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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A economia solidaria e a educacao popular emergiram como forma de 

manifestacao social, contrapondo a condicao de opressao que as minorias 

marginalizadas sofrem pela elite dominante. Este estudo discute que as praticas 

educativas com base nas abordagens e princfpios dos dois movimentos 

mencionados, proporcionam aos alunos do campo uma base educacional capaz 

de promover a transformacao social da realidade. 0 trabalho contextualiza o 

processo historico da economia solidaria evidenciando as suas inerencias com a 

educagao popular. Descreve os quatro periodos historicos da educagao do campo 

no Brasil e apresenta questoes a cerca das concepgoes freirianas de educagao. 

Por meio dos dados coletados atraves do estudo de caso, nota-se que a Escola 

de Ensino Medio do Campo Bento Tenorio de Souza, localizada no sftio Santa 

Catarina, no municipio de Monteiro - PB esta longe de se tornar uma escola de 

praticas libertadoras, que visem a autonomia e a preservagao da identidade do 

sujeito do campo. Contudo, percebeu-se que a falta de uma concepgao 

progressista de educagao, compromete a possibilidade dos sujeitos de se 

libertarem, e de mudarem a realidade na qual estao inseridos. 

Palavras-chave: economia solidaria; educagao popular; precarizagao do ensino; 

praticas educativas. 
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1 INTRODUQAO 

A sociedade capitalista, essencialmente competitiva e desigual, que exclui 

os sujeitos que nao se adaptam aos padroes estabelecidos, ou ainda, que nao 

possuem condigoes ou meios que subsidiem a sua ascensao economica e social, 

gera movimentos que contrapoem esta logica desumana. 

As classes marginalizadas buscam meios e mecanismos que emancipem a 

condigao de despossuido, por condigoes de vida mais igualitaria, democratica e a 

cima de tudo humana. 

Desta forma, pode-se afirmar que tanto a economia solidaria como a 

educagao popular sao formas encontradas pelas camadas populares de lutar pela 

sonhada liberdade social, politica e educacional. 

0 presente trabalho teve como sujeitos participantes, os professores da 

Escola Estadual de Ensino Medio Bento Tenorio de Souza, localizada no 

assentamento Santa Catarina, municipio de Monteiro - PB. A escola oferta o 

Ensino Medio pela manha, e o Ensino fundamental II (6° a 9° ano) a tarde. 

Escolheu-se esta instituigao escolar como espago para ser investigado, por 

ser a primeira escola do Estado do campo, e por oferta o Ensino Medio. Alem 

disso, os professores que lecionam nesta escola, foram escolhidos por terem em 

seu curriculo, indicios de praticas inovadoras e dinamismo em sala de aula. 

A partir deste contexto, o estudo buscou responder a seguinte pergunta: 

sera que as praticas pedagogicas dos professores da Escola Estadual de Ensino 

Medio Bento Tenorio de Souza estao proporcionado aos alunos uma formagao 

emancipatoria, contextualizada com a sua realidade? 

O trabalho se apoiou no estudo de caso, como procedimento metodologico 

adotado para o desenvolvimento da pesquisa, que tern por intuito responder as 

multiplas e geralmente conflitantes perspectivas envolvidas numa determinada 

situagao. 

0 trabalho buscou analisar se as praticas educativas desenvolvidas pelos 

docentes estao favorecendo aprendizagens emancipatorias do sujeito do campo, 

como tambem, compreender a economia solidaria a partir do seu processo 

historico e discutir a educagao popular solidaria como principios praticos para 

uma educagao libertadora. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O P R O C E S S O HISTORICO DA ECONOMIA 

SOLIDARIA 

A Economia Solidaria emergiu como uma alternativa ao sistema atual 

vigente, que se baseia em acumulo de valores, controle social das massas e da 

mao de obra existente onde se valoriza apenas o servigo prestado, ou seja, o 

trabalhador e considerado apenas mao de obra barata, nao tendo a sua 

humanidade reconhecida por aqueles que o explora, sendo as suas capacidades 

mecanicas e intelectuais roubadas de forma violenta (SINGER, 2002). 

A Revolugao Industrial que teve inicio na Inglaterra e que em pouco tempo 

se espalhou por uma grande parte da Europa, consolidou o capitalismo como o 

sistema financeiro e economico vigente, porem no mesmo local onde se iniciou 

esse processo de concentragao de capital e exploragao do trabalhador, emergiu a 

economia solidaria (NOVAES e SARDA, 2008). 

0 capitalismo prega mecanismos que aumentam a produtividade em um 

curto espago de tempo assim, otimizando os lucros e os meios de produgao, 

acarretando em uma maior captagao de recursos economicos. Porem, a 

concorrencia atrelada a exploragao do trabalho, gerou miseria e desigualdade 

social nas sociedades (MARX, 2008). 

Isso ocorre devido a dinamica estabelecida pelo sistema economico 

vigente, que tende a naturalizar as desigualdades e a competigao generalizada, 

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

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

limites (RATTNER, 2008). 

Diante desse sistema que explora e nao valoriza o trabalho coletivo, bem 

como a produgao em conjunto, emergiu um novo modo de produgao baseado na 

coletividade e democracia. Em principios onde o ser humano e valorizado, bem 

como, seus saberes e seu modo de produzir sao respeitados. 

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

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

que cada vez mais evidencia uma divisao ou polarizagao profunda entre as 



12 

sociedades, com a expansao da miseria e da exploragao do trabalho, revelando a 

sua natureza desumana e irracional. Ao contrario da Economia Solidaria que e 

regada por uma praxis educativo-libertadora. De acordo com as palavras deste 

mesmo autor: 

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

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

desses princfpios 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). 

Singer (2002) versa sobre Economia Solidaria como um meio de 

emancipagao, das sociedades suprimidas pelo sistema capitalista vigente e 

atuante em todos os lugares que se sobrepoe os valores e os princfpios. 

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

desenvolvimento de sua base material, um alto grau de conscientizagao e 

motivagao por parte de sua populagao, movida por princfpios eticos e valores de 

compaixao e solidariedade" no qual e fundamental a participagao de todos, para 

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

p.56). 

O sistema capitalista promoveu a rapida desigualdade social e economica, 

levando grupos sociais a buscarem novos meios de como sobreviver, visto em 

uma sociedade onde o consumismo caminha junto com a disparidade igualitaria. 

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

mercado, ocasionaram o surgimento de inumeras experiencias de reestruturagao. 

O carater alternative que emerge das novas experiencias populares de 

autogestao e cooperagao sao para muitos autores a ressurreigao da Economia 

Solidaria que provoca atualmente uma profusao de estudos empiricos e de 

formulagoes teoricas, alem de debates de natureza politica. 

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

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

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

romper com as relagoes do modo de producao 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 
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remete de valores morais estruturados e estruturantes dessa nova etica como 

afirma Cruz (2006), uma etica transformadora da politica, 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 

reestruturagao produtiva marcada pela desregulamentagao dos mercados de 

trabalho (CRUZ, 2006). 

E preciso que seja socialista na mais completa acepcao do termo pelo 

nosso catecismo revolucionario e que, conosco, ele o reconheca como 

legftimo e como justo, que o proclame com toda sinceridade, e que 

esteja pronto a contribuir com todos os esforcos para o triunfo de uma 

organizacao social, na qual todo individuo humano, nascendo para a vida 

homem ou mulher, encontre meios iguais de manutencao, de educacao 

e de instrugao na infancia e na adolescencia e que, mais tarde, na 

maioridade, encontre facilidades exteriores, isto e, politicas, economicas 

e sociais iguais para criar seu proprio bem-estar, aplicando ao trabalho 

as diferentes forcas e aptidoes que a natureza Ihe concedeu e que uma 

instrucao igual para todos tenha desenvolvido (BAKUNIN. 2006, p.51). 

Em dias coevos, a valorizagao do trabalho se posiciona para a efetivagao 

do humanismo social, embasado em um paradigma de organizagao do trabalho, 

conhecido como Economia Solidaria, onde o proposito e o desenvolvimento de 

meios que valorizem uma melhor maneira de vida para os setores populares 

marginalizados pelo poder economico vigente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 COMO EMERGIU A ECONOMIA SOLIDARIA? 

A Economia Solidaria surgiu como forma de contrapor a dinamica que 

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 possfvel do proprio capital, portanto, a 

maior producao de mais valia, conquistada atraves da maior exploragao possfvel 

da forga de trabalho (BERNARDO, 2009). 

O sistema capitalista se alastrou rapidamente pelo mundo, principalmente 

em paises emergentes, onde os danos causados pelo mesmo foram ainda 
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maiores, visto que essas nacoes nao estavam preparadas, para mudancas em 

seu modo de produzir. 

Ao longo da historia, o capitalismo tern se caracterizado pela sua 

habilidade de desenvolver as capacidades produtivas. Com a apropriagao do 

principio de cooperacao estabeleceu sua forma de produgao rateada. A 

manufatura dividiu o trabalho que consequentemente, desenvolveu a 

especializagao tecnica no modo de produgao e das ferramentas. A maquinaria 

mecanizou o processo, tendo proporcionado ao seculo XVIII, o desenvolvimento 

da industria moderna (MARX, 2008). 

Em todas as fases, o homem e tratado e utilizado como maquina dos meios 

de produgao. 0 capitalismo se racionaliza a custa da precarizagao da condigao 

humana. Essa relagao se modifica com o passar dos tempos, mas a sua essentia 

continua sendo a mesma, estabelecida no initio da cooperagao simples, 

"subordinar para explorar". 

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 relagao entre os atores sociais. Mas a 

logica 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 famflias perde o acesso a remuneracao 

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

ECONOMIA SOLIDARIA DO FSM de 2002, 2008, p. 108). 

Entao restou aos trabalhadores excluidos, pelo capitalismo buscarem uma 

nova forma, da qual pudessem tirar o seu sustento surgindo desse processo uma 

nova forma de economia e coletividade como versa, Singer (2002, p.01), afirma 

que "a Economia Solidaria foi inventada por operarios, nos primordios do 

capitalismo industrial, como resposta a pobreza e ao desemprego, resultantes da 

difusao desregulamentada das maquinas-ferramenta e do motor a vapor, no initio 

do seculo XIX". 

As crises enfrentadas pelo capitalismo, onde diversas pessoas perdiam 

seus empregos, diante dessas crises economicas, o autor abaixo versa. 
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Elas surgem da necessidade de dar resposta a progressiva deterioracao 

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

crescente desumanizacao da economia, a degradacao do meio ambiente 

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

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

O aumento das desigualdades sociais, bem como o da pobreza por 

consequencia de uma economia cada vez mais subordinada ao lucro, deixou o 

ser humano a merce de sua propria sorte, restando a uma grande parte da 

populagao, precariedade no trabalho ou a informalidade. 

Porem em meio a esse caos todo, da concorrencia do capitalismo, que 

surgiu a partir do seculo XIX, entre Estados Unidos e a Europa, iniciativas foram 

criadas para criar ou salvar empregos, o que de maneira indireta introduziu 

formas de associagoes que surgiram a partir das reinvindicagoes dos 

trabalhadores que se mobilizaram em sindicatos, associagoes dentre outras 

formas de organizagao (CRUZ, 2006). 

Essas formas de se associar eram um meio de organizagao onde as 

classes dos trabalhadores, galgavam uma autonomia economica, espelhando-se 

nos ideais do socialismo de igualdade e democracia, bem como nos valores do 

movimento dos operarios (SINGER, 2002, p.01). 

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

empresas solidarias constitui uma forma de produgao inversa ao do capitalismo, 

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

igualdade e da humanizagao atraves do trabalho. 

Por isso, Reintjes (2008, p.86), defende que, "a Economia Solidaria e uma 

forma de gerir a economia e a sociedade, e engloba todas as atividades da cadeia 

produtiva, comercial, financeira, ate o consumo". E o que vai diferenciar um, modo 

de producao do outro, para Singer (2002) e a separagao entre trabalho e posse 

dos meios de produgao, que e reconhecidamente a base do capitalismo. 

Em contraponto a este modelo, os autores Novaes e Sarda (2008), afirmam 

que as associagoes e cooperativas solidarias figuraram uma organizagao para a 

produgao dos meios de vida, como tambem, a resistencia coletiva as relagoes 

sociais do capital que em uma perspectiva socialista representam a superagao da 

exploragao e um modelo de sociedade igualitaria. 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 COMO A ECONOMIA SOLIDARIA S E REINVENTOU 

Apos um periodo de relativa expansao economica, em especial apos a 

Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu a ampliagao dos direitos sociais e 

trabalhistas, ocorreu certa retragao e desinteresse pela Economia Solidaria, 

quando os trabalhadores se acostumam ao pleno emprego dos paises centrais no 

periodo de 1940 a 1970 e se acomodam ao assalariamento, conforme explica 

Singer (2004). 

Porem em meados da segunda metade dos anos de 1970, empresas 

comegaram a migrar em diregao a paises emergentes em busca de mao de obra 

barata, materia-prima, isengao de impostos deixando em suas antigas sedes de 

origem milhares de pessoas desempregadas. Pinto (2005, p.08) tratando do tema, 

aponta que: 

A flexibilizagao produtiva permite as empresas desiocarem 

territorialmente seu processo de produgao, buscando mercados com 

vantagens locacionais e de custo da mao-de obra. A mobilidade dos 

investimentos forca a desregulamentacao dos mercados locais e 

nacionais nos marcos de um acirramento da concorrencia Inter territorial 

e internacional. Em articulacao com essa forma externa de flexibilizacao, 

as empresas operam tambem uma interna, onde ocorre uma pressao em 

favor da reducao da protecao social relativa ao trabalho. Como exemplo 

disso, as relagoes interindustriais combinariam nao apenas organizacoes 

produtivas de tipos e em territorios diferentes, como tambem variadas 

formas de gestao da mao-de-obra. Ou seja, transferem-se as tarefas 

gerais e desqualificadas para as pequenas empresas, sob um regime 

precario de trabalho, ficando as grandes com o trabalho especializado e 

qualificado, em um regime formal. 

Ainda sobre a crescente onde de desemprego gerada pelo deslocamento 

global das grandes empresas multinacionais, Bertucci (2005) registra que: 

A reestruturagao economica e o reajustamento social advindo da 

flexibilizagao do mercado e dos processos de trabalho nas decadas de 

70 e 80 confluem para uma gradual desmontagem do estado do bem-

estar e para um crescente aumento do desemprego estrutural, do 

trabalho informal e precario, da subcontratagao e dos contratos 

temporaries (2005, p.29). 

Diante de uma serie de desemprego em massa, alem de problemas 

sociais, crescendo gradativamente, ressurge entao a Economia Solidaria como 

um meio de se sobreviver dentro de um contexto de crise do mundo do trabalho, 



17 

se apresentando como alternativa aos trabalhadores subjugados a precarizagao 

de direitos sociais e empregaticios, conforme manifesta Alves (2004), 

Os altos indices de desemprego e precarizacao das relagoes de trabalho 

contribuem para o alargamento da pobreza e da miseria de parcelas 

significativas da populacao. A reestruturagao produtiva baseada nos 

avangos tecnologicos e nos modelos de gestao intensificadores de 

trabalho alterou de forma rapida e intensiva o mercado e as condigoes 

de trabalho. Milhoes de postos de trabalhos foram extintos. Direitos 

sociais conquistados pelas lutas das classes trabalhadoras foram 

flexibilizados e eliminados. As condigoes de subemprego fragilizaram 

ainda mais a protegao de milhoes de trabalhadores (2004, p.06). 

A construgao da Economia Solidaria e uma destas outras estrategias. Ela 

aproveita a mudanga nas relagoes de produgao provocada pelo grande capital 

para langar os alicerces de novas formas de organizagao da produgao, a base de 

uma logica oposta aqueia que rege o mercado capitalista. Tudo leva a acreditar 

que a Economia Solidaria permitira, ao cabo de alguns anos, dar a muitos, que 

esperam em vao um novo emprego, a oportunidade de se reintegrar a produgao 

por conta propria (individual ou coletivamente) (SINGER, 2003). 

O capitalismo a tempos vem demostrando o seu, poder de gerar 

desigualdade social e economica, como tambem com suas crises o quanto afeta a 

populagao, menos favorecida, indo de encontro a esse contraponto a Economia 

Solidaria, traz principios e valores, dando oportunidades iguais a todos que se 

envolvem nesse novo processo emergente e promissor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A ECONOMIA SOLIDARIA NO BRASIL 

Devido a seu contexto historico de desigualdade e exclusao social, bem 

como, por possuir uma das maiores concentragoes de renda do mundo e uma 

industrializagao tardia, alem de nas ultimas decadas nao apresentar um 

crescimento economico alto, o Brasil tornou-se um campo vasto para o 

surgimento de empreendimentos solidarios. 
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No Brasil, para a Economia Solidaria tornar-se uma problematica, ela 

teve que aparecer como um setor proprio e digno de interesse 

especifico. Essa decisao e, a nosso ver, de ordem teorico-politico-

ideologica. O que hoje e denominado de Economia Solidaria ficou por 

decadas imerso, e ainda o e em muitos casos, no que a literatura 

cientifica chama de autogestao, cooperativismo, economia informal ou 

economia popular (LECHAT, 2002, p. 04). 

Mas, como realmente surgiu esse tipo de economia no Brasil? Segundo 

Lechat (2002), o conceito economia de solidariedade aparece pela primeira vez 

no Brasil em 1993 no livro "Economia de Solidariedade e Organizagao Popular", 

organizado por Gadotti, onde o autor chileno Luis Razeto o concebe como: 

Uma formulacao teorica de nivel cientifico, elaborada a partir e para dar 

conta de conjuntos significativos de experiencias economicas, que 

compartilham alguns tracos constitutivos e essenciais de solidariedade, 

mutualismo, cooperacao e autogestao comunitaria, que definem uma 

racionalidade especial, diferente de outras racionalidades economicas. 

(RAZETO, 1993, p. 40). 

Com o advento das privatizagoes, bem como as mudangas no setor 

produtivo, o pais passou a se subordinar as oscilagoes da economia mundial, com 

o encolhimento de algumas economias e com as crises, o trabalho informal, a 

pobreza e a busca por meios de producao alternatives surgiram nas camadas 

excluidas. 

No Brasil, a Economia Solidaria surge no final do seculo XX como resposta 

a exploragao e exclusao no mundo do trabalho. A partir deste periodo teve inicio a 

expansao de instituigoes e entidades que apoiavam iniciativas comunitarias e 

articulagoes populares (MINISTERIO DO TRABALHO, 2013). 

Como contexto, o mundo vem passando nas ultimas decadas por 

transformagoes economicas e sociais drasticas, com problemas economicos e 

sociais, como o aumento da informalidade no setor de trabalho. Em meio a essas 

metamorfoses, emergiu um modo de comercializagao mais justo que pratica o 

principio da autogestao. 

Sendo um fenomeno recente no Brasil, a Economia Solidaria tern se 

constituido em um processo de organizagao social e economica de trabalhadores 

e trabalhadoras na geragao de trabalho, renda e inclusao social, bem como de 
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desenvolvimento local atraves da constituigao de empreendimentos economicos 

solidarios e da articulagao de redes de cooperagao (PAULA, 2004). 

Alguns encontros permitiram a consolidagao e a construgao da Economia 

Solidaria no Brasil. 0 primeiro aconteceu por ocasiao de uma mesa redonda 

sobre o tema: "Formas de Combate e de Resistencia a Pobreza" realizado em 

setembro de 1995 durante o 7° Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de 

Sociologia e o segundo ocorreu no III Encontro Nacional da Associagao Nacional 

dos Trabalhadores em Empresas de Autogestao e Participagao Acionaria -

ANTEAG -, que teve lugar em Sao Paulo nos dias 30 e 31 de maio de 1996. 

Para Lechat (2002), essa nova forma de articulagao comercial ganhou 

espago e esta organizada em diversos foruns locais e regionais, que resultaram 

na criagao do Forum Brasileiro de Economia Solidaria. 
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3 AS INERENCIAS DA ECONOMIA SOLIDARIA COM A EDUCACAO 

POPULAR 

A Economia Solidaria e a educagao popular possuem muitas semelhangas. 

Ambas necessitam de tragos ou procedimentos, que as destaquem do comum. 

Algo que as diferencie do convencional, dando enfase aquilo que elas querem 

representar. 

Nao se trata de discutir educagao em seu sentido geral, mas do carater 

especffico de uma pratica pedagogica vinculada a vida e aos interesses sociais 

dos setores populares; nao se trata de uma economia orientada pelos valores do 

mercado e da concorrencia, mas de uma economia vinculada a vida e aos 

interesses de setores sociais excluidos - ao menos parcialmente - das esferas de 

realizagao da economia global (CRUZ et al., 2009). 

Tanto como fenomenos sociais, quanto como objetos cientfficos, a 

educagao e a economia tern escopos claramente distintos. Enquanto a 

primeira refere-se a processos de produgao, de reprodugao e de trocas 

de valores simbolicos (DURKHEIM: 1952; BOURDIEU & PASSERON: 

1982; BRANDAO: 1995), a segunda refere-se a processos de produgao, 

circulagao, distribuigao e acumulagao de bens e servigos materials 

(MARX: 1985; MARSHALL: 1987) (CRUZ et al., 2009, p.02). 

A educagao popular e a Economia Solidaria, concebe pilares e meios de 

elaboragao de projetos economicos, sociais e pedagogicos, que perpassam pelos 

padroes de conhecimento, de valores e de praticas hegemonicas na sociedade 

capitalista globalizada. E uma iniciativa que nao esta no campo da 

macroestrutura. Constitui-se antes uma proposigao que tern como espago a micro 

organizagao, o lugar onde esta a possibilidade de realizagao de agoes, de 

eventos, de iniciativas e de projetos que promovam a transformagao social, 

economica, politica e epistemologica visando a inclusao social (SGUAREZI et al., 

2008). 

Muitos elos ligam a educagao popular e a Economia Solidaria, ambas 

emergem de condigoes sociais pouco favoraveis. As praticas realizadas nessas 

duas esferas passam pelo trabalho, economia e estao relacionadas com a forga 

do trabalho. 
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Provavelmente nenhum nome proprio se vincula mais a ideia de educacao 

popular que o nome de Paulo Freire. Sua trajetoria foi marcada por uma sintese 

transformadora de longo alcance, que buscava aliar uma teoria e uma pratica 

pedagogica marcadas em suas origens pela opgao pelos pobres, da teologia da 

libertagao, que se transmuta em seus escritos em uma pedagogia da libertagao 

(CRUZ et al., 2009). 

A realidade social, objetiva, que nao existe por acaso, mas como produto 

da acao dos homens, tambem nao se transforma por acaso. Se os 

homens sao os produtores desta realidade e se esta, na „inversao da 

praxis", se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade 

opressora e tarefa historica, e tarefa dos homens. Ao fazer-se opressora, 

a realidade implica a existencia dos que oprimem e dos que sao 

oprimidos. Estes, a quern cabe realmente lutar por sua libertagao 

juntamente com os que com eles em verdade se solidarizam, precisam 

ganhar a consciencia critica da opressao, na praxis desta busca. 

(FREIRE, 1987, pp. 37-38) 

O desenvolvimento da educagao popular bem como da Economia 

Solidaria, perpassam por desafios praticos, pois ambas dependem de um 

processo de construgao educativa, na busca de um sentimento solidario, avesso 

ao capitalismo. Essa nova forma de relacionar-se e fundamental para o sucesso 

do empreendimento. 

A educagao popular, bem como a do campo, estao intimamente ligadas a 

Economia Solidaria visto que, ambos tern um ponto em comum - erigiram das 

camadas populares como uma forma de se sobressair de um sistema excludente 

e de valorizagao exclusiva de lucros. 

E notoria a situagao em que vivem trabalhadores e trabalhadoras em 

todo mundo, em decorrencia da onda de desemprego e do avango das 

tecnologias criadas e reorientadas para interesses, nada coletivos, sob o 

controle do atual modo de produgao capitalista que se baseia na 

acumulagao de capital, na propriedade privada e no endeusamento do 

mercado (MELO NETO, 2006, p.01) 

Como versa o autor acima, nossos trabalhadores e trabalhadoras, vivem 

em constante instabilidade, visto que podem ser substituidos ou ate descartados, 

com a modernizagao e a otimizagao dos sistemas ocorridos nos ultimos anos. 

Dessa instabilidade surgiram os movimentos sociais de cunho popular. 
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A propria sintese filosofica da teologia - do cristianismo e do marxismo -

atravessou o conjunto dos temas da pedagogia: o trabalho e o trabalhador, a 

opressao e a luta pela libertagao, a alienagao e a autonomia, a educacao como 

troca e como construcao coletiva (CRUZ; GUERRA, 2009, p.03). 

Segundo Meio Neto (2006) resta a classe trabalhadora organizar as 

relagoes sociais e produtivas com outras perspectivas entre os humanos e estes 

com a natureza, sendo que o movimento da Economia Solidaria Popular vem se 

apresentando como um caminho rico de possibilidades. Mas, qual sera o tipo de 

educagao necessaria para processos de producao, como o da "incubagao" de 

empreendimentos solidarios populares? 

Pretende-se mostrar que, em processos de incubagao de 

empreendimentos solidarios, a educagao popular e o fenomeno educativo que se 

apresenta mais intrinseco aos mesmos. 

Com o passar do tempo esses processos de colaborag§o mutua, vem 

ganhando diversas nomenclaturas ou denominagdes, porem a educagao popular, 

pode-se dizer que e o elo de ligacao ou ainda e comum a todo esse processo 

alternative de construgao de uma sociedade justa pautada em principios e 

valores como destaca Meio (2006), no Quadra 1. 

QUADRO 1 - PRINCIPIOS E V A L O R E S DO P R O C E S S O ALTERNATIVO 

- A valorizagao social do trabalho humano; 

- A satisfacao plena das necessidades de todos como eixo da criatividade 

tecnologica e da atividade economica; 

- O reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa 

economia fundada na solidariedade; 

- A busca de uma relacao de intercambio respeitoso com a natureza; e 

- Os valores da cooperagao e da solidariedade. 

Fonte: MELO NETO (2006). (Adaptado). 

Os principios mencionados necessitam de um mediador para serem 

desenvolvidos e aplicados, dai surgi a educagao popular. A educagao como ato 
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que possibilita liberdade, contrapoem a concepgoes autoritarias como, por 

exemplo, o curriculo imposto. 

A Educacao Popular (EP), especialmente aquela realizada no ambito dos 

movimentos sociais populares incorpora principios filosoficos, politicos, 

sociologicos, culturais entre os quais destacamos: a origem e finalidade 

nos interesses das classes populares, dos setores oprimidos 

organizados nos movimentos sociais; o respeito as suas culturas; os 

conhecimentos voltados para compreensao crftica da realidade social, 

economica e politica. (BATH ST A, 2009, p. 02). 

Para Singer (2005), a Economia Solidaria e um ato pedagogico em si 

mesmo, a medida que propoe uma nova pratica social e um entendimento novo 

dessa pratica. A unica maneira de aprender a construir a Economia Solidaria e 

praticando-a Assim transformando-a em um meio de sobressaida ao sistema 

atual vigente. 

Desde o surgimento das manufaturas e por consequencias as maquinas 

que impulsionaram o sistema capitalista, demonstrou-se, excludente, explorador e 

mesmo passando por diversas crises, o principal afetado sempre foi o trabalhador 

das linhas de produgao dessas empresas. 

Desfeita, portanto, a expectativa depositada no crescimento economico 

com consequente desenvolvimento social e constatada a insuficiencia das 

politicas compensatorias, os empreendimentos solidarios de geragao de emprego 

e renda voltaram a ocupar a cena adquirindo um novo valor (LEITE, 2010). 

Porem se o sistema exclui, a partir das crises ou das necessidades de um 

grupo social, surgem, os meios de como se libertar, de uma condigao social 

precaria, para emergir a uma condigao de vida igualitaria, assim aconteceu com 

os artesaos de Rockdale. 

A solidariedade e a cooperacao comegam a ser pensadas a partir da 

possibilidade de serem politicamente articuladas como fatores 

estrategicos necessarios para se enfrentar os desafios colocados pela 

reestruturagao capitalista da sociedade. Isto porque os momentos de 

crise e de reestruturagao podem ser entendidos, tambem, como aqueles 

que abrem as portas para uma redefinigao dos limites e das 

possibilidades de mudangas no modo de produgao e reprodugao da vida 

social (LEITE, 2010, p.152). 
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Nesse contexto, a educacao popular quando vinculada com as concepgoes 

de uma educagao emancipatoria, desenvolve durante o seu processo a adesao 

livre dos sujeitos, atitudes e agoes democraticas, cooperagao, solidariedade e 

integragao entre a coletividade. 

Para Freire (1987) as relagoes solidarias produz a consciencia polftica do 

ser oprimido, liberta o homem de uma forma geral, ate mesmo os opressores, nas 

relagoes com os outros movimentos sociais e populares de carater emancipatorio, 

na preocupagao com o bem estar dos trabalhadores e consumidores e, no 

respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Para Vigostski (2007) o componente educacional e emancipatorio e 

inerentes a todos esses elementos e com eles deve ter uma identificagao 

organica com base no entreiacamento do desenvoivimento com a aprendizagem. 

Com esse processo de reeducagao o ser ali inserido, como membro ou 

fazendo parte desse processo, adquiri valores, preserva melhor os bens, pois faz 

parte de sua historia. 

Esses empreendimentos permitem que a comunidade se apodere dos 

saberes e competencias de sua realidade, obtendo por meio da praxis uma 

transformagao social. 

3.1 A EDUCACAO POPULAR SOLIDARIA E SUA CONTRIBUICAO NAS 

PRATICAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NAS E S C O L A S DO CAMPO 

Antes de entrar nas contribuigoes da educagao popular e sua praticas 

pedagogicas que auxiliaram no desenvoivimento da educagao do campo, 

observa-se no Quadro 2 como a educagao do campo foi negada e relegada desde 

o periodo colonial ate os dias atuais. 
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QUADRO 2 - OS QUATROS PERJODOS HISTORICOS DA EDUCACAO DO 

CAMPO 

Primeiro: periodo de negacao dos camponeses como sujeitos sociais e 

cidadaos brasileiros, que se estendeu desde a colonizacao ate a decada de 

1930; 

Sequndo: periodo de preocupacao com a "educagao rural" por parte do 

Estado, em funcao da migragao campo-cidade e do "atraso" sociocultural 

em que se encontrava a populagao rural. Segundo a perspectiva oficial, a 

partir de 1937, com a criagao de servigos assistenciais aos povos do campo, 

nao havia uma preocupagao de debater os verdadeiros problemas e 

contradigoes presentes no campo, tais como a concentragao agraria e o 

poder politico patriarcal; 

Terceiro: inicio da decada de 1960, com a influencia, dentre varios 

pensadores, do educador Paulo Freire na organizagao dos "circulos de 

cultura" e alfabetizagao de adultos, propiciando os primeiros debates sobre 

uma concepgao de educagao pautada no dialogo, na valorizagao do sujeito 

social e de sua pratica sociocultural. Com o golpe militar em 1964, 

entretanto, houve um recuo nos projetos educacionais que objetivavam uma 

educagao emancipatoria; 

Quarto: a partir de final da decada de 1980, com a abertura democratica e a 

organizagao dos movimentos sociais em diversas frentes, foi possivel 

avangar o debate da educagao do campo. Dentre os sujeitos coletivos que 

participant deste debate e que Ihe dao impulso, o MST exerce forte 

influencia politica, ao lado de - e somando-se com - outros movimentos, 

organizagdes e instancias governamentais. 

Fonte. DIRETRIZES DA EDUCACAO DO CAMPO DO ESTADO DO PARANA (2006). (Adaptado). 

A educagao popular e do campo possuem caracterlsticas semelhantes, 

porem possuem algumas peculiaridades que as diferem uma da outra. Enquanto 

a educagao popular emergiu de grupos sociais organizados e oprimidos, tendo 

por base os trabalhados, a educacao do campo veio da reinvindicacao dos povos 

do campo, que lutam pela garantia dos diretos sociais e por uma educagao 

contextualizada com os saberes de cada regiao ou localidade. (ADAMS, 2010). 
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Os movimentos sociais do campo tern entre as principals reivindicacoes a 

reforma agraria na perspectiva de uma radical transformagao da estrutura agraria 

baseada no latifundio (XAVIER, 2009). 

Entretanto diante da diversidade de sujeitos e das relagoes sociais que se 

configuram no campo eles abarcam diversas demandas, incluindo em suas lutas 

outras questoes tais como: direitos sociais e trabalhistas, melhores salarios, 

contra o trabalho escravo, pelos direitos dos atingidos pela construgao de 

barragens, pela afirmagao e respeito a cultura indigena, pelos direitos da mulher, 

pela garantia de politicas que garantam a produgao agricola, entre outras (MELO 

NETO, 2006). 

Eles atuam na perspectiva de mudar as condigoes concretas de opressao, 

de carencias, de exclusao, de discriminagao, aponta um projeto de produgao 

autossustentavel, baseado na agroecologia, na construgao de relagoes sociais de 

produgao autogestionaria, estruturadas na solidariedade; buscam uma sociedade 

sem preconceito e sem discriminagao (XAVIER, 2009). 

Porem diversas agoes praticadas ou direcionadas para a escoia do campo 

partiram de princfpios da educagao popular. Dentre os principais colaboradores 

dessa pratica pedagogica pode-se destacar Paulo Freire. 

Que com seus movimentos de alfabetizagao de adultos, por meio de uma 

dialetica critica e emancipadora, na qual, provocou a praxis nos sujeitos, passou a 

adquirir valor por ir de encontro a educacao bancaria praticada na epoca. "A 

pessoa conscientizada e capaz de perceber claramente, sem dificuldades, a fome 

como algo mais do que seu organismo sente por nao comer, a fome como 

expressao de uma realidade polftica, economica, social, de profunda injustiga." 

(FREIRE, 1994, p. 225). 

A identidade da escola do campo e definida pela sua vinculacao as 

questoes inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua temporalidade 

e saberes proprios dos estudantes, na memoria coletiva que sinaliza 

futuros, na rede de ciencia e tecnologia disponfvel na sociedade e nos 

movimentos sociais em defesa de projetos que associem as solugoes 

por essas questoes a qualidade social da vida coletiva no pais (MEC, 

2002, p.37). 
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A Educagao a ser oferecida na escola do campo deve priorizar a formagao 

integral do sujeito, levando em conta suas peculiaridades bem como seus saberes 

e fazeres. A pratica pedagogica deve partir sempre da dialetica e dos saberes 

previos ali existentes. 

A lei de diretrizes e bases de 1996, no seu artigo 28 versa: Na oferta da 

educagao basica para a populagao rural, os sistemas de ensino proverao as 

adaptagoes necessarias a sua adequagao, as peculiaridades da vida rural e de 

cada regiao, especialmente: 

I - conteudos curriculares e metodologia apropriadas as reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II - organizagao escolar propria, incluindo a adequagao do calendario 

escolar as fases do ciclo agricola e as condigoes climaticas; 

III - adequagao a natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). 

Diante das ressalvas feitas na LDB, que destaca as singularidades, 

metodos, dentre outros, para que se leve em consideragao o educando, o 

colocando-o em uma situagao educational prazerosa e acessivel e imprescindivel 

que a pratica esteja associada com os pressupostos explicitados nos marcos 

legais. 

Paulo Freire, demostrou a importancia de se construir um conhecimento 

com praticas voltadas para as classes populares, estas detentoras de um saber, 

relegado e deixado de lado pelas classes dominantes. 

O conjunto da obra de Paulo Freire e um esforgo parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA captar a natureza 

profunda da construgao da consciencia humana (subjetividade) e da 

relagao dessa com o processo historico (objetividade). £ a resposta do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
quefazer educacional como mediador da pratica da liberdade 

(individualidade) e da pratica da libertagao (emancipagao humana). A 

busca do humano e sua relagao com a humanidade (MAFRA, 2002, p. 

07). 

A edificagao da educacao nas camadas populares tern que partir de seu 

conhecimento previo, provocando os seres ali inseridos a emergirem da condigao 

de oprimido e passar a reivindicar seus direitos. 

Para Freire (2005, p.32), "a desumanizagao, que nao verifica apenas nos 

que tern sua humanidade roubada, mas tambem, ainda que de forma diferente, 

nos que a roubam, e distorgao da vocagao de ser mais". 
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Neste sentido, FREIRE (2005, p. 24) afirma que "O medo da liberdade, de 

que necessariamente nao tern consciencia o seu portador, o faz ver o que nao 

existe. No fundo, o que teme a liberdade se refugia na seguranga vital; como diria 

Hegel preferindo-a a liberdade arriscada. 

Sendo assim, e importante ressaitar que a faita de memoria das historias 

que tecem a conjuntura que cerca a atualidade compromete a consciencia 

humana, pois na medida em que o homem nao se reconhece como testemunha 

de sua historia, ele esta fadado a ser oprimido, ou pior, um fanatico destrutivo. 

Mais do que qualquer educador, opondo-se ao pragmatismo fatalista do 

consenso neoliberal, Paulo Freire nos alerta para o fato de que e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
necessario reinstalar o carater utopico dos acontecimentos. Uma 

utopia que vai alem do sonho, constituindo-se no ponto de partida para o 

nosso ponto de chegada. Freire nos deixa muito claro que a acao 

educativa tern seus limites, que ela, sozinha, nao tern forca suficiente 

para fazer a transformacao da sociedade, mas que deve ser 

transformadora, somando-se a outras lutas mais amplas. Nesse sentido, 

Paulo Freire e para nos uma resposta humanizadora (MAFRA, 2002, p. 

07). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estudo utilizou a abordagem qualitativa a qual exige do pesquisador uma 

autonomia crftica, sem perder de vista a rigorosidade e sistematizagao do trabalho 

cientffico. 0 investigador envolveu-se com os sujeitos da pesquisa, tendo em vista 

que eles fazem parte da sua vida. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspiragoes e valores que estabelecem a realidade social do espago 

geografico investigado. 

Compreender a realidade a ser estudada, exigiu do pesquisador muita 

leitura de textos que permitiram uma interlocugao constante entre o investigador e 

os textos. 

Desta forma, o procedimento escolhido para desenvolver e nortcar as 

etapas da pesquisa foi o chamado Estudo de Caso, que possibilitou a penetragao 

do pesquisador em uma realidade social. 

Buscou-se sustentar por uma plataforma teorica, reunir o maior numero 

possivel de informagoes, em fungao das questoes e proposigccc oricr.icdoras do 

estudo, por meio de diferentes tecnicas de levantamento dc :r.fcrrr.cg5cc, d?.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizz e 

evidencias. 

A nrimoiro otanq Ho r»e»cm iicg fr»i nrinctn iir i im roforonria) teOriCO que 

subsidiasse ensinamentos e caracteristicas proprias do caso investigado. Paia 

isso, foi necessario co!et?.r mst^r!?.! p?.r5 id?!?tif!c2T prrr:vr ;r tc:t~z cj*jc 

puJvioocin coiiiribuir para a coiioLrucao do estudo. Realizada a selegao das 
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A EscotiJ EitadUeH «e Ensino medio Bento Tenorio de Souza, localizada no 

ocorreu o trabalho de campo, tendw cornO ojjCtlww d« g ; p. cfwwww. do 

A ;.f-.i-Ja w^ r .Jo os Junes gratuitamente, em regime regular, 
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por nao saberem conviver com as carateristicas fisicas da regiao, possuem renda 

familiar baixa, estando algumas sob risco social. 

No periodo matutino a escola oferece o Ensino Medio e no vespertino o 

espago fisico da escola, e cedido para o municipio que oferta o Ensino 

Fundamental II (6° ao 9° ano). 

Escolheu-se essa escola como espago para o processo de investigagao 

por ela ser a unica do Estado da Paraiba, a ofertar o Ensino Medio na zona rural. 

Tendo os gestores estaduais, realizado uma situagao inversa no que diz respeito 

a polftica de nuclear esta modalidade de ensino nas escolas das cidades. 

A escola tambem possui um grupo de professores que foram selecionados 

criteriosamente. Na selegao dois parametros foram levados em consideragao: as 

inovagoes pedagogicas e o dinamismo em sala de aula. Os gestores da 5 a 

Gerencia Regional de Educacao da Paraiba realizaram uma investigagao sobre a 

vida profissional dos professores que se destacavam no municipio pelos seus 

trabalhos. Alguns tecnicos foram as escolas estaduais para identificar possiveis 

candidatos que foram indicados por diretores e coordenadores pedagogicos. 

Esses professores foram abordados por meio de uma conversa informal que 

apresentava a proposta da escola do campo. Apos a analise curricular foram 

contratados, sendo o corpo docente constituido por profissionais temper^; ioi. 

Posteriormente, o pesquisador atuou no campo com intuito de acompanhar 

«o c^wic.-.c^o J^. las dos sujeitos e apreender o significado que atribuem a 
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como, por exemplo, a entrevista semiestruturada que deu subsidio para as 

analises. 

A etapa seguinte foi atrelada a partir do referencial teorico construido, a 

teoria com a pratica, no intuito de ?v?!i?.r ?it,-!?"^9,?r din?.!T!!C2C cm c,'."? c 

elemento pedagogico esta presente. 
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de sugerir futuras transformagoes pedagogicas para construgao de uma educacao 

transform?-dor?.. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir do trabalho de campo mencionado, nos procedimentos 

metodologicos, observou-se que a Escola de Ensino Medio do Campo Bento 

Tenorio de Souza, esta longe de se tornar uma escola de praticas libertadoras, 

que visem a autonomia e a preservagao da identidade do sujeito do campo. 

A entrevista semiestruturada, colaborou para compreender que os 

docentes da escola, nao possuem uma formagao pedagogica adequada para 

atender as especificidades dos sujeitos do campo, notando-se em suas agoes 

pedagogicas, a reprodugao de uma educacao descontextualizada com as 

premissas norteadoras da educacao do campo, que 

[...] se constituiu por meio de principios e procedimentos que visam 

legitimar a identidade propria das escolas do campo, que deve ser 

definida, numa vinculacao estreita com sua realidade existencial, 

referenciando-se na temporalidade e saberes proprios dos povos do 

campo, em sua memoria coletiva, na rede de ciencia e tecnologia 

disponivel na sociedade e nos movimentos sociais (Resolucao CNE/ 

CEB n° 1, de 3 de abril de 2002, da Camara de Educagao Basica do 

Conselho Nacional de Educagao). 

Entretanto, observou-se uma discordancia da lei com os processos 

educativos desenvolvidos em ambito escolar. Visivelmente e notorio que os 

formadores naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consideram a diversidade de experiencias dos sujeitos, e por a 

escola nao ter um curriculo formalizado, instituido coletivamente com a 

comunidade local, os professores nao valorizam em suas praticas educativas a 

historia de constituigao dos povos do campo (agricultores, assalariados, 

camponeses sem terra, Pescadores, rendeiras dentre outros). 

Notou-se que no discurso, os professores afirmam que suas praticas 

educativas seguem as tendencias pedagogicas de cunho progressista, a qual se 

destaca a preconizada pelas concepgoes freirianas. Entretanto, as praticas 

obscrvadus f:ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -H .mbiente escolar revelaram uma signlficativa desvalorizagao dos 

alunos enquanto sujeitos historicos, ficando implicito um relacionamento desigual, 

no qual o aluno e mero objeto. 

Dos entrevistados apenas dois citam a metodologia qualitativa. Nao 

obstante, observou-se que ao realizar a entrevista um dos educadores ajudou o 
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outro a responder a pergunta feita pelo pesquisador. Fica perceptivel uma 

limitagao de conhecimentos sobre metodos e sobre as concepgoes e abordagens 

que constituem o "como fazer" da educacao do campo que tern por sua essentia 

uma educagao popular solidaria. 

As tendencias pedagogicas abordam certas metodologias como tambem 

respectivos recursos metodologicos que tornam possiveis a construgao da praxis 

do processo educativo, e nesse contexto, que o estudo sobre as diversas 

propostas que dao base a inovagoes pedagogicas pautadas na promogao de 

libertar o sujeito do sua condigao de oprimido se faz necessario. 

Os metodos mecanicos observados no ambiente escolar sao reflexos da 

ausencia do conhecimento local, pedagogico e historico do universo educational 

da escola investigada. Em decorrencia desta situagao, o que se percebe e uma 

pratica bancaria que dispensa de forma violenta a construgao de narrativas e 

tradigoes locais, estando os procedimentos metodologicos dos docentes presos a 

conjuntos educativos tradicionais, que nao provocam nos sujeitos a criticidade, 

ocasionando apenas o acumulo de informagoes "depositadas" sobre os discentes. 

Ao questionar sobre as tematicas transversals que escola prioriza para 

trabalhar com os alunos. a direcao Dontuou aiguns projetos desenvolvidos de 

forma isolada por alguns professores. Ja os professores responderam que a 

escola nao desenvolve atividades pedagogicas em torno dos temas transversals. 

A esta situagao, nota-se claramente a falta de sintonia entre os atores escolares, 

e pior a falta de uma pratica social transformadora. 

Em relagao aos conteudos pedagogicos e culturais observou-se a mesma 

situagao, indicando que a falta de um planejamento pedagogico que realmente 

discuta as praticas educativas que serao desenvolvidas pela escola gera o 

improviso das atividades educacionais. 

A Economia Solidaria tanto em seus aspectos teoricos e pedagogicos e 

tematica desconhecida entre os professores, mesmo existindo um suporte 

didatico na colegao oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cadernos de EJA: materials pedagogicos para o 1.°eo 2° 

segmentos do ensino fundamental de jovens e adultos. 
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No geral, observou-se nas falas proferidas pelos docentes um discurso 

pautado em uma educacao crftica na qual por varias vezes, a ligagao teorica aos 

estudos freirianos presentes no discurso nao condiz com a pratica (e vice-versa). 

A equipe da escola em seus encontros pedagogicos nao consegue 

constituir uma unidade, os parametros que deveriam desencadear atividades 

pedagogicas voltadas para a autonomia dos alunos da comunidade rural de Santa 

Catarina. 

Acompanhando as reunioes e as aulas, notou-se que as falas que acabam 

dando margem as praticas, carregam uma concepgao tecnicista e pior ruralista de 

educagao. Essa visao mecanica de educagao ocorre por causa da mentalidade 

que os professores advindos da cultura urbana trazem em suas agoes, 

contrapondo a cultura rural, criando a imagem de "civilidade" a de "barbarie". 

"Essa seria a mentalidade do professor urbano ao chegar as zonas rurais do pais, 

"despeitado, insulado dentro de si mesmo, alheio ao ambiente natural, cultural e 

social que julga inferior" (LEAO, 1939, p.283)". 

Dados como estes que so sao obtidos pelo trabalho de campo, revela 

sentidos e significados que nao estao explicitados nas relagoes estabelecidas 

pelos atores escolares. E sao eles que nos indicam que o sistema escolar como 

se tinha pontuado no inicio deste trabalho, nao esta cumprido o seu papel de 

maneira a transformar a realidade dos sujeitos imersos numa educagao precaria 

que cada vez mais desumaniza e corrompe a capacidade dos individuos de 

serem mais. Seres autonomos dotados de uma postura libertadora e acima de 

tudo cidadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (FlGURAS 1 a 3). 
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FIGURA 3 - Aula de Campo sobre Solo 



36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 CONSIDERACOES FINAIS 

E urgente o processo de transformagao do sistema escolar estudado. A 

visao de educacao, organizagao e gestao escolar do campo estudado partem de 

uma visao mecanica que separa os individuos de seus relacionamentos, nao 

reconhecendo a importancia do contexto no qual estao inseridos, gerando o 

mesmo mal estar das escolas das cidades, que ao atender os sujeitos do campo, 

os tratavam como seres inferiores. 

O estudo ao evidenciar esta visao, revela a crise instaurada nas praticas 

pedagogicas na escola do campo, que apesar de ter sido um recorte de uma dada 

realidade, denuncia que os problemas educacionais aqui expostos sao de ordem 

global, nao meramente local. 

Nesse contexto, ressalta-se que a construgao de conhecimentos novos, 

entretanto, nao se da de forma linear, nem sua aquisigao e um processo 

mecanico de acumulo de informagoes, como foi observado durante o trabalho de 

campo. E preciso que a agio, a dimensao do fazer, da pratica, esteja vinculada 

aos conteudos estudados. A instituigao de uma dinamica critica nos processos 

educativos possibilita a construgao de conhecimentos significativos por parte dos 

alunos, alem de valorizar os diferentes saberes de seu povo, comunidade, familia, 

conthbuindo para sua identificagao cultural, social e politica. 

Para que as deficiencias apontadas no estudo sejam amenizadas, os 

professores precisam compreender o mundo no qual eles estao desenvolvendo 

suas praticas, sendo relevante oportunizar rodas de conversa entre a comunidade 

local e os docentes da escola. A formagao continuada e outra forma de colaborar 

neste processo de humanizagao, que nada mais e que, partir da realidade dos 

povos do campo, os quais possuem culturas predominantemente orais, sendo que 

tais manifestagoes culturais devem permeia a escola com seus saberes, 

ludicidade e valores formativos. 

A medida que os professores forem refletindo sobre as suas praticas 

perceberam que a escola do campo e como centra difusor cultural, espagos 

abertos e vinculados a realidade local. 
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Por isso, faz-se necessario construir uma abordagem politica que se centre 

nas concepgoes que promovem uma postura solidaria, autogestionaria e a cima 

de tudo popular. 

A educagao pensada para os povos marginalizados e os povos do campo 

esta incluida neste processo de exclusao, se da por meio de uma agao 

pedagogica transformadora que objetiva a expressao da classe oprimida, que, 

mobilizada, luta para atingir os interesses da luta social e da participagao politica, 

visando uma transformagao social rumo ao fim da opressao capitalista. 

0 papel da economia solidaria e da educagao popular e fortalecer os 

processos educativos que dao aos sujeitos a possibilidade de transformagao. 
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APENDICES 



ESTADO DA PARAIBA ESCOLA ESTADUAL BENTO TENORIO 

Professor entrevistado: 

QUESTIONARIO INVESTIGATIVO TENDO COMO TEMATICA EDUCACAO DO 
CAMPO 

1. Quais tendencias pedagogicas voce se baseia para realizar sua pratica 

educativa? 

2. Quais praticas educativas realizadas por voce estao relacionadas com a realidade 

local do aluno? 

3. A tematica Economia Solidaria e discutida nas praticas pedagogicas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO 

CD 
i 

CD 

4. Como voce relaciona os conteudos dos livros didaticos com a realidade local dos 
alunos? 

5. A escola possui um curriculo voltado para a Educacao do Campo? 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de Pds-Graduagao em Educagao de Jovens e 

Adultos com Enfase em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano da 

Universidade Federal de Campina Grande. Estou realizando uma pesquisa sob 

supervisao do(a) professor(a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, cujo objetivo e 

Sua participagao envolve uma entrevista e sera voluntaria. Se voce 

decidir nao participar ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tern 

absoluta liberdade de faze-lo. 

Na publicagao dos resultados desta pesquisa, sua identidade sera 

mantida no mais rigoroso sigilo. Serao omitidas todas as informagoes que 

permitam identifica-lo (a). 

Mesmo nao tendo beneficios diretos em participar, indiretamente voce 

estara contribuindo para a compreensao do fenomeno estudado e para a 

produgao de conhecimento cientifico. 

Quaisquer duvidas relativas a pesquisa poderao ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es). 

Atenciosamente 

Nome e assinatura do(a) estudante Local e data 
Matricula: 

Nome e assinatura do(a) professor(a) supervisor(a)/orientador(a) 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma 
copia deste termo de consentimento. 

Nome e assinatura do participante Local e data 


