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RESUMO 

Tendo em vista que, na Economia Solidaria, cada trabalhador e responsavel pelo 
que ocorre com a empresa ou cooperativa, participando de modo pleno tanto dos 
lucres quanto das perdas. Isto e, se os lucros sao significativos, parte deles sera 
investido no empreendimento, valorizando a propriedade do conjunto dos socios; 
outra parte podera ser dividida entre eles ou depositada em urn fundo de reserva. 
Assim, a economia solidaria como alternativa de trabalho para os alunos da EJA e 
urn tema de grande importancia, uma vez que levanta questionamentos sobre o 
modo como se deve conduzrr a educacao no contexto atual, sobretudo no que se 
refere ao atendimento do educando na educacao de jovens e adultos, destacando a 
relacao desta com sua atuagao profissional. Assim, o presente estudo tern por 
objetivo geral, demonstrar a importancia da economia solidaria como alternativa de 
trabalho para a educacao de jovens e adultos, a partir de uma pesquisa de campo. 
E, como objetivos especificos: destacar algumas consideracoes sobre a economia 
solidaria no contexto atual; reconhecer a caracten'sticas e importancia da educacao 
de jovens e adultos na formacao da sociedade contemporanea; identificar a 
importancia da economia solidaria como alternativa de trabalho, para a educacao de 
jovens e adultos. Tendo como problematical Qual a importancia da economia 
solidaria como alternativa de trabalho para a educacao de jovens e adultos?, 
porquanto que, e extremamente importante que sejam desenvolvidas politicas que 
garantam a participacao de todos na educacao, principalmente no que se refere aos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem, nao so em relacao ao aluno do 
ensino regular e na sua faixa, mas tambem a todos de modo a garantir uma 
educacao voltada para a igualdade e formacao do cidadao, mesmo quando fora de 
faixa, como no caso dos alunos da EJA. Portanto, o presente estudo foi 
desenvolvido a partir da elaboracao de uma pesquisa teorica com ideias e estudos 
de conceitos cientificos, fundamentados a partir de bibliografias sobre o tema 
pesquisado. A pesquisa desenvolvida aborda questionamentos e informacoes 
relevantes sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Economia solidaria. Educacao. Trabalho. 
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INTRODUCAO 

A educacao entendida como uma pratica social que procura constituir 

individuos para a vida em sociedade deve apresentar uma visao que os possibilite 

uma compreensao da sociedade em todas as suas extensoes. Contudo, e 

imprescindivel urn curriculo que em seus conteudos e em suas praticas permita uma 

problematizacao e reflexao critica das relacoes sociais, das relacoes de poder 

existentes na sociedade. 

E fundamental o reconhecimento da importancia da economia solidaria como 

alternativa de trabalho para a educagao de jovens e adultos, uma vez que trata-se 

de uma economia voltada para a democracia e a garantia do direito de todos no 

empreendimento, considerando a participacao de cada urn tanto nos lucros quanto 

nos prejuizos da empresa. E, ainda, assegurando uma alternativa de trabalho aos 

jovens e adultos que nao puderam concluir ou avancar em seus estudos no ensino 

regular. 

Alem da pesquisa teorica sobre a tematica abordada, os dados coletados na 

pesquisa de campo realizada com alunos da EJA, destacaram muito a questao da 

falta de oportunidade, bem como, da falta de cursos para qualificacao profissional, 

como maiores dificuldades para a insercao no mercado de trabalho. 

Neste sentido, o estudo apresenta como problematical qual a importancia da 

economia solidaria como alternativa de trabalho para a educagao de jovens e 

adultos? 

Este estudo tern por objetivo geral demonstrar a importancia da economia 

solidaria como alternativa de trabalho para a educacao de jovens e adultos. E, como 

objetivos especificos: destacar algumas consideracoes sobre a economia solidaria 

no contexto atual; reconhecer as caracteristicas e importancia da educacao de 

jovens e adultos na formacao da sociedade contemporanea; identificar a importancia 

da economia solidaria como alternativa de trabalho, para a educacao de jovens e 

adultos. Buscando, assim, melhorar a qualidade e quantidade de informacoes a 

respeito da tematica abordada no presente estudo. 
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2 Fundamentagao teorica 

2.1 Importancia da Economia Solidaria para a EJA 

2.1.1 A educacao e a formacao social 

No contexto da educagao atual, e possivel perceber a importancia da escola 

no que se refere a formacao social do sujeito, pois e por meio das atividades e dos 

ensinamentos desenvolvidos em sala de aula, que o individuo torna-se urn ser 

social, urn cidadao apto a exercer a sua cidadania na sociedade na qual esta 

inserido. 

"[...] a educagao popular [...] ganha corpo num debate que dessacraliza os 
saberes ditos academicos, buscando ressignifica-los a luz dos saberes da 
vida cotidiana. Saberes de homens e mulheres que, a margem dos saberes 
formais, organizam e vivem a vida ensinando os seus filhos e netos, 
enfrentando as adversidades, produzindo culturas e afirmando identidades 
carregadas de tradicao e criacao" (MOLL, 2004, p. 6). 

Desta forma, a educacao no contexto atual tern o objetivo de desenvolver 

estrategias que valorize a palavra do educando e as suas experiencias de vida e de 

trabalho, pois estas sao essenciais no processo de formagao integral e trabalho com 

o espirito de solidariedade e cooperagao, que e justamente a proposta da economia 

solidaria. 

"A educacao comunitaria, como uma expressao da educacao popular, 
preocupa-se especifica, mas nao exclusivamente, com os setores excluidos 
da sociedade - principalmente excluidos do sistema economico - nao 
produtores e nao consumidores - na busca de melhoria dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qualidade de 
vida" (GADOTTI, 2005, p. 37). 

E na convivencia escolar que os individuos aprendem a conviver em 

sociedade. Aprendem tambem a maioria das regras de uma sociedade, e a 

diversidade cultural. Neste contexto, o professor talvez seja o principal fator de 

mudangas. E ele quern convive diariamente com os estudantes, futuros cidadaos e 

condutores da sociedade. Ele deve ser urn exemplo de ideias, comportamentos e de 

pessoa, que os estudantes devem se espelhar. 

Tendo em vista que a educacao e uma pratica social desenvolvida nas 

relagoes estabelecidas entre os grupos, tanto na escola quanto em outras esferas da 
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vida social, encontra-se caracterizada como campo social de disputa hegemonica, 

disputa essa que se da "na perspectiva de articular as concepgoes, a organizacao 

dos processos e dos conteudos educativos na escola e, mais amplamente, nas 

diferentes esferas da vida social, aos interesses de classes" (FRIGOTTO, 1999, p. 

25). Desta forma, a educagao se estabelece em uma atividade humana e historica 

definida na totalidade das relacoes sociais. 

Segundo Singer (2004): 

"Desenvolvimento solidario e o desenvolvimento da comunidade como um 
todo, nao de alguns de seus membros apenas. Por isso, ele nao pode ser 
alcancado somente pela atracao de algum investimento externo a 
comunidade. O investimento necessario ao desenvolvimento tern que ser 
feito pela e para a comunidade toda, de modo que todos possam ser donos 
da nova riqueza produzida e beneficiar-se dela. Nao se trata, tampouco, de 
estimular pela competicao o 'empreendedorismo' individual, que 
inevitavelmente traz consigo a divisao da comunidade em ganhadores e 
perdedores" (SINGER, 2004, p.14). 

Portanto, para Singer (2004) a educacao deve ser concebida como um 

processo de transformacao que permite ao ser humano desenvolver suas 

potencialidades inatas de acordo com determinados referenciais culturais. As 

estruturas e formas de sentir, pensar e agir, vao sendo construidas em interacao 

com uma dada cultura, antes, durante e depois, dentro e fora das experiencias 

escolares. 

De acordo com Petitat (1994), a escola contribui para a reproducao da ordem 

social. Contudo, ela tambem compartilha de sua transformagao, as vezes 

intencionalmente. Outras vezes, as mudangas acontecem, apesar da escola. 

Assim, a educagao apresenta uma grande importancia com relagao a 

formagao social, pois e por meia dela que o sujeito social se desenvolve, tornando-

se cidadao apto a atuar em uma sociedade. 

2.1.2 O trabalho nas cooperativas 

Quando ha uma valorizagao do individuo e de suas experiencias o processo 

de aprendizagem torna-se mais significative possibilitando, ainda ao aluno, 

compreender-se como sujeito de sua propria historia. 
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A educacao, portanto, deve buscar tornar cada vez viavel a implementacao do 

projeto politico pedagogico, contando com a dedicacao total e mais participativa de 

todos os que a compoe, permitindo a articulacao da teoria a pratica, assegurando 

um ensino ainda mais qualitativo, considerando o coletivo como prioridade em cada 

acao desenvolvida em seu espaco. E, assim, contribuir para que os alunos se 

tornem aptos a participarem do trabalho coletivo, pois este tipo de trabalho propicia o 

desenvolvimento do ser humano atraves da sua valorizacao e de suas experiencias 

enquanto sujeito social. 

°E nesse processo que ganha enorme importancia a praxis de um 
cooperativismo autonomo, autogestionario e solidario, que inova no espaco 
da empresa-comunidade humana e tambem na relacao de troca entre os 
diversos agentes; (...) o associativismo e o cooperativismo autogestionarios, 
transformados em projeto estrategico, podem ser os meios mais adequados 
para a reestruturacao da socio-economia na nova era que se anuncia" 
(ARRUDA, 2000, p. 23). 

Desta forma, em meio as principals formas de organizacao, o associativismo 

e o cooperativismo vem se destacando como formas de juntar interesses comuns e 

determinar os rumos para a acao. 

Conforme Dees (1990), quando os alunos trabalham juntos com o mesmo 

objetivo de aprendizagem e produzem um produto ou solucao final comum, estao a 

aprender cooperativamente. Quando os alunos trabalham cooperativamente 

'percebem' que podem atingir os seus objetivos se e so se os outros membros do 

grupo tambem atingirem os seus, ou seja existem objetivos de grupo. 

Portanto, as empresas solidarias apresentam como embasamento a 

participacao ativa e coletiva, a atuacao em organizacoes comunitarias, a autogestao 

dos meios de producao, a geracao de trabalho, a preservacao ambiental, a 

socializacao da propriedade e da renda. 

Sendo assim, para que estas acoes sejarii deserivolvidas e importante que a 

escola as promova atraves de um ensino direcionado para a formacao da cidadania 

e nao apenas como transmissora de conhecimentos. 

"Na disputa de forcas na sociedade, a cooperativa representa os interesses 
de seus associados. Entretanto, quando os interesses dos associados 
extrapolam a satisfacao de necessidades imediatas e preconizam uma 
amplitude cada vez maior de reivindicacoes no sentido de romper com a 
logica da desigualdade e da concentracao da riqueza produzida, a 
cooperativa pode transformar-se numa forca politica aliada a uma classe 
social" (ANDRIOLI, 2001, p. 32). 
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Assim, atraves do trabalho nas cooperativas e possivel unir os interesses dos 

associados em prol da igualdade, transformando a cooperativa em uma forte aliada 

na conquista por reivindicacoes que levaram ao encontro dessa igualdade, tornando 

portanto, a cooperativa em uma grande forca politica. 

Davidson (1990) argumenta que o trabalho cooperative promove a dimensao 

social da aprendizagem da Matematica e um ambiente onde ha pouco espaco para 

a competicao e muito para a interagao entre os alunos. 

A interagao e extremamente importante para os alunos, pois contribui para 

sua formagao enquanto ser social e, ainda facilita o processo de ensino e 

aprendizagem. Atraves de teorias e dinamicas em sala de aula, bem como 

discussoes e motivagao que levem os alunos a repensarem sua atuagao em sala de 

aula, contribuem para o desenvolvimento do processo de interagao. 

Segundo Schoenfeld (1989) a interagao social e a componente central da 

aprendizagem, a cooperagao e inerente a propria atividade matematica e 

* consequentemente o trabalho cooperativo e particularmente relevante nesta 

disciplina. 

E importante considerar que, o trabalho nas cooperativas e essencial para o 

desenvolvimento de diversas habilidades, como por exemplo, a aprendizagem dos 

conteudos matematicos, possibilitando uma interagao social que facilita a 

aprendizagem da referida disciplina. 

"O cooperativismo e a educacao sao decorrentes da pratica social, da 
cultura humana, de necessidades humanas, [...] por isso, o cooperativismo 
pode oferecer elementos importantes para a educagao, se considerarmos a 
cooperagao como a base da sociabiiidade" (ANDRIOLI, 2001, p. 36). 

Isso tendo em vista que, a escola e um espago de multiplicidades, onde 

diferentes valores, experiencias, concepgoes, culturas, crengas e relacoes sociais se 

misturam e fazem do cotidiano escolar uma rica e complexa estrutura de 

conhecimentos e de sujeitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 Educagao de Jovens e Adultos 

A escola deve desenvolver praticas que possibilite aos alunos da EJA veneer 

os diversos obstaculos do dia a dia escolar, para que possa possibilitar a construgao 
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de um ambiente democratico onde todos possam contribuir para o desenvolvimento 

de ac6es coletivas voltadas para a formacao de uma sociedade mais justa. 

Para Freire (2006, p. 15): "O conceito de Educacao de Adultos vai se 

movendo na direcao do de Educagao Popular na medida em que a realidade 

comeca a fazer atgumas exigencies a sensibiJidade e a competencia cientffica dos 

educadores e das educadoras". 

Desta forma, e possivel observar que os conteudos trabalhados com os 

alunos atendidos na Educacao de Jovens e Adultos devem ter relacao com seu 

cotidiano, uma vez que o processo educativo desenvolve-se entre sujeitos com 

trajetorias variadas, historias e experiencias de vida. 

Logo, esta educagao voltada para a formacao integral do sujeito, que valoriza 

a palavra dos educandos e o trabalho solidario, aponta para a perspectiva de 

dialogar com a hipotese de que "[.-.] todo o ato educativo tern uma intencionalidade 

politica que vai alem do aprendizado de aspectos pontuais e tern como horizonte 

uma opgao politica por um prototipo de ser humano" (ARROYO, 1999, p. 29). 

Portanto, muitas escolas de jovens e adultos buscam elaborar um 

planejamento voltado as experiencias de vida dos estudantes, e que, valorize uma 

educagao solidaria, coletiva e transformadora, levando em consideragao os tempos 

de aprendizagem de cada aluno. 

Segundo Di Pierro, Joia e Ribeiro (2000, p. 1): "A educagao de jovens e 

adultos e um campo de praticas e reflexao que inevitavelmente transborda os limites 

da escolarizagao em sentido estrito". 

Para Jezine (2003) a educagao de jovens e adultos ao longo da historia, 

passou a ter varias denominagoes como: educacao permanente, educagao nao-

formal, educagao comunitaria, educagao nao escolar, educagao extra-escolar, alem 

de outras. Ela surgiu como instrumento primordial do processo de integragao e 

suprimento das deficiencias sociais, com o objetivo de responder as necessidades 

da populagao e de incorpora-la ao processo de desenvolvimento, tanto do ponto de 

vista economico como politico. 
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O trabalho em grupo assegura boas ideias, contribuindo para melhorar o 

desempenho do processo de desenvolvimento e formacao do individuo, pois o 

trabalho coletivo e muito mais produtivo que o trabalho individual. 

A legislacao brasileira no assunto, ate a LDB de 1996, estava centrada na 

erradicacao do analfabetismo. Contudo, mesmo na atual LDB pode ser visto na 

legislacao sobre a Educagao de Jovens e Adultos que nao existe, designadamente, 

nada que aumente essa premissa. Todavia, o paragrafo primeiro aponta a 

importancia de considerar a realidade do jovem e adulto. 

"Segao V Da educacao de Jovens e Adultos Art. 37. A educagao de jovens 
e adultos sera destinada aqueles que nao tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental e medio na idade propria. 
§1° Os sistemas de ensino assegurarao gratuitamente aos jovens e adultos 
que nao puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidade 
educacionais apropriadas, consideradas as caracteristicas do alunado, seus 
interesses, condicoes de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§2° O Poder Publico viabilizara e estimulara o acesso e a permanencia do 
trabalhador na escola, mediante acoes integradas e complementares entre 
si" (BRASIL, 2004, p.42) 

Assim, a escola tern uma responsabilidade muito grande, com relacao a 

Educacao de Jovens e Adultos, pois deve propiciar um ambiente democratico e 

aberto a todos, possibilitando a aprendizagem de maneira harmoniosa e prazerosa, 

sendo ainda, significativa para os alunos. 

Para Stephanou e Basfos (2005, p. 268), o adulto nao alfabetizado deveria 

ser aceito como alguem que produzia cultura e saberes, contestando a concepcao 

ate entao predominante do mesmo como ignorante e incapaz. 

E precise, portanto, levar em conta o sujeito concreto, contextualizado no 

tempo e no espaco - professor e aluno - atuantes no cenario educativo, que 

pensam, sentem, sofrem, amam e criam. O sujeito e um espaco de singularidade, 

gestado no conflito, nas diferengas, no heterogeneo. 

"Paulo Freire dizia que a educacao nao poderia ser vista apenas como 
ferramenta para a transmissao de conhecimentos e reprodugao das 
relacoes de poder, mas sim como um ato politico de libertacao e 
emancipacao das pessoas. Enxergava na relacao pedagogica uma acao 
politica. Pois compreender o saber como mera transmissao ou como 
criacao e recriacao humana; tratar o educando como sujeito ou objeto do 
processo, faz uma grande diferenga na vida das pessoas" (PEREIRA, 2006, 
p. 52). 
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Assim,e importante criar condigoes para que a escola possa realmente ser 

uma escola democratica, na qual todos possam ter acesso a um ensino que valorize 

as experiencias de cada um, especialmente aos as dos alunos da EJA, garantindo 

assim, a existencia de uma educacao popular, voltada para o cooperativismo. 

Deste modo, a educagao de jovens e adultos desenvolve uma didatica 

direcionada ao trabalho coletivo, que prepara o sujeito para o trabalho em 

associacoes e cooperativas, propiciando a democracia e igualdade social a todos. 

2.1.4 Economia Solidaria 

A economia solidaria esta relacionada a democratizagao, na qual sao 

refletidos os valores de solidariedade e de reciprocidade e maneiras alternativas de 

producao e de consume 

O ressurgir da Economia Solidaria traz uma reflexao em torno dos conceitos e 

concepgoes acerca do desenvolvimento economico e da dinamica economica 

historica sob o capitalismo (BACELAR, 2006) 

No contexto atual, e possivel observar que, ainda presenciamos uma 

sociedade capitalista que exclui muitos individuos da economia mundial, contudo, tal 

situagao tern levado varios setores mundiais a investir em novas affernativas de 

geragao de trabalho e renda, garantindo aos sujeitos desempregados 

sustentabilidade e sobrevivencia conhecida por Economia Solidaria. 

Para Singer (2005), a Economia Solidaria apresenta-se como alternativa 

capaz de superar o capitalismo (mas que nao necessariamente representa essa 

intengao) e retomar a questao do trabalho como pratica inerente do ser humano e 

nao como tarefa alienante. 

Desse modo, a Economia Solidaria e uma alternativa a precarizagao do 

emprego ou a exclusao deste no quadro que se configura a partir da reestruturagao 

capitalista, principalmente, pelo fato da insergao da robotica e da computagao nos 

meios de produgao (RIBEIRO, 2002). 

Neste sentido, a economia solidaria, em suas diversas caracteristicas, 

aparece como uma nova alternativa da sociedade excluida em reorganizar os 

sentidos do trabalho classico em uma nova configuragao produtiva, possibilitando a 
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geragao de renda e a qualidade de vida. A economia solidaria e, portanto, uma 

alternativa de transformacao social que envolve diversas formas de organizacao. 

E, para Ribeiro (2002, p. 93): "De um lado coloca-se como uma via para a 

superacao das relacoes sociais de producao capitalista; de outro, mantem-se presa 

destas relacoes pela necessidade de relacionar-se com o mercado, no qual vende e 

compra seus produtos". 

Concebemos a economia de solidariedade como uma formulacao teorica de 

nivel cientifico, elaborada a partir e para conta de conjuntos significativos de 

experiencias economicas - no campo da producao, comercio, financiamento de 

servigos etc. - , que compartilham alguns tracos constitutivos e essenciais de 

solidariedade, mutualismo, cooperagao e autogestao comunitaria, que definem uma 

racionalidade especial, diferente das outras realidades economicas (RAZETO, 

2005). 

A economia solidaria e um desafio, em termos praticos, para o 

desenvolvimento local, pois sua concretizagao esta sujeita, essencialmente, a um 

processo de construgao educativa e solidificagao do sentimento solidario, em 

oposigao ao individualismo capitalista. Esse processo desencadeia novas maneiras 

de relagoes de trabalho que, basicamente, compreende novas categorias 

conceituais e uma dinamica organizacional distinta. 

Tiriba (1998, p. 189), muitas denominagoes sao utilizadas para representar 

diferentes experiencias economicas populares, como: "Economia popular, economia 

solidaria, economia de solidariedade e trabalho, associativa, informal, subterranea, 

invislvel, submersa..." 

Segundo Eid (2004) "Talvez o maior desafio para a construgao de uma forte 

Economia Solidaria esta no fato de estar inserida em uma sociedade contraditoria, 

marcada historicamente por relagoes sociais e de producao capitalistas". 

Para Freire (1995, p. 27), "a educacao de adultos e melhor percebida quando 

a situamos hqje como educacao popular", ou seja, ela se torna mais abrangente e 

representativa. 

Portanto, existe uma relagao muito importante entre a educagao de jovens e 

adultos e a economia solidaria, pois tal relagao possibilita a capacidade de construir 
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novas bases para a educacao, tendo em vista que, a educacao de jovens e adultos 

procura trabalhar a partir da realidade e das significacoes populares para entao 

articular com os referencias teorico construido pela cultura cientifica. 

A Economia Solidaria e sem duvida uma proposta de desenvolvimento 

solidario ou includente, que conforme Singer e, antes de tudo, a luta de 

trabalhadoras e trabalhadores contra o desemprego e a exclusao social. Nesse 

sentido, a Economia Solidaria nao se coloca apenas como uma alternativa, mas 

como algo que questiona o status quo (POCHMANN, 2006). 

Diante disso, e possivel observar a importancia da educacao com relacao ao 

processo de socializacao do ser humano, pois este nao nasce pronto para atuar 

enquanto ser social, mas e preparado para isto. E, esta socializagao acontece no 

espaco escolar, pois e a educacao que possibilita ao ser humano o preparo para a 

vida em grupo. 

"Empreendimentos economicos solidarios - compreendem as diversas 
modalidades de organizagao economica, originadas da livre associagao dos 
trabalhadores, com base em principios de autogestao, cooperagao, 
eficiencia e viabilidade" (CATTANI, 2003, p. 20) 

Assim sendo, e possivel perceber a importancia da economia solidaria como 

alternativa de trabalho na EJA, ja que a mesma visa a democracia da educacao e 

uma aprendizagem a partir das experiencias dos alunos e, o trabalho solidario 

requer tais caracteristicas. 
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3. Metodologia 

A metodologia empregada no desenvolvimento do projeto consistiu em uma 

pesquisa teorica com ideias e estudos fundamentados a partir de bibliografias sobre 

o tema atraves da investigacao cientifica em artigos e periodicos especializados, 

livros e fontes da internet. Assim, o projeto abordou questionamentos e informacoes 

relevantes sobre o tema na visao de diversos autores. 

De acordo com Gil (1987), nao existem regras fixas para a realizacao de 

pesquisas bibliograficas, mas algumas tarefas que a experiencia demonstra serem 

importantes. Assim, seguiu-se o seguinte roteiro de trabalho: 

• Exploracao das fontes bibliograficas: livros, revistas cientificas, relatorios de 

pesquisa entre outros, que contem nao so informacao sobre o tema abordado no 

presente prbjefb; 

•Atraves da pesquisa bibliografica, foi possivel agrupar em uma unica base de 

dados todas as informacoes coletadas, cujas fontes encontram-se em bibliotecas, 

orgaos publicos, colegoes particulares de professores e colegas, publicacoes, entre 

outros. Desta forma, conseguiu-se obter um panorama mais completo sobre a 

importancia da economia solidaria como alternativa de trabalho para a Educacao de 

Jovens e Adultos. 

• Foi realizada, ainda, uma pesquisa de campo, com alunos da turma da Educacao e 

Jovens e Adultos de duas escolas publicas do municipio de Sume, no Estado da 

Paraiba. 

A pesquisa de campo ocorreu por meio da aplicacao e analise de 

questionarios aplicados a 30 alunos de 6° Ano do Ensino Fundamental e 3° Ano do 

Ensino Medio, na Escola Presidente Vargas e no Colegio Estadual Jose Goncalves 

de Queiroz, localizadas no municipio de Sume/PB. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi realizada exploracao de diversas 

fontes bibliograficas com informacoes sobre o tema abordado, destacando a visao 

de autores como Andrioli, Freire e Singer para enriquecer o trabalho de pesquisa. 

Tambem, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, na qual foram realizadas 
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entrevistas a alunos da EJA, conforme a figura 1, com a finalidade de analisar o 

perfil socio-economico dos entrevistados. 

Figura 1: Turma na qual foi realizada a pesquisa de campo 

Fonte: Arquivo pessoal 

Pois, por pesquisa bibliografica compreende-se um apanhado geral sobre os 

principals trabalhos realizados, capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados ao tema. Nesta pesquisa serao consultados autores com reconhecida 

contribuicao no que se refere a tematica da pesquisa. Atraves da aplicacao dos 

questionarios, buscou-se verificar a compreensao que os alunos apresentam sobre a 

economia solidaria e a importancia desta para a insergao no mercado de trabalho. 

Inicialmente selecionou-se um rico acervo sobre o tema pesquisado para em 

seguida realizar a exploracao de livros, revistas cientificas, relatorios de pesquisa 

entre outros, que contem nao so informacao sobre o tema abordado mas tambem de 

outros tema que fazem relacao com este para proporcionar uma melhor 

compreensao. 

Nesta etapa objetivou-se levantar informacoes que esclarecem algumas 

duvidas sobre a Educacao Solidaria e a Educacao de Jovens e Adultos, destacando 

algumas consideragoes sobre a Economia Solidaria no contexto atual; 

reconhecendo as caracteristicas e importancia da Educagao de Jovens e Adultos na 

formacao da sociedade contemporanea e, a identificagao da importancia da 

economia solidaria como alternativa de trabalho, para a educagao de jovens e 

adultos. 
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Mesmo diante das informacoes obtidas a partir da pesquisa bibliografica, 

observou-se a necessidade de realizar uma pesquisa de campo para comparar os 

resultados teoricos com a opiniao de entrevistados. 

Portanto, em nosso estudo, houve tambem a aplicacao de questionarios na 

turma da educacao de Jovens e Adultos, com a finatidade de levantar algumas 

questoes sobre o perfil socio-economico dos pesquisados, conforme figura 2. 

Figura 2: Aplicacao de questionario aos alunos 

Fonte: Arquivo pessoal 

Apos a selecao e exploracao das fontes, foi feita uma leitura do material: 

conduzida de modo seletivo, guardando as partes fundamentals para o 

desenvolvimento do estudo. Esta tarefa foi desenvolvida atraves de fichamento do 

acervo levantado. 

Finalizando, foi desenvolvida uma analise dos dados, realizando uma 

observacao sobre o posicionamento neutro em relacao a importancia da 

economia solidaria como alternativa de trabalho para a educacao de jovens e 

adultos. 
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4. Resultados 

Atraves das informacoes obtidas na pesquisa bibliografica observou-se que e 

de grande importancia o reconhecimento da Economia Solidaria como alternativa de 

trabalho para a Educacao de Jovens e Adultos, pois esta e uma modalidade de 

ensino cuja finalidade principal e possibilitar que pessoas adultas, que nao tiveram a 

oportunidade de frequentar a escola na idade convencional, possam retomar seus 

estudos e recuperar o tempo que perderam. 

A realizacao da pesquisa de campo forneceu dados relevantes, sendo 

importante destacar que, a maioria dos entrevistados e do sexo masculino, como 

mostra a Figura 3 e, com idade entre 18 e 32 anos, com renda de ate dois salarios 

minimos. 

Figura 3: Grafico de apresentacao do sexo dos entrevistados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Arquivo pessoal 

Foi perguntado aos entrevistados se eles sabem o significado do termo 

economia solidaria, e, 60%, responderam que nao tern conhecimento do se trata, 

conforme Figura 4. 

Figura 4. Definicao de Economia Solidaria 

• Sim 

• Nao 

Sabem a definicao de 
Economia Solidaria 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Vygotski (2003) que compreende toda relacao como uma relacao social. 

"Em suas relagoes com o ambiente, o ser humano sempre utiliza sua 
experiencia social [...] No entanto, se entendemos convencionalmente o 
meio social como o conjunto de relacoes humanas, e totalmente 
compreensivel sua excepcional plasticidade que o transforma em um dos 
recursos mais flexiveis da educacao" (Vygotski 2003, p.79). 

Destaram-se algumas consideracoes sobre a Economia Solidaria no contexto 

atual quando constatou-se neste estudo que a Economia Solidaria busca 

desenvolver o espirito coletivo e participativo do indivlduo; reconhecer a 

caracteristicas e importancia da educacao de jovens e adultos na formacao da 

sociedade contemporanea; identificar a importancia da economia solidaria como 

alternativa de trabalho, para a educacao de jovens e adultos. E preciso que os 

alunos da EJA tenham conhecimento sobre a importancia da economia solidaria 

para sua vida profissional. 

Sobre se os entrevistados tern algum conhecimentos sobre o cooperativismo 

e associativismo, 60% responderam que sim, tern uma certa compreensao sobre o 

que e o trabalho em cooperativas e associates, conforme Figura 5. Isso e muito 

importante, pois trabalhando cooperativamente (Johnson e Johnson, 1990), os 

alunos ganham confianca nas suas capacidades individuals, alem de que os 

conceitos matematicos sao melhores apreendidos como parte de um processo 

dinamico em que os alunos interagem. 

Figura 5: Conhecimento sobre Associativismo e cooperativismo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Sim 
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Conhecimento sobre 

cooperativismo e 

associativismo 

Fonte: Arquivo pessoal 

A Economia Solidaria, em parceria com a escola, contribui para a 

compreensao dos diversos fatores sociais que ocorrem com o aluno dentro e fora do 
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contexto escolar, possibilitando que sua formacao enquanto cidadao contribua para 

a constituicao de uma sociedade mais justa e igualitaria e, ainda, que as 

desigualdades, que nao deveriam existir no espaco escolar, mas que ainda se 

percebe, sejam eliminadas, pois um espaco responsavel em formar cidadao nao 

deve apresentar situacoes de desigualdades. 

Perguntou-se tambem aos entrevistados se eles ja estao inseridos no 

mercado de trabalho e, se estao, de maneira formal ou informal, sendo que 60% 

responderam que sim, estao inseridos no mercado de trabalho, no entanto apenas 

30% estao inseridos no mercado formal, conforme Figura 6. 

Figura 6: Insercao no mercado de trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Inserido no Formal Informal 

mercado de 

trabalho 

Fonte: Arquivo pessoal 

A vida associativa se faz presente em diversas areas das atividades humanas, 

sobretudo demonstrada em condicoes que visam colaborar para o equilibrio e 

permanencia social. Deste modo, Frantz (2002) destaca: 

"[...] associativismo, com o sentido de co-operacao, e um fenomeno que 
pode ser detectado nos mais diferentes lugares sociais: no trabalho, na 
familia, na escola etc. No entanto, predominantemente, a co-operacao e 
entendida com sentido economico e envolve a producao e a distribuicao dos 
bens necessarios a vida" (Frantz 2002, p. 01). 

Neste contexto se insere a presente discussao como alternativa de 

desenvolvimento local e sustentabilidade social, o qual tern como denominador 

comum o fato de que o associativismo se constitui em forca estrategica capaz de 

melhorar as condicoes locais de vida das pessoas e de uma populacao, sob todas 

as suas extensoes. 
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Sobre se como aluno da educacao de Jovens e Adultos, ja apresentaram 

alguma experiencia com a economia solidaria, 70% dos entrevistados afirmaram que 

nao, conforme a Figura 7, o que justifica de certa forma o nao dos conhecimentos 

dos alunos sobre o significado do termo economia solidaria. 

Figura 7: Experiencia com Economia Solidaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Arquivo pessoal 

Por fim, perguntou-se aos entrevistados quais as maiores dificuldades que 

eles acreditam enfrentar para inserirem no mercado de trabalho, tendo como 

principals respostas as apresentadas a seguir: 

• E preciso estar bem preparado 

• Faltam oportunidades na cidade 

• Falta de cursos para qualificacao 

• Falta de experiencia 

Portanto, com a exploracao das fontes bibliograficas: livros, revistas 

cientificas, relatorios de pesquisa entre outros, que contem nao so informacao sobre 

o tema abordado no presente projeto, a leitura do material: conduzida de modo 

seletivo, e analisando as partes fundamentals para o desenvolvimento do estudo, 

bem como os resultados obtidos com a pesquisa de campo por meio do questionario 

do tipo qualitativo, observou-se que a economia solidaria e a educacao de jovens e 

adultos devem caminhar juntas para que o trabalho cooperative seja desenvolvido e 

o sujeito possa aprender e adquirir experiencias que fazem parte da sua vida. 

A partir da exploragao das fontes bibliograficas: livros, revistas cientificas, 

relatorios de pesquisa entre outros, qu© oan&n ftiG §6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ttfama&a> sotojie <& tenia* 

abordado no presente projeto, foi possivel Si ©fetePj§̂ e> ̂  im#femrit®q̂ ŝ a^ii^ aaamrttrrjiusafrn 
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para um entendimento mais aprofundado sobre a importancia do trabalho nas 

cooperativas para o processo de aprendizagem dos alunos da Educagao de Jovens 

e Adultos na atualidade. 

Atraves da leitura do material, que foi feita de modo seletivo, guardando as 

partes fundamentals para o desenvolvimento do estudo, observou-se que o contexto 

social influi muito no processo de ensino e aprendizagem, assim, o presente estudo 

contribuiu para analisar que o processo de aprendizagem deve considerar diversos 

fatores, tais como: desenvolvimento dos processos mentais, uma modificacao do 

conhecimento; novos conteudos devem aliar-se a estrutura de conhecimentos 

previos do aluno possibilitando assim, a aprendizagem. Pois, quando o aluno 

apresenta um bom ou mau desempenho deve-se analisar suas relagoes sociais, ja 

que tais fatores estao intrinsecamente relacionados. 

Neste contexto, atraves da pesquisa analisou-se que a economia solidaria 

deve fazer parte do contexto da Educacao de Jovens e Adultos, com a finalidade de 

desenvolver no individuo a capacidade de trabalhar coletivamente, desenvolvendo 

acoes para o convivio em grupo. 

Contudo, nossa pesquisa apresentou algumas limitagoes, pois ainda existe 

pouco material para consulta bibliografica sobre o tema, nos levando a leitura de 

periodicos simples e pequenas reportagens sobre a educagao solidario e sua 

relacao nas turmas da EJA. 
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5. Conclusoes 

Com este estudo muitas conquistas foram adquiridas, pois foi possivel 

destacar algumas consideracoes sobre a economia solidaria no contexto atual, 

fazendo o reconhecimento das caracteristicas e importancia da educagao de jovens 

e adultos na formacao da sociedade contemporanea e identificando a importancia da 

economia solidaria como alternativa de trabalho, para a educacao de jovens e 

adultos. 

Alem disso, com a pesquisa de campo, observou-se que o termo economia 

solidaria ainda e novidade para muitos alunos da Educacao de Jovens e Adultos e, 

portanto, deve ser trabalhado nestas turmas, pois contribui para a insercao destes 

alunos no mercado de trabalho, por meio de uma atividade voltada para o 

associativismo e cooperativismo. 

Atraves da analise dos questionarios, observou-se que o trabalho cooperative 

trata-se de um pequeno processo de construgao coletiva, onde dominam as 

necessidades sociais e culturais, mas que devem estar em sincronia com as 

oportunidades locais de desenvolvimento, tanto nos aspectos economicos da 

inclusao no mercado, como nos aspectos dos recursos naturais disponfveis e de sua 

conservagao. E necessario, para a sustentabilidade do desenvolvimento economico, 

o resgate historico-cultural das formas de relacionamento dos seres humanos entre 

si e com o meio ambiente nas diferentes sociedades como forma de definir o padrao 

de bem-estar adequado a estas. 

Conclui-se, portanto, que tendo em vista que a capacidade de socializagao e 

de comunicagao, interesse e responsabilidade no cumprimento dos trabalhos 

propostos em sala de aula, direcionados ao trabalho voltado diminuir a evasao nas 

turmas da EJA e inserir os alunos em movimentos sociais, fortalecer a integragao 

famflia-escola, bem como garantir uma equipe de excelencia para o desempenho 

das fungoes escolares. 
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APENDICES 

QUESTIONARIO APLICADO NAS TURMAS DA EJA 

PERFIL SOCIO-ECONOMICO 

• Nome completo: 

• Idade: 

• Genero: 

• Renda Familiar: 

• Atividade laboratorial: 

1) Voce sabe o que significa economia solidaria? 

( )Sim ( )Nao 

2) Voce tern algum conhecimento sobre cooperativismo e associativismo? 

( )Sim ( )Nao 

3) Voce esta inserido no mercado de trabalho? Formal ou informal? 

( )Sim ( )Nao 

( ) Formal ( ) Informal 

4) Enquanto aluno da EJA, voce ja teve alguma experiencia com economia 
solidaria? 

( )Sim ( )Nao 

5) Quais as maiores dificuldades que voce enfrenta para se inserir no mercado de 

trabalho? 


