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APRESENT A QAO 

O trabalho ora desenvolvido, tern como objetivo integrar os 
pais nas atividades escolares, afim de tentar solucionar os problemas 
que afetam a comunidade escolar do sltio Serra Vermelha. 

A dinSmica do trabalho seria de forma integrada, envolvendo 
professores, auxiliares de servicpo, pais e a comunidade em geral, num 
ralacionamento afetivo, priorizando os problemas existentes na escola. 

Optei por esta proposta Integracpao entre Escola x Famllia em 
Comunidades Rurais;" uma reflexao " por residir e lecionar de alfa a 4 a 

s6rie na zona rural, como tamb6m por conhecer v^rios problemas que 
as escolas rurais enfrentam no que diz respeito aos instrumentos que 
auxiliam o processo educacional nos seus aspectos administrativos -
pedag6gico - politico e social da referida comunidade. 
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ENFOCANDO A EDUCAQAO RURAL E O SEU DESENVOLVIMENTO 

Para que se possa falar sobre os mecanismos ideolbgicos que 
atingem a EducagSo Brasileira, com destaque na Rural, faz-se 
necess£rio uma anSlise panor£mica da zona rural, no seu aspecto 
s6cio-econ6mico e politico. 

A presenga do capitalismo no campo, tornou-se mais intensa 
com o processo de "substituigao de importag&es" na d6cada de 50 tendo 
como consequ£ncia a formacjao de urn parque industrial relativamente 
sofisticado no Brasil. No decorrer desta opera^So, a agricultura foi 
contemplada com a$c5es e subsfdios naquilo que efetivamente era 
consistente com as demandas daquele modelo de substituigSo, isto e, 
apoio as culturas de exportag^o e a criaQSo de urn mercado interno 
para as mercadorias industrials voltadas para a agricultura. 

Com isso, a agricultura tornou-se urn setor da economia 
compartimentalizada: subsetor de alimentos, subsetor de exploraveis, 
e, mais tarde, subsetor de energ^ticos etc, cada urn com uma din£mica 
pr6pria. 

O processo de desenvolvimento rural passou a ser tema de 
discussSo e anaiise entre os tebricos, especialmente da esquerda, 
tendo em vista^ o referido projeto na pr^tica foi implantado pela 
burguesia e era comandada pelos pafses que tinham e tern interesses 
econfimicos no nosso pals, a exemplo, de Portugal com a implantagao 
no Nordeste da cana-de-agucar para exportag^o e dos Estados 
Unidos, com a chamada "revolugSo verde" no eixo sul-sudeste, com 
objetivos de exportar grSos energ6ticos no caso do trigo, a soja, etc. 

O resultado dessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "revolucSo verde" foi a implantado no 
campo, de "pacotes tecnologicos"\ importados totalmente fora da 
realidade e das conditpSes dos nossos pequenos produtores. 

1- Conjunto de praticas agrfcolas utilizadas em determinadas culturas para a obtencao de bens rendimentos e 

qualjdades dos produtos. 
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Em decorrSncia disso comecpa uma nova fase para a 
agricultura atrav£s de uma polltica de moderniza$ao, se contrapondo a 
politlca de reforma agr£ria. A primeira vlsava atender muito mais os 
Interesse dos grandes latifundterios e do complexo industrial-qulmico-
mecSnico multinacionais, enquanto que a segunda, procurava elimlnar 
as profundas disparidades na distribui$ao justa dos meios de produgSo 
fundamental na agropecu&ria - a terra - fazendo renascer a esperan$a 
nos trabalhadores do campo de conseguir condi$6es dlgnas de 
existencia ou de sobrevivencla. 

Esse processo de mordeniza^ao trouxe v£rias consequ&ncias, 
de modo geral, preocupante para a agricultura dentre as quais, 
destacamos: a morosidade no processo de reforma agr^ria; producjSo 
de equipamentos sofisticados e potentes, em contradigSo com a 
realidade fundi£ria / social / cultural, nacional, permitindo a 
concentra$ao cada vez maior da terra nas mSos de grandes 
proprietaries, acarretando a intensificagSo do £xodo rural. Este fato 
teve como consequ£ncia a transformacjSo dos pequeno produtores em 
trabalhadores rurais (b6ias-frias); a utilizagSo de insumos qufmicos de 
origem industrial, causando urn crescente envenenamento na terra, nas 
&guas e nos trabalhadores por causa do seu uso inadequado, etc. 

Contudo e, socialmente falando, este desenvolvimento rural 
trouxe no seu bojo, consequSncias inesperadas para a classe 
dominante como: a organizagSo dos trabalhadores rurais em 
assoc ia tes comuniterias, sindicatos, cooperatives, ONG'S etc, 
visando a melhoria das condigSes de vida e de trabalho, exigindo a 
implantagSo de urra polltica agrlcola que viesse minimizar seus 
problemas e garantir a posse da terra; Basta lembrar os movimentos 
reinvindicatbrios dos pequenos e mGdios produtores rurais e dos sem 
terra que sSo parmanentes no pais. 

A situa$3o da agricultura paraibana nSo este isenta deste 
quadro, uma vez que este inserida nessa polltica. Todavia 
levantaremos algumas questQes especificas dessa realidade. 

A agricultura paraibana contribuiu fortemente para o 
expressivo crescimento da economia do Estado, nas d6cadas de 50 a 
70 cujo fator preponderante foi o trip6, formado pelas culturas de 
mercados do algodSo, sisal e cana-de-agucar. 
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Ao longo desses anos essas culturas sofreram slgnificativas 
perdas devido ao aparecimento de pragas (especialmente o bicudo) as 
estiagens, a falta de financiamento agrfcola, a questao da concentragSo 
fundteria, a descapitaliza$8o das propriedades rurais, a exploragao 
irracional dos ecossistemas com degrada$So do meio ambiente, o 
sucateamento das i ns t i t u t es publicas, dos baixos investimentos em 
infra-estrutura social de apoio a produc^o e a baixa qualificagao da 
mao-de-obra pelos demais setores, entre outros, como mostraremos a 
seguir. 

No periodo de 84-94, a produ$3o de algodSo sofreu uma 
reducpSo de 93% basta vermos que em 84, a Paralba produziu 
167.4801 e em 94, produziu 12.193 toneladas. A cana-de-agucar teve 
urn Indice de redugSo de 53% passando de 8.951.8091 para 4.222.665 
toneladas. O sisal por sua vez, teve urn indice de redugSo de 80% na 
producjSo passando de 80.3411 para 17.447 toneladas. 

Frente a este quadro deplorSvel que, alias nSo difere dos 
demais estados brasileiros, faz-se necessario e urgente, a criacjSo de 
politicas agrfcolas que venham garantir principalmente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. -A seguranga alimentar ja que a saude do lndM~ 
duo, asstm como a sua capacidade de aprendi-
gem este ligada dfretamente a sua alimentagao; 

2. -0 retorno rapido do Capital com baixos Investi
mentos per capita, tendo como forte razao para 
Investirna agricultura, a capacidade de respos-
ta relatlvamente mats raplda desse setor em 
comparacao aos outros setores produtivos; 

3. -A geragio de empregos e renda, pols com a mes-
ma velocldade que promove a evasSo da mdo-
de-obra, a agricultura 6 capaz de absorver um 
cont/gente consideravet de forga de trabalho, 
num espago relatlvamente curio de tempo. 
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Adotando essa polltica, o Estado Brasileiro este buscando 
estrategias que possibilitem o desenvolvimento e estabilidade em 
outros setores da economia na medida em que desencadear& outras 
ag6es, o surgimento de industries (geradores de divisas) redu$ao de 
pregos, etc. Ou seja, como o incentivo da agricultura havers urn 
aumento na producpSo de materia-prima e de alimentos que, por sua 
vez, desencadera urn processo de geracjSo de empregos e de renda. 
Enfim, estas medidas poderSo estabilizar a economia nacional a!6m de 
assegurar a melhoria das condigoes gerais de vida no campo e na 
cidade deste imenso pais. 

Nesse sentido, pensamos ser correta a preocupacjao da 
Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba, que no ano em curso, 
este apresentando como urn dos programas basicos de Governo a 
valoriza$3o e municipalizacjao da agricultura, criando 121 Conselhos 
Municipals de Desenvolvimento Agropecu£rios, onde, numa agao 
conjunta de liderangas municipals, buscar& articular 6rgSos e recursos 
orcpamenterios na esfera Municipal, Estadual e Federal. 

De maneira geral, os Conselhos constituem-se numa 
organizagSo autonoma, independente, formada por representantes dos 
Poderes Publicos Municipals (executivo e legislativo), Cooperativas, 
Secretaria Municipal de Agricultura, I ns t i t u tes Pdblicas e Privadas 
(que atuarSo no setor agropecuario) a!6m da participagSo de 
representantes de Assoc ia tes Comuniterias, OrganizacpSes nSo 
Governamentais - (OuG's) etc. 

Em cada Municipio, o Conselho tern a fun$3o de elaborar o 
diagn6stico municipal, priorizar as demandas, elaborar o piano de 
desenvolvimento agropecuario, al£m de acompanhar, assessorar e 
avaliar os servigos prestados a populagSo pelos 6rgSos e entidades 
publicas integrantes do setor agropecuario do municipio. 

A referida programatpio nSo podera ser avaliada agora, por se 

encontrar ainda em fase de implantable, f o rma^o e organizacjao. 

Feita essas considera$6 e s gerais sobre a problematica do 
campo, enfatizando o setor agricola, abordaremos a seguir a situagao 
da educagSo rural sem perder de vista o contexto supracitado. 
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A difusao da rede escolar primaria no Brasil, caracterizou-se, 
entre outros fatores, pela multipllcacao de oportunidades de instru$6es 
oferecidas ao povo decorrentes da industrializacpao, da nacionalizagao 
no sul do pals e da ampliacpao de bases eleltorals, atraves do numero 
de votantes. 

Na d£cada de 20, a educagao era vista como urn instrumento 
capaz de conter o &xodo rural e de promover a volta do homem ao 
campo, surgindo dai, o movimento chamado Ruralismo Pedagbgico. 
Seu objetivo era fazer o homem do campo compreender o sentido da 
civiliza$ao brasileira e refonjar os seus valores afim de prend§-lo a 
terra. A educacao passou a ser vista como instrumento fundamental na 
busca de uma solucjao para os problemas nacionais. 

As questQes sociais dos anos 30 / 45 eram consequ§ncias 
principalmente do crescimento das cidades devido a incapacidade de 
absorcjao da mao-de-obra disponlvel pelo mercado de trabalho urbano, 
gerando desta forma o problema migratbrio. 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 criacpao de Ciubes 
Agricolas Escolares, visando a tornar a escola primaria urn forte nucleo 
de atra$ao ruralista, no sentido de deter e prevenir o surto de 
mig ra tes . 

A Constituigao de 1946, atem da legisla$ao sobre a Educacao 
Nacional, determina a aplicagao da renda oriunda dos impostos na 
manuten$ao e desenvolvimento do ensino, sendo, no mfnimo 10% 
dessa renda aplicada pela Uniao e 20% aplicada pelos os Estados, 
Municipios e Destrito Federal. 

Com menor expressao, na d6cada de 50, as id6ias em torno 
da ruralizagao primaria e da preparagao dos professores em escolas 
normais Rurais continuaram exercendo influSncia ate praticamente a 
d6cada de 60, principalmente atraves da Campanha Nacional de 
Educacao Rural ( CNER ) ja orientada para algumas ideias de 
educagao comuniteria. 
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Novamente no perfodo pr6-64, tendo em vista o debate sobre 
a questao agraria, a educacao rural, passou novamente a merecer a 
atentpao especial com a criagao de movimentos de educacao nao 
formais, com a criagao do Movimento de Educacao de Base - MEB, 
fundado em 1961, pela CNBB. Na area do Governo Federal, foi criado 
o programa de aperfeigoamento do Magisterio Primario ( PAMP ) que 
se dedicava a formacpao de professores primarios em ferias. 

Nas ultimas d^cadas, t&m-se ao nlvel da polltica educacional 
brasileira a valorizagao tanto da educacao formal quanto a nSo-formal, 
segundo o III Piano Setorial de Educacao e Desporto ( 80-85 ) e outros 
documentos do MEC. 

Na area da educacao formal sao sublinhadas as questbes de 
adequagao do currlculo, a melhoria da rede fisica, a capacita$ao do 
docente e ainda, a integragao com todas as outras iniciativas da 
polltica social e econ6mica, voltada para o meio rural. 

Com relagao a educacao nao-formal, o destaque 6 para os 
programas de organizagao comunitaria, sendo bastante enfatizada a 
participagao da comunidade. 

Em decorrencia desta prioridade, a 6poca, fora implantada 
nessa regiao rural uma diversidade de programas tais como: Programa 
de Desenvolvimento Rural Integrado - PDRI; Cooderna$ao e 
Assistencia tecnica ao Ensino Municipal - PROMUNICIPIO; Programa 
Nacional de Agctes S6cio-Educativas e Culturais - PRONASEC; 
Programa de Expansao e Melhoria do Ensino ao Meio Rural do 
Nordeste - EDRURAL; Programa de Desenvolvimento Rural do 
Nordeste - POLONORDESTE. Mais recentemente tem-se o LOGOS I e 
II o Pedagbgico Parcelado, a!6m dos programas especificos das 
Secretarias Municipals. 

Todos esses programas e medidas postas em pratica pelo 
Governo em favor da educacao rural, especialmente no Nordeste, nao 
tiveram urn alcance geral devido serem medidas isoladas, 
fragmentadas e dispersas, produzindo apenas impactos poifticos, o que 
vem acarretar a falta de compromisso com uma polltica eficiente e 
eficaz, voltada para as necessidades educacionais do meio rural. 
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Nesse sentido 6 importante invocar ARROYO, citado por 
VIGOLVINO (86) quando avalia que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... esses programas estao marcados pela selegao de 
conteudos adaptados aos valores e necessidades do 

homem do campo, as suas condigdes de vlda e de 
produgao bem especfflca,... a Idglca da produttvfdade, 
da comercializagao, do uso de novas tecnologlas ou 
da integragao do campones no sistema capitalists de ex-
pioragao da terra ... ate os ensinamentos rudimentares 
deleltura, escrtta e matem&tlca passam nos programas 

de educacao integrada, a ser orientada no sentido do pre 
paro do aluno "para o melhor desempenho das ativida
des produth/as"... 

E curtoso constatar que a maioria dos programas de e 
ducagSo integrada para as classes subaltemas do cam
po e das pertferias urbanas, tentam justiffcar-se no fra-
casso da educagao formal nessas areas. 
... Ha equivocos nessa anallse. O que nunca exfstiu nSo 
pode ser responsabilizado pelo fracasso. "A escola des-
tlnada as camadas subaltemas nao teve nem existencia 
fislca, em muitos casos. As condigdes materias sao pre-
carlsslmas, os proflsslonals desquallflcados e mal remu-
nerados, estao a merc€ de intrigas politlcas. Tudo isso e 
praticamente esquecido nos programas de educagao 
integrada e se passa a prtvllegfar a educagao de con
teudos sobre o pretexto de que os conteudos da escola 
tradicional fracassaram por Inadaptados. Que conteudo 
sao esses, quando a escola rural e seu professor, com a 
2* ou 4* serie primaria, mal sabe ler, escrever e contar, e 
que atnda que mais soubesse, nSo tlnha condigdes ma
terials mfnimas para o trabalho? 

E mais barato adaptar currfculos do que criar as condi
gdes materias ao direito de todo cidadao a escolartzagSo 
fundamental. A etaborag&o de novos currfculos que ga-
rantam o direito ao saber slstematizado 6 umanecessi-
cldade, portm caira no vazio, se nSo se criarem condi
gdes de trabalho" (pp. 14 e 17) 
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E em decorr£ncia de tudo que foi apresentado que o ensino rural 
ate hoje permanece, quantitativa e qualificativamente precario, 
sofrendo problemas de falta de recurso materiais, a evasao e a 
frequ£ncia regular dos alunos, turmas multisseriadas, atividades extra 
doc£ncia, currlculos e programas inadequados etc, apesar de inumeros 
projetos e programas desenvolvidos nesta area. 

Entretanto, ao que sabemos, o problema da educagao rural 6 
todavia o mais grave, pois sao varios os fatores que afetam a 
populagao rural, ja que este populagao, tende a ter urn peso politico 
como ao exercido pelos centros urbanos, carecendo de forga 
necessaria para atrair maiores investimentos, o que em ultima 
instencia, representa uma outra condi t io de marginalidade. 

Entendemos nao ser demais lembrar que a educagao rural do 
municipio de Cajazeiras padece dos mesmos problemas levantados 
acima, e nao podia ser diferente, pois abordamos a educagao no pais. 

Por isso enfocaremos a partir de agora algumas questdes 
especfficas dessa realidade referente a Rede Ffsica, corpo docente, 
Piano de Agao da Secretaria de Educagao e principais dificuldades 
enfrentadas pelo professor no cotidiano de sala de aula. 

O municipio de Cajazeiras este situado no sertao, extremo oeste 
do Estado da Paralba, distante a 464km da capital. Pelas suas 
condigQes geograficas e climaticas 6 frequentemente castigado pelas 
longas estiagens caracterizando-se como urn municipio da zona do 
semi-arido. Sua populagao total em 1991, segundo o JBGE, era de 
51.273 habitantes, sendo 27.104 de mulheres e 24.165 de homens. 

Segundo dados do IBGE, em 1991, o municipio possuia 45.461 
pessoas com 5 anos e mais, ou seja, dentro da categoria de 
"alfabetizados". Desse total 34.175 residiam na zona urbana e 11.282 
na rural. Dos residentes urbanos, 35,29% sao analfabetos, enquanto 
que na area rural, esse indice quase que duplica, chegando a 60,52%. 
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O municipio possui 94 unidades de ensino. Desta 75 
funcionam na zona rural, sendo 65 grupos escolares ( construido pelo 
governo municipal em terrenos doados por moradores da 
comunidade) e 10 escolas isoladas ( funcionando na casa do 
professor e / ou em casas desabitadas.) 

Com relagSo ao corpo docente, conta o municipio com 375 
professores assim distribuldos: Zona Urbana - 250 (efetivos 172 e 
contratados 78); Zona Rural -125 (efetivos 57 e contratados 68) . 

Destes, 134 tern curso superior, 139 com o 2° grau incluido o 
Pedagdgico, Logos II, Cientffico, Contabilidade etc; 102 1° grau 
incompleto. 

Quanto ao corpo discente a situagSo no ano de 1994, £ a 
seguinte distribuido do Pr6-escolar a 8 a serie do 1 ° grau: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESPECIFICAQQES ZONA URBANA ZONA RURAL 

Matrlcula inicial 2.981 2.465 

TransferGncias 154 56 

EvasSo 805 681 

Aprovados 1.592 1.176 

Reprovados 430 552 

Total geral de alunos matriculados no municipio > 5.446 
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No ano de 1995, a situagao do ensino este assim configurada: 

MATRICULA- 1995 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDENTIFICA£AO 

DO PRE-ESCOLAR A 8* SERIE 

DO 1° GRAU 

JOVENS E ADULTOS 

CRECHES 

FUNDAQAO EDUCAR 

EDUCAgAO ESPECIAL 

TOTAL GERAL 

URBANA 

2.784 alunos 

245 

130 

30 

30 

ZONAS 

RURAL 

2.461 alunos 

incluidos no total 
da zona urbana 

5.680 

O Piano de Agao da Secretaria Municipal de Educagao e as 
principals dificuldades apresentadas pelo professor em sala de aula, 
expressam aqui o resultado de comunicagGes apresentadas no 
seminario: Debatento a Educagao na Zona Rural, realizado pela equipe 
do professores do Campus V, e da Agao Pedag6gica da Secretaria de 
Educagao do Municipio, respons£veis pelo curso de formagao e 
capacitagSo para Professores Leigos da Zona Rural de Cajazeiras. 

O Piano de Agao da Secretaria Municipal2 - fundamenta-se no 

tripG: valorizagao de magisterio, do educando e da escola. 

Com relagao a valorizagao do magisterio atem da implantagao 

de uma polltica salarial mais justa para o professor Ittsgo (polivalente), 

implantamos tambGm: 

. Fixagao de uma Jornada Qnica de trabalho - 20:00 hs; 

. Direito a incentivo para deslocamento; 

. Direito a redugao de carga hor£ria aos 20 anos de servigo; 

2- Este Piano foi apresentado pela Secretaria Municipal no SeminSrio: Debatendo a EducagSo Rural em Cajazeiras, 
nos dias06 e 07/04/95. 

17 
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. Aumento do incentivo a regente de classe - 40% para 80%; 

. Direito de acumulagao de dois regimes de trabalho; 

. Direito a transporte e a passe. 

Ainda pensando nesta problematica, foi impiantado urn Piano 
de Agao Pedag6gica em parceria com a UFPB e outros 6rgSos afins 
voltado para questOes de conteudos e de inovagOes metodolbgicas, 
etc. 

Por sua vez, a valorizagao do educando esta centrada nas 
seguintes diretrizes: 

. Manutengao do material didatico elementar e necessario; 

. Manutengao da merenda escolar ( municipalizagao ); 

. Assist£ncia escolar, ainda que de forma parcial ( oftalmologia 

e odontologia ). Conv£nio com o PNSE/ FAC; 

. Manutengao de transporte escolar, onde necessario; 

. Adequagao de horario e calendaho escolar; 

Realizagao do trabalho de promogao e reforgo nos 

alfabetizandos e apoio pedagbgico; 

. RealizagOes de competigOes desportivas e culturais com 

alunos de 2 a fase -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gogos e ginganas). 

Quanto na valorizagao da escola, foi implantada na medida do 

posslvel uma polltica de recuperagao e ampliagao das unidades de 

ensino, com o objetivo de reduzir o problema de classes 

multisseriadas. 

Apesar destas agctes realizadas pela melhoria do processo 
ensino-aprendizagem, a Secretaria enfrenta dificuldades para a sua 
execugao satisfatoria, cujos maiores entraves destacaremos: 
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. A falta de integragao entre escola,famllia,comunidade; 

. O £xodo rural; 

. Conservagao das Unidades de Ensino em algumas 
localidades; 

. A conviv&ncia com o quadro suplementar do magisterio; 

. A interfer£ncia de alguns vereadores; 

. A burocratizagao das escolas rurais feita na secretaria. 

Apesar deste piano center em sua ess£ncia, medidas que 
venham a atender a melhoria do ensino rural, pelos depoimentos dos 
professores rurais, as dificuldades enfrentadas em sua prcitica 
docente confrontam-se de modo geral com que foi apresentado 
oficialmente. 

As dificuldades apresentadas pelos professores ruralistas 
foram, dentre outras as seguintes da questao salarial ( a grande 
maioria ainda ganha menos de urn saiario mlnimo ) a falta de 
aquisigao de material didatico, classes multisseriadas, a falta de 
equipamento imobiliario escolar, a depend£ncia burocratica com a 
Sede Municipal etc. 

Frente a tudo que foi exposto, pensamos ser interessante a 

nossa contribuigao no sentido de pensar a integragao na escola / 

famflia / comunidade, j£ que foi urn dos problemas iniciais 

apresentados pela pr6pria Secretaria da Educagao do nosso 

municipio. 
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OBJETIVOS 

1. Sensibilizar as comunidades escolares e locais para uma participa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

qao ativa no trabalho da escola entendido como processo educa-
tive. 

2. Discutir e buscar meios para possibilitar o engajamento dos pais na 
vida da escola, considerando a importancia e a necessidade de urn 
trabalho integrado visando algumas (posslveis saldas para os) pro-
blemas que a escola enfrenta. 
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A - ABORDAGEM METODOLOGICA 

f. O caminho percorrido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tern como caracterlstica urn estudo 
reflexlvo e sistematico sobre o ensino rural, objetivando promover a 
participagao dos pais numa Escola Rural de Serra Vermelha, 
municipio de Cajazeiras, desenvolvido de abril a agosto do ano em 
curso. 

O estudo teve premicia urn levantamento bibliografico acerca 
da EducagSo Brasileira, com destaque na Rural, sendo utilizado para 
tal, livro, apostilas, periodicos, etc. Este levantamento nos 
proporcionou o embasamento te6rico referente a problematica em 
questao abordando os aspectos sbcio/emocional e politico. 

Na busca de maiores informag5es a Educagao Rural de 
Cajazeiras, participamos de urn Seminario: Debatendo a Educagao 
Rural, nos dias 06 e 07 de abril do ano em curso na Biblioteca Publica 
Municipal, promovido por professores do Centra de Formagao de 
Professores - CFP responsaveis pelo curso de Formagao e 
Capacitagao para professores leigos da Zona Rural deste municipio, 
em conjunto com a equipe de Supervisao Pedagogica da Secretaria 
de Educagao do Municipio. 

Sistematizando este estudo apresentamos em sala de aula, 
no dia 08 de maio, sob forma de seminario tendo como tema: 
Enfocando a Educagao Rural e o seu Desenvolvimento, onde 
debatemos todos os pontos chaves da questao. 

Fizemos algumas outras leituras buscando subsidios para a 
minha agao no campo a elaboragao dos instrumentos metodo!6gicos 
como: atas de reunibes, questionarios, visitas, etc. 

Ap6s esse momento que foi praticamente voltado para o 

estudo teorico, parti para parte pratica do trabalho, assim em maio, fiz 



21 

o meu primeiro contato com a comunidade rural. La chegando fui a 
escola, entreguei minha proposta de trabalho as professoras e 
marquei uma visita, onde coletei alguns dados referentes a escola, 
abordando os aspectos fisicos, funcionais e educacionais. 

Na primeira quinzena do m&s de junho, realizei visitas 
domiciliares aos pais dos alunos, na oportunidade apliquei urn 
questionario, cujo resultado permitiu tragar o perfil s6cio/econ6mico e 
cultural dessas familias o qual nao difere das demais famllias da 
comunidade. Nessa ocasiao mostrei minha proposta destacando a 
importancia da paticipagao deles tanto para a viabilizagao do meu 
trabalho como para a pr6pria vida da escola. 

Ap6s essa atividade nao tive oportunidade de voltar outras 
vezes a escola devido o recesso que ocorreu no perfodo de 18 a 30 
do 06. Porbm esse periodo enviei carta-convite aos professores, pais 
e alunos para uma reuniao la na escola, com data marcada para o dia 
07 de julho que teve como pauta: Apresentagao, discussao dos 
problemas que a escola enfrenta, cujo desenrolar descrito em ata 
(anexo). 

Decidimos neste dia marcaroutra reuniao para o dia 16 de 
julho onde foi ordenado por prioridade, os problemas, e como eles 
seriam resolvidos por quern, com que recurso e quando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Abordando a realidade local 

A comunidade de Serra Vermelha esta localizada no 

Municipio de Cajazeiras a 6 km da cidade, tendo como principal 

acesso a rodovia BR-PB - 400. Limita-se ao norte com as Guaribas, 

ao sul com o Sltio Cocos de Cima, ao leste com o Serrote verde e ao 

oeste com o Sitio Pau D'arco. 

Este sitio recebeu este nome por esta prbximo a uma serra 

onde havia muito barro de cor vermelha. 
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Conta esta locaiidade com 23 familias num total de 66 
habitantes. 

O _per!odo do Estabelecimento de Ensino esta bem 
conservado, dlsp6e apenas de uma sala de aula, uma cozinha com 
fog io a carvao, 35 carteiras, dois banheiros ( em pessimo estado de 
uso) e uma secretaria ( sem nenhuma utilidade), 02 auxiliares de 
servigo, 02 professores para atender 42 alunos, de alfa a 4 a serie 
(turma multisseriada) nos turnos; manha e tarde, tendo 4 aulas dterias 
de 2 a a 6 a feira. 

NSo dispoe a escola de nenhum utensilio para agua e 
merenda, os alunos tern que traze-los de casa, como tamb£m os 
materiais didaticos suficientes para ficar a disposigao de educador e 
educando. Conta apenas com urn quadro de giz, lapis e almguns livros 
didaticos que nao condizem com a realidade dos alunos. Segundo os 
professores os livros adotados sao os seguintes; para PortuguSs de 
1 a a 4 a serie 6 o de " Palavra em Palavra " ( Valeria Martins Lippi ); o de 
matematica de 1 a a 4 a serie e " A conquista da matematica " ( Jose Ruy 
Giovani ); para os Estudo Sociais, na 3 a serie " Parafba meu Estado " ( 
Valdira Torres Angra ); para a 4 a serie " Viva no Mundo dos Estudos Sociais 
" ( Lielba e Aldo ); em Ci&ncias na 3 a serie " Viva no Mundo da Ciencia " ( 
Lielba e Aldo ); a 4 a serie " Alegria do Saber" ( Luciana e Aldo ). 

Das professoras uma fez o Logos II e a outra o Cientifico. 
Segundo elas fazem o que podem com o que tern em maos, mesmo 
nao havendo planejamento das aulas; seguem o programa oficial e 
procuram sempre usar de sua prbpria experi&ncia para que o livro 
didatico nao seja seu unico instrumento de trabalho. Avaiia os alunos 
atrav^s de provas, ditados, leitura e exerclcio. 

Ha na locaiidade, como tradigao, as novenas do m§s de 

maio, as festas juninas, Sao Joao e Sao Pedro, que sao lembradas e 

homenagiadas com fogueiras. 

Nao ha programa de saude na comunidade e nem na escola, 

a nao ser uma visita mensal do agente de saude. 
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As famflias do Sitio Serra Vermelha residem em casas 
simples de tijolos e cimento, coberta de telhas sem tratamento de 
3gua, lixo e fossa. Possuem as famllias urn pequeno terreno onde 
cultivam milho, feijao e arroz, sendo o que colhem 6 para a 
subsistSncia. 

Todas as famllias fazem uso de plantas medicinais dando 
prioridade ao horteia, malva e alfazema braba. 
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CONSIDERAQOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINAIS 

Ao terminar este trabalho que se propunha a refletlr e tentar 
aproximarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ESCOLA, FAMILIA E COMUNIDADE posso afirmar que 
apesar das dificuldades enfrentadas para a sua realizagao, foi demais 
proveitoso para mim, pela oportunidade que tive de refletir 
conjuntamente com os comunitarios escolar e local, os problemas 
enfrentados pela escola. Senti que foi de bom aceito minha presenga 
para uma aproximagSo dos pais, alunos e escola. 

Seria imprud£ncia achar, com o pouco tempo que frequentei 
a comunidade os meus objetivos foram realizados em toda a sua 
totalidade, ja que tenho consci£ncia do descaso em que se encontra a 
Educagao Brasileira, e mais precisamente a Rural. 

No entanto nao foi minha proposta apresentar receitas 
prontas, ja que se trata de uma proposta de trabalho democratica, 
seria interessante que as tomadas de decisOes fossem descobertas e 
feitas pelos envolvidos diretos no processo - pais, professores e 
alunos. 

Porfim, este inicio de aproximagao, vejo que nao houve nem 

urn ponto de partida por parte dos pais para as realizagOes futuras, 

dos problemas existentes na escola, ficando definido reunioes 

mensais com pais e professores. 

Uma ultima palavra 6 necessario: o desafio do trabalho 

coletivo na escola continua a espera de alguem! 



ANEXOS 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAlBA 

PROJETO DE INTEGRAQAO ENTRE ESCOLA X FAMlLIA 

EM COMUNIDADES RURAIS:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " uma reflexao " 

ROTEIRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. ASPECTOS S6CI0-EDUCATIV0S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Recursos Materials: 

a) Condigdes fisicas da escola; 

b) Mobiliarios escolares: carteiras , quadro-de-giz, a-
pagador, etc; 

c) Utensilios para agua e merenda escolar: filtros, co-
pos, pratos, talheres, etc. 

1.2. Recursos Didaticos: 

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

1.3. A Situagao do Ensino: 

a) Grau de instrugao; 

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 discipli-
ciplinas ensinadas ( portugues, matematica, historia, 
geografia, ciencias, alfabetizagao e programa de 
saude); 

h) O funiconamento de sala multisseriada: 

* Metodologia utilizada; 

* Tempo destinado a cada disciplina (igual para to-
dos ou prioriza alguma ou algumas ); 

* Carga horaria a ser cumprida; 

* Faixa etaria dos alunos; 

* Outros. 

1.5. Outras Dificuldades: 

* Evasao; 

* Frequencia irregular; 

* Repetencia; 

* Aprovagao x reprovagao; 

* Salario. 

1.6. Outras Atividades Realizadas no Ambito da Escola: 

* Limpeza e conservagao do predio; 

* Atividades religiosas ( catecismo, preparagao das cri-
angas para a 1 a comunhao, festas religiosas,etc.) 



* Organizagao de outras festas: ( dia das maes, dos 
pais, Sao Joao, datas civicas,etc); 

2. Aspecto Socio-Cultural e Economico: 

2.1. Condigoes de vida na comunidade ( pais, alunos e pro-
fessores ) 

a) Tipos de casas: 
1. taipa ( ) 
2. tijolo ( ) 
3. pau-a-pique ( ) 
4. outros 

b) Cobertura da casa: 

Ltelha ( ) 
2. palha ( ) 
3.outros 

c) Piso da casa: 
1. cimento ( ) 
2. barro ( ) 
3. outros 

2.2. Formas de Lazer: 
a) Festas religiosas 

* Novena ( ) 
* Renovagao ( ) 
* Casamento ( ) 
*Batizado ( ) 



b) Festas populares 
*SaoJoao ( ) 
* Sao Pedro ( ) 
*Forr6 ( ) 

c) Outras formas de lazer: 
* radio ( ) 
*televisao ( ) 
* encontros em casas de familiares e amigos ( ) 
* outros 

2.3. Estrutura e Uso da Terra: 
a) Propriedade agricola 

* pequena propriedade 
* media propriedade 
* grande propriedade 

b) Uso da Terra 
1-Agricultura 

a) Produgao de alimentos 
b) Algodao 
Outros 

2- Pecuaria 
a) bovinos ( ) 
b) caprinos ( ) 
c) suinos ( ) 
d) aviculturas ( ) 
e) outros 



c) Destino dos Dejetos: 
Fossa septica ( ) Ceuaberto ( ) 
Enterrada ( ) Outros 

d) Destino do lixo: 

Enterrado ( ) Queimado ( ) 
Ceuaberto ( ) Outros 

e) Quais os programas de Saude que a Escola ou ou-
tro orgao desenvolve ? 

f) Existe algum posto de saude proximo?Sim( ) Nao ( ) 

g) Faz uso das plantas medicinais? Sim ( ) Nao ( ) 
Por que? 

h) No conteudo programatico quais os pontos aborda-
dos que se relacionam com a saude? 



c) Posse da Terra 
1. posseiro ( ) 
2. meeiro ( ) 
3. arrendatario ( ) 
4. trabalhador assalariado ( ) 
5. diarista ( ) 
6. empreiteiro ( ) 
7. outros 

2.4. Formas de organizagao: 
Associates 
Tipo 

( ) 

Sindicato 
Tipo 

( ) 

2.5. Condigoes Ambientais e de Saude: 
a) Fonte de agua: 

Rio ( ) Riacho ( ) 
Agude ( )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P090 ( ) 

Cacimba ( ) Agua encanada ( ) 
Outros 

b) Tratamento da Agua: 
Pote ( ) Fervida 
Cuada ( ) Filtrada 
Nenhum ( ) Outros 

( ) 
( ) 



i) Voce estaria apto(a) a prestar algum primeiro socor-
ro aos seus alunos? Exemplo. 



CARTA-CONVITE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Estagiaria de Curso de Pedagogia da 
Universidade Federal da Paraiba, Campus V de Cajazeiras, 
convida o Sr. e a 
Sra. , para 
participarem de uma reuniao no dia 07 do mes de julho 
proximo, as 13:00 hs (treze horas da tarde), no Grupo Escolar 
"Ramiro 0ereira de Andrade, na comunidade de Terra 
Molhada. 

A reuniao tera como objetivo a 
apresentagao da proposta de estagio: Integragao entre Escola 
- Familia e Comunidade, como tambem, discutir problemas 
relacionados com a Escola. 

Contando com sua presenga, desde ja 
agrademos sua participagao. 

Saudagdes, 

Alda Maria Rolim de Albuquerque 



ATA DE REUNIAO - N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aos sete dias de julho de 1995, as 15:00 hs numa Escola Municipal, 
no Sitio Serra Vemelha - Cajazeiras - Pb, reuirao-se conforme 
assinaturas em anexo, pais e alguns alunos, a estagiaria do curso de 
Pedagogia do Campus V e professoras, afim de tratar assuntos 
referentes a apresentagao, discussao e viabilizagao da proposta de 
Alda Maria Rolim de Albuquerque - INTEGRAQAO ENTRE E S C O L A 
X FAMiLIA EM COMUNIDADES RURAIS " uma reflexao " e tentar 
buscar os devidos encaminhamentos, se for caso, para a execugao 
dessa proposta. Iniciando os trabalhos a professora da escola 
cumprimentou a todos os presentes e passou a coordenagao da 
reuniao para Alda M a Rolim de Albuquerque que na oportunidade 
agradeceu o atendimento dos pais ao convite feito por ela para a 
reuniao. Em seguida, foi feita uma apresentagao de cada participante 
de forma que cada pessoa apresentava o seu vizinho mostrando 
assim ate que ponto as famllias se conheciam. Em seguida apliquei 
uma dinamica de grupo que mostrava exatamente a importancia da 
uniao, da integragao, sendo bem participado pelos pais dos alunos. 
Depois foi feita a leitura de minha Proposta de estagio, explicando 
detalhadamente seu objetivo, sua metodologia mostrando com essa 
proposta s6 podera ser desenvolvida na escola de forma coletiva. Foi 
aceita pelos pais e professoras. Esgotada a discussao inicial sobre a 
Proposta passou-se a identificagao dos problemas que a escola 
enfrenta, sendo apontados por todos: a falta de energia etetrica; falta 
de abastecimento d'agua; falta de utensflio para a merenda; de urn 
bird; merenda escolar ( segundo uma m3e a merenda vem apenas 
duas vezes por ano ) e a falta de saneamento basico. Nao foi 
apresentada nenhuma sugestao por parte dos pais como possfvel 
solugao para estes problemas. A professora pediu aos pais mais 
cuidado com as terefas de casa das criangas pediu para eies 
frequentar mais a escola para saber como andam seus filhos nos estu 
dos. Ficou acertada uma prbxima reuniao para o dia 16 de julho, 
quando seria escolhido por ordem de prioridade posslveis solugOes 
para os problemas Jevantados. 

Finalizando os trabalhos agradego pela confianga que tenho da uniao 
de todos em busca de urn mesmo objetivo que seria a caminhada 
conjunta da escola e comunidade em prol da melhoria da qualidade 



do ensino. Para finalizar, eu Alda M a Rolim de Albuquerque lavrei a 
presente ata a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos 
presentes. 

Cajazeiras, 07 de julho de 1995 
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ATA DE REUNIAO N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aos desesseis dias do mes de julho de hum mil novicentos e noventa 
e cinco, £s 15:00 hs num grupo escolar do Sltio de Serra Vermelha -
Cajazeiras - Pb, foi realizada mais uma reuniio com a presenga dos 
pais, mestres, alunos e estagiarias do Curso de Pedagogia do 
Campus V, UFPB, tendo com partida: discutir a prioridade os 
problemas enfrentados pela escola para as possiveis solugoes dos 
referidos problemas. Os trabalhos do dia foram abertos por uma 
professora que apos os cumprimentos iniciais passou a coordenagao 
para a estagteria Alda M a Rolim de Abuquerque. Esta agradeceu a 
presenga de todos, logo a seguir foi lida, aprovada e assinada a ata 
da reuniSo anterior. J& foi listado no quadro os problemas detectados 
anteriormente, incluindo como e quern poderia resolve-Jos. Depois da 
discussSo flcou deterninado para aproximar os pais da escola 
reunifies mensais. Porem para os outros problemas os comunitarios 
nSo se propouseram a discutl-los. Segundo eles, nSo teriam 
condigSes de solucionar estes problemas. Encerrada a pauta do dia, 
eu Alda M a Rolim de Albuquerque, lavrei a presente ata a qual foi lida, 
aprovada e assinada pelos presentes, conforme relagao anexa. 

Cajazeiras-Pb, 16 de julho de 1995. 
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