. 

B9 - Pais / Abandono escolar - E muito mal, porque de hoje para manha a 

letra faz falta e se estudar ate que podera ser que 

seja alguem, de outraforma nao ha nada afazer. 

C Ed - - f T uca~ao allll Jar versus e d uca~ao e esco ar 
- Era muito importante; nas faltas ou 

C I - Mediador cultural na escola 
quando houvesse algum problema, era melhor de 

"importancia e ideal" etnia cigana, podendo ser, mas se conhecesse bem 

a nossa cultura tambem nao havia problema 

nenhum. 

- a respeito e regra numero um, 0 que 
C2 - Educac;:ao familiar ou 

ensina afamilia, depois a escola tambemfazfalta, 
educac;:ao escolar 

aprender a ler e escrever. 

- Hoje em dia, ja nao e bem assim, 
C3 - A escola e a identidade 

antigamente era tudo diferente, agora ja nao se 
clgana 

esta com certas coisas, ja somos mais livres. 
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D P - f erspe IVaS f t u uras / d I e uca~ao esco ar e e d - f T uca~ao alllllar 
Dl - Familia tradicional / - Antigamente, isso hli uns 15 ou 20 anos, 
aculturada 

isso era muito rigoroso, mas muito rigoroso, hoje 

em dia jli e um pouco diferente, mas digo-lhe jli 

que a gente niio gosta, isso niio. 

- Ate gostava que tivessem uma projissiio, 
D2 - Rumo pro fissional 

mas nunca devem perder os que os pais lhe 

ensinaram, hoje em dia jli siio livres de escolher. 

D3 - Tradiyao clgana ou - Eu sou lhe sincero, um cigano que e 
inovayao 

cigano niio gosta de estar muito tempo preso, e 

como um pardal. 

- No ter mais liberdade, o fazer mais 0 que 
D4 - Satisfayao e felicidade 

quiser, e sempre ser mais feliz. 

Anexo 8 - Amilise do conteudo da entrevista a PAE 

A - Educa\!ao F mill a ar 
Subcategoria Excertos das entrevistas 

- Niio tem grandes problemas de 

Al - F orrnas de ser e estar 
comportamento, siio doceis, com um pouco de 

falta de higiene, mas siio simpliticos e tem uma 

boa relQf;iio com os professores. 

- JIi interagem mais uns com os outros, jli 
A2 - Nivel de convivencia 

hli casos de integrar;iio plena. 

- Hii algumas diferenr;as, tem muito a ver 

A3 - Diferenyas / ciganos / nao 
com a cultura e e preciso ter em conta as 

clganos diferenr;as em relar;iio a questiio do namoro, 

casamento e ate da propria religiiio. 

- Frequentam uma igreja que e a igreja 
A4 - Educayao e religiao 

evangelica e no ana passado alguns quiseram 

experimentar, quiseram ver como era. 

B Ed - uca~ao esco ar 
Subcategoria Excertos das entrevistas 

- Claro que sim, e um estimulo em termos 
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B 1 - Etnia e 0 pre-escolar cognitivos e intelectuais e chegam ao 1° ciclo 

muito mais estimulados. 

B2 - Etnia e a escola - Sim considero importante, devem 

continuar afrequentar a escola. 

B3 - Continuidade na escola - Elas tem a nitida consciencia que as 

raparigas os pais noo deixam, 0 ensino e 
obrigatorio ate aos 18 anos, mas elas tem a nor;:oo 

que tem que casar. 

- Eu acho que e igual, as dificuldades 
B4 - Dificuldades I aprendizagem 

surgem em ambos, tanto podem surgir no aluno 

como na aluna de etnia cigana. 

- Soo integrados nas turmas como os outros 

meninos, noo olha a etnia nem ao aspeto, os 

alunos que soo encaminhados para 0 ensino 

vocacional tem a ver com 0 percurso escolar e 0 

tipo de aluno, os que soo orientados para 0 ensino 

especial e porque foram sinalizados nos conselhos 

B5 - Integrac,:1io de alunos de lurma e avaliados pelos servir;:os de psicologia e 
etnia cigana nas turmas 

orienlar;:oo. Ha alunos que tem disciplinas como 

os outros alunos, mas com adequar;:i5es no 

processo de avaliar;:oo, testes mais curtos e 

perguntas mais direlas. Soo as adaptar;:i5es 

curriculares e ha alunos ainda que tem so 
disciplinas de carater mais pratico, mas tudo isto 

em funr;:oo da avaliar;:oo que lhes e feila. 

- Eles proprios, alguns nem se apercebem 

disso. 0 professor noo faz por realr;:ar, ai tens um 

B6 - Ensino especial I teste diferente, isso noo, tenta-se que 0 far;:am e 
profissional 

nunca dei conta que se sentissem inferiorizados, 

ate porque soo meninos que precis am. 

- Sim e, ate porque trazem muitas vezes 
B7 - 3° cicio I insucesso 

retenr;:i5es de oulros locais e e muito normal que 

cheguem ao 9° ano com 18 anos. 
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B8 - Integratyao escolar 

B9 - Abandono escolar 

BID - Atenuar 
escolar 

o abandono 

- Nao, em todas as situa90es. Ha n09ao por 

parte dos outros alunos que eles sao ciganos, ha 

preconceitos, que muitas vezes vem ao de cima. 

- Em alguns casos tem a ver com 

mobilidade de algumas familias que vao para 

Espanha ou para Braga ou para outros lugares. 

As vezes ha alunos que ficam quase um mes sem 

vir as aulas, porque foram a um batizado ou 

porque urn tio ficou doente e ficou no hospital e 

foram /Odos. No entanto, atualmente na etnia 

cigana ja nao hti assim um grande abandono 

escolar, ate porque existe a preocupa9ao por 

parte dos pais com os subsidios e apoios socia is e 

depois tem que levar 0 comprovativo. 

Tambem se verifica um elevado numeros de fallas, 

algumas dificuldades de integra9ao, alguma 

desmotiva9ao familiar, ate porque de uma vez 

disse a uma mae que 0 seu filho deveria continuar 

a estudar e ir para um curso pro fissional e ela 

logo me respondeu que cigano nao tem profissao. 

- Os docentes preocupam-se cada vez mais 

em encaminhar os alunos consoante as suas 

capacidades e idades. 

B11 - Formatyiio 
professores 

- Claro que sim, ate deveria fazer parte da 

nossa forma9ao de base. Eu fiz um curso livre 
continua / 

sobre 0 povo cigano, foi pas-laboral e na Escola 

Superior de Educa9ao do Porto. 

- Acho que os filhos ja dao mais 

importtincia que os praprios pais. As novas 
B 12 - Escola / importiincia para a 
etnia 

B 13 - Escola / satisfatyiio etnica 

amizades quefazem tambemja ajudam a que estes 

gostem mais da escola. 

- Eu acho que sim, estao cada vez mais 

integrados, mas de certa forma tambem pode ser 
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mau, estiio a perder um pouco da cultura deles, 

estiio a jicar um pouco aculturados. 

C - Educa .. ao familiar versus educa .. ao e esco ar 

C I - Mediador cultural na escola 

C2 - Tipo de mediador 

C3 - Escola e projetos 
inclusiio 

C4 - Desporto e inclusiio 

de 

- Claro que sim, deveria existir um na 

escola, seria uma boa aposta sim. 0 curso que tive 

sobre 0 povo cigano Joi dado por um medidor 

cultural. 

- Deveria ser uma equipa, um mediador do 

povo cigano em constante didlogo com outros 

projissionais presentes na escola. 

- Houve no ana passado uma proposta 

minha a biblioteca para se realizar 0 dia do povo 

cigano. Era para trazer tambem um escritor 

cigano, que tem um livro infanto-juvenil. Seria 0 

dia da cultura e das tradi90es ciganas na escola, 

mas depois niio Jormalizamos. Se calhar um dia 

destes Jaz-se uma iniciativa assim. 

-Sim Ii uma delas, mas existem outras, a 

educa9iiO para cidadania p ermite uma maior 

abertura de ideias. Fiz uma atividade na minha 

dire9iio de turma em que os alunos podiam Jazer 

questoes entre eles sobre duvidas e aspetos da 

cultura entre alunos ciganos e niio ciganos. 

C5 - Educayiio 
educayiio escolar 

- Acho que divergem um bocadinho, pois a 

escola apesar de laica tem algumas regras, um 

familiar e cunho cultural, a cultura europeia, ocidental e e 

C6 - Educayiio 
educayiio escolar 
o melhor de cada 

familiar 

logico que as vezes existam pequenos choques com 

a cultura da etnia cigana. 

- Penso que sim. Aqueles pais que siio 

I 
comerciantes, negociantes, os jilhos vaG 

aprendendo tambem com eles e depois 0 que 

aprendem na escola Ii para completar ou seja para 

melhor saberem estar na sociedade. 
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C7 - Alunos e alunas de etnia I - Claro que sim. Na questao dos namoros a 
diferenyas 

machismo, a facto de as raparigas nao poderem 

fazer alga, a dizer, a vestir alguma roupa. 

- Ja tive encarregados de educGl;:ao que nao 
C8 - Alunos e alunas de etnia I 

deixam ir as JUhas a viagens de estudo, so porque 
liberdade 

sao raparigas. Com as rapazes, isso nao acontece, 

eles tem a plena liberdade. 

D - Perspetlvas futuras I educa~ao escolar e educa~iio familiar 

D I - Rwno profissional 

D2 - Tradiyao I inovayao na 
profissao 

- A tendencia e para fazer a escolaridade 

obrigatoria, ate porque e obrigatoria ate aos 18 

anos, a taxa e baixissima daqueles que querem ir 

mais alem, para a superior. Eles acham que isso 

nao e importante, nao e isso que as vai fazer 

felizes, nao e isso que lhes vai trazer dinheiro. 

- Ja tive turmas PIEF (plano de integra,ao 

emprego e forma,ao) e houve duas meninas e um 

rapaz que manifestaram interesse par areas 

projissionais. As meninas era curso de 

cabeleireira e a rapaz curso de informatica. as 
alunoslas de etnia cigana estao mais predispostos 

para a forma,ao mais pratica e nao tanto para a 

torica e nao tem a ver com falta de capacidades 

mas sim com habitos de estudo e organiza,ao. 
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