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A Educacao de Jovens e Adultos nasceu da necessidade de interagir as 

experiencias de vida dos educandos com a sistematizacao dos conteudos 

programaticos, preparando-os para atuar no mundo como cidadaos crit icos, e, 

sobretudo livres. Partindo desse contexto, o presente estudo revela que as 

mediagoes pedagogicas desenvolvidas para esta modal idade de ensino, nao tern 

levado em consideracao, os conhecimentos e as experiencias dos sujeitos. A 

ausencia de programas e metodologias or iundas de uma racional idade 

transformadora vem sendo percebida nit idamente no ensino de Educacao de 

Jovens e Adultos no municipio de Zabele-PB, atraves do elevado numero de 

alunos evadidos e do numero de matriculas que vem diminuindo gradativamente. 

O trabalho estruturou-se no estudo de caso e na pesquisa participativa, na qual, o 

investigador realiza em comunhao com o grupo envolvido uma autoreflexao. Nao 

obstante, apl icou-se urn questionario aos professores para compreender como se 

const i tuem as praticas educat ivas e outro com os alunos para diagnosticar 

possiveis respostas em relacao ao desinteresse dos alunos no processo de 

aprendizagem. Posteriormente, real izaram-se oficinas abordando tematicas que 

envolvessem elementos de suas vivencias e experiencias, ou seja, das interacoes 

sociais estabelecidas entre os sujeitos com a comunidade e com o ambiente. 

Conclu idas as atividades, buscou-se analisar a percepcao dos alunos sobre 

educagao e a sua relacao com o trabalho. Com base nos dados coletados, notou-

se que as principals problematicas estao atreladas a uma educacao precarizada e 

descontextual izadas com a real idade local. 

Palavras -chave: Educacao de Jovens e Adultos; Economia Solidaria; Praticas 

Educativas. 
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1 I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A educacao e um processo fundamental na construcao de socredades e de 

sujeitos participativos. No entanto, quando a educacao esta a servico de uma 

racional idade instrumental, observa-se que os sujeitos aprendentes se tornam 

partes de uma sociedade excludente, que utiliza o processo educativo para 

alienar e marginalizar os afunos. 

A Educacao de Jovens e Adultos e uma modal idade de ensino que ja traz 

em sua essen t ia um contexto de marginal izacao, por se constituir atraves de 

polit icas compensatorias. Isso e visivel pelos descont inuos arcabougos legais que 

norteiam as regras de duracao, idade e certif icagao para os sujeitos inseridos 

nesta modal idade de ensino (Resolugao CNE/CEB n°1, de 5 de julho de 2000). 

Dentro desse contexto, buscando-se a realizacao de um estudo de caso o 

presente trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal de Educacao Infantil e 

Ensino Fundamental Maria Bezerra da Silva, localizada no municipio de Zabele -

PB. 0 regime de funcionamento da escola ocorre em 03 (tres) turnos, sendo pela 

manha as turmas da Educagao Infantil e Ensino Fundamental 1 a fase (1° ao 5° 

Ano) ; a tarde com as turmas da Educagao Infantil e Ensino Fundamental 1 a fase 

(1° ao 5° Ano) e Ensino Fundamental 2° Fase (6° ao 7° Ano) e a noite com as 

turmas do ensino fundamental do 1° e 2° Segmento da Educagao de Jovens e 

Adultos - EJA e com o Programa Brasil Alfabetizado. 

0 estudo buscou aporte teorico e metodologico para o desenvolvimento do 

trabalho de campo da pesquisa qualitativa, que assume diferentes signif icados no 

campo das ciencias humanas e sociais. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa 

compreende um conjunto de diferentes tecnicas interpretativas que visam a 

descrever e a decodif icar os componentes de um sistema complexo de 

signif icados. 

De modo geral, o trabalho se apoiou no estudo de caso e na pesquisa 

participativa e esta sequenciado da seguinte maneira: 

Como explanagao, as consideragoes observadas indicam que e necessario 

rever as mediagoes pedagogicas dos professores da modal idade de ensino 

Educagao de Jovens e Adultos da Escola Municipal Maria Bezerra da Silva. A 
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construcao de um curr iculo contextual izado com a real idade local pode colaborar 

nos processos de emancipacao social pautada na racionalidade transformadora. 

0 estudo buscou analisar as mediacoes pedagogicas desenvolvidas para 

modal idade de ensino Educagao de Jovens e Adultos, discutir como a educagao 

popular e a economia solidaria podem colaborar na construcao de mediagoes 

pedagogicas emancipator ias e evidenciar o papel do educador na promogao de 

relagoes humanas, afetivas e sociais que promovam a crit icidade dos sujeitos. 
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2. F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 E D U C A C A O D E J O V E N S E A D U L T O S E S E U P R O C E S S O H I S T O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Educacao de Jovens e Adultos surge para atender o cumprrmento do 

direito garantido na Constituicao Federal de 1988, a qual estabelece que "a 

educacao e direito de todos e dever do Estado e da famflia..." e ainda, ensino 

fundamental obrigatorio e gratuito, inclusive sua oferta garantida para todos os 

que a ele nao t iveram acesso na idade propria. (Ciavatta e Rummert, 2010). 

Com a promulgacao de uma nova Constituigao (1988), uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educagao (Lei n. 9.394/96) e aprovada em conturbado e 

controverso processo e, no ambito da EJA, entra em vigor um conjunto de 

documentos que constitui hoje suas referencias diretas ou indiretas. 

Desse conjunto, Ciavatta e Rummert (2010) destacam as Diretrizes 

Curriculares para a Educagao de Jovens e Adultos, as Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Fundamental e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Medio. A esse 

arcabougo legal, construido nos anos 90, vieram somar-se, a partir de 2003, 

decretos que pautaram reformas educat ivas e ampl iaram a implementagao de 

programas e projetos voltados para a EJA. 

Na decada de 90 observou-se que tres pareceres se apresentam como 

relevantes para compreender o processo historico da EJA, tendo em vista que tais 

documentos discutem basicamente os limites de idade para realizagao dos 

exames que permitem os jovens a frequentar o ensino supletivo. 

O primeiro foi o parecer 05/97 do Conselho Nacional de Educagao que 

aborda a questao da denominagao "Educagao de Jovens e Adultos" e "Ensino 

Supletivo", define os limites de idade f ixados para que jovens e adultos se 

submetam a exames supletivos, define as competencias dos sistemas de ensino 

e explicita as possibi l idades de certif icacao. 

O segundo parecer 12/97 do Conselho Nacional de Educacao - elucida 

duvidas sobre cursos e exames suplet ivos e outras. E o ultimo parecer 11/99 do 

Conselho Nacional de Educagao - aborda o objeto da portaria ministerial n° 

754/99 que dispoe sobre a prestagao de exames suplet ivos pelos brasileiros 

residentes no Japao. 
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Em 2000, a Resolugao CNE/CEB n°1 , de 5 de julho de 2000, promove um 

significativo avango nas discussoes em torno da educagao de jovens e adultos, 

estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para esta educacao, como 

tambem Ihe dando o carater de modal idade. 

Pois por modal idade, se entende que ha um modo proprio de se fazer a 

educagao, indicando que as caracterist icas dos sujeitos jovens e adultos, seus 

saberes e experiencias do estar no mundo, sao guias para a formulagao de 

propostas curriculares pol i t ico-pedagogicas de atendimento. 

O Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educacao complementa a 

resolugao anterior fazendo referenda as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educagao de Jovens e Adultos e refleti sobre a fungao desta modal idade de 

ensino, reafirmando a sua condigao enquanto modalidade. 

Nesta ordem de raciocinio, a Educacao de Jovens e Adultos (EJA) 

representa uma divida social nao reparada para com os que nao tiveram 

acesso e nem dominio da escrita e leitura como bens sociais, na escola 

ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fors dela, e tenham sido a forga de trabalho empregada na 

constituicao de riquezas e na elevacao de obras publicas. Ser privado 

deste acesso e, de fato, a perda de um instrumento imprescindivel para 

uma presenga significativa na convivencia social contemporanea 

(PARECER 11/2000 do CNE, 2000, p.05). 

Nao obstante, verif ica-se no Piano Nacional de Educagao, Lei n° 

10.172/2001, que tal modal idade de ensino e contemplada com um capitulo 

proprio sob a rubrica de Modalidades de Ensino como ja em seu texto introdutorio 

dispoe, no topico de n° 2, que, entre as prioridades das prioridades, esta a 

garantia de ensino fundamental a todos os que a ele nao tiveram acesso na idade 

propria ou que nao o concluiram. 

Em 2006, a EJA ganha novas discussoes com a Emenda Constitucional n° 

14/2006 que criou o Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Vaforizagao do Magisteho (FUNDEF), seguida da Lei n° 

9.424/96 foi substi tuida pela Emenda Constitucional n° 53/2006. 

Esta deu nova redagao a varios art igos concernentes a educagao ao 

instituir o Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de 

Valorizagao dos Profissionais da Educacao (FUNDEB). O inciso II da nova 

redagao do art. 60 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias (ADCT) 
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inclui nos respectivos Fundus todas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diversas etapas e modalidades da 

educagao presencial, inclui as metas de universalizagao da Educagao Basica 

estabelecidas no Piano Nacional de Educagao e no § 4° desse mesmo artigo, 1 

dispoe que a distribuigao dos recursos do Fundo para a EJA, consideradas a 

total idade das matr iculas do Ensino Fundamental , sera de 1/3 das matriculas no 

primeiro ano, 2/3 no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano. 

Consequente a essa emenda, o Congresso Nacional aprovou a Lei n. 11.494/07 

regulamentando o FUNDEB. 

Essa lei refere-se tambem a educacao de jovens e adultos em alguns dos 

seus artigos como e o caso do seu art. 1 1 : 

Art. 11 A apropriacao dos recursos em funcao das matriculas na 

modalidade de Educacao de Jovens e Adultos, nos termos da alinea c 

do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposicoes Constitucionais 

Transitorias - ADCT, observara, em cada Estado e no Disirito Federal, 

percentual de ate 15% (quinze por cento) dos recursos do Fundo 

respectivo (BRASIL, Lei n. 11.494/07). 

Por intermedio do Edital CNE n° 2/2007 da UNESCO, decorrente do 

Projeto 914 BRA 1121 "Fortalecimento Institucional do Conselho Nacional de 

Educacao", o CNE selecionou consultor cuja atribuigao foi de elaborar estudos 

para subsidiar as discussoes e del iberagoes da Camara de Educacao Basica do 

Conselho Nacional de Educagao sobre tres temas: (1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA duracao e idade minima 

para os cursos de Educacao de Jovens e Adultos; (2); idade minima e 

certificagao para os exames de Educacao de Jovens e Adultos; (3) e a relacao 

E d u c a g a o a Distancia e Educagao de Jovens e Adultos. 

O consultor selecionado foi o professor Carlos Roberto Jamil Cury, ex-

presidente da Camara de Educagao Basica do Conselho Nacional de Educagao e 

Relator do Parecer CNE/CEB n° 11/2000 e da Resolugao CNE/CEB n° 1/2000. 

Como produto final da consultoria foi entregue a CEB, em novembro de 2007, o 

documento intitulado "Novos passos da Educacao de Jovens e de Adultos", de 

autoria do referido consultor, do qual muitas reflexoes e indicagoes foram 

incorporadas ao presente Parecer. 

Quanto ao discipl inamento legal que a Educacao de Jovens e Adultos 

recebe na LDB (Lei n. 9.394/96), vale destacar: 
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Art. 37 A Educacao de Jovens e Adultos sera dest inada aqueles que nao 

t iveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e medio na 

idade propria. 

§ 1° - Os sistemas de ensino assegurarao gratuitamente aos jovens e aos adultos, 

que nao puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as caracterist icas do alunado, seus 

interesses, condigoes de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2° 0 Poder Publico viabil izara e estimulara o acesso e a permanencia do 

trabalhador na escola, mediante acoes integradas e complementares entre si. 

§ 3° A educagao de jovens e adultos devera articular-se, preferencialmente, com a 

educagao profissional, na forma do regulamento (paragrafo incluido pela Lei no. 

11.741 de 16/07/2008). 

Art. 38 Os sistemas de ensino manterao cursos e exames supletivos, que 

compreenderao a base nacional comum do curr iculo, habil i tando ao 

prosseguimento de estudos em carater regular. 

§ 1° - Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ao: 

I - no nivel de conclusao do Ensino Fundamental , para maiores de quinze anos; 

II - no nivel de conclusao do Ensino Medio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2° - Os conhecimentos e habil idades adquir idos pelos educandos por meios 

informais serao aferidos e reconhecidos mediante exames. 

A partir dos dados do Parecer CNE/CEB N°2008, observa-se que o 

processo historico da Educagao de Jovens e Adul tos no Brasil, como modal idade 

nos niveis fundamental e medio e marcada pela descontinuidade e por tenues 

polit icas publicas, insuficientes para dar conta da demanda e do cumprimento do 

direito, nos termos estabelecido pela constituigao Federal de 1988. 

Este conjunto de agoes mal sucedidas reflete diretamente nos processos 

de ensino aprendizagem, sendo comum nas escolas a formagao fragmentada e 

desigual, que nao leva em consideragao o individuo enquanto cidadao e sujeito 

historico. 
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2.1.1 E D U C A C A O , S O C I E D A D E E P R I N C i P I O S S O C I A I S 

A educacao desencadeia uma serie de processos que determina a 

formagao social e a insergao do cidadao para o convivio com a sociedade. A 

pratica educativa esta diretamente figada ao processo de social izacao, 

responsavel pela construcao do saber da comunidade. 

A educagao, na visao de Teles (1992, p. 13), "e toda a riqueza cultural de 

um povo, em termos de l ingua, costumes, religiao, etc.". A integragao de todos 

esses fatores simboliza um desenvolvimento socio educat iona l . Este 

desenvolvimento e dado atraves da descoberta da individualidade e do 

fundamento de que cada ser e proveniente de potencial idades e caracterist icas 

proprias que agregadas na coletividade, transforma um grupo em uma nagao 

desenvolvida. Na qual, evidencia a cultura e economia, pois, a cultura e a 

educagao de um povo refletem posit ivamente na riqueza economica de uma 

sociedade. 

Segundo Orso, Gongalves e Mattos (2008), a educagao tern um conceito 

baseado no social, isso que dizer que: 

A educacao e um trabalho social. Seu significado, sua importancia e 

resultado do que a sociedade faz dela. Isso, por sua vez, depende do 

grau de desenvolvimento social, do nivel de exigencias dos individuos e 

das possibilidades politicas e economicas do momento mediada pelas 

relacoes concretas estabelecidas na (uta social. (ORSO, GONCALVES e 

MATTOS, 2008, p. 72) 

Quando os autores se referem a uma educacao vinculada as lutas de 

classe, os mesmos querem trazer para discussao a sociedade dividida em 

classes e a necessidade de pensa-la considerando essa realidade, ou seja, 

concretamente, longe das abstragoes, personif icagoes e Husoes. 

A Educacao de Jovens e Adultos emergiu em tempos dificeis de 

perseguicao e atropelos aos direitos fundamentals. E e justamente neste 

contexto que surgiu a necessidade de trabalhar pela liberdade, de gerar 

umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consciencia coietiva da capacidade transformadora e libertadora 

que nos permite quebrar as cadeias da opressao (NAHMiAS, 2009, 

p.123). 

Atualmente, nota-se que o modelo democrat ico vem adquir indo certa 

consistencia no processo polit ico em alguns paises da America Latina, no 
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entanto, muito tern que ser feito, tendo em vista as novas faces dos sistemas 

capitalistas, que se modif icam rapidamente, ocasionando efeitos sobre Estados 

Nacionais, empresas e trabalhadores (DANTAS, 2003). 

Essas novas interacoes tern desenvolv ido um novo t ipo de opressao, 

caracterizada pelo mercado, pela exclusao, pela desigualdade na distribuigao da 

riqueza, do poder e do conhecimento. 

De acordo com Silvera, (2000), "A cidadania, para nao ser excludente, 

deve ser progressivamente desnacional izada, desterritorial izada e democrat izada, 

e passara fundamentar-se em criterios de respeito a dignidade humana, a 

igualdade de direitos e as diferencas". 

Nesse sentido, a educacao de jovens e adultos deve ter como foco a 

superacao da desigualdade, a el iminagao das diferencas economicas e a 

integragao da diversidade cultural. 

No entanto, no Brasil, pode-se dizer que esta modal idade de ensino e um 

quanto tanto controverso desde o momento em que comecou a ser t rabalhada em 

nosso pais, a mesma sempre foi atrelada ao ensino regular, nao se pensando em 

criar uma educagao da EJA solida e com caracterfst icas proprias. 

Vol tada para a populacao adulta e jovem que estao fora da faixa etaria, 

esta modal idade de ensino possui uma perspect iva compensator ia, onde essa 

forma de ensino nao reconhecia ou nao reconhece as especif icidades de cada 

educando, suas experiencias e suas expectativas. 

Um aspecto a ser considerado e a insuficiencia de politicas 

publicas educacionais para a revitalizacao da educacao de 

jovens e adultos, com vistas a garantir efetivamente o 

acesso, a permanencia e o sucesso escolar. (SILVA, ef a/., 

2009, p.04). 

E notorio o grande numero de experiencias criadas petos governos que 

passaram por este pais, cada qual com seus programas tentando resolver de uma 

forma eficaz o problema da educacao de jovens e adultos no sistema educacional 

brasileiro. 

Sabe-se que a educacao se faz com metas de longo prazo e com 

investimentos condizentes com o programa a ser desenvolvido, o que nao 
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aconteceu, devido aos poucos recursos, a ausencia de politicas apropriadas, que 

limitaram as mediacoes pedagogicas, sendo elas, atualmente infantil izadas e 

descontextual izadas nao atendendo as necessidades de aprendizagens e 

especif icidades dos educandos jovens e adultos (FERRACO, 2007). 

Uma vez produzidas as desigualdades culturais como resultado da falta de 

acesso a escolaridade, da ausencia de oferta cultural, dos acessos limitados a 

informacao cientif ico-tecnologica, pode-se afirmar que a heranca que perpassa de 

geracao a geracao estao assinalada pela carencia. 

Os setores populares vivem imersos na cultura amplamente difundida pela 

urbanizagao, pelos meios de comunicacao e pelos processos polit icos 

global izados, que acabam interferindo nas relacoes sociais estabelecidas no 

campo e na cidade (GOMES, 1997). 

Part indo desse entendimento, e necessario uma educacao integrada 

proporcionando a (re)construcao de conhecimento e atitudes ligada a 

emancipacao humana, a cidadania e ao trabalho, sendo esses elementos, 

condicoes necessarias para uma efetiva part icipacao na vida social, politica, 

cultural, e para a (re)insercao digna do sujeito c idadao no mundo do trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 O C O M P R O M I S S O DO E D U C A D O RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COM A SOCIEDADE 

A formacao de seres sociais conscientes de sua compreensao humana 

exige um profissional compromissado, no qual, FREIRE (1983, p.08), afirma que 

"de fato, ao nos aproximarmos da natureza do ser que e capaz de se 

comprometer, estaremos nos aproximando da essen t ia do ato comprometido". 0 

ato compromet ido e consti tuido por uma acao transformadora que reflete a 

capacidade de agir. 

Diante desta afirmativa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA op.cit (1983, p.08), relata que: 

Somente um ser que e capaz de sair de seu contexto, de "distanciar-se" 

dele para ficar com ele; capaz de admira-lo para, objetivando-o, 

transforma-lo e, transformando-o, saber-se transformado pela sua 

propria criacao, um ser que e e esta sendo no tempo que e o seu, um ser 

historico, somente este e capaz, por tudo isto, de comprometer-se. 

(FREIRE, 1983, p.08) 
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0 processo educat iona l e uma pratica que envolve a construcao de 

conhecimento e experiencias que promovem a evolugao do ser social. 0 ser 

historico busca o entendimento das relagoes sociais para se relacionar com o 

mundo. A educagao segundo o Dicionario Contemporaneo da Lingua Portuguesa, 

Caldas Aulete, e definida como: "Agao e efeito de educar, de desenvolver as 

faculdades f isicas, intelectuais e morais da crianga e, em geral, do ser humano, 

discipl inamento, instrugao, ensino". 

0 compromisso do educador e fundamental para o desenvolvimento da 

educagao, pois o processo de facilitar o conhecimento, de acordo com Freire 

(1996) exige uma pratica refletida, em uma agao epistemologica no 

relacionamento entre professor e aluno: 

Saber que nao posso passar despercebido pelos alunos, e que a 

maneira como me percebam me ajuda ou desejada no cumprimento de 

minha tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu 

desempenbo. Se a minhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opcao e democratica, progressiva, nao posso 

ter uma pratica reacionaria, autoritaria, elitista. Nao pode discriminar o 

aluno em nome de nenhum motive A percepcao que o aluno tern de mim 

nao resulta exclusivamente de como atuo, mas tambem como o aluno 

entende como atuo. Evidentemente, nao posso levar meus dias como 

professor a perguntar aos alunos e que acham de mim ou como me 

avaliam. Mas devo estar atendo a leitura que fazem de minha atividade 

com eles (FREJRE, 1996, p.97). 

O educador compromet ido com a af irmagao do autor revela a sua 

intelectualidade e sua preocupagao com o fator social. A democracia e base 

essent ia l de um profissional construtor de ideias e opinioes. A atuagao 

pedagogica reflete o compromisso do professor como homem e 

consequentemente como ser social. 

2.1.3 S A B E R E S N E C E S S A R I O S P A R A P R A T I C A E D U C A T I V A NA 

E D U C A C A O D E J O V E N S E A D U L T O S 

O processo de ensino-aprendizagem e uma agao de interatividade entre a 

relagao professor aluno na sala de aula. O compromet imento pedagogico se 

reflete diretamente na pratica educativa do professor, que para atender a 

complexa tarefa de construir conhecimentos, precisa dominar saberes relevantes 
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a sua pratica, para que desta forma a agao educativa ocorra atraves da 

epistemologia pedagogica. Diante disto, Pimenta (2004, p. 23), afirma que: 

Os professores sac- profissionais essenciais nos processos de mudanga 

das sociedades. Se forem deixados a margem, as decisoes pedagogicas 

e curriculares alheias, por mais interessante que possam parecer nao se 

efetivam, nao geram efeitos sobre a sociedade. (PIMENTA, 2004, p. 23). 

Por meio da af irmacao de Pimenta (2004), percebe-se que a pratica do 

professor e pensada, planejada e construida a partir de uma relacao dialetica 

estabelecida com os alunos. Sendo assimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA op.cit. (2004) comenta que: 

O desafio e educar as criancas e os jovens, propiciando-lhes um 

desenvolvimento humano, cultural, cientifico e tecnologico, de modo que 

adquiram condigoes para enfrentar as exigencias do mundo 

contemporaneo. Tal objetivo exige esforgo constante de direitos, 

professores, funcionarios e pais de alunos e de sindicatos, governantes e 

outros grupos sociais organizadas (Pimenta, 2004, p.24). 

A influencia das instancias governamentais dominantes nao contribuem de 

forma relevante para a social izacao e construcao do conhecimento. Nesse 

sentido, faz-se necessario uma polit ica educat iona l que envoiva a todos os atores 

sociais. 

Desta forma o compromisso de educar envolve todo corpo solido que 

constitui a sociedade, levando em consideracao que as relagoes sociais da 

atualidade, esta em plena era da informagao, o que exige aquisigao de uma serie 

de competencias, pois para conseguir administrar e processar a grande variedade 

de informagoes e preciso desenvolver uma democracia cognit iva que perpassa o 

simples ato de ler e escrever, de codificar e decodificar. Isso implica dizer que a 

escola como instituigao promotora de conhecimento, precisa estar preparada para 

desenvolver tais competencias. 

Nessa nova situagao, nao cabe a escola mudar apenas o currlculo, mais 

sim organizar e articular o conjunto que caracteriza novos processos de 

aprendizagem e novos sistemas culturais de representagoes do conhecimento. 

Alem disso, cabe a escola requalif icar os profissionais pertencentes ao seu meio. 

Libaneo (1994) define a pratica pedagogica como parte integrante do 

processo educat ive Desta forma, observa-se que: 
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A educagao, ou seja, a pratica educativa - e um fenomeno social e 

universal, sendo uma atividade humana necessaria a existencia e 

funcionamento de todas as sociedades. Cada sociedade precisa cuidar 

dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA formagao dos indivi'duos, auxiliarem no desenvolvimento de suas 

capacidades fisicas e espirituais, prepara-los para a participagao ativa e 

transformadora nas varias instancias da vida social (LIBANEO, 1994, p. 

16-17). 

A pratica e algo que nao exige uma formula, pois cada professor possui a 

sua propria pratica. No entanto, os objetivos nos quais, engloba o 

desenvolvimento socio educat iona l dos alunos precisam estar contidos dentro 

das metodologias inseridas pelo professor na sala de aula. Na perspectiva de 

Barbosa (2006, p. 19), 

[...] e precise que o aprendiz possa viver outras experiencias, faca varias 

combinagoes e conexoes entre elas, para que se constitua um sujeito 

capaz de aprender utilizando suas possibilidades imitativas e criativas, 

capaz de representa-las atraves de varias linguagens e capaz de 

compreender, tambem, atraves de varias linguagens, a experiencia e a 

vivencia do outro, para incorpora-las a sua quando se sentir fascinado 

por ela (BARBOSA, 2006, p.19). 

A Educacao de Jovens e Adultos quando e organizada para sistematizar o 

saber e planejar a luta, parte do pressuposto de uma pratica socioeducativa, que 

contribui nos processos de emancipagao social, tendo como tarefa a producao do 

conhecimento, a defesa de uma educacao para a l iberdade (ADAMS, 2010). 

A educagao guiada por esta concepcao pode intervir como forca etica e 

polit ica para produzir saberes, assumindo um projeto com intencionalidade 

emancipadora, visando contribuir para a transformacao das condigoes subjetivas 

e condigoes objetivas. 

Freire e Nogueira (2010) comentam que o conhecimento e indispensavel a 

luta popular. Mas, esse conhecimento deve percorrer os caminhos da pratica. 

A pratica, nesse sentido, busca a autonomia do pensamento reflexivo e 

crit ico do sujeito, que nessa modal idade de ensino, tern a sua construgao 

emancipator ia guiada por especif icidades que os levam a desenvolver a produgao 

do conhecimento de forma distinta da habitual. 

Com isso, pode-se dizer que o conhecimento popular nao tern o mesmo 

procedimento do fazer cientif ico, que possui etapas a serem categoricamente 
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seguidas. Freire e Nogueira (2010) af i rmam que o povo possui um "jeito" proprio 

de elaborar um olhar crit ico em torno dos objetos e situagoes da realidade. 

Ora, o povo nao procede assim. O povo procede diferentemente. 

Objetos, situacoes e acontecimentos sao oralmente assumidos por ele, 

assumidos como narrativa. Nossa tradicao na cultura popular e mais oral 

do que escrita. As pessoas fazem narracoes orais. E o que e narrado 

exige troca de olhares e gestos. O que e narrado nao reune nem guarda 

os objetos e as situagoes. A narrativa e um exercicio da memoria, atenta 

no presente, desafiando pessoas a se apoderarem do que e oralmente 

narrado. As pessoas desenvolvem a sua maneira uma posicao diante do 

que e narrado (FREIRE; NOGUEIRA, 2010, p.45). 

Por ser a cultura popular de tradicao oral, a narragao se torna a partir deste 

contexto, nao apenas um exercicio de memoria, mas tambem um est imulo a 

tomada de posigao. A garantia deste processo educativo ocorre em espagos de 

trabalho coletivo, que quando potencial izados por meio de mediagoes 

pedagogicas favoraveis ao ensinar e aprender mutuo t ranscende a reflexao 

racional para envolver as relagoes humanas na sua total idade: afetiva, 

psicologica, espiritual, etica, politica e social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A I N S E R C A O DA ECONOMIA P O P U L A R S O L I D A R I A NO P R O C E S S O D E 

ENSINO E A P R E N D I Z A G E M NA E D U C A C A O D E J O V E N S E A D U L T O S 

A importancia da discussao sobre a economia solidaria, que muitos dizem 

ser um movimento, tornou-se essencial para buscar uma nova sociedade, um 

novo modo de produgao, uma economia baseada na solidariedade e em um 

mercado democrat ico. 

Isso ocorre devido a dinamica estabelecida pelo sistema economico 

vigente, que tende a naturalizar as desigualdades e a competigao general izada, 

resultantes da forma que se organizam as at ividades economicas, ou seja, o 

modo de produgao capitalista que prioriza a acumulagao e a busca de lucros sem 

limites (RATTNER, 2008). 

Nesse sentido, Singer (2002, p. 10) afirma que "o capital ismo e um modo de 

produgao cujo principio e o direito de propriedade individual apl icado ao capital", 

que cada vez mais evidencia uma divisao ou polarizagao profunda entre as 
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sociedades, com a expansao da miseria e da exploracao do trabalho, revelando a 

sua natureza desumana e i rrat ional. Ao contrario da Economia Solidaria que e 

regada por uma praxis educativo-l ibertadora, de acordo com as palavras deste 

mesmo autor: 

E outro modo de producao, cujos principios sao a propriedade coletiva 

ou associada do capital e o direito a liberdade individual. A aplicacao 

desses principios une todos os que produzem numa unica classe 

trabalhadora que sao possuidores de capital por igual em cada 

cooperativa ou sociedade economica. O resultado natural e a 

solidariedade e a igualdade [...] (SINGER, 2002, p.10). 

Desta forma, percebe-se que a Economia Solidaria exige "alem do 

desenvolvimento de sua base material, um alto grau de conscient izacao e 

motivacao por parte de sua populacao, movida por principios eticos e valores de 

compaixao e sol idariedade" no qual e fundamental a participacao de todos, para 

se tornarem cidadaos e, assim, sujeitos do processo historico (RATTNER, 2008, 

p.56). 

Nota-se que a insustentabil idade e barbarie presentes no atual sistema de 

mercado, ocasionou o surgimento de inumeras experiencias de reestruturacao. O 

carater alternative que emerge das novas experiencias populares de autogestao e 

cooperagao sao para muitos autores a ressurreicao da economia solidaria que 

provoca atualmente uma profusao de estudos empir icos e de formulacoes 

teoricas, alem de debates de natureza polftica. 

Sendo assim, buscaremos as ideias e os conceitos elaborados por alguns 

teoricos que discutem esta tematica, para promover uma anal ise das teorias e 

experiencias que constitui este movimento em algo real, podendo ser capaz de 

romper com as relacoes do modo de produgao capitalista, e transformando-se 

atraves da consciencia humana em uma sociedade igualitaria, preservadora da 

diferenga dos sujeitos e de suas capacidades de conviver e interagir, que se 

remete de valores morais estruturados e estruturantes dessa nova etica como 

afirma Cruz (2006), uma etica transformadora da polftica, da economia e da 

sociedade. 

Como tambem, pode-se apresentar apenas como fenomeno passageiro, 

circunstancial, resultante do desmonte do Estado, que se combina a uma 
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reestruturagao produtiva marcada pela desregulamentagao dos mercados de 

trabalho (CRUZ, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 C O M O S U R G I U A ECONOMIA S O L I D A R I A ? 

A economia sofidarfa surgiu como uma forma de contestagao ao modelo 

economico capitalista. Em linhas gerais, o capital ismo se baseia no controle do 

capital para possuir maior eficiencia, isso e, desenvolve a tecnica e a combinagao 

do processo social de produgao, exaurindo a saude f isica e mental do 

trabalhador. 

Esta dinamica promove o aumento da produtividade e diminui o tempo de 

produgao, o que gera a obtengao de resultados rapidos. O objetivo que determina 

o processo de produgao capitalista e a maior expansao posslvel do proprio 

capital, portanto, a maior produgao de mais valia, conquistada atraves da maior 

Ao longo da historia, o capital ismo tern se caracterizado pela sua 

habi l idade de desenvolver as capacidades produtivas. Com a apropriagao do 

principio de cooperagao estabeleceu forma a producao capitalista. A manufatura 

dividiu o trabalho que consequentemente, desenvolveu a especial izagao tecnica 

no modo de producao e das ferramentas. A maquinaria mecanizou o processo, 

tendo proporcionado ao seculo XVIII , o desenvolvimento da industria moderna 

(MARX, 2008). 

exploragao posslvel da forga de trabalho (BERNARDO, 2009). 

A economia de mercado capitalista esta fundada na crenca de que o 

mercado e capaz de autorregular-se para o bem de todos, e que a 

competicao e o melhor modo de relacao entre os atores sociais. Mas a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iogica do mercado capitalista so reconhece as necessidades humanas 

que podem ser satisfeitas sob a forma de mercadorias e sao 

oportunidades de lucro privado e de acumulacao de capital. O capital so 

reconhece a demanda efetiva, isto e, o poder de compra. Quern tern 

necessidades, mas nao tern poder de compra nao e reconhecido como 

sujeito de direitos pelo capital. Num mundo de desemprego crescente, 

em que a grande maioria dos trabalhadores nao controla nem participa 

da gestao dos meios e recursos para produzir riquezas, um numero 

sempre maior de trabalhadores e familias perde o acesso a remuneracao 

e fica excluido do mercado capitalista. (GRUPO DE TRABALHO DE 

ECONOMIA SOLIDARIA DO FSM de 2002. 2008, p. 108). 
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Em todas as fases, o homem e tratado e util izado como maquina dos meios 

de producao. 0 capital ismo se racionaliza a custa da precarizacao da condicao 

humana. Essa relacao se modif ica com o passar dos tempos, mas a sua essent ia 

continua sendo a mesma, estabelecida no in i t io da cooperagao simples, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"subordinar para exploraf. 

Sendo assim, Singer (2002, p.01), afirma que "a economia solidaria foi 

inventada por operarios, nos primordios do capital ismo industrial, como resposta a 

pobreza e ao desemprego, resultantes da difusao desregulamentada das 

maquinas-ferramenta e do motor a vapor, no in i t io do seculo XIX". 

Lechat (2002), explica que as crises durante este per iodo nao sao identicas 

e os atores e promotores tambem diferem de uma geracao para outra, as diversas 

ondas de economia social tern personal idades diversas, por isso a autora destaca 

tres momentos relevantes que desencadeou iniciativas associativas a economia 

de nao mercado, vejamos: 

1) As decadas de 30 e 40 do seculo XIX, marcadas por um novo t ipo de regulacao 

do trabalho que de corporativo transformou-se em concorrencial , viram nascer 

sociedades de socorro mutuo, balcoes al imenticios e cooperativas de produgao. 

Criadas por operarios ou por artesaos que se negavam a tornar-se proletar iados 1 

essas iniciativas tentavam amenizar os sofr imentos trazidos pelos acidentes pelas 

doengas e pela morte. A partir de 1948, no entanto, a repressao se abateu sobre 

estas associagoes. 

2) A grande crise dos anos 1873-1895 leva a modernizagao e a investimentos 

pesados na agricultura e nos recursos naturais. As cooperat ivas agricolas e de 

poupanga foram as solugoes de sobrevivencia encontradas pelos pequenos 

produtores. Na Franca, as associagoes foram reconhecidas pela lei de 1 9 0 1 2 , mas 

foram resthtas a trocas nao monetarias. a menos que est ivessem ligadas a agao 

dos poderes publicos (Laville, Roustang, 1999). 

3) A depressao economica dos anos 1929-1932, provocada por uma crise da 

regulacao concorrencial, apos a Segunda Guerra Mundial levou a uma 

1 Proletariado pra Marx e Engels (1998, p.09) e a classe dos trabalhadores assalariados 

modernos, que, por nao ter meios de producao proprios sao reduzidos a vender a propria forca de 

trabalho para poder viver. 
2 A Lei das Associagoes em Franca obriga a regularizacao de todas as congregacoes e 

associagoes e a dissolucao das nao autorizadas pelo Estado. 
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intervengao do Estado, dentro das propostas keynesianas 3 , implantando polfticas 

economicas e sociais. Mas antes disto as cooperat ivas de consumo e de 

habitacao se constitufram numa das solugoes trazidas pelos operarios (LECHAT, 

2002, pp. 5-6). 

Esse autor observa que diante das crises ocasionadas pela economia de 

mercado surgiram importantes reagoes contra os efeitos nefastos do sistema 

capitalista, portanto, 

Elas surgem da necessidade de dar resposta a progressiva deterioracao 

social, economica e cultural que vivem as populacoes, devido a 

crescente desumanizagao da economia, a degradagao do meio ambiente 

e da qualidade de vida, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA falta de valores eticos, a piora paulatina do 

nivel de cultura e de educagao (REINTJES, 2008, p.86). 

As consequencias mais evidentes dessa desumanizacao da economia sao: 

o aumento da pobreza e as desigualdades sociais, afetando especialmente a 

populacao vulneravel, a exclusao social, ao baixo status economico, o 

desemprego e o emprego precario. 

Mediante a esses fatores, f loresceu entao, em meio ao nascimento do 

capital ismo concorrencial na Europa e EUA do seculo XIX, uma serie de 

iniciativas para salvar ou criar empregos, o que introduziu formas de produgao 

associativa, engendradas a partir da luta polftica dos trabalhadores que se 

organizavam atraves dos sindicatos, de organizagoes partidarias ou simplesmente 

"cooperativas" (CRUZ, 2006). 

As cooperativas eram tentativas por parte de trabalhadores de recuperar 

trabalho e autonomia economica, aproveitando as novas forcas 

produtivas. Sua estruturagao obedecia aos valores basicos do 

movimento operario de igualdade e democracia, sintetizados na 

ideologia do socialismo (SINGER, 2002, p.01). 

Desta forma, f ica evidente para o autor supracitado que a estruturagao das 

empresas solidarias constitui uma forma de produgao inversa ao do capital ismo, 

tendo em vista que os valores estabelecidos pelas empresas solidarias partem da 

3 Nessas propostas, Keynes elabora um conceito significativo de economia monetaria, "como 

posto por Marx bem antes de Keynes" (Cardim de Carvalho, 1999:263), em que seu objetivo nao e 

o consumo, as a valorizacao do capital; isto e, o que define uma economia monetaria e a produgao 

e, principalmente, a conversao de mercadorias em dinheiro (FERRARI FILHO, 2006 p.03) 
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Atualmente, o debate sobre a economia solidaria e autogestao indica num 

crescimento de iniciativas de producao e de prestacao de servigos sociais, 

organizados com base na livre associacao e nos principios de cooperagao e 

autogestao (GAIGER, 2004). 

Este fato revela uma presenca e ampl i tude progressiva desse campo de 

praticas, no qual, Gaiger (2004), certifica que, "nos ult imos anos, a economia 

solidaria penetrou na agenda das ONGs, na pauta dos movimentos sociais, nas 

polit icas publicas, nas estruturas do governo e nos grandes encontros polit icos 

internacionais". 

Por isso, que muitos teoricos acreditam termos no seculo XXI uma 

retomada do debate sobre o tema da economia solidaria, tanto no campo 

estrutural - a queda do capital ismo, na formagao de uma sociedade socialista, 

como tambem, na busca de fundar alternativas concretas de trabalho geridas 

pelos proprios trabalhadores desempregados no campo do trabalho associado e 

do cooperativismo. 

A existencia de experiencias concretizadas nos movimentos sociais 

organizados pela sociedade civil e a administracao local realizada pela sociedade 

polftica, sao realidades e instrumentos importantes dentro deste processo de 

estruturagao, no qual, desempenham uma agao pratica e metodologica, no 

desenvolvimento de uma postura ideologica voltada ao movimento socialista 

(CRUZ, 2006). 

O crescimento de praticas e alternativas baseadas em principios 

democrat icos e sociais pauta a relevancia na tomada de discussao sobre a 

economia solidaria e autogestao. Diante disso, e necessario construir e 

reconstruir as teorias e as praticas que norteia o tema, para que as agoes locais 

se fortalegam no intuito de promover a ruptura do sistema vigente, e assim, 

estabelecer uma sociedade de fato socialmente mais justa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 A E D U C A C A O S O L I D A R I A E P O P U L A R C O M O P R A T I C A E D U C A T I V A 

EMANCIPATORIA 
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Em meios a todas as experiencias de economia solidaria surgida devido a 

crise do trabalho, observa-se que outras areas das dinamicas estabelecidas 

socialmente foram inf luenciadas pela sua concepcao pratica que integram o 

sujeito aos processos coletivos com a f inal idade de desenvolver o bem estar 

comum. 

Administracao popular, governo democratico, cooperagao, associagao, 

sol idariedade sao elementos da economia solidaria que estao intr insecamente 

l igados as bases atuais que norteiam os processos da chamada educacao 

populares. 

A educagao popular, entendida como uma educacao para o povo, um 

processo amplo de formagao de classe trabalhadora, comega no Brasil na decada 

de 40. Trata se de uma serie de campanhas de alfabetizagao, programas de 

formagao supletiva e tecnica (SENAC, SUDENE, MOBRAL) , impulsionados por 

uma ideia desenvolvimentista no contexto do pos-guerra (ITCP, 2010). 

Esses programas se pautavam pelo "minimo necessario" para o 

estabelecimento de melhores condigoes materials de vida nas comunidades mais 

pobres. Setores da igreja catolica, da Universidade e organizagoes de estudantes 

part icipavam destas iniciativas de formagao e foram responsaveis por alterar a 

logica do "minimo necessario" para uma Educagao Popular realmente pautada 

nos principios de educagao para l iberdade. 

Essa mudanga concedeu a educacao popular uma concepcao pedagogica 

polit icamente assumida, que propoe desvelar as relagoes sociais de opressao ao 

longo do processo de aprendizagem (BRANDAO, 2002). 

Mediante a essas afirmagoes, e importante ressaltar que Paulo Freire e um 

autor que se pauta por estes ideais no contexto escolar ou no contexto de 

alfabetizagao de adultos. 

Paulo Freire marcou uma ruptura na historia pedagogica de seu pais e 

da America Latina. Com um conjunto de ideias pautado na concepcao de 

educacao popular ele contribuiu para a consolidacao de um dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
paradigmas mais hcos da pedagogia contemporanea quando destacou o 

seu compromisso com os oprimidos, com os excluidos do sistema 

elitista. Num contexto de massificacao, de exclusao, de desarticulacao 

da escola com a sociedade, Paulo Freire da sua efetiva contribuicao para 

a formacao de uma sociedade democratica ao constituir um projeto 

educacional radicalmente democratico e libertador. Assim, sendo, o 

pensamento e a obra de Paulo Freire, sao e continuarao sendo marco na 

pedagogia national e international (FEITOSA, 1999, p. 18). 
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Paulo Freire iniciou sua trajetoria como educador junto aos setores 

populares, sistematizou essa experiencia e propos uma teoria crftica as 

concepcoes de educacao entao vigentes. A problemat ic^ principal da obra 

freireana e a l ibertagao das pessoas concretamente em suas vidas 

desumanizadas pela opressao e dominacao social. A sua contribuicao possibil i tou 

entender o condicionamento, os problemas individuals e coletivos, como 

mediagoes pedagogicas privi legiadas (ITCP, 2010). 

Essa foi a grande luta travada por Freire e sua proposta pedagogica 

traduz, de forma integral, as preocupacoes que perpassam de in i t i o ao fim sua 

atuagao pratica como educador e intelectual. E dessa praxis que surge a 

Educacao Popular de Freire. 

Freire esta na origem da Educagao Popular como paradigma latino-

americano que traz inumeras contribuigoes para a pedagogia mundial. Ele foi um 

dos pioneiros a problematizar os desafios concretos que impulsionaram a 

articulagao de lutas organizadas a partir de Movimentos Populares em diregao a 

transformagao das real idades sociais opressoras. 

Freire (2005) afirma que uma educacao descompromissada com o 

processo permanente de interagoes justas pautadas no respeito as diferengas e 

desconst i tuidas de humanidade, deforma o sujeito em processo de 

desenvolvimento, e quando este descompromisso vem acompanhado de uma 

carga historica negativa, aumenta a probabi l idade de ocasionar comportamentos 

patologicos e dif iculdades de aprendizagem nos individuos, o que o deixa a 

margem da sociedade. 

Pela coragem e pela postura coerente de humi ldade e autocrit ica, a 

proposta freireana convergiu para um grande movimento de Praxis 

Transformadora, que foi emergindo da realidade social lat ino-americana, e passou 

a agrupar inumeros l ideres, intelectuais e educadores do mundo todo. 

A sua obra "Pedagogia do Oprimido", revela o quanto o seu pensamento 

crit ico esta voltado em desvendar todo processo desumano, no qual os sujeitos 

estao inseridos, como tambem aponta mediagoes pedagogicas fundamentals para 

compreensao de mundo como exposto no Quadro 1. 
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QUADRO 1 - MEDIACOES PEDAGOGICAS FUNDAMENTAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A propria opressao e suas causas quando como objeto de reflexao dos 

oprimidos cujo resultado sera o seu engajamento na luta por sua 

libertagao; 

• A pesquisa numa metodologia dial6gica propria da educacao libertadora; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UI 

'O 

• 0 dialogo como lugar do encontro e reencontro das consciencias onde o 

mundo se torna a mediac§o; 

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 
Q 
UJ  

• A contribuicao de lideres ou educadores revolutionaries (humanistas) que 

favorecem o desenvolvimento do potential criador das mulheres e 

homens; 

s • A insergao critica, isto e, a praxis, sem dicotomia entre reflexao e agao: a 

reflexao deve conduzir a pratica, e o momento da agao se torna autentica 

praxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexao critica; 

• A problematizagao das relagSes com o mundo coerente com a 

dialogicidade na essent ia do ato educativo. 

Fonte: Adams (2010, p. 41). (Adaptado) 

A partir deste processo pedag6gico, duas outras vertentes de Paulo Freire 

podem ser alcangadas de forma a ocasionar esperanga, para aqueles que ao 

serem excluidos tiveram a sua humanidade roubada. 

O sonho e a possibilidade sao elementos constitutivos fundamentals, que 

acompanhada da Utopia, combustivel da transformagao hist6rica, restaura nos 

sujeitos, aquilo que e de nossa essent ia , o ser-desejante de mudanga E 

nessa diregao que nos diz Paulo Freire: "sonhar nao e apenas um ato politico 

necessario, mas tambem uma conotagao da forma historico social de estar sendo 

de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da historia, se 

acha em permanente processo de tornar-se" ( F R E I R E , 1999, p.91). 

Entretanto, para assumir-se uma mediagao pedag6gica freiriana, enquanto 

educadores, nao pode-se deixar de denunciar nem de anunciar. E s s a situagao e 

para Paulo Freire a condigao de uma educagao popular libertadora, pois, "nao ha 

Utopia verdadeira fora da tensao entre a denuncia de um presente tornando-se 

cada vez mais intoleravel e o anuncio de um futuro a ser criado, construido, 

politica, estetica e eticamente, por n6s, mulheres e homens" (Freire, 1999, p.91). 

Nao e de hoje que ouvimos e falamos em favor do justo lamento por outra 

existencia E s s a nao e uma causa dos educadores, mas de toda a humanidade 

em sua grande caminhada. O clamor pela mudanga do mundo inscreve-se na 

literatura e na luta de todos os povos, desde os tempos historicos mais remotos. 
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Desta forma, nota-se que as "mediagoes pedagogicas const i tuem-se 

praticas sociais como fontes e meios construtores de sociabi l idade e saberes, 

especialmente quando os sujeitos envolvidos assumem uma postura reflexiva 

sobre os contraditorios e interativos processos vividos" (ADAMS, 2010, p.41). 

0 educador, ao tecer redes de signif icados e saberes que buscam dar 

conta do sujeito e seu aprender, constroi uma pratica capaz de promover no 

sujeito um bem estar que o permita se desenvolver em sua plenitude, na 

confianga do individuo em si e na diminuigao de sua angustia frente a vida. 

As mediagoes pedagogicas por si, nao necessar iamente sao 

emancipadoras, na concepcao e pratica da educagao popular. Pois emancipar-se 

Signifies, na presente analise, livra-se do poder exercido por outros, 

aceder a maioridade de consciencia, capacidade de conhecer e 

reconhecer as normas sociais e morais. Neste sentido, emancipacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
social vincula-se a autonomia individual ou coletiva. E o contrario de 

dependencia, submissSo, alienacao, opressao, dominacao, falta de 

perspectiva. Sugere um sujeito coletivo capaz de atuar com autonomia e 

liberdade (THIOLLENT, 2006), e nao concessao de quern quer que seja 

(ADAMS, 2010, p.43). 

Desta forma, ao educador f ica a responsabi l idade de ser o facil itador dentro 

deste processo de emancipacao, no qual emancipar e l iberdade concedida, 

adquir ida ou conquistada. 
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3 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo foi desenvolvido na Escola Municipal de Educagao 

Infantil e Ensino Fundamental Maria Bezerra da Silva, localizada no municfpio de 

Zabele - PB. 

A referida escola atende os alunos gratuitamente, em regime regular, 

recebendo criangas, adolescentes e adultos, provindas de famll ias de baixa e 

media renda, sendo algumas consideradas sob risco social e pessoal. Nos 

per iodos matutino e vespertino, a escola oferece a Educacao Infantil e o Ensino 

Fundamental , no per iodo noturno a Educagao de Jovens e Adultos por meio do 

ensino regular e atraves do Programa Brasii A l fabet izado 5 

O estudo buscou aporte teorico e metodologico para o desenvolvimento do 

trabalho de campo da pesquisa qualitativa, que assume diferentes signif icados no 

campo das ciencias humanas e sociais. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa 

compreende um conjunto de diferentes tecnicas interpretativas que visam a 

descrever e a decodif icar os componentes de um sistema complexo de 

signif icados. 

Desta maneira, a forma de pesquisa escolhida para compor este trabalho, 

foi o estudo de caso, que "e proprio para a construcao de uma investigagao 

empir ica que pesquisa fenomeno dentro do contexto real - pesquisa naturalist ica 

- com pouco controle do pesquisador sobre eventos e manifestagoes do 

fenomeno" (ANDRE, 1984, p. 10). 

Estabeleceu-se como principais procedimentos metodologicos a coleta de 

dados por meio de quest ionario aberto para colher informagoes sobre o uso dos 

temas transversals nos processos educativos, a insergao do contexto local como 

5 O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasii Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetizagao 

de jovens, adultos e idosos. O programa e uma porta de acesso a cidadania e o despertar do 

interesse pela elevacao da escolaridade. O Brasii Alfabetizado e desenvolvido em todo o territorio 

nacional, com o atendimento prioritario a municipios que apresentam alta taxa de analfabetismo, 

sendo que 90% destes localizam-se na regiao Nordeste. Objetivo: Promover a superagao do 

analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a 

universalizagao do ensino fundamental no Brasii. Sua concepcao reconhece a educagao como 

direito humano e a oferta publica da alfabetizagao como porta de entrada para a educagao e a 

escolarizagao das pessoas ao longo de toda a vida. 
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meio de contextualizar o conhecimento construido, as referencias bibliograficas 

util izadas para fundamentar as aulas, o envolvimento da Economia Solidaria nas 

questoes educativas e aval iacao da aprendizagem dos alunos. 

Os sujeitos da pesquisa foram os professores da Educagao de Jovens e 

Adul tos do ensino regular e os professores do Programa Brasii Alfabetizado, 

total izando onze questionarios respondidos. Vale ressaltar, que apenas dois 

quest ionarios nao foram respondidos na presenga do pesquisador. 

0 trabalhou se concentrou em um per iodo de quinze dias, durante o mes 

de setembro. No primeiro momento, apresentou-se o projeto para diregao, como 

tambem, o oficio que permit isse a realizagao dos trabalhos de campo. Em 

seguida, conversou-se com os professores e marcou-se um primeiro encontro 

para que pudessemos coletar dados. Os momentos subsequentes foram 

const i tuidos pela real izacao dos questionarios, que t iveram nos totais cinco 

questoes. 

Com os alunos, real izaram-se oficinas abordando tematicas que 

envolvessem as vivencias e experiencias dos educandos, levando em 

consideragao alguns aspectos da Economia Solidaria, por meio da pesquisa 

participativa na qual o investigador realiza em comunhao com o grupo envolvido 

uma autorreflexao. Foram real izadas tres oficinas, todas contemplando a parte 

teorica e a parte pratica. 

Na primeira oficina trabalhou-se com os aspectos naturais e culturais do 

local. Nesse primeiro trabalho, evidenciou-se as questoes l igadas ao semiarido. A 

aula de campo real izada no Sitio Logradouro proporcionou uma maior interagao 

entre a teoria e pratica. 

A segunda oficina abordou as formas de trabalho associat ivo, levando em 

consideragao eixos e diretrizes da economia solidaria e da autogestao. Para 

compreender os aspectos desta tematica na pratica, levou-se os alunos para a 

horta escolar, o que substanciou uma autorref lexao sobre os meios de producao. 

A terceira e ultima, buscou na historia do cantor Luiz Gonzaga e em suas 

composigoes musicais promover o inicio do fortalecimento da identidade cultural 

do sujeito sertanejo. 
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Conclu idas as atividades, buscou-se diagnosticar a percepcao dos alunos 

sobre educacao e a sua relacao com o trabalho, por meio de uma pesquisa com 

tres questoes de multipla escolha e uma dissertativa, alem de analisar as 

observacoes real izadas durante o per iodo da pesquisa de campo. 

0 uso do questionario, nao deixou de lado o pesquisador atento, 

interessado, que procurou estabelecer relacoes, aprofundou questoes e colocou 

novos temas, que nao se encontravam no roteiro, mas que estavam sempre 

ligados a problematica da pesquisa. 

Todos os depoimentos relevantes para este pesquisa foram transcritos 

pelos pesquisadores. Apos a transcricao, seguiram-se as anal ises dos dados dos 

questionarios, dos depoimentos e das observacoes empir icas realizadas. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R E S U L T A D O S E D I S C U S S O E S 

A economia solidaria e a educacao popular possuem uma ligagao relevante 

nos processos que permitem a conquista da autonomia dos sujeitos. 

A mediacao pedagogica quando voltada para uma pratica l ibertadora 

auxil ia os sujeitos para a construcao da emancipacao individual e coletiva, o que 

de fato pode ocasionar uma transformacao social. 

Mas, durante este processo o papel do mediador se faz necessario, devido 

a sua importancia em dialogar e construir as problematicas que promovem a 

construcao do conhecimento. 

Dialet icamente, o mediador desconstroi a partir da historicidade a realidade 

que foi imposta aos sujeitos marginal izados e reconstroi por meio de uma leitura 

crit ica da realidade a percepcao da opressao conf igurada pelas elites. (SER MAIS 

OBJETIVO) 

Esse mediador que preconiza o educador com bases das concepcoes 

freir iana, nao condiz com os educadores da modal idade de Ensino de Jovens e 

Adul tos da Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Maria 

Bezerra da Silva. 

Aos questiona-los sobre o envolvimento dos temas transversals nas 

atividades educat ivas em sala de aula f icou claro que sao pouco os professores 

que trabalham com essas temat icas nos processo educativos. Durante o 

preenchimento do quest ionario observou-se que uma parte dos professores 

apresentaram duvidas em torno desta questao. 

A importancia de constituir at ividades pedagogicas uti l izando os temas 

transversals se da na medida em que o educador problematiza os temas com a 

real idade dos sujeitos em formagao. Desta forma, eleger os temas transversals 

como eixo norteador para o desenvolvimento da pratica pedagogica na educagao 

de jovens de adultos e possibilitar ao educando posicionar-se frente as questoes 

sociais e interpretar de forma cri t ica sua real idade numa d imensao historica, 

polftica e cultural. 

Em relagao a inserir situagoes da real idade local dos alunos nos processos 

educativos, notou-se que todos ao responderem a questao, af i rmaram que 
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real izam a l igacao entre o contexto local com os conteudos trabalhados em sala 

de aula. Entretanto, nao evidenciaram como solicitado na questao as situacoes, o 

que evidencia uma desvalor izacao do sujeito que esta buscando se libertar de 

suas l imitacoes. 

Apenas o professor de matematica demostrou realizar uma pratica 

educativa dentro dos parametros das dinamicas educacionais progressista. 

Procuro ministrar as aulas de matematica nas turmas da EJA 

considerando a vida profissional de cada educando, a part irdai inicio os 

topicos de matematica, alem do mais vejo os temas sociais em textos e 

extraio os entes matematicos (informacao verbal) 6. 

Nessa modal idade de ensino e relevante que todo o processo de ensino e 

aprendizagem leve em consideracao a real idade local dos alunos. Caso isso nao 

seja feito, os discentes acabam se sent indo desest imulados e consequentemente 

desistem, ocasionando a evasao escolar. 

Por isso, as mediacoes pedagogicas devem partir de um contexto 

interdisciplinar com alternativas metodologicas das mais diversas possiveis. 

0 estudo e a busca de referenciais teoricos que colaborem em fomentar 

praticas inovadoras representam alguns dos fazeres docentes, fazeres esses que 

nao estao sendo realizados pelos professores participantes deste estudo. 

Aos questiona-los sobre as referencias bibliograficas que fundamentam 

suas aulas nove professores responderam que uti l izam apenas o livro didatico, o 

que evidencia a precarizacao das condicoes de ensino e a falta de um 

acompanhamento pedagogico que os oriente a constituir um embasamento 

teorico concreto e norteador de suas praticas. 

0 professor de matematica citou dois teoricos especial izados nas questoes 

dos jogos matematicos e o outro af irmou utilizar os escritos de Paulo Freire, mas 

ao pergunta-lo sobre os titulos, o mesmo nao soube responder. 

0 trabalho com a tematica da Economia Solidaria nao e real izado por 

nenhum dos professores, mesmo exist indo oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cadernos de EJA. materials 

pedagogicos para o 1° e o 2° segmentos do ensino fundamental de jovens e 

6 Informacao fornecida pelo professor de matematica da Escola Municipal de Educacao infantil e 

Ensino Fundamental Maria Bezerra da Silva, em setembro de 2013. 
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adultos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os cadernos trazem como principal foco o "Trabalho", pela importancia 

que tern no cot idiano dos alunos. A colecao e composta de 27 cadernos: 13 para 

o aluno, 13 para o professor e um com a concepgao metodologica e pedagogica 

do material. 0 caderno do aluno e uma coletanea de textos de diferentes generos 

e diversas fontes; o do professor e um catalogo de atividades, com sugestoes 

para o trabalho com esses textos. 

Apos a anal ise dos questionarios, investigou-se se os professores utilizam 

esses cadernos e todos disseram que a escola nao possufa este material, como 

tambem conf irmou a coordenadora pedagogica. Ao visitar a biblioteca da escola, 

observou-se que os cadernos estavam espalhados entre os varios livros, e entre 

eles, estava o de Economia Solidaria. 

Tal situagao denunciou o desuso da biblioteca como meio de pesquisa dos 

professores, coordenadores e a lunos o que acentua o processo de 

marginalizagao do ensino de Jovens e Adultos na referida escola. 

Notou-se, tambem, ao analisar alguns documentos que o curr iculo da 

escola supracitada, precisa estar associado a redes de fazeres e saberes, 

produzidas e compart i lhadas nos cotidianos escolares, cujos f ios, nos e linhas de 

fuga nao se l imitam a esses cotidianos, prolongando-se para alem deles nos 

diferentes contextos vividos pelos sujeitos que praticam e habi tam, direta ou 

indiretamente, as escolas. 

A modal idade de ensino nao possui um curr iculo apropriado para o 

desenvolvimento educacional dos sujeitos, sendo as aulas baseadas no livro 

didatico, descontextual izados com a real idade local e com os processos de 

interagoes sociais estabelecidas pela comunidade. 

0 trabalho educativo com jovens e adultos nao contempla as questoes 

historicas, polit icas, economicas, enfim, culturais. Notou-se tambem, nas 

observagoes das aulas que faz-se necessario o processo de escuta, devido as 

dif iculdades de relacionamento evidenciadas nas interagoes construidas durante 

a pratica educativa. 

Para reverter tal situagao, e preciso envolver o individuo no processo de 

educagao, no qual, segundo Freire (2005), e imprescindivel afirma que o papel da 
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conscient izagao e inserir o individuo no reconhecimento de seu processo historico 

como sujeito, se inscrevendo na busca de sua afirmagao (FREIRE, 2005). 

E nesse sentido, que o estudo considerou que a educacao promovida pela 

escola parte de uma racional idade instrumental, onde os sujeitos sao preparados 

para compor a populacao dos individuos excluidos socialmente. 

Para observar uma situagao inversa das descritas anteriormente, apoiou-se 

no texto "para uma sociologia das ausencias e uma sociologia das emergencias" 

fundamentado pelo autor Boaventura, na tentativa de promover por meio a 

racional idade transformadora, algumas praticas educat ivas voltadas para o 

processo de humanizagao. 

No entanto, para evidenciar as experiencias dos promotores dessas 

iniciativas confl i tantes, e preciso que a ciencia social tal como conhecemos 

perpasse por um outro modelo de racionalidade, tendo em vista que a 

racional idade ocidental dominante esconde ou desacredita o poder de 

emancipacao social gerado por essas alternativas. 

Ao vivenciar o relato das experiencias e das vivencias dos alunos durante 

as oficinas, percebemos o quanto, o ensino de jovens e adultos estao 

inadequados com as aprendizagens inerentes a autonomia e a crit icidades dos 

sujeitos aprendentes. 

Com base nas informacoes, observou-se que o processo de aprendizagem por 

nao estar atrelado a uma pratica educativa transformadora, tende a provocar 

serias problematicas. Os problemas mais relevantes sao. a desistencia dos 

alunos durante o processo educat iona l , a quant idade alta de faltas e os baixos 

indices de matriculas. 

Por meio do diagnostico, notou-se que os alunos estao desest imulados por 

estarem inseridos em uma educagao descontextual izada com a real idade local de 

sua ambiencia. Essa anal ise partiu das respostas descri tas no questionario, que 

revelou um processo bem acentuado de al ienagao e da pesquisa de campo que 

contribui signif icativamente para apreensao da real idade desta modal idade de 

ensino. Nesse sentido, destaca-se o individualismo no processo de gerar trabalho, 

uma supervalor izagao do empreendedor ismo e outros elementos que 

caracterizam a heterogestao. 
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As mediagoes pedagogicas para a Educagao de Jovens e Adultos tem que 

levar em consideragao, os conhecimentos e as experiencias do sujeito e suas 

diversidades, programas e metodologias e nao constituir-se apenas como uma 

serie ordenada de conteudos. 

Para construir uma pratica educativa integrada, e necessario, que a escola 

reorganize o seu curriculo para que o espago dos chamados conteudos escolares 

sejam redimensionados e redirecionadas sem desquali f ica-los, promovendo 

integragao entre os saberes de formagao geral e profissional, com o saber 

popular. 

A respeito da jungao da economia solidaria com a educagao popular para o 

ensino da EJA observa-se que as duas vertentes associadas abrem 

possibi l idades de superagao de modelos curriculares tradicionais, disciplinares e 

metodologicos, observando as necessidades de contextual izagao frente a 

real idade do educando, o que promove a ressignif icacao do seu cotidiano. 

Essa concepcao permite a abordagem de conteudos e praticas inter e 

transdiscipl inares, a util izagao de metodologias dinamicas, promovendo a 

valorizagao de saberes adquir idos em espagos de educagao nao-formal, a lem do 

respeito a diversidade. 

A Educacao de Jovens e Adultos sempre foi pensada como uma forma de 

compensar, as falhas deixadas pelo sistema regular de ensino, pois se o mesmo 

funcionasse em sua plenitude, nao se teria esse problema educat iona l grave, que 

e a evasao escolar de forma bem acentuada. 

0 estudo evidencia que o problema desta pesquisa nao ocorre devido a 

falta de estrutura na escola, ao contrario, o ambiente escolar possui infraestrutura 

adequada com materials didaticos e pedagogicos acessiveis aos alunos e aos 

professores. Especif icamente, nesta escola, o que se observou e a falta de uma 

pratica pedagogica que valorize o aluno em sala de aula e que contextual ize o 

processo educativo com suas vivencias cotidianas. 

Entao, se o sistema nao faz a sua parte, cabe aos educadores reivindicar e 

lutar por uma educagao humanizadora. Enquanto isso nao ocorre de fato, podem-
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se realizar pequenas, mas simbolicas mudancas, em nossa pratica de ensinar e 

construir conhecimentos, mesmo os nossos curr iculos estando atrelados a uma 

logica neoliberal, que aliena, e condiciona os nossos jovens e adultos passando 

uma falsa sensacao de bem-estar. 

Para tentar reverter a situagao educat iona l da modal idade supracitada, 

sugere-se uma educagao pautada na transformagao social a partir de trabalhos 

colet ivos e principalmente de valores que promovam uma consciencia e uma 

pratica autogestionaria. Por fazerem parte de um contexto rural, e relevante 

promover uma educagao libertadora que busque a valorizagao do meio no qual, 

os individuos vivem, dando enfase a uma educagao solidaria e participativa. 
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5. Como voce avalia a aprendizagem dos seus alunos? 

Questionario elaborado por Ana Maria Souza Santos com objetivo de realizar uma 

investigacao cientifica na escola Municipal Maria Bezerra da Silva 
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