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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo reflete sobre o fortalecimento do protagonismo de alunos da Educacao de 

Jovens e Adultos (EJA) de um assentamento a partir do Programa Agua Doce (PAD), com 

enfase nos principios da Economia Solidaria e suas vantagens para esta comunidade. Dessa 

forma, o objetivo da pesquisa de campo foi verificar a percepcao desses alunos sobre o PAD e 

as possibilidades de empoderamento e fortalecimento do protagonismo juvenil. A pesquisa 

caracteriza-se como estudo de caso, cujo instrumento foi um questionario com conversas 

informais com um publico de 16 alunos. Como resultados os alunos mencionaram que o PAD 

oferece acesso a agua potavel e ajuda na renda familiar dos seus assentados e que eles tem 

alguma participacao nas atividades do Programa. A pesquisa constatou que ha equilibrio de 

genero entre os alunos, indicando um fortalecimento no protagonismo feminino, que a faixa 

etaria esta acima de 30 anos, o que evidencia a falta de oportunidade ou as necessidades desse 

publico em trabalhar e que a fonte de renda principal e oriunda de projetos sociais, apontando 

para a falta de oportunidades desse publico. Quanto a percepcao sobre o PAD, todos os alunos 

consideraram de suma importancia para o Assentamento. Para 87% dos participates e 

importante a participacao dos jovens nas organizacoes, mas demonstram insatisfacao com a 

falta de oportunidades que proporcionem autonomia e participacao ativa da juventude e gere 

fonte de renda para que eles nao saiam de sua comunidade. 

Palavras-chave: EJA. Economia Solidaria. Empoderamento. Semiarido. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present reflects on the strengthening of the protagonism students of Youth and Adults 

Education (EJA) from a settlement based on the Fresh Water Program (PAD), with emphasis 

on the principles of Solidarity Economy and its advantages for this community. Thus, the 

objective of the field research was to verify the perception of these students about the PAD 

and the possibilities of empowerment and strengthening of youth protagonism. The research 

is characterized as a case study. The research instrument was a questionnaire with informal 

conversations with a public of 16 students. As a result the students mentioned that the PAD 

offers access to potable water and helps the family income of their settlers and that they have 

some participation in the activities of the Program. The research found that there is gender 

balance among the students, indicating that there is a strengthening in female protagonism, 

that the age group is over 30 years, which shows the lack of opportunity or the needs of this 

public to work and that the source of Main income comes from social projects, pointing to the 

lack of opportunities of this public. Regarding the perception about the PAD, all the students 

considered of paramount importance to the Settlement. The participation of young people in 

the organizations is important for 87% of the participants, but they show dissatisfaction with 

the lack of opportunities that provide autonomy and active participation of the youth and 

generate a source of income so that they do not leave their community. 

Key words: EJA. Solidarity Economy. Empowerment. Semiarid. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho, realizado com jovens estudantes de uma turma da Educacao de Jovens e 

Adultos (EJA), de um assentamento rural, faz algumas consideracoes sobre como essa 

juventude entende suas oportunidades a partir da implantacao de um Programa Federal, o 

Programa Agua Doce. 

Parte-se do pressuposto da concepcao de Magro (2002) que entende que o 

protagonismo juvenil leva a pensar que este se concretiza quando o jovem e envolvido por 

iniciativa propria na busca de solucao dos problemas e que, em decorrencia desse 

envolvimento, venham a serem formuladas e construidas acoes relevantes e significativas no 

campo social. Nesse sentido, o conceito de protagonismo juvenil, se inscreve num discurso 

relativo a participacao social e compreende o jovem como um ator social que participa de 

espacos de interlocucao politica ou que os demanda com vistas a transformacao social, a partir 

da propria experiencia de vida. 

As praticas discursivas sobre juventude se articulam com a producao do protagonismo 

pela participacao dos jovens na sociedade, situando um determinado modo de estes se 

reconhecerem como tal e visam possibilitar aos jovens maior participacao social, politica e 

comunitaria, mediante a conscientizacao de si como sujeitos de direitos ativos nos seus 

processos de vida e a percepcao do mundo a sua volta (PEREIRA, 2002). 

Nos estudos sobre percepcao, busca-se entender e explicar as relacoes entre o ser 

humano e o ambiente que o rodeia, procurando a compreensao de como uma pessoa, seja 

individualmente, ou como parte de um grupo, percebe seu entorno e quais os valores que 

estao implicitos quando toma determinadas decisoes (DI TULLIO, 2005). 

A vida num assentamento rural e marcada por desafios constantes e diflculdades a 

serem superadas cotidianamente. As pessoas residentes nesses ambientes necessitam serem 

atendidas por iniciativas que primem pelo bem comum de seus moradores, dando subsidios 

para o progresso e permanencia no campo. 

Relativamente aos jovens moradores dos assentamentos, e importante que as escolas 

se perguntem sobre o que pensa a juventude rural sobre seu futuro? Como pode haver 

efetivamente participacao da juventude nos processos de governanca e desenvolvimento 

local? Onde e como os jovens tem participado das discussoes e como estes tem encontrado 

oportunidades de insercao? Estas e outras questoes sao inquietantes e nos levam a refletir 
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sobre o papel da juventude no contexto atual, em especial, o papel que se tem oferecido a 

juventude rural sobre suas possibilidades, de modo a fortalecer seu protagonismo. 

Na perspectiva da Economia Solidaria torna-se necessario retletimos acerca da 

percepcao dos jovens sobre a Unidade Demonstrativa do Programa Agua Doce (PAD) e seus 

beneficios, na promocao da sustentabilidade local, na qualidade de vida dos moradores e nas 

suas possibilidades de empoderamento. 

Desse modo, investigou-se como os jovens da EJA entendem a relevancia que tem a 

Economia Solidaria na vida das pessoas residentes no Assentamento Fazenda Mata e as 

estrategias que eles utilizam para organizarem e exercitarem as praticas participativas de 

autogestao, com suas praticas diarias do cooperativismo e como utilizam tecnicas de 

sustentabilidade na producao do campo. 

Buscou-se analisar como a juventude se sente percebida e valorizada, levando-se em 

consideracao as atividades de cunho cooperativo e solidario do PAD, desempenhado pelos 

educandos, que em sua maioria sao moradores e trabalhadores do assentamento. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi verificar a percepcao dos alunos da EJA 

localizada no Assentamento Fazenda Mata (Amparo-PB) sobre o Programa Agua Doce 

(PAD) e as possibilidades de empoderamento juvenil. 

Os objetivos especificos desta investigacao se entendem em: tracar o perfil dos 

estudantes da EJA e identificar possibilidades de iniciativa para a Economia Solidaria no 

Programa Agua Doce no Assentamento Fazenda Mata; 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Juventude, Educacao e Economia Solidaria 

Sabe-se que os jovens desempenham um papel muito importante na sociedade e 

buscam sempre oportunidades para ingressar no sistema capitalista, mas atualmente o cenario 

politico e economico do nosso pais, esta afetando principalmente a juventude, que busca 

alternativas para enfrentar esse periodo de crise. 

Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), que apontam que 

um quinto (19,7%) da populacao jovem brasileira de 18 a 24 anos esta desempregada, 

correspondendo 33,1% do total das pessoas desocupadas no pais (IBGE, 2015), esses dados 

mostram a vulnerabilidade dos jovens no sistema capitalista, que muitas vezes sao obrigados a 

trabalharem em situacao de risco, sendo explorados e desvalorizados com remuneracao 

insatisfatoria. 

Considera-se ainda que a juventude rural seja a que mais sofre com a crise financeira, 

ja que muitas vezes nao tem como continuar no campo, devido as poucas oportunidades de 

geracao de renda, em especial, a feminina, que nao encontra lugar no meio produtivo para 

crescer socialmente, com isso, busca novas oportunidades em atividades fora da agropecuaria 

(CAPISTRANO, 2011), ou seja, fora de seu convivio diario, deixando de contribuir para seu 

lugar de origem. 

E evidente que as instituicoes de ensino precisam estabelecer e auxiliar mecanismos 

para que o processo ensino/aprendizagem, seja voltado para a edificacao da identidade dos 

jovens do campo, para que assim a teoria aplicada na sala de aula, seja colocada em pratica no 

cotidiano do aluno, assim, necessita-se de um comprometimento com a pratica pedagogica, 

para que os educandos sejam protagonistas de seu proprio aprendizado. 

As instituicoes de ensino e seus curriculos sao propicios para o desenvolvimento 

cognitivo/social do aluno e exercem um papel importante para a producao, circulacao e 

consolidacao de significados, sendo lugares que devem favorecer e auxiliar a realizacao da 

politica de identidade (COSTA, 1999, p.38). 

Considera-se como fator primordial e necessario no complexo processo de 

ensino/aprendizagem, em especial, em escolas do campo, que tem seu publico alvo, 

educandos da EJA, cultivar essa identidade do homem e da mulher do campo, partindo do 

conhecimento pessoal e adentrando no cientifico, para que logrem exito em sua caminhada 

escolar e seja porta de entrada para o mundo do trabalho, ja que se deve levar em 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consideracao toda nocao de mundo do educando, que e o que forma a sua identidade e o 

coloca como precursor do seu proprio conhecimento. 

Portanto, necessita-se que esses curriculos destinados para uma educacao voltada para 

a juventude do campo, sejam diferenciados para atender as pluralidades e diversidades desse 

publico, que precisa ser assistido de acordo com sua realidade e seu contexto, observando os 

eventuais problemas enfrentados e discutir entre eles as possiveis solucoes, levando-se em 

consideracao toda sua carga de conhecimento, para que ele desenvolva habilidades para 

permanecer na sua comunidade. 

Desse modo, busca-se alternativas para que esses jovens se desenvolvam e procurem 

estrategias que contribuam para a dignidade e geracao de renda, assim, a Economia Solidaria 

surge como uma opcao tambem para a juventude, ja que: 

uma Economia Solidaria que e feita e vivenciada por eles torna-se um 

desafio no sentido de construir novas praticas e valores de cooperacao, 

autogestao, solidariedade num tempo em que os adolescentes e jovens se 

encontram abertos e instigados para contribuirem e se colocarem no mundo 

adulto com perspectivas de respeito a natureza, a promocao da dignidade, 

justica e vivencias grupais coletivas proprias do seu tempo geracional. 

(SOUZA e PUCINELLI, 2012) 

Assim, observa-se a importancia da juventude nesse novo modelo de economia, que 

visa estabelecer uma nova pratica e os instiga em valores essenciais e auxilia no trabalho 

coletivo e na autogestao, onde todos tem o mesmo poder de decisao na cooperativa ou 

associacao, facilitando tambem porque os jovens sao mais flexiveis nas tomadas de decisoes e 

gostam de inovar, aspecto tipico de sua faixa etaria. 

Por isso, a Economia Solidaria torna-se um ingresso para os jovens no mercado de 

trabalho, mesmo nesse periodo de crise financeira, que se exige cada vez mais do professional 

e nao valoriza sua bagagem de conhecimento e so visa o lucro, ela e um contraponto a esse 

modelo capitalista, ja que, oportuniza a geracao de renda e a participacao ativa na 

transformacao no ambito cultural, social e economico, de maneira justa e coletiva, atendendo 

as necessidades individuals, familiares e da comunidade. 

Desse modo, a Economia Solidaria, torna-se uma ferramenta eficaz para combater a 

exclusao social, ja que apresenta alternativas para a geracao de trabalho e renda, a fim de 

satisfazer as necessidades dos menos favorecidos e busca eliminar as desigualdades sociais e 

reconhecer os valores da solidariedade humana, mostrando que e possivel fazer parte de um 

meio de producao que prima pela igualdade social (SOUZA e PUCINELLI, 2012). 
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A juventude e afetada diretamente com o alto indice de desemprego no nosso pais, 

com isso, precisa se reinventar neste modelo capitalista, para isso, e muito importante uma 

educacao que seja voltada para a realidade do educando, especialmente, da zona rural, que 

necessita de uma atencao peculiar. 

Muitas vezes os jovens nao tem perspectiva de contribuir para sua comunidade, 

porque creem que no seu lugar de origem nao tem como sobreviver dignamente e buscam 

alternativas nas cidades, desse modo, e muito importante uma educacao que busque coloca-

los como protagonista do seu proprio aprendizado, mostrado suas potencialidades e 

desenvolvendo alternativas para que o aluno seja imerso no aprendizado voltado para seu 

cotidiano e que as politicas educativas cultivem a identidade do aluno, para que ele nao se 

envergonhe de sua origem. 

Assim, a Economia Solidaria surge como uma alternativa ao sistema capitalista, para 

que essas pessoas que estao a margem da sociedade, sejam emersas de forma ativa, coletiva e 

autogestionaria no modelo de producao que busca o cooperativismo e geracao de renda, em 

especial, dos jovens que tem muito a contribuir nao somente para seu crescimento pessoal, 

mas tambem para fortalecer sua comunidade, ja que a iniciativa pode ser a chave para o 

avanco desse novo modelo de economia. 

Nesse cenario, a juventude pode reconhecer sua identidade e valores e a educacao 

nesses moldes pode propiciar mecanismos que os coloque como pecas fundamentals, 

articulando trabalho e cultura, buscando agregar valores para a comunidade e que a Economia 

Solidaria os ajude a caminhar e identificar as possiveis formas de gerar renda. 

2.2 Educacao de Jovens e Adultos no fortalecimento do protagonismo. 

Sabe-se que na Educacao de Jovens e Adultos (EJA) e essencial coloca-los como 

protagonistas do meio que estao imersos, sendo fundamental que a construcao da educacao 

seja voltada para a realidade de cada individuo, conscientizando-os da sua importancia na 

comunidade em que moram (FREIRE, 1979), para que assim a teoria aplicada na sala de aula 

seja vinculada a uma pratica que propicie estrategias para que o educando sinta-se motivado a 

estudar e contribuir para seu municipio. 

No entanto, e preciso reconhecer o publico da EJA como sujeitos de direitos, que 

necessita ser identificado como um ser que pode contribuir muito com a sociedade, ja que 

muitas vezes esse publico e excluido e muitas carencias sao postas em evidencia, como: 

aspectos culturais, morais e economicos (FRANCA, 2015), fatores que necessitam ser 
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trabalhados na EJA para que o educando recupere sua integridade moral e seja um individuo 

ativo no meio em que esta inserido, ja que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

os jovens-adultos populares nao sao acidentados ocasionais que, ou 

gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem 

historias longas de negacao de direitos. [...] Quando se perde essa identidade 

coletiva, racial, social, popular dessas trajetorias humanas e escolares, perde-

se a identidade da EJA e passa a ser encarada como mera oferta individual 

de oportunidades pessoais perdidas. (ARROYO, 2011, p. 30). 

Entao, pode-se observar que os jovens e adultos que nao concluiram seu estudo no 

tempo regular, por motivos diversos, sofrem preconceitos e se sentem inferiores, desse modo, 

e dever da escola assegurar a esses discentes uma inclusao social e moral, evidenciando sua 

cultura, saberes popular e a sua identidade pessoal e coletiva, para que as praticas de ensino 

da EJA nao sejam usadas apenas como estatisticas de alunos que estao matriculados ou que 

concluiram um grau de estudo. 

Assim, deve-se levar em consideracao as diversidades da EJA e as possibilidades de 

uma pratica educativa comprometida com a escuta e percepcao desses jovens, de acordo com 

Neves e Santos (2015) com o proposito de assegurar sua visibilidade, ou seja, que ele seja o 

protagonista do processo de ensino/aprendizagem e desenvolva o senso critico e a 

participacao, que sao elementos essenciais para o desempenho da cidadania. 

Portanto, percebe-se que utilizando metodologias e praticas pedagogicas que busquem 

respeitar e valorizar as particularidades do aluno contribui para que ele sinta-se construtor de 

sua aprendizagem e fazendo com que ele continue na escola e obtenha um desempenho 

satisfatorio, pois compreende-se que o conhecimento amplo que ele tem sobre a realidade de 

sua comunidade, cultura, costumes, sao levados em consideracao, como fatores 

enriquecedores e que contribuem para o aprendizado do outro, ou seja: 

esse olhar voltado para o aluno como o sujeito de sua propria aprendizagem 

que traz para a escola um conhecimento vasto e diferenciado, contribui, 

efetivamente, para sua permanencia na escola e para uma aprendizagem com 

qualidade. (HENR1QUES, 2006) 

Desse modo, o discente como protagonista do seu aprender, ele vai desenvolver 

melhor as quatro habilidades linguisticas, escutar, falar, ler e escrever, que sao importantes 

para o exercicio de sua cidadania, pois "ser letrado e ser livre, e ganhar voz, consciencia 

politica e empoderamento. E poder participar ativamente das decisoes na vida publica" 
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(SANTOS; OLIVEIRA, 2012), assim, o aluno da EJA vai conquistando seu espaco na 

sociedade e se tornando um ser autonomo critico e formador de opiniao. 

Assim, notamos que a EJA tem um papel fundamental na vida desses individuos, que 

nao tiveram a oportunidade de estudar na idade regular e que a escola e responsavel por 

garantir os direitos e deveres do aluno, que muitas vezes sao excluidos da sociedade e sofrem 

preconceito por estarem estudando na EJA e muitos estereotipos sao postos, para que os 

envergonhem e desistam. 

Desse modo, um ambiente propicio para uma pratica voltada para uma educacao que 

promova a inclusao e a identidade pessoal e coletiva do aluno e essencial, para que ele sinta-

se protagonista do seu proprio aprendizado. 

2.3 Programa Agua Doce (PAD), breves consideracoes 

O Programa Agua Doce e uma acao do Governo Federal, que foi difundida em 2004 

de maneira participativa e com o apoio de varias entidades, tanto a nivel federal, como 

estadual, que abrange tambem os municipios e a sociedade civil, que se dispoe em estipular 

uma politica publica, com o objetivo de assegurar agua de qualidade para o consumo das 

pessoas que se encontram em situacao de vulnerabilidade no Semiarido Brasileiro e que 

residem na zona rural, tornando-se uma alternativa para o enfrentamento das mudancas 

climaticas e por meio da utilizacao sustentavel de aguas subterraneas, buscam agregar 

cuidados ambientais e sociais na instalacao de sistemas de dessalinizacao (BRASIL, 2012). 

Desse modo, e muito importante que os beneficiados do programa sintam-se membros 

fundamentals e responsaveis pela pratica socioambiental da comunidade em que esta inserida, 

ja que conhecem a realidade enfrentada, tanto em meio as condicoes sociais, quanto as 

condicoes ambientais. 

Assim, espera-se um maior empenho dessas pessoas, para transformar e proteger o 

seu entorno, alem de contribuir com praticas e abordagens que partem do conhecimento 

empirico, adquirido ao longo dos anos com seus antepassados e com o cotidiano na regiao, 

tais conhecimentos podem complementar os novos meios de tecnologia, que sao relevantes 

para auxiliar as pessoas que sofrem com periodos longos de estiagem. 

Entretanto, a Mobilizacao Social (BRASIL, 2012) e um elemento essencial de 

conscientizacao dos favorecidos pelo Programa Agua Doce, para que as demais localidades 

conhecam os trabalhos desenvolvidos na comunidade e saibam como e importante o 

conhecimento socioambiental e as praticas sustentaveis, que ocorre na reutilizacao dos 
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fluentes, que poderiam danificar o meio ambiente, mas que com a formacao disponibilizada 

pelo programa para as pessoas da comunidade, esse dano pode ser revertido em beneficios 

para a populacao. 

No entanto, ainda existe um desafio diante a colaboracao para formar estruturas 

estaveis de administracao dos sistemas de dessalinizacao, entre os orgaos estaduais, 

municipais e comunidades, desse modo, e necessario, tambem ter foco no funcionamento e 

permanencia dos sistemas de dessalinizacao, para que essas acoes assegurem a autonomia e 

favoreca o cooperativismo dos beneficiados ao longo dos anos. 

Mas podemos considerar que a partir dessa iniciativa do Governo Federal, juntamente 

com as demais instituicoes, que a Economia Solidaria, comecou a ser consolidada na 

comunidade Assentamento Fazenda Mata, pois, abriu oportunidades para pessoas que estao a 

margem da sociedade, oferecendo qualidade de producao e oportunidade para gerar renda 

para o sustento das familias, pois: 

essas acoes objetivam o estabelecimento de bases solidas de cooperacao e 

participacao social na gestao dos sistemas de dessalinizacao (poco, 

dessalinizador, destino adequado do concentrado) e dos sistemas produtivos 

a serem implantados (criacao de peixes, cultivo da erva-sal, produ9ao de 

alimento para caprinos e ovinos), garantindo nao apenas a oferta de agua de 

boa qualidade em regioes historicamente sacrificadas pela seca, mas tambem 

a viabilidade de alternativas de gera9ao de renda que se integrem as 

dinamicas locais. (BRASIL, 2012, p.59) 

2.4 Estudo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Percep9ao 

Os primeiros estudos referentes a percep9ao ambiental surgiram nos fins da decada de 

1950 e inicio da decada de 1960, advindos da intensa preocupa9ao em conhecer e tentar 

explicar como e quais eram as atitudes e valores atribuidos por determinada popula9ao ao que 

se referia sobre conhecimentos de questoes ambientais (MENDES, 2006). 

A percep9ao ambiental e atualmente, um tema recorrente que vem contribuir e 

colaborar para a consciencia e pratica de a96es individuals e coletivas, sendo assim, o estudo 

da percep9ao ambiental e de tal relevancia para que possa compreender-se melhor as inter-

rela9oes entre o homem do campo e o ambiente, suas expectativas, suas satisfa9oes e 

insatisfa96es, expectativas, julgamentos e condutas (PACHECO; SILVA, 2007). 
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Ferreira (1997) explica que existem dois tipos de percepcao: a percepcao visual, que 

sao as atitudes que nao consideram as consequencias, e a percepcao informacional, que sao as 

acoes refletidas. 

Os estudos que se baseiam na percepcao propoem que nao so a relacao entre homem e 

meio ambiente seja estudada, mas tambem que perspectivas em pesquisas cientificas, sociais 

ou politicas sejam elucidadas atraves da utilizacao deste conceito (PACHECO e SILVA, 

2006), promovendo inclusive a sensibilizacao e compreensao do entorno. 

A percepcao e inerente a cada ser humano, que percebe, reage e responde de forma 

diferente tanto as relacoes interpessoais quanto as acoes sobre o meio (FAGGIONATO, 

2009). 

O estudo da percepcao da populacao se torna um importante aliado para o poder 

publico quanto a leitura da realidade social, configurando-se como meio de apoio aos 

instrumentos e ferramentas do sistema de gestao do meio ambiente. 

A compreensao da percepcao da sociedade sobre os problemas e sobre as acoes 

governamentais no processo de gestao pode aproximar o gestor do que a populacao entende 

por sua realidade local, ou ainda indicar lacunas existentes no modelo de gestao ambiental. 

2.5 A importancia da Economia Solidaria na atualidade 

A Economia Solidaria surge no Brasil "como um movimento social iniciado por volta 

dos anos de 1980 em torno de praticas cooperativistas provenientes da busca de trabalho e 

renda por homens e mulheres desempregados, ou ameacados de desemprego" (CORNELIAN, 

2006). Desse modo, considera-se que tais problemas enfrentados pela crise financeira, gerou a 

iniciativa das classes desfavorecidas a buscarem alternativas eficazes para driblar o sistema 

capitalista, com estrategias de cooperativismo e interesse coletivo. 

Pode-se considerar que com a crise do sistema capitalista, abriu portas para o 

desemprego e o fechamento de varios empreendimentos, acarretando um grande impacto para 

a classe trabalhadora, que perderam empregos e o sustento da familia, assim, tiveram de se 

reinventar nesse novo modelo de Economia Solidaria, pois: 

no bojo da crise do trabalho comecou a surgir a solucao. (...) Algum 

milagre? Nao, mas grande vontade de lutar, muita disposicao ao sacrificio e 

sobretudo muita solidariedade. E deste modo que a economia solidaria 

ressurge no meio da crise do trabalho e se revela uma solucao 

surpreendentemente efetiva. (SINGER Apud ANTEAGJ998) 
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Desse modo, observa-se a Economia Solidaria como uma busca de solucao em meio a 

crise enfrentada por trabalhadores e trabalhadoras, que encontraram uma maneira de criar e 

buscar novas oportunidades de trabalho, para gerar renda aos que estao excluidos da 

sociedade. 

A Economia Solidaria e outro modo de producao, cujos principios basicos sao a 

propriedade coletiva ou associada do capital e o direito a liberdade individual (SINGER, 

2002), ou seja, diferentemente do sistema capitalista, que prima o individualismo e divide em 

classes, de um lado, os proprietaries que detem o capital e do outro a classe trabalhadora, com 

sua mao de obra e a consequencia e a competividade e a desigualdade social. 

Em contraponto com a Economia Solidaria que tem por objetivo o cooperativismo e 

todos trabalham de maneira coletiva, com igualdade de direito dos meios de producao, 

igualdade nas tarefas sem exaltacao de funcoes, igualdade de responsabilidade por todos os 

envolvidos e poder de decisao em relacao as direcoes tomadas no trabalho, assim aderindo os 

principios da solidariedade, da igualdade e da democracia, da vida cotidiana (SINGER, 2006). 

Observa-se ainda que a Economia Solidaria "e um termo que engloba diversas 

perspectivas que se aproximam em uma intencao comum: a alternativa de desenvolvimento 

sustentavel" (VIVIAN, 2007), ja que procura alcancar um desenvolvimento economico 

pautado na preservacao do meio ambiente e no desenvolvimento social, elementos essenciais 

para esta economia, que busca acoes que ajudem a gerar trabalho e renda, alem de ter grande 

contribuicao na sustentabilidade, tornando uma sociedade mais equilibrada e solidaria uns 

com os outros e esse bom desempenho e bem estar de todos os envolvidos influem no 

resultado dos objetivos e na renda de todos (CAMP, 2006). 

Pode-se dizer que a cooperacao entre trabalhadores e trabalhadoras e a marca 

expressiva da Economia Solidaria e indicam que todos sao responsaveis por tudo na 

cooperativa, associacao ou empresa, acompanhando gastos e despesas, situacao adversa as 

relacoes do sistema capitalista, ja que os trabalhadores tem atividades especificas e sao 

excluidos do faturamento, mas que muitas vezes nao ficam isentos dos prejuizos, ja que 

muitos tem seu salario reduzido e/ou sao demitidos, desse modo, procuram alternativas para 

enfrentarem a crise. 

E exatamente diante de tais situacoes que esses individuos buscam a Economia 

Solidaria, para uma nova pratica economica, onde todos os envolvidos tem a mesma 

autoridade, direitos e deveres, alem de conhecerem os procedimentos de todo funcionamento 

do estabelecimento e cogitam em torno de uma meta comum e em busca dos mesmos 

resultados, ja que nao existe patrao e nem empregado, e sim, todos tem a mesma importancia 
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e colaboram de maneira solidaria e colaborativa, para que tudo caminhe com exito, pois o 

sucesso depende de todos, como explica o Forum Brasileiro de Economia Solidaria (FBES), 

sobre a relevancia da Economia Solidaria para os trabalhadores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fruto da organizacao de trabalhadores e trabalhadoras na construcao de 

novas praticas economicas e sociais fundadas em relacoes de colaboracao 

solidaria, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como 

sujeito e finalidade da atividade economica, em vez da acumulacao privada 

de riqueza em geral e de capital em particular. (FBES, 2006, p.3) 

Portanto, pode-se analisar que a Economia Solidaria e uma alternativa importante para 

os trabalhadores que estao a margem da sociedade, em consequencia da crise financeira 

enfrentada nos ultimos anos e um meio para buscarem novas formas de economia, para suprir 

suas necessidades financeiras, mas com base tambem na sustentabilidade, elemento 

importante nesse novo modo de producao. 

Detecta-se assim, que o principio da Economia Solidaria e o cooperativismo entre 

todos os envolvidos, para que a empresa obtenha instabilidade, ja que nao tem donos e/ou 

funcionarios, mas que todos sao responsaveis pelo sucesso e pelo bom desempenho, e que 

todos tem de estarem unidos em busca de melhorias e aperfeicoamento e em busca de 

elementos que primem a sustentabilidade. 

2.6 Os Empreendimentos Solidarios e o Empoderamento das Juventudes 

Sabe-se que a Economia Solidaria e uma forma de ingresso dos jovens no mercado de 

trabalho, que atualmente enfrenta uma vasta precariedade e exigencias de capacitacao, o que 

impulsiona e desperta na juventude a busca de uma geracao de renda justa para suprir as 

carencias individuals, familiares e comunitarias (SOUZA e PUCINELLI, 2012). 

Protagonismo juvenil e um tema muito discutido na atualidade. Autores como Ferreti, 

Zibas, Tartuce (2004) discutem o conceito e interpretacoes diversas para o protagonismo 

como "participacao", "responsabilidade social", "identidade", "autonomia" e "cidadania". 

Varios autores citados por Ferreti vinculam o protagonismo a formacao para a cidadania. 

Assim sao varias as terminologias que diversos estudiosos usam para nomear e discutir o 

envolvimento de jovens em seu contexto escolar, social e/ou politico. 

Desse modo, o jovem quando e protagonista do seu meio social e se empodera de sua 

importancia na sociedade, torna-se ativo e participativo na escola e nas acoes comunitarias, 

pois "[ . . . ] a atuacao criativa, construtiva e solidaria do jovem, na solucao de problemas reais 
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na escola, na comunidade e na vida social e mais ampla" (COSTA, 2000, p. 22), ou seja, seu 

desempenho vai alem dos seus interesses pessoais, contribuindo para a melhoria do seu 

entorno. 

Assim, e muito importante o ingresso de novas oportunidades em meio aos 

empreendimentos solidarios que oportunize a participacao da juventude, ja que os ajuda no 

processo de interacao pessoal e coletiva, pois: 

[...] o exercicio do protagonismo abre novas possibilidades de interacao, 

configurando-o como pratica politico-pedagogica privilegiada, enquanto 

possibilidade de empoderamento e de fortalecimento do jovem em sua 

capacidade de buscar solucoes para as dificuldades e tomar decisoes sobre 

sua vida, gerando mudancas significativas em seu modo de ser e se colocar 

no mundo. (CALIL, 2008) 

Podemos considerar que uma das qualidades mais relevantes da Economia Solidaria 

sao as praticas de autogestao, que sao exercidas diferentemente do sistema capitalista, que 

visa o acumulo de dinheiro e lucros, enquanto a Economia Solidaria prima por uma qualidade 

de vida justa para todos seus associados e buscam opcoes de sustentabilidade para a 

comunidade, tornando-se uma alternativa para as pessoas que estao a margem da sociedade e 

sofrem em meio a crise financeira e que buscam alternativas para enfrentar a falta de 

oportunidade no mercado de trabalho capitalista. Assim, com o processo de autogestao que 

ocorre na Economia Solidaria, todos participam ativamente de todas as decisoes sem distincao 

de funcoes e todos os trabalhos realizados na associacao sao feitos de forma cooperada, nao 

existe patrao e funcionarios, todos sao donos do empreendimento, no entanto, todos 

necessitam de uma nova formacao para auxiliar nas decisoes coletivas e administrar de forma 

adequada, como pode-se observar: 

o que define a autogestao sao as redoes sociais democraticas, coletivistas e 

igualitarias, que fazem da producao associada mais do que uma organizacao 

economica, na medida em que se configuram em um espaco privilegiado 

para a experimentacao social e a realizacao de acoes pedagogicas no campo 

politico e cultural. (XAVIER, 2008, p. 19) 

Nesse contexto, aparece a Economia Solidaria tambem na EJA com o proposito de 

colaborar e auxiliar as pessoas que estao marginalizadas pelo desfavorecimento social e 

economico, a terem esperanca por melhorias de vida, ja que possibilita uma economia baseada 

no cooperativismo e no poder da autogestao dos participantes. 



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode-se analisar tambem que a atitude autogestionaria nao se trata apenas da tomada 

dos meios de producao, mas na ampliacao do sujeito politico para protagonizar a vida 

(BARBOSA, 2013), tornando-se um individuo ativo, participativo e envolvido no meio em 

que esta inserido. 

Assim, observa-se que a "educacao brotando da Economia Solidaria e uma pratica 

emancipatoria, que preocupa-se com a formacao integral do homem, contemplando todas as 

suas dimensoes" (SILVA, 2013), ou seja, e importante o sujeito saber que e necessario ter um 

conhecimento cientifico, que e adquirido na sala de aula, mas que quando e consolidado com 

o meio em que ele esta imerso, isto e, com as atividades que sao desempenhadas no seu 

cotidiano, de forma cooperada e autogestionaria se tornam individuos autonomos e 

comprometidos com a Economia Solidaria. Assim, o ensino da EJA embasada nos principios 

da Economia Solidaria oferece para o educando uma nova perspectiva para se reinventar 

mediante os desafios da vida. 
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3 METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Caracterizacao e Instrumentos da Pesquisa 

A presente investigacao adequa-se a pesquisa exploratoria (MARTINS JUNIOR, 

2012), por proporcionar uma maior intimidade com o problema central e por assumir a forma 

de pesquisa bibliografica e estudo de caso (GIL, 2008), ja que busca ser auxiliada atraves de 

leituras de livros, artigos, teses, documentos, entre outras leituras complementares que 

antecedem a pesquisa, que visa conhecer sobre a importancia da Economia Solidaria no nosso 

pais e como e consolidada mediante implantacao e incentivo de programas do governo. 

Assim, busca-se como auxilio do levantamento bibliografico conseguir subsidios para 

compreender o novo modo de producao, que tem como base o cooperativismo e a autogestao. 

Participaram desta pesquisa os educandos da EJA, jovens e adultos que nao tiveram a 

oportunidade de estudar na idade regular, por diversos motivos e razoes e que estao 

concluindo o Ensino Medio, no Assentamento Fazenda Mata, no sitio Caicara, municipio de 

Amparo-PB, num total de dezesseis alunos entrevistados, formado por um grupo etario acima 

de 29 anos. 

Na escolha da amostra pretendeu-se executa-la de forma intencional, para facilitar a 

coleta de dados e assim observar as caracteristicas do universo pesquisado, mediante as 

particularidades conhecidas e desconhecidas pelo pesquisador. 

Utilizou-se, para a pesquisa, um questionario com perguntas de cunho fechado e 

aberto, que caracteriza ao participante a liberdade para responder as perguntas sobre a 

importancia do PAD e suas influencias na Economia Solidaria no contexto que vivem. 

Utilizou-se tambem uma reflexao analitica sobre o material obtido e uma descricao detalhada 

dos dados. 

Outros autores tambem ja realizaram trabalhos no mesmo 'locus' (DIAS, 2013; 

SILVA, 2013), no entanto, buscamos aplicar outro questionario, destinado especialmente aos 

educandos, para observarmos, quais sao as principais influencias dessa economia na vida 

dessas pessoas, quais as expectativas para o futuro e o que podem fazer para contribuir com a 

sustentabilidade. 

Os questionarios foram entregues aos alunos em suas residencias aguardando que estes 

respondessem a pesquisa e foram tabulados no programa de planilha eletronica Microsoft 

Excel. 
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3.2 Publico estudado 

O publico alvo da pesquisa foram os alunos da EJA do Ensino Medio, da Escola Pedro 

Soares Nogueira, do Assentamento Fazenda Mata, situado na cidade de Amparo-PB, com 

base no fortalecimento do protagonismo desses alunos que residem no referido assentamento 

a partir do Programa Agua Doce, mas levando-se em consideracao tambem as respostas dos 

alunos que residem em comunidades vizinhas e estudam na EJA. 

Foram aplicados a 16 (dezesseis) alunos um questionario com questoes 

semiestruturada e com observacao direta, alem de conversas informais, contendo 13 (treze) 

questoes que abordam sobre: perfil dos alunos, participacao em organizacoes, relevancia do 

PAD para o assentamento (Apendice 1). 

A fim de identificar o empoderamento desses alunos na sua comunidade, os meios de 

sobrevivencia e quais as contribuicoes do PAD, como ferramenta solidaria, com base no 

cooperativismo, autogestao e sustentabilidade. 

3.3 Caracterizacao da area de estudo 

A area de estudo se localiza no municipio de Amparo, na mesorregiao da Borborema, 

na microrregiao do Cariri Ocidental, distante 314 km de Joao Pessoa, capital da Paraiba. 

Sua emancipacao se deu pela lei estadual n° 5.894, de 29 de abril de 1994, sendo que a 

instalacao aconteceu no dia 01 de Janeiro de 1997. Tem uma area de 121,983 km
2, populacao 

de 2.088 habitantes, o que corresponde a uma densidade demografica de 17,12hab./Km
2. O 

Indice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M (2000) - e de 0,603 (que e 

considerado um IDH de nivel medio) (IBGE, 2016). 

O clima e tropical quente, com estiagem acentuada. Os solos predominantes sao os 

LUVISSOLOS, caracterizados por serem jovens, de pouca profundidade, ferteis 

quimicamente, de cor avermelhada mais clara, com presenca de pedregosidade nas areas. 

A vegetacao existente nesta localidade e basicamente composta por Caatinga 

Hiperxerofila com trechos de Floresta Caducifolia (DIAS, 2013), dificultando a permanencia 

das familias, pois oferece pouca oportunidade de sobrevivencia, em especial, para a criacao 

de animais. 
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Figura 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Localizacao e dados do municipio de Amparo (PB). 

Fonte: IBGE (2011) 

A pesquisa abrange os alunos da EJA do Ensino Medio da Escola Pedro Soares 

Nogueira, situada do Assentamento Fazenda Mata, a escola possui 25 alunos matriculados, 

mas a pesquisa atingiu apenas 16 alunos, ja que o questionario foi aplicado nas casas, com 

observacao direta, o que requer tempo, ja que todos os envolvidos na pesquisa relatam seu 

cotidiano e experiencias importantes para a investigacao, o que dificultou a visitas nas demais 

casas. 

A referida escola possui apenas 1 (uma) sala de aula, 1 (um) banheiro, 1 (uma) cozinha 

e 1 (uma) pequena area, estava desativada, pois os alunos da zona rural sao divididos entre as 

2 (duas) escolas do municipio. 

No entanto, observou-se a elevada taxa de jovens e adultos que nao tiveram a 

oportunidade de estudar na idade regular, que residiam neste assentamento e tambem entre os 

sitios circunvizinhos, desse modo, buscou-se atender as necessidades dessas pessoas, dando 

uma nova oportunidade de vida, ja que estavam a margem da sociedade, tornando-os 

cidadaos ativos e participativos na sociedade. 

Desse modo, no ano de 2013 a 2014 iniciou-se a EJA do Ensino Fundamental, com 
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responsabilidade do municipio e posteriormente foi implantada a EJA Ensino Medio, com 

responsabilidade do Governo do Estado, a fim de que os alunos concluissem o ensino basico 

completo. 

3.4 O Assentamento Fazenda Mata 

A Associacao dos Produtores Rurais do Sitio Caicara foi constituida em 07 de julho de 

2004, ja o Assentamento Fazenda Mata foi fundado no ano de 2008, por meio de negociacoes 

dos trabalhadores dessa associacao com o dono da Fazenda Mata. 

O referido Assentamento e composto por 29 (vinte e nove) familias de trabalhadores 

rurais, atende 80 assentados (45 do genero masculino e 35 do genero feminino) e e decorrente 

de batalhas politicas e sociais travadas por esses trabalhadores em busca de uma distribuicao 

justa das terras que antes nao eram produtivas (SILVA, 2013). 

Entretanto, com a implantacao do PAD que e uma obra do Governo Federal, que foi 

conquistada no ano de 2004 de modo participativo e que contou com o apoio de varias 

entidades, contempla os assentados e busca proporcionar uma melhoria de vida para essas 

pessoas, que sofriam principalmente com a escassez de agua de qualidade para o consumo 

diario, alem de ser um meio sustentavel e gerador de renda para a comunidade (Figura 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Visao parcial do Assentamento da Mata (PB) 

Fonte: AESA (2008) 
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3.4.1 A chegada do PAD no Assentamento Fazenda Mata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Programa Agua Doce, trouxe para as familias beneficiadas, varias acoes, como: agua 

de qualidade, criatorio de peixes, cultivo e plantacao da erva sal para alimentacao de animais, 

assegurando e beneficiando o sustento familiar e dos animais da comunidade, alem de gerir 

renda entre os associados que se consolidam atraves do cooperativismo e participacao social. 

A erva sal ou atriplex e especie exotica tolerante a elevados niveis de salinidade do 

solo, muito utilizada na fitorremediacao de solos salinizados, que seguindo a sequencia, se 

destina a producao de feno e, por ultimo, a forragem - de teor proteico de 14 a 18%, e usada 

na engorda de caprinos, ovinos e bovinos da regiao, completando assim o sistema de 

producao integrado (FIGURA 3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - Tanques e reservatorio do PAD, Amparo (PB). 

Fonte: AESA (2008) 

Todos esses beneficios trazidos para o Assentamento Fazenda Mata, que e decorrencia 

de lutas politicas e sociais enfrentadas por esses trabalhadores que batalhavam por uma 

divisao justa das terras que antes eram improdutivas (SILVA, 2013), uma nova perspectiva 

para seus moradores e melhor qualidade de vida, para a zona rural, ja que antes alem de sofrer 

com a falta de agua, nao tinham alternativas para geracao de renda, o que comprometia a 

permanencia no campo e ocasionava o exodo rural, frequente nas regioes que nao possuem 

programas sociais e/ou entidades que auxiliem no desenvolvimento sociocultural e ambiental, 

para gerar renda entre as pessoas carentes. 

Desse modo, as atividades desenvolvidas no assentamento sao exercidas de maneira 
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coletiva entre os associados, desde a criacao de peixes, limpeza dos tanques, cuidados 

necessarios com o criatorio, quanto a despesca e comercializacao (SILVA, 2013). Contudo, a 

producao das tilapias e destinada principalmente para a alimentacao dos associados, que 

divide em partes similares, o que ajuda sustento e na alimentacao da familia e a outra parte e 

comercializada para suprir as necessidades basicas de sobrevivencia, alem de ajudar nos 

gastos com consertos na pequena usina de dessalinizacao (DIAS, 2013). 

Podemos ressaltar ainda as atividades de cultivo e plantacao de palma e a erva sal, que 

ajudam na alimentacao dos animais tambem sao feitas com a participacao e cooperacao de 

todos os associados, mesmo que os animais sejam criados separadamente, ou seja, cada um 

responsavel por sua criacao de caprinos, ovinos e bovinos, todos participam do manejo e 

producao do sustento dos animais, alem de exercerem outras atividades em conjunto, que sao 

essenciais para a manutencao da area reservada aos associados, como, construcao de cercas, 

limpezas de barragens e da casa sede do assentamento, tambem discutem questoes relevantes 

para melhorias da comunidade (SILVA, 2013). 

Assim, podemos observar os pontos essenciais da Economia Solidaria que estao 

presentes entre os membros da associacao, que sao o cooperativismo e a autonomia igualitaria 

de cada um dos envolvidos, desse modo, faz com que surja uma nova alternativa de gerar 

trabalho e renda e um novo modo de producao e distribuicao baseado na autogestao 

(SINGER, 2001), o que oportuniza melhorias no meio em que vivem. 

Portanto, e notoria a presenca da Economia Solidaria firmada a partir do incentivo e 

instalacao do Programa Agua Doce no Assentamento Fazenda Mata, que trouxe relevantes 

beneficios para a comunidade, que antes sofria com a falta de agua potavel e nao tinha 

incentivos para permanecia no campo, mas que com as novas tecnologias aliadas ao 

conhecimento de mundo dos assentados a localidade ganhou um novo horizonte, que prima a 

sustentabilidade ambiental e a geracao de renda, entretanto, todas baseadas no cooperativismo 

e autogestao dos envolvidos. 



29 

4 R E S U L T ADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro bloco de perguntas do questionario foi destinado ao perfil dos alunos: 

genero, faixa etaria e tambem foi importante identificar onde residem os alunos, ja que alguns 

nao pertencem ao assentamento. 

Desse modo, o Grafico 1 apresenta uma tendencia de equilibrio entre os generos, com 

44% dos alunos do sexo masculino e 56% feminino, assim, a sala de aula comporta um 

publico homogeneo, o que significa trabalhar a diversidade de acordo com a realidade de 

cada um, ja que todos fazem parte das atividades do campo e sao donas de casa. 

Grafico 1 - Identificacao de genero dos alunos. 

• masculino "feminino 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Assim, pode-se observar que tanto os homens quanto as mulheres foram atingidos 

pela falta de oportunidade de estudar na idade regular, desse modo, com a instalacao da 

escola no proprio assentamento, tornou-se uma chance para eles ingressarem novamente na 

escola, levando-se em consideracao a comodidade de morarem proximo a escola, flcando 

acessivel para os moradores. 

Ajala (2011) argumenta que a presenca de alunos da EJA, quando se trabalha no 

ensino fundamental homens e mulheres apresentam-se em uma proporcao muito aproximada 

e no ensino medio, a proporcao de mulheres se acentua em relacao aos homens, levando a 

constatar que as mulheres persistem por mais tempo no ambito educacional. Pode-se atribuir 
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este fato a fadiga masculina que ocorre devido a ocupacao de cargos e/ou servicos bracais que 

ocorre na maioria dos casos, dificultando a disposi9ao em permanecer em sala de aula no fim 

do dia. 

O Grafico 2, mostra que a maioria dos alunos possui a faixa etaria acima de 30 anos, o 

que significa que 94% dos adultos desta localidade estavam fora da sala de aula e alegaram na 

pesquisa que o acesso a escolarizacao se da em virtude da proximidade com a escola, pois a 

zona urbana fica ha aproximadamente 16 Km do assentamento, o que impossibilitava eles 

estudarem, ja que trabalham o dia todo e a noite estao cansados para se deslocarem de sua 

comunidade. 

Grafico 2 - Faixa etaria dos alunos da EJA. 

• entre 26 a 30 • acima de 30 

09% 6% 

Fonte: pesquisa de campo (2017). 

Segundo o IBGE (2007) a faixa etaria mais comum nas turmas da EJA, e de 18 a 19 

anos. E notoria a presen9a de pessoas com idade entre 30 e mais de 50 anos, porem este grupo 

mais experiente aparece em quantidade inferior. Nas classes da EJA 53% sao mulheres e 47% 

representam os homens, esses dados sao semelhantes aos encontrados na nossa pesquisa 

(FIGURA 4). O grupo etario de 18 a 19 anos de idade, e mais comum entre os homens, ja as 

mulheres que frequentam essas turmas tem em torno de 18 a 39 anos de idade, porem a faixa 

etaria mais comum no presente estudo e de 6% dos alunos entre 26 a 30 anos e 94% acima de 

30 anos. 

Assim, consta-se que a realidade nos assentamentos de acordo com Rego (2011), 
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perpassa dos 30 anos de idade, chegando a 54,07% dos alunos que estudam nas escolas de 

assentamentos. Assim, pode-se observar que de acordo com os entrevistados da pesquisa essa 

faixa etaria corresponde a proximidade e facilidade que eles tem para estudar, ja que moram 

proximos e veem uma nova oportunidade para concluirem o ensino basico. 

Rego (2011) ainda afirma a importancia e o diferencial dos educadores em relacao ao 

conhecimento destinado a esses alunos, destacando a necessidade de trabalhar na sala e aula a 

realidade do aluno, fato evidente que motivou os alunos da EJA do Assentamento Fazenda 

Mata a concluirem em sua maioria dois ciclos o Ensino Fundamental e o Ensino Medio, pois 

como foi relatado por algunszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e um divertimento, eu aprendo muito", isso significa que os 

professores colocavam eles como os protagonistas do seu aprendizado, levando em 

consideracao seu conhecimento de mundo e os valorizando como cidadaos. 

Assim, observou-se que com a oferta da EJA na Escola Pedro Soares Nogueira, 

localizada no Assentamento Fazenda Mata, os alunos ficaram motivados a estudar e 

concluirem seus estudos, pois o numero de evasao entre esses jovens e adultos foi minimo, a 

turma da EJA do Ensino Medio, iniciou com 25 alunos matriculados (alguns que concluiam o 

Ensino Fundamental na referida escola e outros que foram matriculados posteriormente) e 

concluiram 22 alunos, dados satisfatorios e enriquecedores para a comunidade, ja que apenas 

12% desistiu e nao concluiu. 

Rogowski, Jost (2011), afirmam que e notorio como a educacao e importante para as 

pessoas que residem em assentamentos, pois eles demostram vontade de aprender e de 

participar das aulas, gostam de socializar o saber vivenciado, como demonstracao de interesse 

ao conteiido estudado. Assim, segundo esses autores citados, a presenca da EJA nos 

acampamentos e assentamentos e destacado como um ponto positivo, pois e uma 

possibilidade de adentrar na compreensao do conhecimento construido historicamente pela 

humanidade, na perspectiva critica, pela sua socializacao cumpre a funcao de compreender o 

mundo para poder transforma-lo. 

Logo, verificou-se mediante a pesquisa que os alunos da EJA desse assentamento, 

sentiram-se motivados e interessados a participarem assiduamente desse processo de 

ensino/aprendizagem e de se tornarem cidadaos criticos reflexivos na maneira de interagir 

com a sociedade. 

Observou-se que de acordo com os participantes da analise a escola comporta 56% 

dos alunos que residem no Assentamento fazenda Mata, 13% do sitio Pelele, 19% do sitio 
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Pau Darco, 6% do sitio Caicara e 6% do sitio Cinco Vacas. 

Conforme visualiza-se no Grafico 3, que 56% dos educandos sao pertencentes do 

assentamento e 44% sao dos sitios proximos, mas que tem parentes ou vinculos neste 

assentamento e que foi uma oportunidade de estudar depois de anos fora do contexto escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 3 - Procedencia dos participates da pesquisa. 

• Fazenda Mata • SitioPelele • Sitio Pau Darco 

• Sitio Caicara • Sitio Cinco Vacas 

Fonte: pesquisa de campo (2017). 

Segundo Lima (2012), os baixos indices de escolarizacao presente entre os jovens e 

adultos que vivem no campo tem sido uma preocupacao constante por parte do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST, que concordam e reivindicam escolas e cursos de 

alfabetizacao de adultos nos proprios assentamentos rurais e visa a importancia de parcerias 

com a Secretaria Municipal e Estadual, a fim de minimizar as elevadas taxas de jovens e 

adultos que nao concluiram o ensino regular. 

Pois, Rego (2011) afirma que por intermedio da EJA instalado nos assentamentos e 

uma maneira de incluir e proporcionar melhorias na comunidade, pois esses alunos 

desenvolvem atraves do conhecimento escolar e de forma institucionalizada, o ambito 

produtivo, politico e cultural, sendo capaz de modificar sua realidade social. 

Assim, pode-se considerar que esses fatores sao muito importantes para que os 

assentados participem ativamente na tomada de decisoes dentro de assentamentos e 

organizacoes, para que melhorem sua qualidade de vida satisfacao pessoal, alem de 

desenvolver confianca e autonomia na sua comunidade. 

O segundo bloco de perguntas tratou de abordar questoes relacionadas a participacao 



33 

desses alunos em algum tipo de organizacao (associacao, cooperativa, sindicato); valorizacao 

dos jovens; fonte de renda e sobre o conhecimento do PAD na comunidade. 

Desse modo, o Grafico 4 apresenta que 87% dos participates da pesquisa sao 

envolvidos com organizacoes, a grande maioria faz parte da associacao dos assentados da 

Fazenda Mata, que foi decorrente de lutas politicas e sociais seguradas por esses 

trabalhadores em busca de uma reparticao justa das terras que antes eram improdutivas, 

apenas 13% nao participa de nenhuma organizacao. 

Assim, podemos observar um dado relevante para esses jovens e adultos da EJA, pois 

de acordo com Bordenave (2007), essa participacao favorece o crescimento da consciencia 

critica da populacao, fortalece seu poder de reivindicacao e a prepara para adquirir mais poder 

na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 4 - Participacao dos alunos da EJA em organizacao 

(assentamento, cooperativa, sindicato) 

• participam de alguma organizacao 

• nao participam de nenhuma organizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 % 0 % 
1 3 % _ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ W  87% 

Fonte: pesquisa de campo (2017). 

Em relacao a valorizacao dos jovens nas associacoes, sindicatos e cooperativas de 

acordo com o Grafico 4, consideram importante a participacao deles nas organizacoes 87%, 

ja 13% dos envolvidos na pesquisa consideram que os jovens nao sao valorizados pelos 

presidentes dessas organizacoes. 

De acordo com Eder Filho (2010), e importante observar que a condicao juvenil pode 

auxiliar na construcao social, cultural e historica, pois eles sao altamente dinamicos e 

diversificados, o que implica considerar uma realidade multipla, visto que os jovens nao 

formam um grupo homogeneo, pelo contrario, sao heterogeneos, uma vez que esta contida a 

uma serie de aspectos, como, a cultura, a classe social, os grupos, as etnias, os generos e o 

local onde habitam, sejam no campo ou na cidade. 

Assim, e necessario trabalhar a identidade individual e coletiva do aluno a partir da 
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realidade que vive, levando-se em consideracao sua cultura, aspecto social e economico, pois 

cada realidade deve ser abordada de forma singular, para colocar o jovem como protagonista 

de seu proprio aprendizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 5 - Valorizacao dos jovens nas organizacoes. 

• valorizam os jovens • nao valorizam os jovens 

Fonte: pesquisa de campo (2017). 

Quanto as condicoes de renda e sustento dos alunos da EJA, e notoria a pratica da 

agricultura, com atividades voltadas a criacao de animais, como: as aves para a producao de 

ovos e tambem para o abate; os bovinos, caprinos e ovinos para a comercializacao do leite e 

para o consumo da familia e ainda para suprir suas necessidades comercializam esses 

animais, assim, vao buscando um meio de sobrevivencia em meio a este sistema capitalista. 

Observou-se ainda que o Programa Social do Governo Federal, o Bolsa Familia, que 

faz parte do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e a fonte de renda 

principal no sustento da familia, ja que este programa visa o acesso a renda de forma 

dependente, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao de baixa renda 

(GALANTE, 2014), que se enquadra a quase todos os envolvidos na pesquisa, como pode-se 

observar de acordo com o Grafico 6, os principais meios de sobrevivencia dessas pessoas. 
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Grafico 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Fonte de renda dos alunos. 

• agricultura • bolsa familia 

• agricultura e bolsa familia • assalariado 

• aposentadoria "vereador 

B§ nao tem fonte de renda 

44% 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

Assim, podemos observar que 44% dos alunos da EJA depende exclusivamente do 

Bolsa Familia para seu sustento, ja 19% depende somente da agricultura, ou seja, da lida 

diaria com a terra e os animais, 13% recebem auxilio do Bolsa Familia, mas tambem tem 

renda da agricultura, 6% e assalariado, 6% aposentado, 6% exerce atividade parlamentar 

(vereador) e 6% nao tem fonte de renda. 

Com base nesta investigacao pode-se observar que a maioria dos educandos da EJA 

que moram no assentamento Fazenda Mata, participam de alguma atividade do PAD que 

contribui para o sustento de sua familia, mesmo que seja de forma indireta, pois muitos deles 

de forma coletiva e cooperativa utilizam racoes da erva sal que e produzida neste 

assentamento como forma de ajudar na sustentabilidade do local e tambem como fonte rica de 

proteinas para a alimentacao dos animais. 

Quando questionados sobre como tiveram conhecimento do Projeto Agua Doce, 

responderam que atraves do presidente da associacao e por meio das pessoas da comunidade 

e a respeito se houve alguma reuniao na sua comunidade sobre o PAD, mesmo os alunos que 

nao moram no assentamento, tem conhecimento das reunioes existentes nesta associacao, ja 

que 81% afirmam que ha reunioes frequentes na associacao e 19% responderam que nao 

sabem. Da mesma forma, quando perguntou-se sobre a presenca de algum tecnico ou 
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especialista sobre orientar os moradores sobre o PAD, obtive-se o mesmo percentual de 

respostas, ou seja, os participantes da pesquisa que nao moram no assentamento 

desconhecem, como observa-se no Grafico 7: 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

Neste terceiro bloco, abordou-se questoes diretamente ligadas as atividades do PAD: 

quern participa; quais as principals melhorias na comunidade com sua implantacao e se 

considera a juventude rural com oportunidades de trabalho e renda, alem de questionar sobre 

a satisfacao do Projeto Agua Doce. 

Dados importantes para a observacao do fortalecimento do protagonismo dos alunos 

da EJA neste assentamento a partir do PAD, que como ja analisamos a maioria dos alunos 

fazem parte deste assentamento e participam ativamente das atividades desempenhadas pelo 

programa, que como foi relatado por um participante da pesquisa "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que seria dessa 

comunidade sem a implantacao desse programa, que trouxe tantas melhorias para nos". 

Desse modo, observa-se que dentre os envolvidos na pesquisa, 56% que participam 

ativamente das atividades do PAD, sao os alunos que moram no referido assentamento, que 

foi conquistado atraves de lutas por uma divisao justa de terras e que residem e buscam seu 

meio de sobrevivencia e que fazem suas tarefas diarias de forma coletiva. 

Assim, detecta-se indicios de Economia Solidaria nas atividades desempenhadas pelos 

alunos que consequentemente sao do assentamento, como por exemplo, na criacao de peixe, 
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nos tanques de contencao, plantacoes da palma, cultivo da erva sal e nas atividades de cunho 

comunitario, como na construcao de cercas, limpezas das barragens e da casa sede da 

associacao (SILVA, 2013), todos participam desse processo de cooperativismo. 

No entanto, 44% dos alunos da EJA nao participam ativamente das atividades, mas 

que reconhecem que o assentamento se destaca com o PAD, ja que oferece mais oportunidade 

e bem estar para as familias, diferentemente de outros que nao sao assistidos por programas 

sociais e/ou organizacoes. 

Conforme abordou a figura 6, que analisou a localidade onde residem os participantes 

da pesquisa, com o mesmo percentual de 56% dos educandos sao pertencentes do 

assentamento e 44% sao dos sitios proximos, ou seja, nao participam das atividades do PAD, 

assim compara-se com o Grafico 8, que e o mesmo publico que participa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 8 - Participacao dos alunos nas atividades do PAD 

• participa das atividades • nao participa das atividades 

0% 0% 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

Em relacao a pergunta se houve melhorias na comunidade apos a implantacao do 

PAD, todos os alunos afirmaram que este programa tem grande valia para a comunidade e 

como notamos na pesquisa de campo que o assentamento foi contemplado novamente com o 

programa e ja foram instalados novos pocos com processo de dessalinizacao para atender a 

populacao com agua de qualidade, mas que ainda nao foi inaugurado, o analista ambiental e 

fiscal do Ministerio do Meio Ambiente, Samuel Rodrigues, em entrevista ao Governo da 

Paraiba destaca que: 

a metodologia do Programa Agua Doce e muito complexa e se for aplicada 

corretamente ela garante a sustentabilidade ambiental e social do sistema. 
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As familias tem assistencia tecnica, tem assistencia do Estado, o Governo 

Federal esta disponivel para ajudar no que for precise (RODRIGUES, 

2017) 

De acordo com a fala do analista acima citado, pode-se comprovar que a assistencia 

tecnica e reunioes com pessoas capacitadas sao ofertadas ao assentamento, como observou-se 

na Figura 10, pois todos que residem na comunidade participam. 

Na maioria das respostas mesmo os que nao sao assentados, consideram que a 

melhoria mais consideravel foi ter o consumo de agua de qualidade, ja que e a principal tarefa 

do projeto e a de extrair o sal da agua para que seja apta para o consumo humano 

(GOVERNO DA PARAIBA, 2017), como percebe-se nas falas dos alunos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Melhorou a qualidade da agua" (Aluno A) 

"Tudo. Por que temos agua para beber, cozinhar e cuidar da higiene das 

criancas " (aluno B) 

"Melhorou tudo " (Aluno C) 

Desse modo, observamos que toda a populacao considera que o assentamento Fazenda 

Mata melhorou com instalacao do PAD e que ate o ano passado abastecia tambem a cidade 

do Amparo- PB com agua potavel para as escolas e reparticoes publicas, mas alguns alunos 

tambem consideram que o programa tambem tem indicios de uma economia sustentavel, 

pois: 

"Muitas coisas melhoraram, a renda com os peixes e agua de qualidade 

para beber" (aluno D) 

"Melhorou o desenvolvimento da comunidade e dos sitios vizinhos, no que 

se refere ao abastecimento de agua e o peixe que complementou a renda dos 

assentados " (aluno E) 

Quando questionados sobre as estrategias do PAD em relacao a juventude rural do 

municipio e obtencao de novas oportunidades de trabalho e renda, foi notoria a insatisfacao 

em relacao a producao de trabalho diretamente ligado a geracao de renda, faltando maior 

incentivo para a classe juvenil. 

Abramovay e Camarano (1999) discutem que tanto na agricultura como nas tarefas 

nao agricolas, os jovens que vivem no campo encontram-se impossibilitados, nao so por 
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motivos estritamente economicas, mas tambem pela relacao entre as geracoes, ja que poucos 

querem permanecer no campo, por questoes da fragilidade que encontram diante a sociedade, 

que nao valorizam as condicoes dos trabalhadores rurais especialmente os jovens. 

Eder Filho (2010) afirma que as precarias politicas publicas destinadas para o 

crescimento do campo dificultam as condicoes de vida da classe trabalhadora rural juvenil, 

que em resultado desta realidade, procuram nos estudos, alternativas de trabalho e novas 

relacoes pessoais entre outros jovens, isso tem ocasionado um alto indice de exodo rural, ja 

que esses jovens buscam na cidade novos horizontes e novas oportunidades. 

Observou-se que alguns dos entrevistados nao consideram o PAD como gerador de 

renda para os jovens, como vemos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao tiveram nenhuma oportunidade ". (aluno D) 

"Eu acho que nao ". (aluno A) 

"Nao ". (aluno H) 

Diante a pesquisa fatores evidentes como falta de motivacao e falta de politicas 

publicas que incentive os jovens a permanecerem na sua comunidade, ainda e pouco assistido 

por essas instituicoes, especialmente quando se trata da questao da renda propria, ou seja, de 

meios para que gere dinheiro com as atividades desempenhadas na comunidade, desse modo, 

consideram o PAD extremamente importante para o assentamento, mas que falta uma maior 

assistencia para a juventude, como observou-se: 

"Podemos dizer que nao gerou renda diretamente, mas ajuda o 

desenvolvimento e o trabalho coletivo, mas precisa de um projeto para 

beneficiar os jovens ". (aluno E) 

Observou-se ainda que alguns participates consideram que o PAD oferece poucas 

condicoes para geracao de renda, ja que se baseia nas atividades rurais e no criatorio de 

peixes, que tem sua despesca so uma vez no ano, no periodo da semana santa e o dinheiro e 

para a manutencao e despesas da bomba, desse modo, nao oportuniza o jovem como 

protagonista do seu entorno e sim simplesmente como uma forma de ajudar seus pais nas 

atividades cotidianas, como vemos: 

"Sim, porque a juventude tem a oportunidade de criar e vender os peixes " 
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(aluno B) 

"Sim, porque ajuda seus pais com os animais ". (aluno C) 

"Sim. porque tem a erva sal para a criacao dos animais ". (aluno F) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desse modo, Eder Filho (2010) ainda afirma que "e fundamental que os jovens 

possam ser contemplados com programas de capacitacao e linhas de credito que propiciem a 

base material de sua afirmacao como futuro agricultor". Para que assim, tenham incentivos 

para permanecer na sua comunidade e que haja uma conscientizacao e uma busca pela 

autonomia e por melhores condicoes de sobrevivencia para os jovens agricultores. 

Assim, os moradores almejam que os jovens do Assentamento Fazenda Mata sejam 

contemplados com acoes e parcerias com o governo que beneficiem a juventude dessa 

comunidade, ja que relataram que alguns jovens ja foram a Joao Pessoa- PB e Campina 

Grande- PB, em busca de projetos que atendessem esse publico, como observou-se nos 

comentarios dos participates da pesquisa: 

"Sim, os jovens estao engajados no programa e estao buscando fazer uma 

associacao voltada para os jovens ". (aluno I) 

"Sim querem fazer uma associacao para os jovens entre 15 a 21 anos ". 

(aluno G) 

Muitos consideraram que o PAD nao oportunizou a geracao de renda entre os jovens, 

mas que ajuda os assentados no sustento da familia e que os jovens ajudam nas atividades do 

campo, que neste assentamento sao feitas de forma coletiva e cooperativa entre todos os 

assentados. 

Logo, quando indagados sobre a satisfacao com o PAD, todos os alunos da EJA do 

Assentamento, mesmo os que moram proximos responderam que estavam satisfeitos, pois 

"nao ha como nao ficar feliz, com agua de qualidade, pois essa e a maior riquezd\ 
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5 CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No presente estudo, quanto ao perfil e a percepcao dos alunos da EJA do 

Assentamento Fazenda Mata, observou-se que: 

- Ha um equilibrio quanto ao genero, indicando que ha um fortalecimento no 

protagonismo feminino em busca de autoaprimoramento; 

- A faixa etaria esta acima de 30 anos, o que evidencia a falta de oportunidade ou as 

necessidades desse publico em trabalhar, deixando assim, a escola para uma idade posterior 

as suas buscas; 

- A fonte de renda principal e oriunda de programas sociais, apontando para a falta de 

oportunidades desse publico. 

Todos os participantes da pesquisa consideraram de suma importancia o Programa Agua 

Doce, que prima pela melhoria da agua para o consumo humano, ja que antes so tinha agua 

salobra e sofriam com o longo periodo de estiagem e com a falta de agua considerada boa. 

- Para a maioria dos participantes e importante a participacao dos jovens nas 

organizacoes, mas demonstram insatisfacao em relacao a falta de oportunidades que 

proporcionem autonomia e participacao ativa da juventude e gere fonte de renda para que eles 

nao saiam de sua comunidade. 

- Os alunos mencionaram em suas falas que existem praticas economicas e sociais com 

indicios de Economia Solidaria que influenciam diretamente o cotidiano deles, mas que estes 

nao estao diretamente ligados; 

Com efeito, observou-se que os jovens tambem sao atingidos diretamente com a falta 

de geracao de renda, pois frisou-se a necessidade de investimentos publicos atraves de 

projetos que venham a desenvolver e aprimorar as atividades praticadas pela juventude, que 

em sua maioria ajuda seus pais nas atividades do campo e que possa fornecer novas 

oportunidades de trabalho, a fim de possibilitar condicoes de sobrevivencia no berco de suas 

raizes culturais e impedir a fuga desses jovens para os grandes centros tlnanceiros do pais em 

busca de trabalho. 

A implementacao do Programa Agua Doce (PDA) contribui e proporciona aos 

moradores dessas localidades um maior incentivo de permanecerem e gerar renda na sua 

propria comunidade. 

Deve-se destacar tambem que com a implantacao da EJA no Assentamento Fazenda 

Mata, propiciou mais dignidade para os jovens e adultos que estavam fora da sala de aula, ja 
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que a identidade e a cultura popular foram trabalhadas de acordo com a realidade do aluno, 

assim, eles tornaram-se individuos criticos/reflexivos e participativos nas atividades do 

Assentamento. 

Portanto, a investigacao desenvolvida nao esgota as discussoes sobre o fortalecimento 

do protagonismo desses alunos em relacao as atividades de cunho solidario neste 

assentamento que e assistido pelo PAD, nem tampouco a producao de conhecimentos sobre o 

empoderamento dos alunos da EJA em relacoes as suas lutas sociais e busca de melhorias 

para a juventude dessa comunidade, sendo importante novos estudos academicos a respeito 

da EJA. 
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Unive rsid a d e  Fe de ra l 
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TERMO DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

P E R C E P g O E S SOBRE O F O R T A L E C I M E N T O DO PROTAGONISMO DE 

ALUNOS DA E J A DE UM ASSENTAMENTO RURAL A PARTIR DO PROGRAMA 

AGUA DOCE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voce esta sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 

documento abaixo contem todas as informacoes necessdrias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. Sua colaboragao neste estudo sera de muita importancia para nos, mas se desistir a 

qualquer momento, isso nao causard nenhum prejuizo a voce. Essa pesquisa e o Trabalho de 

Conclusao no Curso de Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em 

Economia Solidaria no Semiarido Paraibano de Fabiana Machado de Lima (99688 5362), sob 

a orientacdo da Profa. Dra. Adriana de Fdtima Meira Vital (99903 3296)(UFCG). Obrigada 

por participar dessa construqao. 

CONSENTIMENTO 

Eu, , profissao 

, residente e domiciliado na 

, portador da 

Cedula de identidade, RG e inscrito no CPF/MF 

nascido(a) em / / . abaixo 

assinado(a), concordo de livre e espontanea vontade em participar como voluntario(a) do 

estudo "fortalecimento do protagonismo de alunos da EJA de um assentamento a partir 

do Programa Agua Doce". Declaro que obtive todas as informacoes necessarias, bem como 
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todos os eventuais esclarecimentos quanto as duvidas por mim apresentadas. 

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessario para que se possam entender a visao dos agricultores sobre 

o Projeto Agua Doce e analisar as dificuldades enfrentadas pelos agricultores 

famiHares assentados na conducao da producao agricola; 

II) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboracao neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicacao; 

III) Os resultados obtidos durante este projeto serao mantidos em sigilo, mas concordo 

que sejam divulgados em publicacoes cientificas, desde que meus dados pessoais nao 

sejam mencionados; 

IV) Estou ciente que receberei uma via deste termo de consentimento 

Amparo - PB, de de 2017. 

Nome: 

Nome / RG / Telefone 
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APENDICE B 

QUESTIONARIO 
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P E R C E P C O E S SOBRE O F O R T A L E C I M E N T O DO PROTAGONISMO DE 

ALUNOS DA EJA DE UM ASSENTAMENTO RURAL A PARTIR DO PROGRAMA 

AGUA DOCE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FABIANA MACHADO DE LIMA (Academical 

ADRIANA DE F A H M A MEIRA VITAL (Orientadora UFCG) 

QUESTIONARIO 

1 - Genero: ( ) masculino ( ) feminino 

2 - Faixa etaria: ( ) ate 20 ( ) 21 a 25 ( ) 26 a 30 ( ) acima de 30 

6 - Participa de alguma organizacao (associacao, cooperativa, sindicato? 

Sim ( ) Nao ( ) 

7 - Acha que os presidentes das associacoes, sindicatos e cooperativas valorizam a presenca 

de jovens? Sim ( ) Nao ( ) 

5 - Qual sua fonte de renda atualmente? 

6 - Como ficou sabendo do Projeto Agua Doce? 

7 - Houve alguma reuniao na sua comunidade sobre o PAD? Sim ( ) Nao ( ) Nao sabe ( ) 

8 - Algum tecnico ou especialista orientou os moradores? Sim ( ) Nao ( ) Nao sabe ( ) 

9 - Voce participa das atividades do PAD? Sim ( ) Nao ( ) 

10 - O que melhorou na sua comunidade apos a implantacao do PAD? 

11 - Com a estrategia do PAD voce acha que a juventude rural do Assentamento Mata tem 

novas oportunidades de trabalho e renda? 

12 - Esta satisfeito com o Projeto Agua Doce? Sim ( ) Nao ( ) Nao sabe ( ) 


