
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAQAO 

INTEGRAQAO ENTRE ESCOLA X FAMI LI A EM 
COMUNIDADES RURAIS: "uma reflexao" 

JOELMA BORGES TRAJANO 

Cajazeiras - Pb 
1995 



JOELMA BORGES TRAJANO 

INTEGRAQAO ENTRE ESCOLA X FAMIUA EM 
COMUNIDADES RURAIS " uma reflexao " 

Proposta de trabalho apresentado ao 
Departamento de Educagao do Centro 
de Formagao de Professores - Cam
pus V da Universidade Federal da Pa~ 
raiba, como exigencia para conclusao 
da Licenciatura Plena em Pedagogia -
Habilitagao em Supervisao Escolar. 

Orientadora: MARfLENEDANTAS VIGOLVINO 

Cajazeiras - PB, 
1995 



" As ideias nada podem realizar. Para 
realizaras ideias sao necessarios ho-
mens que ponham a funcionar uma 

forga pr6tica." 
KARL MARX 



A meus pais, Josefa e Antdnio, 
as pessoas mais humana que 
conhego e que mais admiro, DE-

DICO. 



AGRADECIMENTO 

Aos meus pais, e a Comunidade Escolar de Cajazeiras Velha 
pela oportunidade a me oferecida, aos colegas e professora Marilene 
Dantas Vigolvino, por todo apoio necessario. Enfim a todos que 
ajudaram na minha formacao profissional. 



SUMARIO 

I - IntroducSo 

II - Referenclal te6rico 

III- A Abordagem Metodol6gica 

IV- Consideracoes finals 

V - Refer£ncias Bibliogr£ficas 

VI - Anexos 



09 

ENFOCANDO A EDUCAQAO RURAL E O SEU DESENVOL VIMENTO 

Para que se possa falar sobre os mecanismos ideolbgicos que 
atingem a Educacao Brasileira, com destaque na Rural, faz-se 
necessario uma anaiise panor&nriica da zona rural, no seu aspecto 
s6cio-econ6mico e politico. 

A presenca do capitalismo no campo, tornou-se mais intensa 
com o processo de "substituiqSo de importag&es" na d£cada de 50 tendo 
como consequ§ncia a formacSo de urn parque industrial relativamente 
sofisticado no Brasil. No decorrer desta operacao, a agriculture foi 
contemplada com acoes e subsidios naquilo que efetivamente era 
consistente com as demandas daquele modelo de substituicao, isto 6, 
apoio as culturas de exportacao e a criacao de urn mercado interno para 
as mercadorias industriais voltadas para a agriculture. 

Com isso, a agriculture tornou-se urn setor da economia 
compartimentalizada: subsetor de alimentos, subsetor de exploraveis, e, 
mais tarde, subsetor de energeticos etc, cada urn com uma dinamica 
prbpria. 

O processo de desenvolvimento rural passou a ser tema de 
discussao e anaiise entre os tebricos, especialmente da esquerda, 
tendo em vista o referido projeto na pratica foi implantado pela burguesia 
e era comandada pelos paises que tinham e tern interesses econ6micos 
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 "revofugSo verde" no eixo sul-sudeste, com objetivos de exportar 
graos energeticos no caso do trigo, a soja, etc. 

O resultado dessa "revolug&o verde" foi a implantagao no 
campo, de "pacotes tecnoteglcos"'1, importados totalmente fore da 
realidade e das condicoes dos nossos pequenos produtores. 

1- Conjunto de pr&icas agrfcolas utilizadas em determinadas culturas para a obtengSo de bens rendimentos e 

qualidades dos produtos. 
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Em decorrgncia disso comeca uma nova fase para a 
agricultura atraves de uma politica de modernizacao, se contrapondo a 
politica de reforma agraria. A primeira visava atender muito mais os 
interesse dos grandes latifundterios e do complexo industrial-quimico-
mecanico multinationals, enquanto que a segunda, procurava eliminar 
as profundas dispahdades na distribuicSo justa dos meios de producSo 
fundamental na agropecuaria - a terra - fazendo renascer a esperanca 
nos trabalhadores do campo de conseguir condicoes dignas de 
existencia ou de sobreviv§ncia. 

Esse processo de mordenizacao trouxe varias consequSncias, 
de modo geral, preocupante para a agricultura dentre as quais, 
destacamos: a morosidade no processo de reforma agraria; producao 
de equipamentos sofisticados e potentes, em contradicSo com a 
realidade fundiaria / social / cultural, nacional, permitindo a concentracao 
cada vez maior da terra nas maos de grandes proprietaries, acarretando 
a intensificacao do §xodo rural. Este fato teve como consequSncia a 
transformacao dos pequeno produtores em trabalhadores rurais (boias-
frias); a utilizagao de insumos quimicos de origem industrial, causando 
urn 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, consequSncias inesperadas para a classe 
dominante como: a organizacao dos trabalhadores rurais em 
assoc ia tes comunitarias, sindicatos, cooperativas, ONG'S etc, 
visando a melhoria das condic6es de vida e de trabalho, exigindo a 
implantacao de urn politica agricola que viesse minimizar seus 
problemas e garantir a posse da terra; Basta lembrar os movimentos 
reinvindicatorios dos pequenos e mSdios produtores rurais e dos sem 
terra que sao parmanentes no pais. 

A situagao 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 d£cadas de 50 a 
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70 cujo fator preponderate foi o tripS, formado pelas culturas de 
mercados do algodao, sisal e cana-de-agucar. 

Ao longo desses anos essas culturas sofreram significativas 
perdas devido ao aparecimento de pragas (especialmente o bicudo) as 
estiagens, a falta de financiamento agricola, a questao da concentracao 
fundiaria, a descapitalizagao das propriedades rurais, a exploragao 
irracional dos ecossistemas com degradagao do meio ambiente, o 
sucateamento das instituigoes publicas, dos baixos investimentos em 
infra-estrutura social de apoio a producao e a baixa qualificagao da 
mao-de-obra pelos demais setores, entre outros, como mostraremos a 
seguir. 

No periodo de 84-94, a producao de algodao sofreu uma 
redugao de 93% basta vermos que em 84, a Paraiba produziu 167.480t. 
e em 94, produziu 12.193 toneladas. A cana-de-agucar teve urn indice 
de redugao de 53% passando de 8.951.8091 para 4.222.665 toneladas. 
O sisal por sua vez, teve urn indice de redugao de 80% na produgao 
passando de 80.3411. para 17.447 toneladas. 

Frente a este quadro deploravel que, alias nao difere dos 
demais estados brasileiros, faz-se necessario e urgente, a criagao de 
politicas agricolas que venham garantir principalmente: 

1. - A seguranga allmentar ja que a saude do indlvl-
duo, assim como a sua capacidade de aprendl-

gem este ligada dlretamente a sua afimentacao; 

2. - O retorno rapido do Capital com baixos Investi
mentos per capita, tendo como forte razao para 

Investlr na agricultura, a capacidade de respos-
ta relatNamente mais rapid a desse setor em 
comparagao aos outros setores produtlvos; 

3 - A geracao de empregos e rend a, pots com a mes-
ma velocldade que promove a evasao da mSto-

de-obra, a agricultura e capaz de absorver em 
contlgente consfderavel de forga de trabalho, 
num espago relatNamente curto de tempo. 
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Adotando essa politica, o Estado Brasileiro esta buscando 
estrategias que possibilitem o desenvoMmento e estabilidade em outros 
setores da economia na medida em que desencadeara outras acoes, o 
surgimento de industrias (geradores de divisas) redugao de pregos, etc. 
Ou seja, como o incentivo da agricultura havera urn aumento na 
producao de materia-prima e de alimentos que, por sua vez, 
desencadera urn processo de geragao de empregos e de renda. Enfim, 
estas medidas poderao estabilizar a economia nacional al6m de 
assegurar a melhoria das condigSes gerais de vida no campo e na 
cidade deste imenso pais. 

Nesse sentido, pensamos ser correta a preocupagao da 
Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba, que no ano em curso, 
esta apresentando como urn dos programas basicos de Governo a 
valorizagao e municipalizagao da agricultura, criando 121 Conselhos 
Municipals de DesenvoMmento Agropecuarios, onde, numa agao 
conjunta de liderangas municipals, buscara articular 6rgaos e recursos 
orgamentarios na esfera Municipal, Estadual e Federal. 

De maneira geral, os Conselhos constituem-se numa 
organizagao aut6noma, independente, formada por representantes dos 
Poderes Publicos Municipals (executivo e legislativo), Cooperativas, 
Secretaria Municipal de Agricultura, Instituigdes Publicas e Privadas 
(que atuarao no setor agropecuario) al£m da participagao de 
representantes de AssociagOes Comunitarias, OrganizagSes nao 
Governamentais - (OuG's) etc. 

Em cada Municipio, o Conselho tern a fungao de elaborar o 
diagnostico municipal, priorizar as demandas, elaborar o piano de 
desenvoMmento agropecuario, alem de acompanhar, assessorar e 
avaliar os servigos prestados a populagao pelos 6rgaos e entidades 
publicas integrantes do setor agropecuario do municipio. 

A referida programagao nao podera ser avaliada agora, por se 
encontrar ainda em fase de implantagao, formagao e organizagao. 
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Feita essas consideragoes gerais sobre a problematica do 
campo, enfatizando o setor agricola, abordaremos a seguir a situagao 
da educagao rural sem perder de vista o contexto supracitado. 

A difusao da rede escolar primaria no Brasil, caracterizou-se, 
entre outros fatores, pela multiplicagao de oportunidades de instrugoes 
oferecidas ao povo decorrentes da industrializagao, da nacionalizagao 
no sul do pals e da ampliagao de bases eleitorais, atrav£s do numero de 
votantes. 

Na d6cada de 20, a educagao era vista como urn instrumento 
capaz de conter o Sxodo rural e de promover a volta do homem ao 
campo, surgindo dal, o movimento chamado Ruralismo Pedag6gico. Seu 
objetivo era fazer o homem do campo compreender o sentido da 
civilizagao brasileira e reforgar os seus valores afim de prend§-lo a 
terra. A educagao passou a ser vista como instrumento fundamental na 
busca de uma solugao para os problemas nacionais. 

As questoes sociais dos anos 30 / 45 eram consequ£ncias 
principalmente do crescimento das cidades devido a incapacidade de 
absorgao da mao-de-obra disponivel pelo mercado de trabalho urbano, 
gerando desta forma o problema migrat6rio. 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 criagao de Clubes 
Agrlcolas Escolares, visando a tornar a escola primaria urn forte nucleo 
de atragao ruralista, no sentido de deter e prevenir o surto de 
migrag5es. 

A Constituigao de 1946, atem da legislagao sobre a Educagao 
Nacional, determina a aplicagao da renda oriunda dos impostos na 
manutengao e desenvoMmento do ensino, sendo, no minimo 10% dessa 
renda aplicada pela Uniao e 20% aplicada pelos os Estados, Municlpios 
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 influGncia ate praticamente a 
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dScada de 60, principalmente atravGs da Campanha Nacional de 
Educagao Rural ( CNER ) ja orientada para algumas ideias de educagao 
comunltaria. 

Novamente no periodo pr6-64, tendo em vista o debate sobre 
a questao agraria, a educagao rural, passou novamente a merecer a 
atengao especial com a criagao de movimentos de educagao nao 
formais, com a criagao do Movimento de Educagao 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 formagao de professores primarios em ferias. 

Nas ultimas d£cadas, t§m-se ao nivel da politica educacional 
brasileira a valorizagao tanto da educagao formal quanto a nflo-formal, 
segundo o III Piano Setorial de Educagao e Desporto ( 80-85 ) e outros 
documentos do MEC. 

Na area da educagao formal sao sublinhadas as questoes de 
adequagao do currlculo, a melhoria da rede flsica, a capacitagao do 
docente e ainda, a integragao com todas as outras iniciativas da politica 
social e econ6mica, voltada para o meio rural. 

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

Em decorrSncia desta prioridade, a 6poca, fora implantada 
nessa regiao rural uma diversidade de programas tais como: Programa 
de DesenvoMmento Rural Integrado - PDRI; Coodernagao e 
AssistGncia tecnica ao Ensino Municipal - PROMUNICIPIO; Programa 
Nacional de Agoes Socio-Educativas e Culturais - PRONASEC; 
Programa de Expansao e Melhoria do Ensino ao Meio Rural do 
Nordeste - EDRURAL; Programa de DesenvoMmento Rural do 
Nordeste - POLONORDESTE. Mais recentemente t§m-se o LOGOS I e 
II o Pedagogico Parcelado, alem dos programas especlficos das 
Secretarias Municipais. 
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Todos esses programas e medidas postas em pr£tica pelo 
Governo em favor da educacSo rural, especialmente no Nordeste, n§o 
tiveram urn alcance geral devido serem medidas Isoladas, fragmentadas 
e dispersas, produzlndo 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. 

Nesse sentido e importante invocar ARROYO, citado por 
VIGOLVINO (86) quando avalia que: 

"... esses programas estao marcados pela sefecao de 
conteudos adaptados aos vafores e necessidades do 
homem do campo, as suas condicoes de vlda e de 
producao bem espectfica, ... a fogica da produtSvldade, 
da comerciafizacao, do uso de novas tecnologlas ou 
da Integragao do campones no slstema capltaffsta de e 
pforacao da terra ... ate os enslnamentos rudimen tares 
de leltura, escrlta e matematica passam nos programas 
de educagao Integrada, a se rorlentada no sentido do pre 
paro do aluno "para o melhor desempenho das ativida
des produtNas"... 
E curloso constatar que a malorla dos programas de e 
ducagao Integrada para as classes subalternas do cam
po e das periferlas urbanas, tentam justlficar-se no fra-
casso da educagao formal nessas Areas. 
... HA equivocos nessa anafise. O que nunca exlstlu nao 
pode ser responsablllzado pelo fracasso. "A escola des-
tlnada As camadas subalternas nao teve nem existencia 
ffslca, em multos casos. As condicoes materias sao pre-
carlssimas, os professionals desquallflcados e mal remu-
nerados, estao a merce de Intrlgas polltlcas. Tudo Isso 6 
pratlcamente esquecido nos programas de educagao 
Integrada ese passa a privifegiar a educacao 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* sGrle primaria, mal sabe ler, escrever e contar, e 
que ainda que mats soubesse, nao tin ha condicoes ma
terials mfnlmas para o trabalho? 

E mais barato adaptar currlculos do que criar as condi
coes materias ao dlrelto de todo cldadao a escolarizagao 
fundamental. A efaboracao de novos currlculos que ga-
rantam o dlrelto ao saber slstematlzado 6 uma necessi-
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cidade, por&m caM no vaz/o, se n3o se criarem condi-
pdes de trabalho" (pp. 14 e 17) 

E em decorrSncia 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 
frequSncia regular dos alunos, turmas multisseriadas, atividades extra 
docGncia, currlculos e programas inadequados etc, apesar de inumeros 
projetos e programas desenvolvidos nesta area. 

Entretanto, ao que sabemos, o problema da educagao rural e 
todavia o mais grave, pois sao varios os fatores que afetam a populagao 
rural, ja que esta 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 instancia, representa uma 
outra condigao 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 pals. 

Por isso enfocaremos a partir de agora algumas questoes 
especlficas dessa realidade referente a Rede Flsica, corpo docente, 
Piano de Agao da Secretaria de Educagao e principals dificuldades 
enfrentadas pelo professor no cotidiano de sala de aula. 

O municipio de Cajazeiras esta situado no sertao, extremo 
oeste do Estado da Paraiba, distante a 464km da capital. Pelas suas 
condigOes geograficas e climaticas £ frequentemente castigado pelas 
longas estiagens caracterizando-se como urn municipio da zona do 
semi-arido. Sua populagao total em 1991, segundo o IBGE, 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 
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No ano de 1995, a situagao do ensino esta assim configurada: 

MATRICULA- 1995 

IDENTIFICAQAO 
DO PRE-ESCOLAR A 8* SERIE 
D 0 1 ° G R A U 

JOVENS E ADULTOS 

CRECHES 

FUNDAQAO EDUCAR 

EDUCAQAO ESPECIAL 

TOTAL GERAL 

URBANA 
2.784 alunos 

245 

130 

30 

30 

ZONAS 
RURAL 

2.461 alunos 

incluldos no total 
da zona urbana 

5.680 

O Piano de AcSo da Secretaria Municipal de Educagao e as 
principals dificuldades apresentadas pelo professor em sala de aula, 
expressam aqui o resultado de comunicagfles apresentadas no 
seminario: Debatento a Educagao na Zona Rural, realizado pela equipe 
do professores do Campus V, e da Agao Pedag6gica da Secretaria de 
Educacao do Municipio, responsaveis pelo curso de formacao e 
capacitacao para Professores Leigos da Zona Rural de Cajazeiras. 

O Piano de Agao da Secretaria Municipal2 - fundamenta-se no 
trip£: valorizagao de magisterio, do educando e da escola. 

Com relacao a valorizacao do magisterio atem da implantacao 
de uma politica salarial mais justa para o professor liego (polivalente), 
implantamos tamb£m: 

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

. Direito a incentivo para deslocamento; 

. Direito a redugao de carga horaria aos 20 anos de servigo; 
2- Este Piano foi apresentado pela Secretaria Municipal no Semin^rio: Debatendo a EducagSo Rural em Cajazeiras, 
nos dias06 e 0 7 / 0 4 / 9 5 . 
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. Aumento do incentivo a regente de classe - 40% para 80%; 

. Direito de acumulagao de dois regimes de trabalho; 

. Direito a transporta e a passe. 

Ainda pensando nesta problematica, foi implantado urn Piano 
de Agao Pedag6gica em parceria com a UFPB e outros 6rgSos afins 
voltado para questoes de conteudos e de inovacoes metodol6gicas, etc. 

Por sua vez, a valorizacao de educando esta centrada nas 
seguintes diretrizes: 

. Manutencao do material didatico elementar e necessario; 

. Manutencao da merenda escolar ( municipalizacao ); 

. Assist£ncia escolar, ainda que de forma parcial (oftalmolo-
gia e odontologia ). ConvGnio com o PNSE / FAC; 

. Manutencao do transporte escolar, onde for necessario; 

. Adequacao de horario e calendario escolar; 

. Realizacao do trabalho de promogao e reforco nos alfabeti-
zandos e apoio pedagbgico; 

. Realizacoes de competigGes desportivas e culturais com a-
lunos de 2 a fase - (jogos e ginganas). 

Quanto na valorizagao da escola, foi implantada na medida do 
possivel uma politica de recuperagao e ampliagao das unidades de 
ensino, com o objetivo de reduzir o problemas de classes multisseriadas. 

Apesar destas ag6es realizadas na melhoria do processo 
ensino-aprendizagem, a Secretaria enfrenta dificuldades para sua 
execugao satisfat6ria cujos maiores entraves destacaremos: 
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A - ABORDAGEM METODOLOGICA 

1. O caminho percorrido 

O presente trabalho tern como caracteristica urn estudo 
reflexivo e sistematico sobre o ensino rural, objetivando promover a 
participacao dos pais numa Escola Rural de Cajazeiras Velha, municfpio 
de Cajazeiras, desenvolvido de abril a agosto do ano em curso. 

O estudo teve premicia urn levantamento bibliogratico acerca 
da Educacao Brasileira, com destaque na Rural, sendo utilizado para tal, 
livro, apostilas, periodicos, etc. Este levantamento nos proporcionou o 
embasamento teorico referente a problematica em questao abordando 
os aspectos s6cio/emocional e politico. 

Na busca de maiores informagoes a Educacao Rural de 
Cajazeiras, participamos de urn Seminario: Debatendo a Educagao 
Rural, nos dias 06 e 07 de abril do ano em curso na BibJioteca Publica 
Municipal, promovido por professores do Centro 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 Pedag6gica 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 DesenvoMmento, 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 reuniSes, questionarios, visitas, etc. 
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Ap6s esse momento que foi praticamente voltado para o 
estudo teorico, parti para parte pratica do trabalho, assim em maio, fiz 
o meu primeiro contato com a comunidade rural. La chegando 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 
question£rio, cujo resultado permitiu tracar o perfil s6cio/econ6mico e 
cultural dessas familias o qual nSo difere das demais familias da 
comunidade. Nessa ocasiSo mostrei minha proposta destacando a 
import&ncia da paticipacSo deles tanto para a viabilizacSo do meu 
trabalho como para a propria vida da escola. 

Ap6s essa atividade nSo tive oportunidade de voltar outras 
vezes a escola devido o recesso escolar que ocorreu no periodo de 18 
a 30 do 06. Por6m esse periodo enviei carta-convite aos professores, 
pais e alunos para uma reuniSo na escola, com data marcada para o dia 
04 de julho que teve como pauta: ApresentacSo, discussSo dos 
problemas que a escola enfrenta, cujo desenrolar descrito em ata 
(anexo). 

Decidimos neste dia marca outra reuniSo para o dia 10 de julho 
onde foi ordenado por prioridade, os problemas, e como eles seriam 
resolvidos por quern, com que recurso e quando. 

3.2 Abordando a realidade local 

A comunidade de Cajazeira Velha esta localizada a dezoito 
quil6metros da sede Municipio de Cajazeiras,limitando-se ao leste com 
o Sitio Angico1, a oeste Riacho Fundo, ao norte Balsamo e ao sul Sitio 
Conta, banhado pelo Rio Piranhas. 

1- Municipio de Nazarezinho 
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Esta localidade possui 97 habitantes que tern em rrtedia de 
urn a quadro filhos com ate cinco anos estudando. O principal meio de 
sobreviv&ncia da maioria da populacao e a agricultura. 

Quanto a estrutura e uso da terra, predomina a propriedade 
agrlcola de cunho familiar onde o bcisico da producao e para a 
consumo cultivando arroz, milho, banana, coco, goiaba, tomate, etc., 
atem da criacao de suinos, aviculturas ( galinhas, patos, etc ) e 
bovinos. 

A comunidade possui posto telef6nico, capela, palhoca, 
granja e urn grupo escolar. Este possui duas salas de aula, dois 
banheiros, funcionando com duas professoras para atender a todos 
os alunos conforme quadro abaixo. 

RELAQAO DE ALUNOS MATRICULADOS POR SERIE E FAIXA 
ETARIA. 

ESCOLARIDADE TOTAL DE IDADE EVASAO REPETfefMCIA 
ALUNOS MAIOR MENOR 

Alfabetizacao 16 5 11 2 5 

1 as6rie 18 6 15 1 -
2 a s6rie 9 8 15 - -
3 a serie 10 10 18 2 -
4 a serie 8 11 16 m _ 
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O grupo escolar, alias nao difere dos demais, £ precario. Os 
recursos materials que possui sao somente carteiras, quadro-de-giz, 
apagador e urn armario que serve para duas salas de aulas; nao ha 
utenslllo para agua e merenda sendo preciso que cada aluno traga 
seu copo, prato e talher de casa. 

As professoras ressentem da falta de material didatico para 
trabalhar em sala de aula. Com efeito, trabalha apenas com os 
seguintes llvros dldatlcos: 

De 1 a a 4 a s6rie o livro de PortuguSs 6 de VALERIA 
MARTINS LIPPI - De palavra em palavra. Edltora FTD S/A, Sao 
Paulo, 1993; quanto a Matematica, na 1 a , 2 a , 3 a e 4 a s6rie o livro 
adotado 6 de JOSE RUY GEOVANNI - A Conquista da Matematica: 
Teoria e Aprendizagem. Editora FTD, Sao Paulo, 1993, e o livro de 
Estudos Sociais, CiSncias e Programas de Saude 6 de LUCIANA 
PASSOS E ANDREA MARTINS - A alegria de Saber. Estudo Sociais, 
Ctencias e Programas de Saude. Editora FTD, Sao Paulo, 1993. 
Utilizado na 1 a , 2 a , 3 a e 4 a . 

As professoras (uma com LOGOS I l e a outra com apenas a 
7 a s6rie) demonstram-se satisfeitas com o acompanhamento por parte 
da Secretaria Municipal de Educacao, o qual prioriza os treinamentos, 
encontro de p6los. Por isso, segundo elas, nao apresentam 
dificuldades em trabalhar os conteudos das disciplinas. 

Urn dos problemas mais preocupantes apresentados por 
elas, 6 o fato de turmas multisseriadas. Segundo depoimento delas " 
trabalhando duas series ao mesmo tempo atrapalha e pior era quando 
era de alfa a 4 a s6rie ", hoje esta melhor, pois as turmas estao 
distribuldas de forma mais equilibrada, funcionando alfa (pela manha) 
1 a , 2 a , 3 a e 4 a ( a tarde). 

A metodologia usada 6 a de explicacao oral, leituras, 
trabalhos em grupos, dando prioridade as disciplinas de portugu&s e 
matematica cumprindo uma carga horaria de 200 dias letivos. 
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A escola segue o conteudo programatico dado pela 
Secretaria que vale para a zona urbana e rural nao havendo pois, urn 
programa adequado a realidade da escola. 

Com relacao a escolarizacSo 6 feita atrav6s de provas 
(escritas e orais), exercicios e trabalhos. 

Esta escola nao apresenta dificuldades em termos de 
evasSo, freqGSncia, aprovacao x reprovacSo. Todavia seu maior 
desafio 6 com relacao a questao salarial, pois a professora com 
Logos II recebe na cabeca do cheque R$ 57,00 e a que tern o 1° grau 
incompleto recebe apenas R$ 47,00. 

Faz parte das atividades docentes a realizacSo de festas 
religiosas, dia das maes, das criancas, onde ha a participacao dos 
discentes. 

A escola nao desenvolve e nunca desenvolveu nenhum 
projeto, que viesse beneficiar nem a escola, nem a comunidade, 
apesar que a comunidade escolar se reune para desenvolver 
trabalhos comunitarios, mas esses nunca se relacionam com a 
escola. 

Esta comunidade tern com lazer dominantes: novena, 
casamento, batizado, forro, entre outras. Destacam-se tamb6m o uso 
do radio, a televisSo, j£ que a maioria destas casas possuem energia 
eletrica. 

E interessante ressaltar que a maioria dos agricultores sao 
donos de pequenas propriedades, sem deixar de existir moradores, 
meeiros e arrendatarios. Sao filiados ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Cajazeiras, mas estao insatisfeitos, ressaltando a 
necessidade de uma associacao. 
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As condicoes ambientais e de saude, como os demais sitios 
sao ruins. Os moradores usam £gua de agude e ou de rio sem 
nenhum tratamento adequado para seu uso; o destino dos dejetos e 
do lixo 6 jogado ao c6u aberto. 

Como se pode observar a comunidade necessita de urn 
programa de saude, para atender essas necessidades, uma vez que 
a falta de saneamento podera acarretar problemas de saude do qual 
trarao conseqU£ncias para o processo ensino-aprendizagem. 

Diante de tal problematica fica evidente porque busquei agao 
que redimensionasse a relagao escola x famllla e comunidade. 

Para desenvolver tal atividade, ou seja, como ponto de 
partida fez-se necessario conhecer a realidade de cada famflia, ja que 
a maioria habita em sitios vizinhos. 

Em julho, visitei 23 familias dessa localidade e na 
oportunidade apliquei urn questionario, onde coletei dados 
importantes que serviu de pressuposto basico para o trabalho de 
campo. 

Durante todo o decorrer do nosso estagio varios foram os 
fatores que nos chamaram atengao, dentre os quais destacamos, a 
desintegragao entre escola e pais; quando alguns nao sabiam nem a 
s6rie que os filhos cursavam, e em conseqUSncia dessa 
desintegragao, na primeira reuniao realizada, no momento de detectar 
os problemas da escola, os pais disseram qua na escola nao existia 
problemas. 

Diante do questionario levantado por professores e 
estagiaria, foram descobrindo os problemas; e a partir do surgimento 
desses os pais reconheceram e sentiram a falta de engajamento na 
vida da escola. 

Constatamos que a maioria dos pais entenderam e 
aceitaram a nossa proposta, pela preocupagao demonstrada em 
resolver os problemas que surgiram, pois a comunidade escolar e a 
comunidade local de modo geral, 6 bastante organizada e 
acostumada a reunir-se para discussoes de seus problemas, por6m 
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percebemos que nao 6 comum discutirem os problemas concernentes 
ao meio escolar. 
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ANEXOS 



CARTA-CONVITE 

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 04 do mes de julho 
proximo, as 19:00 hs (dezenove horas), no Grupo Escolar 
Trajano Borges, na comunidade de Cajazeiras Velha. 

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

Contando com sua presen9a, desde ja 
agradecemos sua participa?ao. 

Sauda?6es, 

Joelma Borges Trajano 



ATA DE REUNIAO N° 01 

Aos quatro dias de julho de 1995, as 19:00 horas numa 
Escola de 1° Grau no sitio Cajazeiras Velha - Cajazeiras Pb, 
reuniram-se conforme assinatura anexa, as professoras, pais e 
alguns alunos da 3 a e 4 a series, outras pessoas da comunidade local, 
a fim de tratar de assuntos referentes a apresentacao, discussao e 
viabilizacSo da proposta da estagiaria Joelma Borges Trajano e 
buscar os devidos encaminhamentos, para a sua execugao. Iniciados 
os trabalhos a professora da escola cumprimentou a todos os 
presentes e passou a coordenacao da reuniao para a estagiaria 
Joelma Borges Trajano, que na oportunidade agradeceu o 
atendimento dos pais a carta-convite feita para essa reuniao. Em 
seguida foi proposto que cada pai fizesse uma pequena 
apresentacao, dizendo seu nome e o nome do(s) filho(s) que estudam 
na escola.Pedimos que alguns presentes fizessem urn pedido 
especial a Deus naquele momento e que todos dessem as maos para 
representar a forca e a uniao que precisamos para como os outros e 
fizemos uma oracao. Depois fiz a leitura de toda a proposta de 
estagio. Expliquei detalhadamente meu objetivo, metodologia, etc. 
Indagamos se a referida proposta poderia ser desenvolvida na escola 
e pedi a colaboracao de todos. Fui aceita pelos pais e professores. 
Esgotada a discussao sobre o projeto passamos para a identificacao 
dos problemas enfrentados pela escola. De imediato os pais disseram 
que a escola nao tinha problema. Mas, a partir de indagacOes feitas 
por professores e por mim foram surgindo problemas como falta de 
uma horta, falta de arvores ao redor da escola, falta de pratos, copos 
e talheres para as criancas merendarem, falta de uma farmacia, etc. 
Apos a apresentacao e discussao de todos estes problemas, algumas 
sugestoes foram apresentadas para as posslveis solucSes como: 
para a horta na escola cada pai poderia fazer uma horta em seu 
pr6prio terreno, e os filhos todos os dias trariam verduras para colocar 
na merenda, quanto a arborizacao cada pai daria uma muda e os 
prbprios alunos cuidariam delas; para a falta de utensllios cada pai 



daria R$ 1,00 para compra-los, ou poderia se fazer um bingo, ou urn 
abaixo assinado a Secretaria Municipal de Educacao. Por fim, para a 
farmacia cada pai daria um medicamento. Ficou acertado que a prbxi-
ma reuniao seria no dia 10 de julho, quando sera escolhido por ordem 
de prioridade os problemas ja citados, como, quern, quando e com 
que recursos poderlamos contar para resolve-los. Inclusive 
elaborarlamos um cronograma de atividades para as tarefas serem 
cumpridas. Finalizando os trabalho despedi-me falando da confianca 
que tenho na uniao de todos, e para constar eu, Joelma Borges 
Trajano, lavrei a ata a qual depois de lida e aprovada sera assinada 
por todos os presentes. 
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ATA DE REUNIAO N° 02 

Aos dez dias de junho de 1995, as 19:00 horas numa escola 
municipal de 1° grau no sitio Cajazeiras Velha - Cajazeiras Pb, 
reuniram-se conforme assinaturas anexa, as profesoras, pais de 
alguns alunos da alfabetizacao, 1 a , 3 a e 4 a series, e outras pessoas da 
comunidade local a fim de tratar de assuntos referentes a escolha dos 
problemas que precisam ser resolvidos logo e a organizagao de um 
cronograma de atividades para as tarefas serem cumpridas e 
assinatura de um abaixo assinado a ser enviado a Secretaria 
Municipal de Educagao para a aquisicao de utensllios de cantina ( 
pratos, talheres e copos). Iniciados os trabalhos a estagiaria 
cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a presenga dos pais. 
Em seguida foi proposto uma dinamica chamada INTEGRAQAO -
UNIAO E FORQA, onde em clrculo cada um com a mao direita 
tocava o p£ esquerdo do companheiro ao lado direito. Pediu que 
todos dessem as maos representando a nossa forca e uniao. 
Comentando a dinamica perguntei: o que foi mais f&cil, foi tocar o seu 
p6 esquerdo ou do colega? Todos responderam que foi o do colega, 
porque estava mais proximo a mao direita. Expliquei a dinamica 
dizendo que n6s precisamos uns dos outros para a vida se tornar 
mais facil. Fiz a leitura da ata da reuniao anterior. Foi aceita e 
assinada por todos os presentes. Logo ap6s, organize! o cronograma 
de atividades com as tarefas a serem cumpridas pelos comunitarios 
presentes. Tais atividades seriam realizadas com recursos da prbpria 
comunidade entre eles a arborizagao da escola, onde tr§s pais de 
alunos da escola doaram as mudas ( de coco, de acerola e goiaba ) e 
os alunos se responsabilizaram pelo plantio e esta seria desenvolvida 
de 17 a 21 de julho. Outro pai presente fez a doagao de terreno para 
o preparo da horta, mais tr&s pais se responsabilizaram em fazer a 
horta e o plantio entre o periodo de 15 a 20. Para se organizar a 
farmacia escolar, cada doaria um medicamento e seria feito um 
sorteio para poder selecionar os medicamentos, esta organizagao da 
farmacia sera feita entre os dias 17 a 20. Para a aquisigao de material 
de cantina decidiram fazer um abaixo assinado com a participagao de 



todos e esta foi assinada no momento. Encerrada a discussao achei 
por bem concluir a reuniao informando aos pais que esta seria a mi
nha ultima reuniao enquanto estagiaria, pois preciso concluir o curso. 
Mas comprometi-me em acompanhar o desenvolvimento das 
atividades e de participar de todas as reunifies promovidas pela a 
escola, despedi-me falando da confianca que tinha na comunidade e 
eu, Joelma Borges Trajano lavrei a presente ata a qual depois de lida 
e aprovada foi assinada por todos os presentes. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAlBA 
PROJETO DE INTEGRAQAO ENTRE ESCOLA X FAMlUA 
EM COMUNIDADES RURAIS: a uma reflexao " 

ROTEIRO 

1. ASPECTOS SOCIO-EDUCATIVOS 
1.1. Recursos Materials: 

a) Condigoes 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, alfabetizasao 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: 
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 ( ) 
* Renovagao ( ) 
* Casamento ( ) 
*Batizado ( ) 



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

c) Outras formas de lazer: 
* radio ( ) 
Melevisao ( ) 
* 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) Produpao de alimentos 
b) Algodao 
Outros 

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



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 ( ) Pogo ( ) 
Cacimba ( ) Aguaencanada ( ) 
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 ( ) Queimado ( ) 
Ceu aberto ( ) 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? 


