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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O tema Economia Solidaria vem sendo cada vez mais discutido na atualidade. Este trabalho 

partiu de uma inquietacao a respeito da discussao sobre Economia Solidaria nas escolas, mais 

especificamente nas salas de aula de EJA. Durante o curso de especializacao em Educacao de 

Jovens e Adultos com enfase em Economia Solidaria, na UFCG, Sume/PB, foram discutidos 

amplamente os conceitos relativos a esta economia altemativa, sempre buscando estabelecer 

relacoes entre educacao de jovens e adultos e economia como uma forma de modificar uma 

realidade social insustentavel, gerada pelo atual sistema economico: o Capitalismo. 

Entretanto, nao se sabe como se da esta discussao nas escolas nem se de fato ela ocorre. 

Assim, buscou-se ao longo desta investigacao identificar a percepcao que os jovens e adultos, 

estudantes, tern sobre Economia Solidaria. Assim, o presente trabalho objetiva apresentar a 

importancia de disseminar a perspectiva da Economia Solidaria nas escolas para alunos de 

EJA, visando oferecer uma nova visao a este publico, que tanto busca inserir-se no mercado 

de trabalho. Realizou-se uma pesquisa descritivo-exploratoria, com abordagem qualitativa 

junto a estudantes de EJA de uma escola municipal do municipio de Monteiro - PB, e 

verificou-se que estes estudantes nunca ouviram falar sobre os principios da Economia 

Solidaria, portanto, precisam conhecer a Economia Solidaria e assim disseminar esta nova 

economia que prega a igualdade, uniao, sustentabilidade e solidariedade. 

Palavras- Chave: Educacao de Jovens e Adultos, Economia Solidaria, percepcao. 
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1 ENTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da grande expansao das iniciativas relacionadas a economia solidaria no Brasil, 

faz-se importante refletir sobre este novo tipo de economia, quais as suas caracteristicas e 

prioridades e no que ela difere do capitalismo. Vale ressaltar que a educacao e entendida 

como uma ferramenta capaz de socializar o ser humano, de faze-lo conhecer e refletir sobre a 

sociedade em que habita; seria, desta forma, um meio de formar individuos ativos, capazes de 

interagir com outros e modificar sua realidade. 

Direcionamo-nos na tentativa de relacionar constantemente Economia Solidaria a 

educacao e, mais especificamente, a educacao de jovens e adultos (EJA), ja que normalmente 

o publico da EJA busca na retomada dos estudos uma forma de recuperar o tempo perdido e 

preparar-se melhor para o mercado de trabalho; porem muitas vezes o curriculo escolar nao 

considera algumas necessidades que sao tao especificas deste grupo, e passam despercebidos 

temas que seriam fundamentals para estes estudantes, como e o caso da economia solidaria. 

ReflexSes e discussSes a respeito deste tema nas aulas de EJA poderiam fazer diferenca no 

sentido de que promoveriam debates validos, podendo despertar o interesse de jovens e 

adultos para criar formas alternativas de sobrevivencia para um grupo, que comumente sente 

necessidade de ver-se incluido no mercado de trabalho. Por outro lado, este tipo de estimulo 

oferecido pela escola poderia fazer com que os estudantes vissem mais sentido e finalidade 

pratica nos conteudos estudados, ja que poderiam aproveitar muitos destes conhecimentos 

para modificar de forma consciente sua realidade. 

Neste sentido, o presente trabalho objetiva de forma geral verificar a percepcao dos 

estudantes da EJA sobre Economia Solidaria, visando oferecer uma nova perspectiva a este 

publico, que tanto busca inserir-se no mercado de trabalho. Buscamos como objetivos 

especificos caracterizar o publico que compSe a EJA, analisando aspectos como sexo, idade e 

profissao; alem de identificar que tipo de conhecimentos este publico tinha a respeito de 

economia solidaria, e possibilitar o debate a respeito do que seria esta forma alternativa de 

economia. Este debate foi realizado na propria sala de aula do terceiro ano, onde foram 

apresentados concertos basicos relacionados a Economia Solidaria. 

Sendo assim, a problematic^ do estudo e: como identificar se os alunos da Escola 

Estadual Joao de Oliveira Chaves, localizada em Monteiro tem algum conhecimento a 

respeito de economia solidaria e. caso sim, como e quando passaram a conhecer esta 

forma de economia? 



8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho justifica-se pela curiosidade do pesquisador a respeito da tematica em 

questao e pelo fato de que este e um tipo de economia crescente em nosso pais, e que traz 

alternativas muito validas para a melhoria das condicoes de vida em geral. E importante que 

cada vez mais pessoas se conscientizem de que a solidariedade deve ser ferramenta primordial 

para que a sociedade tenha melhores perspectivas de futuro. Justifica-se ainda pela 

contribuicao academica do tema e para a busca pela conscientizacao dos alunos da pesquisa a 

respeito da economia solidaria. 

Para a realizacao desta pesquisa foi feita uma pesquisa descritivo-exploratoria, com 

aplicaclo de questionario e anotacoes no diario de campo do pesquisador. 

Faz-se necessario desde ja pensar em como viverao as geracoes futuras, pois se o 

consumismo desenfreado e a despreocupaclo com o meio ambiente persistirem nao se sabe 

ate quando o planeta podera resistir. Desta forma, a solidariedade torna-se imprescindivel para 

que, saindo do nivel da reflexao, se possa partir para acoes efetivas, capazes de operar 

mudancas que se fazem muito necessarias. 

Refietindo sobre isto, pensou-se em encontrar meios de levar estas reflexoes ate a 

escola, ambiente onde o ensino e a aprendizagem devem ser constantes. Assim, o foco desta 

investigacao e uma turma de EJA do 3° (terceiro) ano da Escola Estadual Joao de Oliveira 

Chaves, localizada em Monteiro - Paraiba, em 2013. 

O artigo esta dividido em introducao, referencial teorico, procedimentos 

metodologicos, analise dos resultados e discussao, conclusao e referencias. 

CQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 A educacao de jovens e adultos e suas especificidades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Educacao de Jovens e Adultos (EJA) volta-se prioritariamente para um grupo 

especifico que, por razoes diversas, nao teve acesso a escola na faixa etaria indicada, ou, 

mesmo tendo total acesso ao ambiente escolar nao pode ou nao quis aproveita-lo, tambem por 

razoes diferenciadas. Sabe-se que em algum momento de suas vidas muitos jovens e adultos 

sentirao falta de algum certificado que ateste um nivel razoavel de escolaridade, uma vez que 

o mercado de trabalho a cada dia exige mais prepare dos individuos. Como consequencia da 

falta de prepare em termos de escolarizacao, muitos jovens e adultos sao comumente 

excluidos do mercado de trabalho, o que pode ser facilmente identificado observando-se o 

alto indice de desemprego que o Brasil possui atualmente, apesar do crescimento industrial e 

comercial que o assola. 

De acordo com Vivian (2007, p. 6): 

A Educacao de Jovens e Adultos que, a partir da Lei 9.394/%, se regulariza e supera 

o antigo ensino supletivo de proposicao de um curriculo escolar aligeirado e 

homogeneo, configura-se sob a otica de um projeto educacional mais amplo 

(MOLL, 2004) e inovador, porque passa a se constituir como modalidade especifica 

de Educacao Basica que atende aqueles que tiveram negada a experiencia 

educacional na infancia ou adolescencia pelos mais diversos fatores. As praticas 

pedagogicas desenvolvidas na EJA, em sua maioria, tambem sofrem modificacocs 

e passam a poder envolver ainda mais a experiencia do educando como ponto de 

paruda para o desenvolvimento do ensino formalizado. 

Como uma modalidade diferenciada de educacao, visto que atende ou busca atender as 

necessidades de um grupo especifico (jovens e adultos), a Educacao de Jovens e Adultos deve 

ter em conta o contexto social em que estao inseridos seus educandos, suas necessidades e 

anseios. Nao se pode oferecer a este grupo o mesmo ensino sistematizado para as criancas e 

adolescentes, ja que o que provoca motivacao no primeiro grupo, pode nao despertar o 

interesse no segundo, e vice-versa; quanto a isto, Ireland (2001, p. 154) afirma que. 

A educacao basica tern, nesse inicio de seculo, mais do que nunca, o grande dcsafio 

de atender, com qualidade. a grandes quantidades de pessoas. Para isso, considera-se 

que o perfil da populacao a ser escolarizada e que deve ser o criterio a partir do qual 

a oferta escolar deva se organizar, adequando-se esta aquele. 
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Assim, e necessario pensar a EJA considerando a vivencia dos aprendizes, o que os fez 

deixar a escola no passado e o que os fez retornar a esta instituicao, saber de onde vem estes 

alunos e onde querem chegar faz-se de suma importancia para que os educadores que 

participam desta modalidade de ensino possam organizar seus objetivos de forma a oferecer a 

estes aprendizes conteudos que possam ser uteis para o seu cotidiano, que facam sentido de 

alguma maneira, do contrario, sem ajudar o aluno a contextualizar informacSes e encontrar 

sentido para o que esta aprendendo, corre-se sempre o risco de que a evasao seja frequente nas 

salas de aula de EJA. Em relacao a isto, Freire (2011, p. 119-120) comenta que "sera a partir 

da situacao presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspiracoes do povo, que 

poderemos organizar o conteudo programatico da educacao ou da acao politica". Portanto, e 

imprescindivel que a pratica educativa seja bem direcionada e considere sempre a realidade 

dos aprendizes, nao desprezando seus saberes cotidianos e suas praticas de vida no grupo 

social em que esta inserido. 

Sobre as condicoes especificas nas quais se desenvolve a educacao de jovens e 

adultos, o proprio Parecer CNE/ CEB 11/2000 aborda a questao dos muitos casos de criancas 

e adolescentes que nao terminam o ensino fundamental no prazo pre-estabelecido e acabam 

demorando mais tempo neste nivel de ensino, atrasando sua passagem para o nivel medio, isto 

acontece no caso dos que continuam estudando, muitos desistem e saem da escola antes 

mesmo de concluir o ensino fundamental, ou, ainda que cheguem ao nivel medio, desistem 

antes da conclusao. 

Quanto a este problema sao lancadas solucoes diferenciadas, uma delas seriam as 

classes de aceleracao que o governo lanca, com o objetivo de dar ferramentas para que estas 

criancas e adolescentes que apresentam maiores dificuldades possam adquirir o mesmo nivel 

que seus companheiros de sala e nao fiquem para tras, repetindo o ano. Uma solucao posterior 

seria a Educacao de Jovens e Adultos (EJA), uma vez que algumas destas criancas e 

adolescentes que nao conseguem terminar os estudos no tempo indicado acabam retornando a 

escola anos depois. De acordo com o Parecer 11/2000 "as primeiras sao um meio didatico-

pedagogico e pretendem, com metodologia propria, dentro do ensino na faixa de sete a 

quatorze anos, sincronizar o ingresso de estudantes com a distorcao idade/ano escolar" (p. 5). 

"Ja a EJA e uma categoria organizacional constante da estrutura da educacao nacional, com 

finalidades e funcoes especificas"(p. 5). Portanto, o EJA surge com a intencao de solucionar 

problemas educacionais que assolam um grande contingente de alunos que nao puderam 

estudar na epoca certa, mas que ainda acreditam na educacao e nos frutos que esta pode 

proporcionar em sua vida pessoal e profissional. 
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CO 

Um dos problemas que a educacao de jovens e adultos busca solucionar e o 

analfabetismo, que ainda apresenta indices relevantes na realidade brasileira. Assim, a funcao 

da EJA nao e apenas possibilitar que alguns jovens e adultos que abandonaram a escola no 

passado possam retornar a esta instituicao, mas tambem possibilitar que muitos jovens e 

adultos que nunca foram alfabetizados possam se-lo: "Fazer a reparacao desta realidade, 

divida inscrita em nossa historia social e na vida de tantos individuos, e um imperativo e um 

dos fins da EJA porque reconhece o advento para todos deste principio de igualdade" 

(PARECER CNE/CEB 11/2000, p. 6). Assim, e uma divida historica a diminuifao dos indices 

de analfabetismo no Brasil, o qual por anos nao priorizou em suas politicas publicas a 

educacao de jovens e adultos, tao importante para o desenvolvimento economico, educacional 

e social do pais. 

Quanto a idade minima para o ingresso na EJA, a Resolucao n° 3,de 15 de junho de 

2010, que institui diretrizes operacionais para a EJA no que diz respeito a duracao dos cursos, 

idade minima para ingresso e certificacao nos exames de EJA, e ainda trata de aspectos 

relativos a educacao de jovens e adultos desenvolvida por meio da educacao a distancia, 

apresenta como idade minima para ingressar nesta modalidade de ensino: 15 anos para o 

segundo segmento do ensino fundamental e 18 anos para o ensino medio; estas idades, CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 

segundo o mesmo documento, sao validas para o ensino presencial e para a educacao a > 

distancia. 

Em relacao ao publico da EJA este pode ser bastante diversificado, incluindo desde 

pessoas jovens ate pessoas idosas, de profissoes tambem diferenciadas e com historias de vida 

diferentes, ainda que suas realidades possam ser semelhantes. Assim: 

A EJA, como um processo de construcao de cidadania consciente e ativa, a 

partir do respeito pela diversidade e pela especificidade dos individuos, 

associa-se, entao ao combate a todas as formas de exclusao. Isso implica em 

criar instrumentos e politicas que conduzam ou reconduzam para os sistemas 

educativos jovens e adultos que dele se distanciaram, resgatando muluplas 

formas e espacos de aprendizagem de modo a ampliar o acesso e aumentar a 

probabilidade de suas permanencias nos sistemas de ensino - que, para tal, 

necessitariam ter praticas e valores aprimorados. A propria incorporacao, a 

esses sistemas, de uma EJA assim concebida, seria um dos vetores de tal 

aprimoramento (IRELAND, MACHADO e IRELAND, 2005, p. 96). 

Outra caracteristica importante, em relacao ao publico da EJA, e que normalmente 

estes jovens e adultos que momentaneamente se encontraram excluidos da vida escolar, 

retornam a escola porque precisam tambem ser inseridos no mercado de trabalho, que cada 

vez mais exige maior qualificacao. Desta maneira, a EJA e sempre atrelada a possibilidade de 
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insercao de muitos individuos no mercado. A propria Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 20 

de dezembro de 1996, considera este publico trabalhador no seu artigo 37, no qual se afirma 

que: "§ 2a O poder publico viabilizara e estimulara o acesso e a permanencia do trabalhador 

na escola, mediante acoes integradas e complementares entre si". E este artigo mesmo 

continua: "§ 3° A educacao de jovens e adultos devera articular-se, preferencialmente, com a 

educacao professional, na forma do regulamento (incluido pela Lei n° 11. 741, de 2008)". 

Portanto, a EJA deve esta concatenada com o ensino profissional, para que seus alunos 

busquem se profissionalizar e alcancar um lugar no mercado de trabalho, que ora fica cada 

vez mais competitivo e exigente. 

Logo, ao considerar um publico que busca insercao no mercado de trabalho, os 

docentes da EJA devem estar atentos a esta especificidade tao tipica desta modalidade de 

ensino, e que a faz diferente do ensino basico oferecido a criangas e adolescentes. Por este 

motivo, e importante analisar bem os conteudos oferecidos a este publico (alunos da EJA), 

para que estes estudantes possam estabelecer relacoes entre o conhecimento sistematizado e o 

seu proprio conhecimento de mundo. Esta analise dos conteudos da EJA e das estrategias de 

ensino utilizadas nesta modalidade faz-se importante tambem para que o jovem ou adulto nao 

seja infantilizado no processo de ensino/aprendizagem, recebendo conteudos com as mesmas 

estrategias de ensino que recebem as criancas no ensino regular, por exemplo. Quanto a isto 

Ireland, Machado e Ireland (2005, p. 93) apontam que construir uma educacao de jovens e 

adultos que tenha o aluno como figura central de sua proposta educativa. 

[...] agnifica superar uma proposta de escola que copia o formato daquela 

que atende as criancas e aos adolescentes. A propria diferenca de 

icrnunologia - "adolescente", usada pela escola convencional, e "jovem", 

usada pela EJA - ja sinaliza para a necessidade de atentar-se para nuancas 

que tern, muitas vezes, passado ao largo das discussoes educacionais. A 

construcao de uma EJA com caracteristicas proprias ja esta garantida em lei, 

mas parece ter impactado pouco os sistemas de ensino ate agora. 

Assim, levando em consideracao a necessidade de boa parte dos jovens e adultos da 

sociedade atual de retornar a um mercado de trabalho, do qual por vezes foram excluidos por 

nao possuir formacao necessaria, e sua consequente necessidade de retornar a sala de aula, 

vendo neste ambiente um meio de reparacao do tempo perdido anteriormente, faz-se 

imprescindivel que todos os profissionais envolvidos de alguma forma com a educacao de 

jovens e adultos, reflitam sobre esta realidade, buscando pensar alternativas que possam 

ajudar seus educandos a lograr exito na tentativa de voltar a incluir-se no mundo do trabalho. 

Entretanto, como afirma Kruppa (2005, p. 24): 
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A escola recebe uma forte transferencia de conceitos da economia capitalist;), 

que vem se mantendo com hegemonia A teoria economica que reforca os 

valores da competicao e da analise individual e a de tradicao "marginalista". 

Essa teoria considera que o individuo age movido por seus desejos e 

necessidades, com capacidade natural de fazer calculo subjetivo de custos e 

beneficios em relacao a cada oportunidade de trabalho que lhe e oferecida, e 

guiada sempre pela expectativa de lucro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desta maneira, quando se fala em trabalho, normalmente se pensa na ideia capitalista 

de competicao, e em um cenario onde so os fortes sobreviverao. Neste contexto, a escola 

como forte instituicao preparadora para este mercado por vezes reflete este ideal capitalista 

dentro das proprias salas de aula, onde alunos competem entre si qual tera a maior nota, 

refletindo nestes comportamentos a velha (e tao atual) teoria de Darwin de que so os melhores 

conseguirao seu espaco, sendo os mais fracos destruidos, ou neste caso, excluidos. 

Refletindo sobre o que move muitas pessoas a voltarem a escola nos dias de hoje, que 

normalmente e a necessidade de emprego; e nas poucas possibilidades que oferece o atual 

sistema capitalista, que adotando a regra do "que venca o melhor" exclui inumeras pessoas, 

seguiremos refletindo sobre uma forma de economia alternativa ao sistema capitalista 

chamada de Economia Solidaria (ES), que busca em sua essentia a melhoria da qualidade de 

vida de todos os seus associados, a solidariedade e a autogestao como pilares desta nova 

economia. 

2.2 ECONOMIA SOLD3ARIA: uma alternativa ao Capitalismo 

Recentemente (decada de 1980), no Brasil, passou-se a falar em uma nova forma de 

economia, que poderia representar uma alternativa ao atual sistema economico - o 

Capitalismo. Mas que tipo de economia seria esta? Quais seriam as suas caracteristicas? 

Definir esta nova economia, que apresenta como caracteristica principal a 

solidariedade nao e tao facil, como aponta Silva (2010, p. 29). 

Nao existe um conceito pronto de economia solidaria, pois sempre se insere 

novos dados e informacdes, todavia, ja se tern muitos principios e 

conhecimentos formados sobre o assunto em questao. E neste contexto, de 

alternativa ao capitalismo, de socialismo real, que surge essa nova forma de 

economia onde todos tem direito a tudo, onde nao existem explorados e onde 

a autogestao esta presente em todas as esferas da producao. 

Segundo estas informacoes na nova forma de economia (economia solidaria), todos 

teriam direitos iguais, ninguem seria explorado e um ponto forte do sistema seria a 

autogestao, onde todos os envolvidos seriam responsaveis pela administracao dos bens e da 
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Lechat (2002, p. 11) afirma que "o conceito economia de solidariedade aparece pela 

primeira vez no Brasil em 1993 no livro Economia de solidariedade e organizacao popular, 

organizado por Gadotti". A autora ainda cita urn trecho deste livro, em que o autor chileno, 

Luiz Razeto, define como economia de solidariedade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] uma formulacao teorica de nivel cientifico, elaborada a partir e para dar conta de 

conjuntos significativos de experiencias economicas -[. .].-, que compartilham alguns 

tracos constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo. cooperacao e 

autogestao comunitaria, que definem uma racionalidade especial, diferente de outras 

racionalidades economicas (RAZETO, 1993, p. 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LECHAT, 2002, p. 11). 

Como observamos os principios de solidariedade, mutualismo, cooperacao e 

autogestao passam a aparecer relacionados a ideia de uma nova forma de economia, o que 

parece uma contradicao se considerarmos que "a economia seria o mundo da competicao, da 

concorrencia e da guerra de todos contra todos" (KRAYCHETE, 2002, p. 1). A economia 

solidaria, no entanto, surge para comprovar que e possivel unir solidariedade a economia e 

criar meios de sobrevivencia para o bem de todos. 

Com a crise do Capitalismo, se gerou um desgaste social muito grande, que exigiu o 

surgimento de uma nova economia. Neste sentido, em relacao ao Brasil: 

Avancos ja sao consideraveis no pais, com a presenca inclusive de algumas 

experiencias de politicas governamentais motivadoras dos principios eticos e da 

autogestao. Mas tudo isso. contudo, ainda se refere a uma fase inicial do 

desenvolvimento possivel da economia solidaria no Brasil. Ademais, nao ha ainda 

um programa que aponte para horizontes possiveis em termos de promocjfo da 

economia solidaria (POCHMANN, 2004, p. 30). 

De acordo com o trecho supracitado, ha em nosso pais notaveis avancos no que diz 

respeito ao surgimento de uma nova forma de economia, e apesar das incertezas quanto ao 

futuro, como cita o autor, nota-se um constante crescimento deste tipo de economia. O 

Sistema de Informacoes em Economia Solidaria (SIES) apresenta informacoes importantes 

sobre a presenca deste tipo de economia em nosso pais: 

O SIES e um sistema de identiflcaca'o e registro de informacoes dos 

empreendimentos economicos solidarios e das entidades de apoio, assessoria e 

fomento a economia solidaria no Brasil que se orienta pelos conceitos constantes na 

Portaria do MTE, N° 30, de 20 de marco de 2006 (MTE, 2006, p. 10). 

De acordo com este sistema (SEES), no ano de 2006, havia no Brasil quase 20.000 

empreendimentos economicos solidarios, distribuidos em mais de 2.200 municipios (total que 
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corresponde a 41% dos municipios brasileiros), ja no ano seguinte (2007) este numero 

ultrapassou um total de 21.850 empreendimentos. Ainda segundo o SIES (2006) os 

empreendimentos economicos solidarios brasileiros estavam mais concentrados na regiao 

Nordeste, que contava com 44% destes empreendimentos; os outros 56% estavam distribuidos 

pelo restante do pais: 13% no Norte, 17% no Sul, 12% no Centro-oeste e 14% no Sudeste. 

A exclusao social e o desemprego, sem diivida foram importantes fatores que 

desencadearam o florescimento de empreendimentos de carater solidario no Brasil no inicio 

da decada de 1980, muitos destes empreendimentos receberam incentivos das pastorais 

sociais da Igreja Catolica. A cooperacao e a associacao logo passaram a representar boas 

formas alternativas de trabalho, o que representou tambem a melhoria de renda dos 

cooperados ou associados. Assim, estas iniciativas vem trazendo significativos resultados no 

que diz respeito a geracao de novas formas de trabalho e a criacao de renda, o que tambem 

traz consequencias positivas para o desenvolvimento de determinadas regioes e a construcao e 

o fortalecimento da cidadania. 

A educacao desempenha uma funcao primordial para o surgimento de iniciativas 

solidarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Freire, a educacao tem o papel de realizar a mcdiacao entre o sujeito e o 

mundo, tem a ver com mobilizacao e organizacao popular para exercicio do poder que 

a luta popular, vai conquistando com o processo historico no qual o ser humano 

produzindo o mundo, se reproduz. Ela implica, em conscientizaca"o e acao, entendidas 

como o esforco das classes populares em retomar seu destino historico, a producao de 

suas vidas e a sua cultura em suas proprias maos. Assim, n3o tendo que continuar 

sendo submisso e "alienado" a classe dominante (FREIRE, 2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SILVA, 

BARCELOS e CORREA, 2008, p. 8). 

Considerando o fato de que a maioria do quadro de associados ou cooperados e 

formada por pessoas humildes e que por variados motivos nao conseguiram ser incluidas no 

mercado de trabalho formal, regido pelo capitalismo; principalmente por nao possuirem um 

adequado nivel de escolaridade para concorrer neste mercado em que a competicao e a 

palavra chave. Por isto, seria de extrema importancia investir em um processo de educacao 

para a libertacao do ser humano, que possa contribuir para que muitas pessoas possam 

competir igualitariamente no mundo do trabalho, e ter sua dignidade restituida, atraves da sua 

reinsercao no mercado, ganhando dignidade e renda. Sobre estas questoes refietiremos a partir 

de agora. 
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2.4 EDUCACAO E ECONOMIA SOLIDARIA: uma uniao necessaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tratou-se, anteriormente, de temas relacionados a educacao de jovens e adultos, suas 

caracteristicas e as leis que regem esta modalidade educacional; em seguida, refletiu-se sobre 

questoes relacionadas a economia solidaria. Agora refletir-se-a sobre como seria possivel unir 

educacao e economia de forma que cada vez mais individuos pudessem, atraves da educacao, 

modificar sua situacao economica. 

Aqui trata-se especificamente da educacao de jovens e adultos, porque, como ja 

discutido anteriormente, normalmente o que move este grupo (jovens e adultos) a voltar a 

escola e a necessidade de qualificar-se, e consequentemente ir a busca de emprego, dai a 

especificidade deste grupo, quando consideramos que as criancas, por exemplo, nao vao a 

escola porque precisam de emprego imediatamente, mas vao para preparar-se gradualmente, 

para que quando chegue o tempo certo possam esta prontas para o mercado. No caso dos 

jovens e adultos esta necessidade e imediata, e uma questao de reparacao daquilo que ja se 

perdeu, assim: quanto antes terminarem os estudos, melhor a situacao para buscar reintegrar-

se ao mundo do trabalho. Isto talvez possa explicar porque a educacao na EJA dura menos 

tempo que no ensino regular; na educacao de jovens e adultos e possivel cursar duas series no 

periodo de um ano, justamente porque este publico tem pressa para qualificar-se de acordo 

com as exigencias atuais do mercado de trabalho contemporaneo. 

Esta corrida que alguns jovens e adultos percorrem contra o tempo, quando resolvem 

voltar a estudar, justifica-se pelo fato de que estas pessoas querem adequar-se as necessidades 

vigentes, que sao exigencias lancadas pelo sistema capitalista. O que muitos nao se dao conta 

e que mesmo qualificando-se poderao ficar desempregados, porque, infelizmente, "[...] no 

mercado nao ha lugar para todos" (GENTILI, 2002, p. 54). Portanto, mesmo se tendo a 

qualificacao devida muitas vezes se fica desempregado. Hoje, a garantia de um certificado ou 

diploma nao e mais garantia de vaga garantida nos postos de trabalho. 

Na verdade, a sociedade atual vive a merce das exigencias do sistema capitalista. 

Neste contexto, o Decreto 2.208/97, no artigo 1°, inciso III, apresenta como importantes 

objetivos da educacao profissional "especializar, aperfeicoar e atualizar o trabalhador em seus 

conhecimentos tecnologicos". O inciso IV do mesmo artigo apresenta a importancia de 

qualificar e requalificar jovens e adultos de acordo com as exigencias do mercado de trabalho. 

De acordo com Fernandes (2004, p.5- 6) o presente decreto "[...] comprova que a enfase na 

(re) qualificacao dos trabalhadores, com o vies da formacao de mao de obra para as 
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exigencias do mercado de trabalho, constitui a grande bandeira da legislacao [...]". Com isso, 

verifica-se que e fundamental a uniao da teoria e da pratica nas escolas para que o aluno possa 

se inserir no mercado de trabalho. 

Entretanto, deve considerar-se que o mercado nao pode ser visto como um produto, 

mas como um processo, que sofre modificacoes de acordo com o tempo e as necessidades. 

E necessario refletir sobre a insustentabilidade do sistema capitalista, que se mostra 

muito eficaz quando o assunto e producao de renda, mas nao apresenta a mesma eficacia 

quando se trata de distribuicao de renda; tornando-se assim um sistema no qual poucos detem 

o capital e muitos tem seu trabalho explorado, formando uma especie de piramide, onde 

muitos que ganham pouco sustentam, desde a base, uma minoria que se mantem no topo. 

Alem disso, o Capitalismo nao se mostra insustentavel somente do ponto de vista economico, 

ja que exclui muitos individuos, mas tambem do ponto de vista ecologico, ja que nao se ve 

uma preocupacao com o meio ambiente, uma vez que e um sistema que prega o consumo 

desenfreado, sem pensar em solucoes para minimizar o desgaste ambiental que este consumo 

provoca. Ja a economia solidaria se preocupa com o meio ambiente e o consumo consciente 

dos recursos naturais em todo o processo produtivo e de comercializacao dos produtos. 

E imprescindivel na atualidade educar individuos alertando-os para questoes que se 

tornam fundamentals; nao se pode desenvolver, nesta realidade, pensamentos individualistas e 

praticas solitarias; e necessario pensar um pouco mais alem, pensar no proximo, nas geracoes 

futuras e no planeta que deixaremos como heranca para os que estao por vir. E necessario 

mobilizar, chamar a reflexao e conscientizar as pessoas a respeito destas questoes, e quern 

melhor que a escola para promover este debate, que se faz de extrema importancia? O 

problema e que muitas vezes a escola se fecha, esta mais voltada para a preocupacao com o 

cumprimento de um curriculo pre-formulado, que muitas vezes nao se adequa a muitas 

realidades, e deixa de trazer as salas de aula temas atuais, e que precisam ser (re) pensados 

com urgencia. Kruppa (2005, p. 22) acredita que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das explicacoes para o freio conservador da escola esta em seu isolamento da 

realidade. Envolta pela rotina e fechada em muros, a escola n§o tem sensibilidade 

para o movimento da vida, distante dos problemas e das alternativas que a populacao 

cria para sobreviver. Essa nao e uma situacao incomum. 

Diante da realidade que se apresenta e preciso refletir sobre novos modos de vida, ja 

que a dinamica social e constante e e necessario acompanhar estas mudancas. Pensando nisto, 
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e importante considerar esta nova alternativa de economia que se apresenta e que busca trazer 

a tona o principio da solidariedade, que aparentemente vem sendo esquecido. 

Quanto ao publico da EJA, e importante que este publico conheca e reflita sobre os 

principios da economia solidaria, pois, como ja visto: o mercado capitalista nao tem espaco 

para todos. Considerando este dado, e valido pensar em outras formas de trabalho que nao o 

trabalho assalariado, e os jovens e adultos que buscam modificar suas realidades atraves da 

educacao devem refletir sobre isto. Como conclui Vivian (2007, p. 9): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] a aproximacao entre os eixos investigativos: educacao de jovens e adultos e uma 

alternativa de gerac3o de trabalho e renda refletem-se como possivel e capaz de 

construir novas bases para a educacao. Essa aproximacao e um caminho para a 

transformacao, ou seja. uma nova possibilidade de se formar uma relacao entre a 

educacao e o trabalho, fundamentando a economia e as rclacoes sociais como trajeto 

possivel para a construcao do conhecimento e a superacao do trabalho como 

mercadoria precarizada. E essa relacao se traduz como um movimento que colabora 

na formacao humana do sujeito, pois uma educacao que procura desenvolver a 

autonomia intelectual, moral e social e uma educacao comprometida com uma 

pratica emancipatoria e com um projeto democratico de sociedade. 

Assim, a escola enquanto importante instituicao formadora nao deve se prender aos 

ideais de um sistema dominante, mas considerar as necessidades de seus educandos e buscar 

oferecer uma formacao o mais completa possivel, que ofereca ferramentas para que as pessoas 

possam pensar a sua existencia de forma mais ampla, reconhecendo as formas alternativas de 

sobrevivencia que se apresentam nesta sociedade. 

Algo muito positivo na Economia Solidaria e que ela convida o ser humano a agir 

pensando em si, nas pessoas que o cercam, e no seu meio de maneira geral. De acordo com 

Singer (2005, p. 19): 

A Economia Solidaria e um ato pedagogico em si mesmo, na medida em que propoe 

uma nova pratica social e um entendimento novo dessa pratica. A unica maneira de 

aprender a construir a Economia Solidaria e praticando-a. Mas, seus valores 

fundamentals precedent sua pratica. N2o e preciso pertencer a uma cooperativa ou 

empreendimento solidario para agir solidariamente. Esse tipo de acao e frequente no 

campo politico e no campo das lutas de classe, sobretudo do lado dos subalternos e 

desprivilegiados. 

Como aftrma Singer (2013), nao e necessario que alguem perten9a a alguma 

cooperativa ou empreendimento para praticar a solidariedade, este tipo de pratica deve ser 

constante, visto que se refletirmos efetivamente sobre isto perceberemos que e muito dificil 

que alguem consiga viver sozinho, sem necessitar de outras pessoas em algum momento, e 

assim como necessitamos de outros podemos tambem ser uteis aos nossos semelhantes. 
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E importante que a educacao seja utilizada como instrumento de humanizacao do ser e 

a solidariedade e elemento imprescindivel para a completude do ser verdadeiramente humano. 

Nascimento (2005, p. 58) ao descrever a visita de Daniel Mothe (um dos pioneiros sobre 

autogestao na Europa) ao Brasil em 2004 analisa que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A impressao que Mothe levou de nossas experiencias expressa o senthnento 

de que a educacao e um elemento estruturante da pratica da Economia 

Solidaria. Nesse sentido, a educacao nao e um elemento agregado - de fora -

nem e um elemento que possa ser descartado, em algum momento. E uma 

dimensao componente da Economia Solidaria. Com metodologias 

adequadas. a educacao acompanha os desafios das experiencias de trabalho 

associado ou autogestionario. 

Ao pensar sobre este fragmento ve-se que a uniao entre educacao e economia solidaria 

pode ser de bastante relevancia para que muitos jovens e adultos encontrem meios alternatives 

de inserir-se no mercado de trabalho, utilizando de maneira proveitosa os saberes que detem e 

fazendo uso da autogestao. 

Percebe-se que e de extrema importancia verificar se o debate sobre a Economia 

Solidaria ocorre nas salas de aula de EJA ou se este debate ainda nao chegou as escolas. 
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3 PROCEDEMENTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a realizacao desta investigacao foi feita uma pesquisa descritivo-exploratoria. De 

acordo com Gil (2002), este tipo de pesquisa geralmente busca analisar as peculiaridades de 

determinado grupo, proporcionar maior familiaridade com o problema e possibilitar o 

aprimoramento de ideias, e uma de suas caracteristicas e o uso de tecnicas para colher dados 

como o questionario e a observacao, por exemplo. Neste caso, foram utilizados questionarios 

semi estruturados como instrumento de coleta de dados. Estes questionarios tinham como 

objetivo destacar alguns aspectos - genero, faixa etaria, profissao, motivos de estarem 

incluidos na EJA - relativos a estudantes de uma turma de EJA (3° ano/ ensino medio) da E. 

E. E. F. M. Joao de Oliveira Chaves, localizada na cidade de Monteiro, na Paraiba; outra 

questao primordial era explicar que tipos de conhecimentos estes alunos tinham sobre 

Economia Solidaria, atraves da realizacao de um estudo de caso. 

Responderam ao questionario 17 (dezessete) estudantes, numero equivalente a mais de 

50% (cinquenta por cento) do total de alunos que fazia parte da turma. Assim, a pesquisa 

realizou-se atraves de um estudo de caso, ja que se buscou analisar uma situacao real, 

mediante a investigacao de um grupo especifico, bem como apresentar o contexto no qual foi 

feita a pesquisa, buscando formular hipoteses e explicar as causas de algumas situacoes, 

atraves da analise das respostas obtidas atraves dos questionarios, desta forma, a investigacao 

se deu numa perspectiva de abordagem qualitativa. 

Para que se pudesse ter um respaldo teorico foi necessaria tambem a realizacao de uma 

pesquisa bibliografica. De acordo com Gil (2002, p. 44), esta pesquisa " [...] e desenvolvida 

com base em material ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos 

cientificos [...]". Assim, foi feito um levantamento de artigos, livros, artigos cientificos e 

documentos que, de alguma forma, pudessem oferecer uma base concreta a esta pesquisa. 

Foi feito assim o estudo de caso na escola em questao, com varias anotacoes no diario de 

campo do pesquisador. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para dar suporte a esta investigacao foram aplicados questionarios em uma turma de 

Educacao de Jovens e Adultos (EJA) do 3° ano do ensino medio da Escola Estadual Joao de 

Oliveira Chaves, localizada no municipio de Monteiro - Paraiba. 

Esta turma era composta por 25 (vinte e cinco) alunos, dentre os quais 17 (dezessete) 

responderam ao questionario aplicado, ou seja, 68% do total de alunos. As questoes 

elaboradas eram muito simples e tinham como objetivo analisar aspectos referentes ao perfil 

dos estudantes que compoem a EJA tais como genero, idade, profissao e motivos de estarem 

participando desta modalidade de ensino. Outro objetivo do questionario era identificar se 

estes estudantes tinham algum conhecimento referente a economia solidaria e, caso sim, onde 

e como haviam tornado conhecimento desta nova economia que cada vez mais ocupa novos 

espacos e alternativa de vida. 

O motivo de o questionario ter sido aplicado em uma turma de EJA diz respeito ao 

fato de que os estudantes desta modalidade normalmente querem recuperar o tempo perdido 

ou mesmo ganhar tempo para inserir-se no mercado de trabalho, uma vez que veem na 

educacao uma forma de ficarem mais preparados para enfrentar a crescente concorrencia do 

mercado de trabalho atual. Desta maneira, conhecer e aplicar no seu cotidiano os principios da 

economia solidaria poderia ser uma forma alternativa de conseguir a tao almejada insercao no 

mundo do trabalho. Pensando nisso e considerando as respostas obtidas nos questionarios, 

apos a analise dos dados considerou-se importante a realizacao de uma visita a escola para 

conversar um pouco com os alunos participantes da pesquisa a respeito de economia solidaria, 

visto que a grande maioria afirmou que nao conhecia esta nova forma de economia. 

O encontro com os alunos realizou-se no dia 12 (doze) de setembro do corrente ano 

(2013), a noite, durante uma aula de Sociologia em que o horario foi gentilmente cedido pela 

professora para que fosse possivel apresentar para a turma os principios basicos referentes a 

Economia Solidaria. Sobre este encontro serao apresentadas mais adiante as principals 

impressoes observadas, antes, porem, serao analisados os dados coletados durante a 

investigacao. 
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a. Perfil dos participantes da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como ja foi comentado, participaram da pesquisa 17 (dezessete) estudantes, sendo 

cerca de 88% (oitenta e oito por cento) do genero feminino e 12% (doze por cento) do genero 

masculino, como aponta a figura 01: 

FIGURA 1- GENERO DOS PARTICIPANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Homens • M ulheres 

Fonte: Elaboracao propria (2013). 

A figura 02 apresenta a faixa etaria dos estudantes participantes da pesquisa: 

FIGURA 02: FAIXA ETARIA DOS PARTICIPANTES 

• Abaixo de 18 anos • De 18 a 30 anos • Acim a de 30 anos 

Fonte: Elaboracao propria (2013). 

Como observa-se, em termos percentuais, cerca de 53% (cinquenta e tres por cento) 

dos participantes tinha de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos de idade, 29% (vinte e nove por 
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cento) estava abaixo de 18 (dezoito) anos, e o restante: 18% (dezoito por cento) tinha mais de 

30 (trinta) anos de idade. 

Em relafao as profissSes destes estudantes, observamos o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 03: PROFISSOES DOS PARTICWANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Agricult or (a) • M anicure 

• Secretaries (a) • Operador (a) de caixa 

• Vendedor (a) • Est udant e 

Nenhum a/  Nao declararam prof issao 

Quanto as profiss5es dos participantes analisa-se que: 29% (vinte e nove por cento) 

trabalhavam como agricultor (a), 6% (seis por cento) como manicure, 6% (seis por cento) 

como secretario (a), 6% (seis por cento) como operador (a) de caixa, 6% (seis por cento) 

como vendedor (a), 29 % (vinte e nove por cento) declararam (se) estudante (s) e 18 % 

(dezoito por cento) informaram que nao trabalhavam ou nao declararam nada, deixaram em 

branco o campo "profissao". 

Foi investigado tambem o motivo pelo qual estes estudantes resolveram se matricular 

na EJA: 
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Um elemento fundamental que une a todos os participantes desta pesquisa e o 

reconhecimento de que continuam estudando ou voltaram a estudar (alguns depois de muitos 

anos fora da escola) porque entendem que somente atraves da educacao poderao almejar a 

possibilidade de um future- melhor, e esta possibilidade esta normalmente atrelada a um 

trabalho melhor. 

[...] O trabalho, por exemplo, tern papel fundantc na vida dessas pessoas, 

particularmente por sua condicao social, e, muitas vezes, e so por meio dele 

que eles poderao retornar a escola ou nela permanecer, como tambem 

valorizar as questocs culturais, que podem ser potencializadas na abertura de 

espacos de dialogo, troca, aproximacao. resultando interessantes 

aproximacoes entre jovens e adultos (ANDRADE, 2004, p. 3). 

Como se observa, e o trabalho ou, mais especificamente, a possibilidade de conseguir 

um trabalho melhor um importante motivo para que muitos jovens e adultos retornem a escola 

e permanecam tentando concluir os estudos mesmo com tantas dificuldades. Percebe-se que a 

maioria dos jovens e adultos que estao na EJA trabalha durante o dia e se esforca a noite, 

pensa em posteriormente melhorar suas condicoes de vida atraves do estudo. 

b. O que os estudantes da EJA sabem sobre economia solidaria? 

Alem de poder conhecer o perfil dos estudantes da EJA, o objetivo primordial desta 

investigacao era identificar que tipos de conhecimento estes estudantes tinham a respeito de 

Economia Solidaria. Verificou-se que estes alunos da EJA, em sua, maioria, nunca sequer 

ouviram falar sobre este tipo de economia como mostra o grafico 05: 
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FIGURA 05: CONHECIMENTOS SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Nunca ouviram falar sobre Economia Solidaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Ouviram falar, mas nao saberiam explicar como se da esta economia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Elaboracao propria (2013). 

De acordo com os dados analisados, 6% (seis por cento) dos participantes da pesquisa 

ouviram falar sobre Economia Solidaria, mas nao saberiam explicar como esta economia 

ocorre na pratica; outros 6% (seis por cento) nao responderam nada, e os 88% (oitenta e oito 

por cento) restantes desconheciam o que era Economia Solidaria. 

Em virtude desta constatacao considerou-se importante levar ate estes estudantes 

algum tipo de conhecimento sobre esta economia que vem se desenvolvendo tanto em nosso 

pais, como foi apontado no inicio deste trabalho. 

No dia 12 (doze) de setembro de 2013, quinta feira, fez-se uma visita a Escola Joao de 

Oliveira Chaves, mais especificamente a turma do terceiro ano do ensino medio da EJA para 

promover uma discussao sobre o tema Economia Solidaria. Esta discussao foi realizada 

durante uma aula de Sociologia cedida pela professora desta disciplina para que fosse possivel 

o debate proposto. Inicialmente, apos as devidas apresentacdes e esclarecimentos, questionou-

se por que aqueles estudantes haviam retornado a escola depois de algum tempo. As respostas 

obtidas nos questionamentos foram as mais diversas, onde: alguns informaram que nunca 

haviam abandonado a escola, apenas migraram do ensino regular para a EJA por motivos que 

ja foram esclarecidos aqui anteriormente, outros disseram que voltaram porque queriam 

terminar os estudos para tentar ingressar na faculdade, para poder participar de concursos, 

para ter um futuro melhor; enfim, foram varias explicacoes, mas todas interligadas pela 

preocupacao de qualificar-se para buscar melhorias de vida, e tudo isto estava diretamente 

relacionado a possibilidades de trabalho. 

Em seguida, aproveitando as respostas dadas que automaticamente remetiam a palavra 

trabalho, perguntou-se que tipos de problemas os trabalhadores rurais e urbanos enfrentavam 
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na sociedade atual, as respostas tambem foram diversas, entre elas: falta de emprego, falta de 

moradia, condicoes de vida precarias etc. 

Mais uma vez aproveitando as respostas dadas, questionou-se o que poderia ocasionar 

os problemas enfrentados pelos trabalhadores que foram citados, e os alunos comecaram a 

refletir, um ou outro expondo a sua opiniao, onde aos poucos varios deles estavam 

participando da discussao. Foram citadas algumas causas para os problemas como: 

exploracao, individualismo, competitividade etc. Automaticamente fez-se uma relacao entre 

estas causas e o atual sistema economico: o Capitalismo. Foi possivel identificar que muitos 

problemas sao causados pelo sistema capitalista em vigor na maioria dos paises do mundo. 

A partir desta constatacao foi proposta aos alunos uma nova economia que, 

diferenciando-se em varios aspectos do Capitalismo, poderia ser a alternativa ideal para 

muitos dos problemas que os trabalhadores de todo o Brasil enfrentam hoje. Foram 

apresentadas as principals caracteristicas da Economia Solidaria que se contrapunham as 

caracteristicas do sistema capitalista, e em seguida foi apresentado o video "Economia 

Solidaria", no qual algumas pessoas davam depoimentos a respeito desta economia. <f 

Para concluir, foi construido um "mural solidario", com a ajuda de alguns estudantes, 

que continha os 10 (dez) principios fundamentals que caracterizam a Economia Solidaria, ao 

fim da discussao foram feitos os agradecimentos a turma, que alem de responder aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA op 

(jr. 

questionarios tambem participou ativamente da discussao proposta sobre o tema trabalhado. 

As imagens deste encontro foram disponibilizadas nos apendices deste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UJ 

I 
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5 CONCLUSOES 

Ao longo desta investigacao foi possivel perceber a importancia que a Economia 

Solidaria vem adquirindo no cenano brasileiro e os muitos beneficios que esta economia pode 

representar para todos como meio alternativo ao sistema capitalista. 

Levando em consideracao as peculiaridades desta nova economia considerou-se de 

extrema relevancia que cada vez mais pessoas tomassem conhecimento dos principios da 

Economia Solidaria. O publico da EJA como ja foi apresentado ao longo do trabalho, foi 

escolhido por uma questao de coerencia, visto que os jovens da EJA estao sempre buscando 

inserir-se no mercado de trabalho, nada mais coerente que este publico conheca, com 

urgencia, esta alternativa de insercao no mercado que pode ser a Economia Solidaria. 

Inicialmente, objetivou-se conhecer o perfil destes estudantes e identificar o que sabiam sobre 

Economia Solidaria para, em seguida, e apos verificar que a grande maioria nem sabe que este 

tipo de economia existe propor um debate acerca das suas caracteristicas ligadas aos 

principios do cooperativismo, privilegiando a solidariedade e a autogestao. 

Identificou-se que a discussao a respeito da Economia Solidaria ainda nao chegou as 

escolas no Brasil, uma vez que ja no 3° (terceiro) ano do ensino medio, ultimo ano escolar, 

pois se viu que a grande maioria dos alunos participantes desta pesquisa nunca tinha ouvido 

falar sobre esta economia. Vale salientar que e muito importante promover principalmente nas 

escolas este debate, pois a sociedade modifica-se constantemente e a escola deve acompanhar 

este ritmo de mudancas, buscando assimilar e transmitir as novas informacSes aos seus 

educandos. 

A inquietacao que ocasionou a producao deste trabalho foi de fato comprovada, uma 

vez que a discussao sobre Economia Solidaria, apesar de frequente no ensino superior, nao 

ocorre com tanta frequencia na educacao basica. 

Espera-se que cada vez mais pessoas abracem a causa da solidariedade e autogestao 

(economia solidaria) e busquem disseminar nos mais variados espacos possiveis a ideia de 

que o respeito ao proximo e ao meio ambiente, e a cooperacao sao ferramentas 

imprescindiveis para que se possa construir uma sociedade melhor e mais justa, onde todos 

tenham acesso a uma vida de qualidade, com respeito e dignidade em todos os lugares. 
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APENDICE A: ROTEIRO DA ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM ENFASE EM 

ECONOMIA SOLIDARIA 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Prezado (a) Aluno (a): 

O presente instrumento de pesquisa constitui um dos elementos integrantes do trabalho 

de conclusao do Curso de Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em 

Economia Solidaria no Semiarido Paraibano/UFCG, como exigencia para obtencao doTitulo 

de Especialista em Educacao de Jovens e Adultos e em Economia Solidaria, que devera 

subsidiar a etapa referente a pesquisa de campo, cujo objetivo central e verificar O QUE OS 

ESTUDANTES DA EJA SABEM SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA (estudo de caso) 

Solicitamos sua colaboracao no sentido de responder este questionario com precisao e 

prontidao ao roteiro aqui elaborado. 

Cabe destacar o sigilo relativo aos participantes, que neste estudo nao ha respostas 

certas ou erradas, bem como nao havera individualizacao de respostas. Esteja certo de que a 

sua participacao e muito importante para o exito desta pesquisa. 

Cientes de sua valiosa contribuicao, agradecemos antecipadamente. 

Amanda da Silva Prata, orientanda. E-mail: amanda_prata(_>,hotmail.com 

Ms. Luiz Antonio Coelho da Silva, Prof. Orientador. E-mail: luidd@.vahoo.com.br 



33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Municipio: /PB 

Escola: 

PERFIL DO ENTRE VISTADO 

l.Genero: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Nome: 

Idade: Profissao: 

1. Voce ja ouviu falar sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Economia Solidaria? 

Sim ( ) Nao ( ) 

2. Caso sim, o que voce sabe sobre este tipo de economia e como passou a conhece-la? 

C Q 

CO 

3. Por que voce parou de estudar e o que o (a) fez retornar a escola? 



34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APENDICE B: FOTOGRAFIAS 

Fonte: Fotos tiradas pela pesquisadora (2013). 


