
UNIVERSIDADE F E D E R A L DA PARAIBA 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 

INTEGRACAO ENTRE ESCOLA X FAMILIA EM COMUNIDADES RURAIS: "uma 

reflexac" 

Joana Dare da Silva 

Cajazeiras, PB. 

1995 



Joana Dare da Silva 

INTEGRACAO ENTRE ESCOLA X FAMILIA EM COMUNIDADES 

RURAIS: "uma reflexao" 

Trabalho apresentado ao Departamento de 

Educacao do Centro de Formacao de Professores 

do V - Campus da Universidade Federal da 

Paraiba, como exigencia para a conclusao do 

Curso de Pedagogia - Habilitacao em Supervisao 

Escolar. 

Orientadora: Marilene Dantas Vigolvino 

Cajazeiras, PB. 

1995 



SUMARTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01. IntrodiiQao 05 

02. Enfoncando a Ediicasao Rural e o seu Desenvolvimento. 06 

03. Objetivos 14 

04. A abordagem metodologica 15 

04.1. O caminho percorrido 15 

04.2. Falando sobre a Comunidade do Nucleo I 16 

05. Considera96es Finais 19 

06. Referencias Bibliograficas 21 

07. Anexos 22 



1- INTROPUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse estudo consta de uma reflexao sobre a integracao entre escola x familia em 

comunidades rurais, cujo intento foi envolver pais alunos e comunidades nas atividades 

escolares. 

Nosso interesse em trabalhar com a escola rural, justifica-se por ja ter 

desenvolvido trabalhos nesta area e, sobretudo, porque queremos buscar informacoes mais 

substanciosas sobre essa questao. 

Pretendemos tambem buscar meios para possibilitar o engajamento dos pais na 

vida da escola, no sentido de fazer com que eles compreendam o quanto e importante e 

necessario a sua presenca na escola, nao so porque eles poderao acompanhar o 

desenvolvimento do seu filho, como tambem, porque ao tomarem conhecimento das 

dificuldades que a escola enfrenta, poderao ajudar na busca de solucoes visando a sua 

melhoria, o que em ultima instancia, estara ajudando a contribuir para uma melhor escola para 

o seu filho. 



2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ENFOCANDO A EDUCACAO RURAL E O SEU DESENVOLVIMENTO 

Para que se possa falar sobre os mecanismos ideologicos que atingem a 

Educacao Brasileira, com destaque na Rural, faz-se necessario uma analise panoramica da zona 

rural, no seu aspecto socio-econdmico e politico. 

A presenca do capitalismo no campo, tornou-se mais intensa com o processo de 

"substituicao de importacoes" na decada de 1950 tendo como conseqiiencia a formacao de um 

parque industrial relativamente sofisticado no Brasil. No decorrer desta operacao, a agricultura 

foi contemplada com acoes e subsidios naquilo que efetivamente era consistente para com as 

demandas daquele modelo de substituicao, isto e, apoio as culturas de exportacao e a criacao 

de um mercado interno para as mercadorias industriais para a agricultura. 

Com isso, a agricultura tornou-se um setor da economia compartimentalizada: 

subsetor de alimentos, subsetor de exploraveis, e, mais tarde, subsetor de energeticos etc., 

cada um com uma dinamica propria. 

O processo de desenvolvimento rural passou a ser tema de discussao e analise 

entre teoricos, especialmente de esquerda, tendo em vista que o referido projeto na pratica foi 

implantado pela burguesia e era comandada pelos paises que tinham e tern interesses 

econdmicos no nosso pais, a exemplo, de Portugal com a implantacao no Nordeste da cana-de-

acucar para exportacao e dos Estados Unidos, com a chamada "revolucao verde" no eixo sul 

sudeste, com objetivos de exportar graos energeticos no caso do trigo, a soja etc. 
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O resultado dessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "revolucao verde" foi a implantacao no campo, de "pacotes 

tecnologicosimportados totalmente fora da realidade e das condicoes dos nossos pequenos 

produtores. 

Em decorrencia disso comeca uma fase na agricultura com o surgimento de uma 

nova politica de modernizacao, contrapondo a politica de reforma agraria. A primeira, visava 

atender muito mais os interesses dos grandes latifundiarios e do complexo industrial-quimico-

mecanico das multinacionais; enquanto que a segunda, procurava eliminar as profundas 

disparidades na distribuicao dos meios de producao fundamental na agropecuaria - a terra -

fazendo renascer a esperanca nos trabalhadores do campo de conseguir condicoes dignas de 

existencia ou de sobrevivencia. 

Esse processo de modernizacao trouxe varias conseqiiencias, de modo geral, 

preocupante para a agricultura dentre as quais, destacamos: a morosidade no processo de 

reforma agraria; a producao de equipamentos sofisticados e potentes, em contradicao com a 

realidade fundiaria/social/cultural. Isto permitiu a concentracao cada vez maior da terra nas 

maos de grandes proprietaries, acarretando a intensificacao do exodo rural. Este fato teve 

como consequencia a transformacao dos pequenos produtores em trabalhadores rurais (boia-

frias); a utilizacao de insumos quimicos de origem industrial, (causando crescente 

envenenamento na terra, nas aguas e nos trabalhadores por causa do seu uso inadequado), 

etc... 

Contudo e, socialmente falando, este desenvolvimento rural trouxe no seu bojo, 

conseqiiencias inesperadas para a classe dominante como: a organizacao dos trabalhadores 

rurais em associacoes comunitarias, sindicatos, cooperativas, ONG's etc., visando a luta por 

melhores condicoes de vida e de trabalho, a implantacao de uma politica agricola que viesse 

minimizar seus problemas e garantia da posse da terra. Basta lembrar os movimentos 

reivindicatorios dos pequenos e medios produtores rurais e dos sem terra que sao permanentes 

no pais. 

A situacao da agricultura paraibana nao esta isenta deste quadro, uma vez que 

esta inserida nessa politica. Todavia, levantaremos algumas questoes especificas dessa 

realidade. 

A agricultura paraibana contribuiu fortemente para o expressivo crescimento da 

economia do Estado, nas decadas de 1950 a 1970 cujo fator preponderante foi o tripe, 

formado pelas culturas de mercado do algodao, sisal e cana-de-acucar. 

1 . Conjunto dc praticas agricolas utili/.adas cm determinadas culturas para a obtencao dc bons rendimcntos c 

qualidadcs dos produtos. 
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Ao longo desses anos e com o aparecimento de pragas (especialmente o 

bicudo), as estiagens continuas, a falta de financiamento agricola, a questao da concentracao 

fundiaria, a descapitalizacao das propriedades rurais, a exploracao irracional dos ecossistemas 

com degradacao do meio ambiente, o sucateamento das instituicoes publicas, os baixos 

investimentos em infra-estrutura social de apoio a producao e a baixa qualificacao da mao-de-

obra pelos demais setores, entre outros, como mostraremos a seguir. 

No periodo de 1984/1994, a producao de algodao sofreu uma reducao de 93% 

basta vermos que em 1984, a Paraiba produziu 1.677.480 toneladas e em 1994, produziu 

12.193 toneladas. A cana-de-acucar teve um indice de reducao de 53% passando de 8.951.809 

toneladas para 4.222.665 toneladas. O sisal por sua vez, teve um indice de reducao de 80% na 

producao passando de 80.341 toneladas para 17.447 toneladas. 

Frente ao quadro deploravel que, alias nao difere dos demais estados brasileiros, 

faz-se necessario e urgente, a criacao de politicas agricolas que visem garantir principalmente: 

1- A seguranca alimentar ja que a saude do individuo, assim como a sua 

capacidade de aprendizagem esta ligada diretamente a sua alimentacao; 

2- O retorno rapido do Capital com baixos investimentos per capita, tendo 

como forte razao para investir na agricultura, a capacidade de resposta relativamente mais 

rapida desse setor em comparacao aos outros setores produtivos; 

3- A geracao de empregos e renda, pois com a mesma velocidade que promove 

a evasao da mao-de-obra, a agricultura e capaz de absorver um contigente consideravel de 

forca de trabalho, num espaco relativamente curto de tempo. 

Adotando essa politica, o Estado Brasileiro estara buscando estrategias para o 

desenvolvimento e a estabilidade em outros setores da economia, desencadeando outras acoes, 

promovendo o surgimento de industrias, gerando divisas, reduzindo precos etc. Enfim, 

estabilizando a economia nacional, alem de assegurar a melhoria de condicoes gerais de vida 

no campo e na cidade, pois incrementando a agricultura, havera um aumento da producao de 

alimentos e materias-primas, desencadeando um processo de geracao de empregos e renda no 

campo e nas cidades desse imenso pais. 

Nesse sentido, pensamos ser correta a preocupacao da Secretaria da Agricultura 

do Estado da Paraiba, que no ano em curso, esta apresentando como um dos programas 

basicos do Governo a valorizacao e municipalizacao da agricultura, criando 121 Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Agropecuarios, onde numa acao conjunta de liderancas 

municipais, busca articular orgaos e recursos orcamentarios na esfera Municipal, Estadual e 

Federal. 
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De maneira geral, os Conselhos constituem-se numa organizacao autonoma, 

independente, formada por representantes dos Poderes Publicos Municipais (executivo e 

legislativo), Cooperativas, Secretaria Municipal de Agricultura, Instituicoes Publicas e 

Privadas que atuam no setor agropecuario, alem da participacao de representantes de 

Associacoes Comunitarias, Organizacoes nao Governamentais - ONG's etc. 

Em cada municipio, o Conselho tern a funcao de elaborar o diagnostico 

municipal, priorizar as demandas, elaborar o piano de desenvolvimento agropecuario, alem de 

acompanhar, assessorar e avaliar os servicos prestados a populacao pelos orgaos e entidades 

publicas integrantes do setor agropecuario do municipio. 

A referida programacao nao podera ser avaliada agora, por se encontrar ainda 

em fase de implantacao, formacao e organizacao. 

Feita essas consideracoes gerais sobre a problematica do campo, enfatizando o 

setor agricola, abordaremos a seguir a situacao da educacao rural sem perder de vista o 

contexto supracitado. 

A difusao da rede escolar primaria no Brasil, caracterizou-se, entre outros 

fatores, pela multiplicacao de oportunidades de instrucoes oferecidas ao povo decorrentes da 

industrializacao, da nacionalizacao no sul do pais e da ampliacao de bases eleitorais, atraves do 

numero de votantes. 

Na decada de 1920, a educacao era vista como um instrumento capaz de conter 

o exodo rural e de promover a volta do homem ao campo, surgindo dai, o movimento 

Ruralismo Pedagogico. Seu objetivo era fazer o homem do campo compreender o sentido da 

civiliza^ao brasileira e reforcar os seus valores afim de prende-lo a terra. A educacao passou a 

ser vista como instrumento fundamental na busca de uma solucao para os problemas nacionais. 

Os problemas sociais que nos anos de 1930/1945 eram conseqiiencias 

principalmente do crescimento das cidades devido a incapacidade de absorcao da mao-de-obra 

disponiveis pelo mercado de trabalho urbano, gerando desta forma o problema migratorio. 

Frente a esses problemas a estrategia usada pelo governo foi a expansao do ensino rural. 

Surge entao, entre outros movimentos, em 1932, a Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres, que preconizava a criacao de Clubes Agricolas Escolares, visando a tornar a 

escola primaria um forte nucleo de atracao ruralista, no sentido de deter e prevenir o surto de 

migracoes. 

A Constituicao de 1946, alem da legislacao sobre a Educacao Nacional, 

determina a aplicacao da renda oriunda dos impostos na manutencao e desenvolvimento do 
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ensino, sendo, no minimo 10% dessa renda aplicada pela Uniao e 20% aplicada pelos Estados, 

Municipios e Distrito Federal. 

Com menor expressao, na decada de 1950, as ideias em torno de ruralizacao 

primaria e da preparacao dos professores em Escolas Normais Rurais continuaram exercendo 

influencia ate praticamente a decada de 1960, principalmente atraves da Campanha Nacional 

de Educacao Rural (CNER) ja orientada para algumas ideias de educacao comunitaria. 

Novamente no periodo pre-64, tendo em vista o debate sobre a questao agraria, 

a Educacao Rural, passou novamente a merecer a atencao especial com a criacao de 

movimentos de educacao nao formais, com a criacao do Movimento de Educacao de Base -

MEB, fundado em 1961, e pela CNBB. Na area do Governo Federal, foi criado o Programa de 

Aperfeicoamento do Magisterio Primario (PAMP) que se dedicava a formacao de professores 

primarios em ferias. 

* Nas ultimas decadas, tem-se ao nivel da politica educacional brasileira a 

valorizacao tanto da educacao formal quanto a nao-formal, segundo o I I I Piano Setorial de 

Educacao e Desporto (80-85) e outros documentos do MEC. 

Na area da educacao formal sao sublinhadas as questoes de adequacao do 

curriculo, da melhoria da rede flsica, a capacidade do docente e ainda, a integracao com todas 

as outras iniciativas da politica social e economica, voltada para o meio rural. 

Com relacao a educacao nao-formal, o destaque e para os programas de 

organizacao comunitaria, sendo bastante enfatizada a participacao da comunidade. 

Em decorrencia desta prioridade, a epoca, fora implantada nessa regiao rural 

uma diversidade de programas tais como: Programa de Desenvolvimento Rural Integrado -

PDRI; Coordenacao e Assistencia Tecnica ao Ensino Municipal - PROMUNICIPIOS; 

Programa Nacional de Acoes Socio-Educativas e Culturais - PRONASEC; Programa de 

Expansao e Melhoria do Ensino no Meio Rural do Nordeste - EDRURAL; Programa de 

Desenvolvimento Rural do Nordeste - POLONORDESTE. Mais recentemente tem-se o 

LOGOS I e I I , o Pedagogico Parcelado, alem dos programas especificos das Secretarias 

Municipais. 

Todos esses programas e medidas postas em pratica pelo Governo em favor da 

educacao rural, especialmente no Nordeste, nao teve um alcance geral, devido serem medidas 

isoladas, fragmentadas e dispersas, produzindo apenas impactos politicos, o que vem acarretar 

a falta de compromisso com uma politica eficiente e eficaz, voltada para as necessidades 

educacionais do meio rural. 
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Nesse sentido e importante invocar ARROYO, citada por VIGOLVINO (86) 

quando avalia que: 

"... esses programas estao marcados pela selecao de conteudos 

adaptados aos valores e necessidades do homem do campo, as suas 

condicoes de vida e de producao bem especifica,... a logica da 

produtividade, da comercializacao, do uso de novas tecnologias ou de 

integracao do campones no sistema capitalista de exploracao da terra... 

ate os ensinamentos rudimentares da leitura, escrita e matematica 

passam nos programas de educacao integrada, a ser orientada no 

sentido do preparo do aluno "para o melhor desempenho das 

atividades produtivas"... 

E curioso constatar que a maioria dos programas de educacao 

integrada para as classes subalternas do campo e das periferias urbanas, 

tentam justificar-se no fracasso da educacao formal nessas areas. 

...Ha equivocos nessa analise. O que nunca existiu nao pode ser 

responsabilizado pelo fracasso. "A escola destinada as camadas 

subalternas nao teve nem existencia fisica, em muitos casos. As 

condicoes materiais sao precarissimas, os profissionais desqualificados 

e mal remunerados, estao a merce de intrigas politicas. Tudo isso e 

praticamente esquecido nos programas de educacao integrada e se 

passa a privilegiar a educacao de conteudos sobre o protexto de que os 

conteudos da escola tradicional fracassaram por inadaptados. Que 

conteudo sao esses, quando a escola rural e seu professor, com a 2
a e 

4 a series primarias, mal sabe ler, escrever e contar, e que ainda que 

mais soubesse, nao tinha condicoes materiais minimas para o trabalho? 

E mais barato adaptar curriculos do que criar as condicoes materiais ao 

direito de todo cidadao a escolarizacao fundamental. A elaboracao de 

novos curriculos que garantam o direito ao saber sistematizado e uma 

necessidade, porem caira no vazio, se nao se criarem condicoes de 

trabalho". (pp.14 e 17) 

E em decorrencia de tudo o que foi apresentado que o ensino rural ate hoje permanece, 

quantitativamente e qualificativamente precario, sofrendo problemas de falta de recursos 
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materials, a evasao e a freqiiencia irregular dos alunos, turmas multisseriadas, atividades extra 

docencia, curriculo e programas inadequados etc., apesar de inumeros projetos e programas 

desenvolvidos nesta area. 

Entretanto, ao que se sabe, o problema da educacao rural e todavia o mais grave, pois 

sao varios os fatores que afetam a populacao rural, ja que esta populacao, tende a ter um peso 

politico inferior ao exercido pelos centros urbanos, carecendo de forca necessaria para atrair 

maiores investimentos, o que em ultima instancia, representa uma outra condicao de 

marginalidade. 

Entendemos nao ser demais lembrar que a educacao rural do municipio de Sousa-PB. 

padece dos mesmos problemas levantados acima, e nao podia ser diferente, pois abordamos a 

educacao no pais. Por isso, enfocaremos a partir de agora algumas questoes especificas dessa 

realidade. 

O municipio de Sousa esta localizado na microregiao da depressao do Alto Piranha, 

distante a 420 Km da capital. Suas coordenadas geograficas sao: 645'33 latitude sul e 3813'56 

latitude oeste. Caracterizando-se como zona semi-arida. Sua populacao total em 1991, 

segundo o IBGE, era de 79.133 habitantes, sendo 40.937 de mulheres e 38.196 de homens. 

Segundo dados do IBGE em 1991, o municipio possuia 37.558 pessoas com 5 anos a 

mais, ou seja dentro da categoria de "alfabetizados". Desse total 27.682 reside na zona urbana 

e 9.878 na rural. Dos residentes urbanos, 18.804 sao analfabetos, enquanto que na area rural o 

total e de 14.098 analfabetos. 

O municipio possui 127 unidades de ensino, destas 102 funcionam na zona rural, sendo 

69 grupos escolares (construido pelo governo municipal em terrenos doados por moradores da 

comunidade) e 33 escolas isoladas (funciona na casa do professor e/ou em casas desabitadas). 

Com relacao ao corpo docente, conta o municipio com 667 professores assim 

distribuidos: Zona Urbana: 291 e Zona Rural: 376. 

Destes, 93 tern curso superior; 241 com 2° Grau incluindo o Pedagogico, Logos I I , 

Cientifico, Contabilidade etc., e 157 o 1° Grau completo e 176 o 1° Grau incompleto. 

Quanto ao corpo dicente, foram matriculados no ano em curso, 14.276. Destes 5.678 

alunos do pre-escolar a 8
a serie do 1° grau, sao da zona rural, assim distribuidos: 
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GRAUS RURAL URBANA 

Pre-escolar 63 537 

Alfabetizacao 2.174 1.834 

l
a Serie 1.215 1.056 

2
a

 Serie 756 609 

3
a Serie 486 609 

4
a

 Serie 384 391 

5
a Serie 72 365 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6* Serie 41 107 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T Serie 19 105 

8
a Serie 14 96 

Jovens e Adultos 415 486 

2° GRAU 

1° Grau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 167 

2° Grau - 47 

3° Grau - 32 

Artes 40 528 

Logus I I - 400 

Supletivo - 107 

Total 5.678 7.385 

Escolas Conveniadas 87 1.126 

Total Geral 14.276 

Frente a tudo o que foi exposto, pensamos ser interessante a nossa contribuicao no 

sentido de pensar e articular a integracao na escola - familia - comunidade. 
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- Sensibilizar as comunidades escolar e local para uma participacao ativa no trabalho da 

escola entendido como processo educativo. 

- Discutir e buscar meios para possibilitar o engajamento dos pais na vida da escola, 

considerando a importancia e a necessidade de um trabalho integrado visando algumas saidas 

para os possiveis problemas que a escola enfrenta. 



4 - A ABORDAGEM METODOLOGICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 - 0 CAMINHO PERCORRIDO 

0 presente trabalho tem como caracteristica um estudo reflexivo e sistematico sobre o 

ensino rural objetivando promover o engajamento dos pais numa Escola Estadual de 1° grau 

Isidro Pacifico de Araujo no municipio de Sousa, desenvolvido de abril a agosto do ano em 

curso. 

O estudo teve como primacia um levantamento bibliografico acerca da educacao 

brasileira, com destaque na Rural, sendo utilizado para tal, livros, apostilas periodicas etc. 

Estes levantamentos nos proporcionou todo o embasamento teorico sobre a problematica em 

questao, no seu aspecto socio-economico e politico. 

Na busca de maiores informacdes sobre a educacao rural de Cajazeiras, participamos 

de um Seminario: Debatendo a Educacao Rural, nos dias 06 e 07 de abril do ano em curso, na 

Biblioteca Publica Municipal, promovido por professores do Centro de Formacao de 

Professores-CFP, responsavel pelo Curso de Formacao e Capacitacao de Professores Leigos 

da Zona Rural deste municipio, em conjunto com a equipe de Supervisao Pedagogica da 

Secretaria de Educacao do Municipio. 

Apos a sistematizacao desse estudo teorico foi apresentado em sala de aula, no dia 8 de 

maio. sob forma de um seminario tendo como tema: Enfocando a Educacao Rural e o seu 

Desenvolvimento, onde debatemos todas as questoes chaves do tema. 
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Ainda visando um maior aprofundamento teorico e para subsidiar nossa acao no campo 

de trabalho, fizemos outras leituras complementares, com vista a elaboracao do instrumento 

metodologico, (tais como: atas de reunioes, questionario, visitas etc.). 

A partir dai fomos para a pratica do trabalho e ainda no decorrer em maio fizemos o 

nosso primeiro contato com a comunidade rural. La chegando fomos entregamos a nossa 

proposta de trabalho a diretora e marcamos uma nova visita, onde coletamos alguns dados 

referentes a escola, abordamos os aspectos fisicos/ funcionais e educacionais. 

Durante tres dias do mes de julho, realizamos visitas domiciliares a todos os pais dos 

alunos, aplicamos um questionario, cujos resultados nos permitiu tracar o perfil 

socio/econdmico e cultural dessas familias. Perfil este que nao difere das demais familias da 

comunidade. Na oportunidade, mostramos nossa proposta destacando a importancia da 

participacao deles tanto para a viabilizacao do nosso trabalho como para a propria vida da 

escola. 

De volta a escola durante o recesso escolar ( de 20.06 a 10.07.95) enviamos cartas-

convite aos professores e alunos para uma reuniao na escola, realizada dia 07 de julho do 

corrente ano tendo como pauta: Apresentacao e discussao dos problemas enfrentados pela 

escola, cujo desenrolar esta registrado em ata. 

Conforme decisao tomada nesta reuniao ficou estabelecido uma data para a realizacao 

da segunda e ultima reuniao onde foi discutido por prioridade os problemas da escola como 

resolve-los, quern resolveria com que recursos etc... Fora indicado com precisao os meios para 

execucao de cada atividade que podera ser o inicio e o caminho a ser percorrido por 

professores, pais e alunos no sentido de uma verdadeira integracao. 

Por fim pudemos observar durante essa trajetoria, que a maioria dos pais sao 

analfabetos, desconhecem o nivel de escolarizacao dos seus filhos e suas condicoes socio-

economica sao muito baixas, dificultando assim o acompanhamento nas atividades escolares. 

4.2 - FALANDO SOBRE A COMUNIDADE DO NUCLEO I 

O Nucleo I de Sao Goncalo surgiu da desapropriacao de terra feita pelo DNOCS que 

entregou aos agricultores para dela usufruirem, criando condicoes minimas para a fixacao das 

familias naquele local. 

Este Nucleo esta localizado a 10 Km de Sousa, tendo o seguinte limite: ao norte 

Massape dos Dias, ao sul Sao Goncalo, ao leste o Nucleo I I , ao oeste a BR 230. 
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Atualmente o Nucleo I conta com 180 familias, sendo que 130 sao colonos, ou seja, 

possuem uma casa e um lote de terra, o restante sao familias que nao tinham onde morar 

invadiram as terras do Governo formando assim vilas e favelas que estao localizadas um pouco 

distante das casas dos colonos, mas que tambem pertencem ao Nucleo I . A maioria da 

comunidade mora em casas de tijolos, tern agua encanada e banheiro. Os que moram em casas 

de taipo alguns tern agua encanada, os que nao tern utilizam-se da agua do acude. 

No que diz respeito ao tratamento d'agua muitos tomam agua filtrada, outros possuem 

potes mas conservam a agua usando cloro. O lixo e jogado a ceu aberto, vindo a ser queimado 

posteriormente. 

Em se tratando de diversao, a maioria diverte-se assistindo televisao, participando de 

casamentos, batizados, novenas, festas populares. A maioria nao participa de Festa, tendo 

como diversao o radio. 

A maioria dos colonos desta regiao e considerada pequenos proprietaries, sao poucos 

os grandes proprietaries, com uma renda financeira boa. Alguns nao possuem terras e vivem 

como assalariados, diaristas ou meeiros. Ainda criam animais, muitos possuem gado, outros 

criam galinha, porco, etc. 

Com o passar dos tempos nasceu a Cooperativa que teve como nome Cooperativa dos 

Irrigantes de sao Goncalo onde com esta os colonos faziam emprestimos e podiam pagar com 

a colheita retirada no final da safra. 

Hoje em termos de educacao e assistencia medica melhorou muito. Antes os colonos 

nao tinham assitencia medica nem escolar. Foi implantado para a comunidade 01 (um) posto 

medico, onde ha assitencia medica a todos, uma escola estadual que funciona do pre-escolar a 

8
a

 serie. 

A escola atualmente tern 308 alunos matriculados, distribuidos do pre-escolar a 8
a serie, 

sendo que a maioria dos alunos ja estao fora da faixa etaria escolar. Funciona em 03 (tres) 

turnos, pela manna do pre-escolar a 3
a serie, a tarde de alfabetizacao a 4

a serie, a noite 5
a a 8

a 

serie. A escola possui 11 (onze) professores, sendo que 7 (sete) sao da l
a fase e 4 (quatro) da 

2
a

 fase, apenas 4 (quatro) professores sao formados, 7 (sete) tern o 2° grau completo. 

A escola possui 5 (cinco) salas de aula, 1 (um) secretaria, 1 (um) cozinha, 3 (tres) 

banheiros e 1 (um) auditorio, tendo como mobiliaria escolar: carteiras, quadro de giz, 

apagador, biro, maquina de escrever e arquivo. 

As professoras se reunem e planejam as atividades da semana tendo o acompanhamento 

da diretora, pois a escola nao tern supervisor. Confecciona materiais, organizam festas , fazem 

reuniao com os pais sobre o andamento do filho na escola, procurando assim de todas as 
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formas acompanhar o aluno em suas atividades escolares. Quando falta algum material na 

escola a diretora nas reunioes pede a colaboracao dos pais para a compra de um butijao de gas, 

consertar uma porta, comprar cadeado, etc. 

A escola nao possui livros atualizados, e adotado apenas um livro que e usado pela 

Secretaria de Educacao e Cultura, A Palavra e Nossa de 5
a a 8

a serie (LUFTE) - Os recursos 

didaticos usados pela professora sao: papel, livros, cartilhas, atlas, mapas, texto sobre: AIDS, 

fome e datas comemorativas. Quando trabalham com textos sentem dificuldade porque a 

maioria dos alunos nao gosta de ler, dificultando assim a interpretacao do mesmo. Essa 

dificuldade abrange tambem as disciplinas de matematica e historia. 

Uma outra dificuldade que as professoras encontram e a falta de livros, pois os que 

chegam a escola sao muito pouco, como tambem os conteudos sao resumidos demais e 

inadequados a realidade dos alunos dificultando a compreensao dos mesmos. As professoras 

tentam de todas as formas no planejamento organizar estes conteudos conforme as series e 

modifica-los de acordo com a realidade dos alunos. A avaliacao e feita atraves de provas e 

trabalhos escritos. 

Outros problemas que a escola enfrenta e a evasao escolar, pois a maioria do alunado e 

carente, muitos abandonam a escola para ajudar o pai na colheita. Os que continuam a 

frequentar a escola tern pouco tempo para estudar, pois passam a maior parte do tempo na 

roca, e a noite vai a escola cansado e muitas vezes mal alimentado. 

Muitos so vao a escola por causa da merenda e do material escolar que a escola fornece 

como: lapis, borracha e caderno. Porem, chega em pouca quantidade e nao da para atender a 

todos. 

Apesar das dificuldades o misero salario, falta de material, e toda a descriminarao que 

existe nunca fizeram greve, pois acham que este nao e o melhor meio para mudar o problema 

que a escola enfrenta. 
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A experiencia ora vivenciada no estagio supervisionado nos possibilitou conhecer de 

perto os problemas que a escola enfrenta destacando aqui a falta de participacao da 

comunidade no processo educative 

0 tempo concedido para esse trabalho foi restrito, o que nos impediu de ter uma visao 

mais ampla do nosso objeto de estudo. 

Em educacao nada e facil e sempre uma tarefa ardua que requer compromisso e 

responsabilidade. 

Nao podemos acreditar na ingenuidade de uma educacao redentora da humanidade. 

Entretanto, cremos que a escola tern um papel fundamental na construcao da consciencia 

critica e na formacao do homem onde ele seja capaz de criar e dominar a tecnologia para 

favorecer a sua melhoria de vida. 

Infelizmente, defrontamo-nos com uma escola que nao oferece condicao para o aluno 

que na maioria das vezes e trabalhador rural. Ela em alguns casos passa constituir-se 

instrumento de resistencia a formacao de sua consciencia critica dos educadores porque sua 

mensagem nao se integra ao esquema e as necessidades vividas por aqueles a quern se destina. 

E ingenuidade tambem pensar que a educacao do jeito que ai esta, ajuda a manter o 

colono no campo. O exodo rural nao e estancado pela escolarizacao. O colono quer uma 

escola que seja critica e facilite a formacao de seu filho porque ele ja nao pode dar-lhe o 

estudo. Por isso por volta dos 14 e 15 anos, o jovem vai para a cidade em busca de trabalho e 

estudo noturno. 

Neste sentido, o fato de termos iniciado uma aproximacao entre a escola e os pais foi 

de grande relevancia pelo fato de termos analisado conjuntamente os problemas que a escola 

enfrenta no seu dia a dia. 
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Desse modo, aprendi, no desenrolar do estagio que a integracao humana conseguida 

atraves da reflexao, do questionamento para a busca de solucoes para os problemas 

enfrentados pela escola e pela comunidade foi o maior fator ganho durante a realizacao dessas 

atividades. 

Por isso esse trabalho foi gratificante, pois alem de enriquecer nossos conhecimentos 

sobre a educacao na zona rural buscamos proporcionar meios de forma que pudessemos 

alcancar o objetivo proposto, ou seja tentar engajar os pais na vida da escola. 

Por fim, pensamos que e necessario implantar escolas alternativas para atender o 

grande numero de criancas que nao tern acesso a escola no ensino regular com 10 ou mais 

anos de idade. 
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A N E X O S 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

CAMPUS - V - CAJAZEIRAS-PB 

ROTEIRO 

1. ASPECTOS SOCIO-EDUCATIVOS 

1.1. Recursos Materiais: 

a) Condicoes flsicas da escola; 

b) Mobiliarios escolares: carteiras, quadro-de-giz. apagador etc.; 

c) Utensilios para agua e merenda escolar: filtros, copos, pratos, talheres, etc. 

1.2. Recursos Didaticos: 

* Material escolar (professor e aluno): papel, livros, cartilhas, cartaz, cartolina, lapis, 

caneta, atlas, mapas, etc. 

1.3. A Situacao de Ensino: 

a) Grau de instrucao; 

b) Planejamento das atividades; 

c) Acompanhamento por parte da Secretaria; 

d) Livros adotados ( os mais adotados); 

e) Textos mais atualizados; 

f) Dificuldade no uso de material didatico; 

g) Dificuldade em trabalhar os conteudos das disciplinas ensinadas (Portugues, 

matematica, historia, geografia, ciencias, alfabetizacao e programas de saude); 

h) O funcionamento da sala multisseriada: 

* Metodologia utilizada; 

* Tempo destinado a cada disciplina (igual para todos ou prioriza alguma ou algumas); 

* Carga horaria a ser cumprida; 

* Faixa etaria dos alunos; 

* Outros. 



1.4. Curriculos e Programas: 

a) Adequado a realidade do aluno; 

b) Programa oficial; 

c) Organizacao do conteudo; 

d) Avaliacao. 

Outras Dificuldades: 

Evasao; 

Frequencia irregular; 

Repetencia; 

Aprovacao x reprovacao; 

Salario. 

1.6. Outras Atividades Realizadas no ambito da Escola: 

* Limpeza e conservacao do predio; 

* Atividades religiosas (catecismo, preparacao das criancas para a l
a comunhao, festas 

religiosas etc. ); 

* Preparo da merenda escolar; 

* Organizacao de outras festas: (dia das maes, dos pais, sao Joao, datas civicas etc.). 

2. Aspectos Socio-Cultural e Economico: 

2.1. Condicoes de vida na comunidade (pais, alunos e professores): 

a) Tipos de casas: 

1. taipa ( ) 

2. tijolo ( ) 

3. pau-a-pique ( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. outros 

1.5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

* 

b) Cobertura da casa: 

1. telha ( ) 

2. palha ( ) 

3. outros 



c) Piso da casa: 

1. cimento ( ) 

2. barro ( ) 

3. outros 

2.2. Formas de lazer: 

a) Festas religiosas: 

* novena ( ) 

* renovacao ( ) 

* casamento ( ) 

* batizado ( ) 

b) Festas Populares: 

* Sao Joao ( ) 

* Sao Pedro ( ) 

* Forro ( ) 

c) Outras formas de lazer: 

* radio ( ) 

* televisao ( ) 

* encontros em casas de familias e amigos ( ) 

* outros 

2.3. Estrutura e Uso da Terra: 

a) Propriedade agricola 

* pequena propriedade familiar 

* media propriedade 

* grande propriedade 



b) Uso da Terra 

1- Agricultura 

a) Producao de alimentos 

b) Algodao 

c) outros 

2- Pecuaria 

a) bovinos ( ) 

b) caprinos ( ) 

c) suinos ( ) 

d) aviculturas ( ) 

e) outros 

c) Posse de Terra 

1. posseiro 

2. meeiro 

3. arrendatario 

4. trabalhador assalariado 

5. diarista 

6. empreiteiro 

7. outros 

2.4. Formas de Organizacao. 

Associacoes ( ) 

Tipo 

Sindicato ( ) 

Tipo 



2.5. Condicoes Ambientais e de Saude: 

a) Fonte de agua: 

Rio ( ) Riacho ( ) 

Acude ( ) Poco ( ) 

Cacimba ( ) Agua encanada ( ) 

Outros 

b) Tratamento da agua: 

Pote ( ) fervida 

cuada ( ) filtrada 

nenhum ( ) 

outros 

c) Destino dos Dejetos: 

Fossa septica ( ) 

Enterrada ( ) 

Ceu aberto ( ) 

outros 

d) Destino do lixo: 

Enterrado ( ) 

Ceu aberto ( ) 

Queimado ( ) 

outros 

e) Quais os programas de Saude que a escola ou outro orgao desenvolvem? 

( ) 

( ) 



f) Existe algum posto de saude proximo
9 SIM ( ) NAO ( ) 

g) Faz uso das plantas medicinais
9 SIM ( ) NAO ( ) 

POR QUE? 



CARTA CONVITE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As Estagiarias do Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba, CAMPUS 

V de Cajazeiras, convidam o Sr. _____ e a 

Sr.
a. __, para participarem de uma 

reuniao no dia 07 do mes de julho proximo, as 13:00 hs ( uma hora da tarde), na Escola 

Estadual de 1° grau Isidro Pacifico de Araujo na comunidade do Nucleo I . 

A reuniao tera como objetivo a apresentacao da proposta de estagio: Integracao entre 

Escola x Familia em Comunidades Rurais: "uma reflexao", como tambem, discutir problemas 

relacionados com a escola. 

Contamos com sua presenca e desde ja agradecemos sua participacao. 

Atenciosamente, 

Joana Dare da Silva. 



A T A DA R E U N I A O 

Aos 7 dias de julho de 1.995, as 13:00 hs na Escola Estadual na comunidade do Nucleo 

I , no municipio de Sousa-PB, reuniram-se, conforme assinaturas anexas, as professoras, a 

diretora, os pais de alunos e as estagiarias do Curso de Pedagogia do Campus V, a fim de 

tratar da: Apresentacao, discussao e viabilizacao da proposta de trabalho intitulada 

INTEGRACAO ENTRE ESCOLA E FAMJLIA EM COMUNIDADE RURAIS: "uma 

reflexao" e como tal buscar os devidos encaminhamentos se for o caso para a execucao dessa 

proposta. Iniciado os trabalhos a diretora da escola cumprimentou a todos os presentes e 

passou a coordenacao da reuniao da estagiaria Joana Dare da Silva que na oportunidade 

agradeceu o atendimento dos pais ao convite feito por ela para a reuniao. Em seguida foi 

proposta uma apresentacao de cada participante onde cada pessoa apresentava o seu vizinho 

mostrando assim ate que ponto as familias realmente se conheciam. A coordenadora dos 

trabalhos aplicou uma dinamica de grupo que mostrava exatamente a importancia da reuniao e 

da integracao, sendo bem participativa. Em seguida foi feita a leitura de toda a proposta de 

estagio, explicando detalhadamente seu objetivo, sua metodologia etc. Discutiu-se a referida 

proposta a que deveria ser desenvolvida na escola, de forma coletiva, o que foi aceito pelos 

pais , professores e diretora. Esgotada a discussao inicial da proposta, passou-se a 

identificacao dos problemas enfrentados pela escola quais sejam: a falta de participacao dos 

pais quando convocados a reuniao, falta de fardamento escolar para aqueles que nao tern 

condicoes financeiras, falta aula de religiao, falta uma biblioteca escolar; falta de butijao de gas 

para fazer a merenda. Segundo a diretora, a escola so recebe um butijao de gas para fazer a 

merenda durante 1 mes. Apos o levantamento e discussao de todos esses problemas algumas 

sugestoes foram apresentadas tais como: com relacao a faxina da escola ficou acertado que os 

homens vasculhariam as telhas e as mulheres fariam limpeza do chao, quanto ao butijao de gas 

para fazer a merenda cada pai se encarregou de contribuir com uma quantia quando faltar o 

gas. Com relacao ao material escolar a diretora comunicou a todos os presentes que recebeu 



da Secretaria de Educacao: lapis, cadernos e borrachas para distribuir com os alunos. Como se 

tratava da primeira reuniao achei por bem terminar a reuniao do dia e marcar a proxima para o 

dia 13 de julho. Nesta reuniao serao apresentados todos os problemas apontados. Terminado 

os trabalhos foi feito o sorteio de um brinde. Agradecendo a todos os presentes eu Joana Dare 

da Silva, levarei a presente ata depois de lida, e aprovada sera assinada por todos os 

participantes. 

Sousa-PB, 07 de julho de 1.995 



/to. 



A T A DA R E U N I A O 

Aos 13 dias do mes de julho do ano de 1.995 as 14:00 hs, na Escola Estadual do 

Nucleo I no municipio de Sousa-PB, foi realizada mais uma reuniao de pais, mestres, diretora e 

uma estagiaria do curso de Pedagogia do Campus V, UFPB, tendo como pauta: priorizar os 

problemas enfrentados pela escola identificados na reuniao anterior visando encontrar 

alternativas para as possiveis solucoes destes problemas. Os trabalhos do dia foram abertos 

pela diretora que apos os cumprimentos iniciais passou a coordenacao para a estagiaria Joana 

Dare da Silva. Esta apos agradecer a presenca de todos, aplicou uma dinamica de grupo 

intitulada "caixa de surpresas" com a fmalidade de descontrair o ambiente, depois foi lida, 

aprovada e assinada a ata da reuniao anterior. Foi listado no quadro de giz por ordem de 

prioridade todos os problemas detectados anteriormente, inclusive apontando com quern e com 

quais recursos tentariamos resolve-los ficando assim determinado: para a falta de integracao 

dos pais na vida da escola, eles se comprometeram em participar mais das reunioes sempre que 

convocados; quanto ao fardamento escolar ficou estabelecido que quern nao puder comprar a 

farda sera dispensado; com relacao a falta do butijao de gas para fazer a merenda, ficou 

decidido que cada pai contribuiria com uma pequena quantia quantas vezes fosse necessario; 

com relacao a biblioteca escolar ficou decidido que cada pessoa se encarregaria de adquirir 

livros para a escola, pedindo as pessoas que teem livros em casa e nao utilizam deles; quanto a 

aula de religiao ficou decidido que cada professor tera que dar uma aula de religiao por semana 

a seus alunos; a faxina da escola foi feita por dois senhores que vasculharam o teto e as 

mulheres fizeram a limpeza do piso; para a falta de espaco fisico da escola nao ficou decidida, 

pois, os mesmos nao se dispuseram em ajudar alegando que esse problema ja foi varias vezes 

solicitado pela comunidade e nao foram atendidos. Esgotado toda a discussao do dia, ficou 

dado os devidos encaminhamentos para a resolucao dessas atividades, pesamos que isso sera o 



ponto de partida para a integracao por nos desejada. Com isso foi encerrada a reuniao do dia e 

para constar, eu Joana Dare da Silva levarei a presente ata a qual foi lida, aprovada e assinada 

pelos presentes, conforme a relacao em anexo. 
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