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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SILVA, Jucileide Alves de Araujo. Analise da insercao dos principios da 

Economia Solidaria na Educacao de Jovens e Adultos (EJA) na Escola 

Presidente Vargas em Sume-PB. Monografia apresentada ao Curso de 

Pos-Graduacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em 

Economia Solidaria no Semiarido Paraibano, como requisito para a 

obtencao do titulo de Especialista. (UFCG/CDSA), Sume, 2017. 

A Educacao de Jovens e Adultos, em seu universo educacional enfrenta 

constantes mudancas e desafios, ao passo em que se faz necessario 

desenvolver estudos, uma vez que detentora de acoes impares esta 

modalidade de ensino nao pode ser vista apenas como alfabetizacao de 

criancas, visto que o sujeito que faz parte desta modalidade e um ser ativo, 

capaz de observar, bem como de agir e interagir a fim de modificar a 

realidade na qual esta inserido O presente trabalho trata de um estudo de 

campo com nivel de pesquisa bibliografica referente aos temas Economia 

Solidaria e Educacao de Jovens e Adultos (EJA), com abordagem 

qualitativa e quantitativa, acerca de como os principios da Economia 

Solidaria estao sendo aplicados no Ensino da EJA, na Escola Presidente 

Vargas, situada no municipio de Sume-PB. Tem-se, ainda, como intuito 

avaliar de que forma os docentes podem inovar seus curriculos acerca dos 

segmentos que envolvem a Economia Solidaria. Para tanto, utilizou-se a 

tecnica de questionario. Foi aplicado um questionario com o publico alvo e 

analisaram-se os curriculos da Educacao de Jovens e Adultos da instituicao 

em questao. Com base na analise dos dados percebeu-se que os docentes, 

apesar de possuirem conhecimentos sobre a tematica, nao a contemplam 

em suas disciplinas. Fica clara a ausencia dos conteudos que abarcam os 

principios da Economia Solidaria e, quando isso ocorre, sao discutidos de 

forma superficial. 

Palavras-chave: Economia Solidaria, Educacao de Jovens e Adultos, 

Curriculos da EJA 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SILVA, Jucileide Alves de Araujo. Analysis of insertion of Solidarity 

Economy principles on Education of Young and Adults ( Y A E ) at 

Presidente Vargas School in Sume-PB. Monograph presented to 

Postgraduate Course in Youth and Adult Education with Emphasis in 

Solidarity Economy in Paraiba's Semiarid, as a requisite for obtaining 

Specialist title. (UFCG/CDSA), Sume, 2017. 

Education of young people and adults in their educational universe faces 

constant changes and challenges, while it is necessary to develop studies, 

since it holds unequal actions this modality of teaching can not be seen 

only as children's literacy, since that subject that is part of this modality is 

an active being, capable of observing, as well as acting and interacting in 

order to modify reality in which it is inserted. Present work deals with a 

field study with a level of bibliographical research related to the themes 

Solidarity Solidarity and Youth and Adult Education (YAE), with a 

qualitative and quantitative approach, about how Solidarity Economy 

principles are being applied on teaching of YAE, at Presidente Vargas 

School, located in municipality of Sume-PB. It is also intended to evaluate 

how students can innovate their curricula about this segments that involve 

Solidary Economy. For that, questionnaire technique was used. A 

questionnaire was applied with target public and curricula of Youth and 

Adult Education of the institution in question were analyzed. Based on 

analysis of data, can be observed that teachers, despite having knowledge 

about the subject, do not contemplate it in their disciplines. It is clear 

absence of contents that embrace principles of Solidarity Economy and 

when this occurs are discussed in a superficial way. 

Keywords: Solidarity Economy, Youth and Adult Education, EJA 

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

0 ambiente que envolve a Educacao de Jovens e Adultos (EJA) 

desde a sua concepcao vem passando por constantes mudancas e desafios. 

Freire (2006), em seus posicionamentos, a relaciona na direcao da pratica 

da Educacao Popular, ao passo em que a realidade comeca a exigir a 

sensibilidade e a competencia cientifica dos educadores. 

Dessa forma, percebe-se que os discentes da Educacao de Jovens e 

Adultos precisam ser atendidos mediante a sua realidade, ou seja, os 

conteudos trabalhados nesta modalidade precisam condizer com o 

cotidiano de cada um, tendo em vista que cada sujeito tern a sua propria 

historia, traz consigo experiencias e caracteristicas particulares. Neste 

sentido, Silva (1999) alerta para a selecao e organizacao dos conteudos. As 

praticas como educadores precisam estar atreladas as seguintes 

inquietacoes: que tipo de cidadao se quer formar? E pra qual sociedade? 

A Educacao de Jovens e Adultos esta voltada para a Educacao 

popular, na qual o individuo se sente sujeito de sua historia, contando-a e 

participando ao mesmo tempo, pois tende receber a valorizacao pela 

aprendizagem que este carrega consigo, sua "leitura de mundo". Torna-se 

necessario para os educadores a compreensao de que nao se pode excluir o 

saber previo dos educandos, a linguagem e a leitura que eles trazem 

consigo nao podem ser excluidas, ao contrario, pode servir de eixo e base 

para o desenrolar de outros conhecimentos. 

Partindo da premissa de que a EJA trabalha com a valorizacao do 

saber e a intensificacao das suas praticas voltadas para o campo das 

experiencias que os discentes ja possuem, percebe-se que a aposta nesse 

sentido e formar um cidadao capaz de pensar e agir de acordo com seu 



12 

contexto, nao so observando, mas participando e interagindo com o intuito 

de mudar a realidade onde este se encontra inserido (FREIRE, 2005). 

Para tanto, deve-se atentar para o fato de que, em uma sociedade em 

que se vivencia o consumo exacerbado, a valorizacao do capitalismo e a 

busca incessante pela competicao, as pessoas estao preocupadas com os 

seus proprios interesses, ou seja, em lucrar, ganhar, multiplicar seus bens e 

garantir um futuro melhor para si, sem pensar no bem comum. De acordo 

com Singer (2005), somente a Economia Solidaria, considerada como outra 

forma de economia, e capaz de trazer alternativas para a superacao do 

sistema economico vigente, visto que esse tipo de economia surge dentro 

do contexto da solidariedade, em lugar da competicao, destacando a luta 

pela comunidade, e nao pelo individualismo. 

Diante do exposto, o que fomentou o desejo para a realizacao desse 

estudo foi a relevancia do tema para o contexto atual da Educacao de 

Jovens e Adultos, bem como a curiosidade de saber se, de fato, os 

principios da Economia Solidaria tern sido contemplados nesse espaco da 

educacao de EJA, visto que o capitalismo prioriza apenas a valorizacao do 

lucro, enquanto a Economia Solidaria privilegia o individuo como agente 

do seu saber. 
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1.1 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 Objetivo Geral 

Tem-se como objetivo geral diagnosticar o papel da Economia 

Solidaria frente a Educacao de Jovens e Adultos, alem de verificar de que 

forma os principios da Economia Solidaria estao sendo aplicados no 

contexto da EJA. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

• Conhecer o perfil de docentes e discentes de algumas turmas de 

Educacao de Jovens e Adultos em uma escola publica do municipio de 

Sume-PB. 

• Analisar o conhecimento dos alunos a respeito do tema Economia 

Solidaria. 

• Avaliar de que forma os docentes podem inovar seus curriculos acerca 

dos seguimentos que envolvem a Economia Solidaria em meio a uma 

sociedade capitalista. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: 

TRAJETORIA HISTORICA 

De acordo com Paiva (1973), a historia da EJA no Brasil ultrapassa a 

trajetoria do proprio desenvolvimento da educacao. Conforme Ghiraldelli 

Jr. (2006), a educacao brasileira comeca a dar seus primeiros passos com o 

flm das chamadas Capitanias Hereditarias, no periodo colonial, em 1549. 

Posteriormente, com a instauracao do governo geral por parte de D. Joao 

I I I e sob a administracao de Tome de Souza, aportaram no Brasil Padre 

Manoel da Nobrega e outros jesuitas. Sendo assim, foram estes os 

primeiros professores da epoca. A catequizacao dos indigenas, a 

alfabetizacao e a transmissao da lingua portuguesa serviram como modelo 

de aculturacao dos povos nativos. Deste modo, pode-se dizer que esse 

metodo de conhecimento tambem pode ser considerado como forma de 

aprendizagem, se for levado em consideracao que o sujeito traz consigo sua 

leitura de mundo, antes mesmo da leitura da palavra. 

Porem, ocorreu a expulsao dos jesuitas, no seculo X V I I I e, com isso, 

o ensino ate entao estabelecido foi desorganizado. Novas iniciativas sobre 

acoes dirigidas e educacao de adultos somente ocorreram na epoca do 

Imperio (CARNEIRO, 2002). 

Somente a partir da decada de 1930, foi que a educacao basica de 

adultos comecou a estabelecer seu lugar atraves da historia da educacao no 

Brasil, pois neste periodo a sociedade passava por grandes transformacoes, 

em que o sistema de ensino de educacao comeca a se firmar. Alem disso, 

na epoca tambem estava acontecendo o crescimento no processo de 

industrializacao e reuniao da populacao nos centros urbanos. O avanco da 
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educacao elementar foi estimulado pelo governo federal, o qual projetava 

diretrizes educacionais para todo o pais. O governo visava uma educacao 

de qualidade e que atendesse as necessidades de todos (CARNEIRO, 

2002). 

Freire (2005) destacou a relevancia em torno da educacao de adultos 

no Brasil acompanhada de uma historia de educacao como um todo, em 

que a educacao passou por momentos de grandes reflexoes, no qual 

percebe-se que, em cada periodo, o sonho em fazer do ensino um direito de 

todos, para que o individuo possa gozar dos seus direitos. 

Em cada decada, um novo acontecimento surgia e novos sonhos 

nasciam. No Brasil Imperio, comecaram a abrir escolas noturnas para 

trabalhar com esses alunos e possibilitar o acesso dos mesmos no meio 

escolar. A decada de 1940 foi um periodo de muitas mudancas na educacao 

de adultos, quando houve grandes iniciativas politicas e pedagogicas de 

peso, tais como: a regulamentacao do Fundo Nacional do Ensino do INEP 

como meio de incentivo, realizando estudos na area; o surgimento das 

primeiras obras especificamente dedicadas ao ensino supletivo; o 

lancamento da CEAA (Campanha de Educacao de Adolescentes e 

Adultos), em que a preocupacao maior era com relacao a elaboracao de 

materials didaticos para adultos, que estivessem voltados para seu contexto. 

A educacao de adultos era gerada como extensao da escola formal, 

principalmente para zona rural (GADOTTI, 2003). 

Posteriormente, com o fim da ditadura de Vargas em 1945, o pais 

comecou a viver uma grande ebulicao politica. Neste periodo houve muitas 

criticas quanto aos adultos analfabetos, fazendo muitas das vezes as 

pessoas nao acreditarem na busca por um ensino de qualidade. O que nao 

se esperava era que todo esse transtorno em lutar por uma educacao para 

todos, colaborasse para que a educacao de adultos ganhasse destaque na 
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sociedade. Piletti (1991) relata que e nesse momento que surge "diversas 

campanhas no sentido de diminuir o analfabetismo que atingia mais de 

50% da populacao como tambem a ampliacao e a melhoria do atendimento 

escolar". 

Nos anos 1950, foi realizada a campanha nacional de erradicacao do 

analfabetismo (CNEA), que marcou uma nova etapa nas discussoes sobre a 

educacao de adultos. Nesse sentido a diretriz curricular nacional para a 

educacao de Jovens e Adultos (2000, p. 41) ressalta que tal campanha 

voltada principalmente para o meio rural "previa uma alfabetizacao em tres 

meses e a condensacao do curso primario em dois periodos de sete meses. 

A etapa seguinte da acao em profundidade se voltaria para o 

desenvolvimento comunitario e para o treinamento profissional". 

Na decada de 60, surgem as ideias do pensador Paulo Freire, 

educador bastante preocupado com o crescente analfabetismo que 

permeava sua epoca, o seu intuito era mostrar que aprender e ensinar ao 

longo da vida, era a saida necessaria para a plena realizacao social e 

pessoal de cada individuo. O mesmo prega uma educacao 

problematizadora, onde o sujeito se sente agente do seu proprio saber, pois, 

neste tipo de educacao nao existe primeiro um saber cientifico, tecnologico 

ou religioso, e um saber do povo, e uma educacao dialogica, os sujeitos 

interagem entre si. Esse novo paradigma de educacao que Freire (1987) 

defende, e muito diferente daquela chamada bancaria, que o mesmo critica, 

dessa maneira acrescenta: 
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"O educador e o que sabe e os educandos, os que nao sabem; o 

educador e o que pensa e os educandos, os pensados; o educador 

e o que diz a palavra e os educandos, os que escutam 

docilmente; o educador e o que opta e prescreve sua opcao e os 

educandos, os que seguem a prescricao; o educador escolhe o 

conteudo programatico e os educandos jamais sao ouvidos nessa 

escolha e se acomodam a ela; o educador identifica a autoridade 

funcional, que lhe compete, com a autoridade do saber, que se 

antagoniza com a liberdade dos educandos, pois os educandos 

devem se adaptar as determinacoes do educador; e, finalmente, o 

educador e o sujeito do processo, enquanto os educandos sao 

meros objetos".(FREIRE, 1987, pp.33,34). 

Com base nisso, percebe-se que a teorizacao da educacao bancaria, e 

causar uma divisao em relacao aos saberes, a classe dos que sabem e 

aqueles que nao sabem, os oprimidos e os opressores, quando na verdade, 

todos nos sabemos alguma coisa, o proprio Freire descreve que a leitura do 

mundo, precede a leitura da palavra, neste sentido, o educador deve levar 

em consideracao, a realidade, o contexto onde cada educando encontra-se 

inserido, dessa maneira o sujeito trilhara seu caminho em busca de sua 

autonomia. 

Em relacao ao metodo dialogico, Piletti (1991) salienta que tal 

metodo: 

" [ . . . ] e a adequacao do processo educativo as caracteristicas do 

meio. [...] comecava por localizar e recrutar os analfabetos 

residentes na area escolhida para os trabalhos de alfabetizacao. 

Prosseguia mediante entrevistas com os adultos inscritos nos 

"circulos de cultura" e outros habitantes selecionados entre os 

mais antigos e os mais conhecedores da localidade. 

Registravam-se literalmente as palavras dos entrevistados a 

proposito de questoes referidas as diversas esferas de suas 

experiencias de vida no local: questoes sobre experiencias 

vividas na familia, no trabalho, nas atividades religiosas, 

politicas recreativas, etc. o conjunto das entrevistas fornecia a 

equipe de educadores uma extensa relacao das palavras de uso 

corrente da localidade" (PILETTI, 1991, p.225) 

Ja nos anos 1970, surgiu o MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetizacao), proposto pela Lei n° 5.692/71, que cresceu por todo 
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territorio nacional, variando sua atuacao. O MOBRAL realizava varias 

acoes, tais como: o Programa de Alfabetizacao, sendo o mais importante o 

PEI (Programa de Educacao Total), que correspondia a uma condensacao 

do antigo curso primario, em que este programa abria oportunidade para o 

jovem continuar os estudos, para os recem-alfabetizados, bem como para 

os chamados analfabetos funcionais, definidos como aquelas pessoas que 

nao dominavam a leitura e a escrita (RIBEIRO, 2001). Vieira (2007, p. 14) 

acrescenta que o MOBRAL "constituia um dos grandes projetos de 

impacto dos governos militares. Em meio ao grande alarido ufanista do 

chamado milagre Brasileiro, pretendia eliminar o analfabetismo do pais em 

apenas uma decada", o que nao aconteceu. 

Posteriormente, com a Nova Republica, em 1985, o Mobral foi 

extinto e em seu lugar foi criada a Fundacao Educar atuando em conjunto 

com os municipios. Esta por sua vez, deixou de lado a realizacao dos 

programas, mas passou a apoiar de forma tecnica e financeira os ja 

existentes. A Fundacao Educar visava a acao de programas de alfabetizacao 

e de educacao basica para o adulto, seu atendimento dava preferencia aos 

lugares com maior numero de jovens e adultos analfabetos. De acordo com 

(SOUZA, 2012), os principios metodologicos das acoes implementadas 

pela Fundacao Educar deveriam ser balizados na consideracao do educando 

como sujeito do seu processo educativo, participando ativamente das 

situacoes de aprendizagem, na realidade pessoal e social do educando. Seu 

fim se deu nos anos de 1990, no entao Governo de Fernando Collor de 

Meio. 

Deve-se salientar que a Constituicao Federal de 1988 dispoe nos 

artigos, 208, I e 214, I , muitos avancos importantes para a EJA. Com a 

aprovacao da mesma, o dever do Estado para com a EJA torna-se maior. 

Brasil (1988) afirma que, a Constituicao trata do assunto garantindo nos 
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artigos acima citados, o acesso ao ensino fundamental gratuito, inclusive 

aqueles que a ele nao tiveram acesso na idade propria. Di Pierro (2005) 

analisa que foi nesse periodo que criou-se um ambiente politico cultural 

favoravel para que os sistemas de ensino publico comecassem a romper 

com o paradigma compensators do ensino supletivo e, recuperando o 

legado dos movimentos de educacao e cultura popular, desenvolvessem 

experiencias inovadoras de alfabetizacao e escolarizacao de jovens e 

adultos. 

Anos depois, logo em 2003, no inicio do Governo Lula, o Ministerio 

da Educacao anunciou a alfabetizacao de pessoas jovens e adultas como 

prioridade, lancando o Programa Brasil Alfabetizado, atraves de recursos 

financeiros vindos do MEC e do Fundo Nacional de desenvolvimento da 

Educacao (FNDE). Foi criada a Secretaria Extraordinaria de Erradicacao 

do Analfabetismo (SEEA) com a meta de erradica-lo. O governo definiu o 

Brasil Alfabetizado como uma campanha plural, que acolhe toda sorte de 

iniciativas ja em andamento e uma diversidade de metodologias de 

alfabetizacao (DI PIERRO; GRACIANO, 2003). 

O Programa continua em andamento e ate 2008 ja havia atendido 9,9 

milhoes de jovens e adultos. A responsabilidade pela EJA foi trazida para o 

MEC, atraves da SEC A D (Secretaria Nacional de Educacao Continuada, 

Alfabetizacao e Diversidade), transferindo o atendimento da oferta de EJA 

para o campo da responsabilidade publica e procurando garantir o sentido 

educacional dessa modalidade de educacao. Apesar disso, Haddad e Di 

Pierro (2007) acrescenta que a acao do MEC nesses ultimos anos tern 

conseguido apenas implementar a oferta de alfabetizacao de forma 

limitada, em vez de estimular e induzir a garantia de acesso a todo ensino 

fundamental para jovens e adultos. 
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2.2 ECONOMIA SOLIDARIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus COMPETICAO 

A priori faz necessario, definir o conceito de Economia Solidaria, 

para tanto, observa-se uma grande pluralidade e diversidade de significados 

atrelados a ela. Isso acontece, conforme Arruda (2003), porque a 

multiplicidade de conceitos visa dar outro sentido a palavra economia que 

conhecemos atualmente, modificada de seu sentido original. 

Sendo assim, o autor Razeto (1973) considera "economia popular de 

solidariedade" a interface da economia popular e solidaria, constituida por 

organizacdes economicas populares que se destacam por suas praticas 

cotidianas voltadas para os processos de trabalhos autogestionarios e 

solidarios. 

De acordo com Singer (2005), a economia solidaria foi pensada para 

superar o capitalismo. Para tanto, se faz necessario um breve estudo sobre o 

capitalismo, para uma melhor compreensao desse tipo de economia que 

visa o lucro e a competitividade. O capitalismo atua de forma passiva e 

suas propriedades e meios de producao se concentram em poucas maos 

surgindo, desse modo, a competicao. Sobre a propriedade privada Singer 

(2005) afirma: 

" A propriedade privada de meios "individuals" de producao 

caracteriza a pequena producao de mercadorias, nao o 

capitalismo. Agricultores familiares, garimpeiros, artesaos, 

catadores de lixo e tantos outros trabalhadores, que possuem 

seus proprios meios de producao, nao se confimdem com o 

capitalismo, antes, antepoem-se a ele e tendem a integrar a 

Economia Solidaria. E o que acontece quando se associam, de 

forma igualitaria, em geral para aproveitar as vantagens 

pecuniarias de compras e vendas em comum, sem renunciar a 

autonomia de produtores individuals ou familiares" (SINGER, 

2005, p. 37). 

Para tanto, Carleial (2003), compreende Economia Solidaria, como 

uma pluralidade de tipos de empreendimentos economicos, resultantes da 
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associacao voluntaria de pessoas. Esses tipos de empreendimentos segundo 

a autora pautam-se pela forma de gestao coletiva, a propriedade comum 

dos meios de producao e as relacoes de trabalho, normatizadas, pelos 

principios de autogestao, participacao, cooperacao, desenvolvimento 

humano e igualitario. 

A Economia Solidaria e uma alternativa de geracao de trabalho e 

renda, onde suas acoes sao pautadas em um projeto de trabalho mais justo, 

nesse tipo de economia o que vigora e a cooperacao, a ajuda mutua, a 

solidariedade, etc. Em contraponto a sociedade capitalista, de acordo com 

QuintaneirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1999), baseia-se na ideologia onde o centro e 

simplesmente o mercado. Neste sentido, de um lado esta o trabalhador, que 

oferece sua forca de trabalho, por outro, o empregador, que a adquire em 

troca de um salario. 

Na Economia Solidaria cada trabalhador participa ativamente tanto 

dos lucros, quanto do prejuizo. Neste sistema o individuo tambem e 

responsavel pelo que ocorre com a empresa. Ao contrario do que acontece 

no modo de producao capitalista Singer (2005), acrescenta que se as sobras 

sao significativas, parte delas sera investida no empreendimento, 

valorizando a propriedade do conjunto dos socios; outra parte podera ser 

repartida entre eles ou colocada em um fundo de reserva. E a assembleia 

dos socios que decide o que deve ser feito com as sobras ou como devem 

ser cobertos os prejuizos, se houver. 

A autogestao e um dos principios da Economia Solidaria, desse 

modo Gadotti (2009), explica que para desenvolver um empreendimento 

autogerido e necessario que todos os responsaveis estejam preparados, 

qualificados para lidar com as situacoes que surgirao dentro do 

estabelecimento. Com base nisso, o mesmo autor reitera que todo processo 

de desenvolvimento solidario esta relacionado a uma mudanca cultural no 
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qual, estao envolvidos os principios e valores das pessoas, onde pode 

apontar para o fracasso ou sucesso do negocio. 

De acordo com Singer (2005) a Economia Solidaria e um ato 

pedagogico em si mesmo, na medida em que propoe nova pratica social e 

um entendimento novo desta pratica. Deste modo, a unica maneira de 

aprender a construir a economia solidaria e praticando-a, levando em 

consideracao que seus valores fundamentais precedem a pratica. Nao basta 

apenas conhecer a realidade, e necessario buscar estrategias de intervencao 

para interferir nesse contexto. Freire (2011) reitera que ninguem educa 

ninguem, ninguem educa a si mesmo, os homens se educam, entre si, 

mediatizados pelo mundo. Ou seja, seu discurso se firma no dialogo, na 

interacao, sabendo que cada um pode contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem. 

A Economia Solidaria vem ocupando um papel bastante significativo 

no que se refere a organizacao do trabalho, como uma alternativa ao 

desemprego e ao trabalho precario, no ambito do sistema capitalista. Para 

tanto, essa alternativa visa criar uma nova consciencia frente as praticas 

sociais do trabalho. Essa economia preza o cooperativismo, a solidariedade 

e a igualdade, onde os direitos e deveres sao iguais. 

Diante disso, Singer (2005) expoe o real significado da Economia 

Solidaria, e o que a mesma propoe: 

"Como diz o nome - Economia Solidaria - o que essa propoe e 

a pratica da solidariedade no campo economico. Como ela visa 

uma sociedade de iguais, a Economia Solidaria opoe-se a ideia 

de que o jogo economico e inevitavelmente de soma zero. Em 

vez disso, ela sustenta que a cooperacao entre os participantes 

torna possivel que todos ganhem. Esse pressuposto tern 

comprovacao empirica. Quando varias pessoas dividem uma 

tarefa entre elas, de modo que cada uma se encarregasse de uma 

parte diferente do trabalho, via de regra produz-se mais com 

menos esforco do que se cada um produzisse isoladamente, 

realizando o trabalho por inteiro" (SINGER, 2005, p. 15). 
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Os principios da Economia Solidaria sao inumeros. Benini (2008) 

cita a solidariedade, entendida como o envolvimento e compromisso 

politico, onde este envolvimento significa a ideia de que o sucesso de cada 

um depende do sucesso coletivo de todos. 

Oliveira (2005) tambem fala sobre a solidariedade, exposta em um 

sentido mais abrangente, dizendo que a mesma estaria adormecida e nos 

tempos atuais, apresenta-se de forma mais contida, pois, o que vigora e o 

egoismo, neste termo o autor alerta que o individualismo toma conta dos 

seres humanos, por isso segundo ele, "nos vivemos, num ambiente adverso 

a formacao da cultura da solidariedade" (OLIVEIRA, 2005, p.35). 

2.3 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E ECONOMIA 

SOLIDARIA 

Brasil (2002) afirma que, conforme a Constituicao Federal de 1998, 

ficaria estabelecido que a educacao e direito de todos e dever tanto do 

Estado quanto da familia, fazendo saber ainda que o ensino Fundamental 

deve ser obrigatorio e gratuito, permitindo que sua oferta fosse garantida 

para todos os que a ele nao tiveram acesso na idade propria, nomeando 

desssa forma, essa modalidade de ensino como Educacao de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Para alem dessa educacao existem jovens que, de acordo com Alves 

(2009), sao as principals vitimas do atual modelo de desenvolvimento 

economico, constituindo assim, um grande numero de desempregados ou 

pessoas que vivem em condicoes precarias de trabalho e exploracao. 

Cabe lembrar, portanto, que os jovens e adultos sao individuos 

dotados de conhecimentos previos, pois possuem um saber acumulado de 

experiencias de vida, alem de que sao pessoas orientadas muitas vezes 
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apenas para o mercado de trabalho e nao para o estudo. Posto que a 

educacao no sistema capitalista e vista para capacitar o ser humano, 

considerado como um recurso, pensar a eficiencia e a produtividade dos 

trabalhadores nesse sistema e considerar o sistema de competencias, em 

que os seres humanos sao induzidos a serem competentes para 

determinadas coisas e incompetentes para outras. Dai o termo capacitacao, 

usado quando, nessa educacao, se quer treinar/adestrar o trabalhador para 

determinadas fimcoes. Pensa-se nessa questao conforme a visao 

funcionalista de Durkheim (1987): 

" [ . . . ] nao podemos, nem devemos nos dedicar, todos, ao mesmo 

genero de vida; temos, segundo nossas aptidoes, diferentes 

fimcoes a preencher, e sera preciso que nos coloquemos em 

harmonia com o trabalho que nos incube. Nem todos somos feitos 

para refletir; e sera preciso que haja sempre homens de 

sensibilidade e homens de acao" (Durkheim, 1987, p. 26). 

Fazer a juncao desses conceitos, educacao e trabalho pode ser a 

melhor saida para reconhecer a educacao escolar na perspectiva da 

Economia Solidaria. Isto implica dizer que devem ser levados em 

consideracao a introducao nos programas de ensino-aprendizagem, a 

"alfabetizacao" como ato de solidariedade (ARRUDA, 2003). 

A Economia Solidaria, bem como suas praticas, envolvem mudanca 

de valores, mudancas culturais e de comportamento. Para tanto, Singer 

(2005) destacou que se faz necessaria a construcao de uma pedagogia da 

Economia Solidaria, pois as pedagogias classicas ja nao estao conseguindo 

abranger essa nova realidade. Nao se pode ensinar autogestao e trocas 

solidarias apenas na teoria, e preciso que haja a pratica dessas acoes. Freire 

(2011) aponta que ninguem educa ninguem, ninguem educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 
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3 M E T O D O L O G I A 

3.1 TIPODEESTUDO 

O presente estudo e do tipo exploratorio, com abordagem qualitativa 

e quantitativa com utilizacao da pesquisa bibliografica. De acordo com 

Medeiros (2010), a pesquisa bibliografica e aquela que busca o 

levantamento de livros e revistas de relevante interesse para a pesquisa que 

sera realizada, seu objetivo e colocar o autor da nova pesquisa diante de 

informacoes sobre o assunto de seu interesse. 

A pesquisa documental que, de acordo com Marconi e Lakatos 

(2010) esta restrita a documentos, escritos ou nao, constituindo o que se 

denomina de fontes primarias, tambem foi utilizada. Estas podem ser feitas 

no momento em que o fato ou fenomeno ocorre, ou depois. Para tanto, a 

pesquisa bibliografica e a documental objetivam diagnosticar o papel da 

Economia Solidaria frente a Educacao de Jovens e Adultos, bem como 

verificar de que forma os principios da Economia Solidaria estao sendo 

aplicados no contexto da EJA, baseando-se no curriculo da escola. 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

O presente trabalho foi realizado na Escola Educacao Infantil e 

ensino Fundamental presidente Vargas, localizada em Sume, no cariri 

paraibano. A mesma foi criada em 1955 pelo municipio, na gestao do 

Prefeito Jose Farias Braga, e do Governador Ernani Satiro. Comecou 

funcionando em uma sala ao lado da Prefeitura, com sala de aula so da 

Pre-Escola, equipada com bons materials e merenda de qualidade. 
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Segundo o Piano Politico Pedagogico (PPP) da escola, a instituicao 

tern como missao contribuir para a melhoria das condicoes educacionais, 

assegurando uma educacao de qualidade em um ambiente criativo, 

inovador e de respeito ao proximo, e sua principal meta e diminuir a 

evasao, o abandono e a repetencia escolar. 

3.3 POPULACAO PESQUISADA 

A pesquisa bibliografica foi realizada por meio do curriculo da 

escola, bem como por documentos pertinentes ao objetivo do trabalho. 

A escola dispoe de 07 educadores de EJA, sendo um para cada 

disciplina. A entrevista foi realizada com 06 docentes que se 

disponibilizaram a responder o questionario. A idade dos entrevistados 

varia entre 27 e 56 anos. 

Os discentes alvos desse estudo caracterizaram-se por jovens e 

adultos, sendo um total de 72 matriculados. Porem, os que se prontificaram 

a responder o questionario foram 25. A faixa etaria variou entre 16 e 42 

anos. As turmas sao multiseriadas, sendo 5 a e 6 a series juntas em uma 

mesma sala, bem como 7 a e 8 a series. 

3.4 INSTRUMENTS DE COLETA DE DADOS 

Para coleta de dados foi necessaria a leitura do curriculo referente a 

turma de EJA da escola. Foi aplicado um questionario para conhecimento 

dos perfis dos docentes e discentes, bem como o nivel de conhecimento doa 

alunos(as) com relacao ao tema Economia Solidaria. 
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4 R E S U L T A D O S E DISCUSSAO 

Por meio do questionario aplicado, podem ser analisadas as 

informacoes e respostas dos entrevistados, que demonstram diversos 

aspectos importantes que devem ser levados em consideracao para 

responder as inquietacoes referentes aos objetivos propostos neste trabalho. 

4.1 PERFIL DOS(AS) ALUNOS(AS) DA EJA 

A Figura 1 representa a porcentagem do publico entrevistado com 

relacao ao genero. 

Figura 1 - Porcentagem dos entrevistados quanto ao genero. 

24% 

• FEMININO 

• xVIASCULINO 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Conforme apresentado na Figura 1, 24% dos entrevistados sao do 

sexo feminino e 76% do sexo masculino. 

A Figura 2 apresenta a naturalidade dos entrevistados. 
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Figura 2 - Porcentagem dos entrevistados quanto a naturalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• NAO 

RESPONDERAM 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Ao analisar os dados da Figura 2, percebe-se que dos 25 discentes 

que responderam ao questionario, 52% sao naturais da cidade de Sume, 

20% naturais da cidade de Sao Paulo, 12% naturais da cidade de Monteiro, 

4% naturais da cidade de Pocinhos e 12% dos entrevistados optaram por 

nao responder ao questionario. 

A Figura 3 aponta para a etnia dos entrevistados. 

Figura 3 - Porcentagem dos entrevistados quanto a etnia. 

12% 4% 

1 2 % 

36% 

BRANCA 

PARDA 

NEGRA 
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NAO 

RESPONDERAM 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A partir da Figura 3, ve-se que 28%) dos discentes entrevistados 

declararam ser de etnia branca, 36% se declararam pardos, 12% declararam 

ser negros, 8% afirmaram ser indigenas, 12% disseram ser de etnia amarela 

e 4% dos pesquisados nao responderam ao questionario. 

A Figura 4 representa dados do estado civil dos entrevistados. 
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Figura 4 - Estado civil dos entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• SOLTEIRO(A) 

• CASADO(A) 

• VIVE 

MARITAL MENTE 
72% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Da Figura 4, pode-se constatar que 72% dos entrevistados sao 

solteiros, 24% sao casados e 4% dos que responderam ao questionario 

vivem maritalmente. 

A Figura 5 relata os documentos que os entrevistados possuem. 

Figura 5 - Documentos que os entrevistados possuem. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Quanto aos documentos que os entrevistados possuem, analisa-se 

que 98%) dos que responderam ao questionario afirmaram ter certidao de 

nascimento, 10% disseram possuir certidao de casamento, 65% afirmaram 

possuir documento de identidade, 70% possuem CPF, 30% possuem 
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carteira de trabalho, 10% possuem PIS/PASEP, 10% posseum carteira de 

reservista e 40% possuem titulo de eleitor. 

A Figura 6 retrata o nivel de escolaridade dos entrevistados. 

Figura 6 - Escolaridade dos entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Quanto ao nivel de escolaridade dos discentes, pode-se observar pela 

Figura 6 que 84% possuem o 1° grau incompleto, 4% apenas assinam o 

nome e 12% dos entrevistados optaram por nao responder ao questionario. 

A Figura 7 apresenta o tipo de ocupacao dos entrevistados. 

Figura 7 - Respostas a questao do trabalho dos entrevistados. 

Em relacao a Figura 7, verifica-se que 56% dos entrevistados 

trabalham, 36% responderam nao possuir trabalho e 8% nao responderam 

ao quetsionario. 

A Figura 8 relaciona-se ao tipo de ocupacao dos entrevistados. 
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Figura 8 - Tipo de ocupacao dos entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

No que se refere ao tipo de ocupacao dos entrevistados nota-se. 

conforme o Figura 8, que 4% dos entrevistados atuam como marceneiros, 

4% atuam como auxiliar geral, 4% sao graniteiros, 8% atendentes de 

lanchonete, 4% sao mecanicos, 4% sao atendentes de pizzaria, 4% sao 

pedreiros e 68% nao responderam ao questionario. 

No que diz respeito a renda minima dos discentes, a Figura 9 

apresenta os seguintes resultados. 

Figura 9 - Renda minima dos entrevistados. 

• R$ 937,00 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Segundo os dados apresentados na Figura 9, 8% dos discentes 

entrevistados tern renda mensal de um salario minimo (R$ 937,00), 4% tern 

uma renda de R$ 200,00, 12% nao possuem renda e 76% nao responderam. 
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A Figura 10 ilustra as informacoes referentes ao conhecimento que 

os discentes possuem a respeito da Economia Solidaria. 

Figura 10 - Conhecimento sobre Economia Solidaria. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Ao serem questionados se ja tinham ouvido falar em Economia 

Solidaria, 56% dos entrevistados afirmaram nunca terem ouvido falar, 28% 

nao respoderam, 8% ouviram falar, 4% a definiram como sendo o trabalho 

em uniao e 4% nao definiram o conceito. 

Os dados obtidos sao preocupantes visto que apenas 8% disseram ja 

ter ouvido falar sobre essa tematica. Em uma entrevista concedida ao 

professor Paulo de Salles Oliveira, do Departamento de Psicologia Social e 

do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, Paul Singer explicou a 

importancia do conhecimento a respeito da Economia Solidaria, afirmando 

que ela basicamente demonstra que a alienacao no trabalho, que e tipica da 

empresa capitalista, nao e indispensavel. Afirmou ainda que as pessoas 

precisam tomar conhecimento que o trabalho e uma forma de aprender, de 

crescer, de amadurecer, e essas oportunidades a Economia Solidaria 

oferece a todos, sem distincao. 

A Figura 11 demonstra o grau de interresse dos entrevistados em 

saber mais sobre a Economia Solidaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• NUNCA OUVIRAM 
FALAR 

• NAO 
RESPONDERAM 

• OUVIRAM FALAR 

• TRAB ALFLAR EM 
UNlAO 

• NAO DEFINIU O 
CONCEITO 
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Figura 11 - Interesse no tema Economia Solidaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• T E M I N T E R E S S E 

• N A O T E M 

I N T E R E S S E 

• N A O 

R E S P O N D E R A M 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Como e perceptivel na Figura 11, apenas 40% dos entrevistados tern 

interesse em conhecer sobre a tematica, 16% nao tern interesse e 44% 

preferiram nao responder ao questionario. 

O conhecimento e o reconhecimento da Economia Solidaria precisa 

ser fortalecido, cabendo ao educador, aos movimentos sociais e populares 

priorizarem em seus discursos debates sobre os novos rumos que esse tema 

tern tornado. 

A Figura 12 evidencia a participacao dos entrevistados em 

associacoes. 

Figura 12 - Participacao em Associacoes. 

• N A O PARTICIPAM 

• N A O 

RESPONDERAM 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Ao analisar os resultados na Figura 11, observa-se que 40% dos 

discentes nao participam de associacoes e 60% decidiram nao responder o 

questionario. 
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A Figura 13 ilustra as respostas dos entrevistados quanto a 

substituicao do capitalismo pela Economia Solidaria. 

Figura 13 - Respostas a questao "A Economia Solidaria pode substituir o 

capitalismo?". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12% 20% 

• NAO 

• NAO 

R E S P O N D E R A M 

• SIM 

68% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Levando em consideracao os dados obtidos na Figura 13, percebe-se 

que 20% dos entrevistados afirmaram nao ser possivel uma substituicao do 

capitalismo pela Economia Solidaria. Justificaram suas respostas dizendo 

que o capitalismo e muito forte para ser substituido e, caso isso 

acontecesse, levaria muito tempo. 68% nao respoderam o questionario e 

apenas 12% dos entrevistados afirmaram ser possivel essa mudanca. 

Salientaram ainda que seria interessante trabalhar "sem chefes e sem 

ninguem dando ordens". 

A esse respeito, Singer (2005) destaca que, para que ocorra essa 

mudanca, e necessario que as pessoas que foram formadas no capitalismo e 

para ele, sejam reeducadas, e essa reeducacao precisa ser coletiva. Para 

alem disso, observa-se nessa reeducacao um grande desafio, em virtude da 

sociedade em sua maioria se preocupar apenas com o proprio ego, somente 

em competir e lucrar. 
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4.2 PERFIL DOS(AS) PROFESSORES(AS) DA EJA 

A Figura 14 apresenta os resultados obtidos na aplicacao do 

questionario quanto ao genero dos entrevistados. 

Figura 14 - Porcentagem dos entrevistados quanto ao genero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• FEMININO 

• MASCULINO 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Como se observa na Figura 14 50% dos entrevistados sao do sexo 

feminino e 50% sao do sexo masculino. 

A Figura 15 ilustra a naturalidade dos docentes entrevistados. 

Figura 15 - Porcentagem dos entrevistados quanto a naturalidade. 

• SUME 

• CAMPNA GRANDE 

• ALAGOA GRANDE 

• MACHADINHO-RS 

16,67% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Conforme apresentado na Figura 15, 50% dos entrevistados sao 

naturais da cidade de Sume, 16,67% sao naturais de Campina Grande, 

16,67%) de Alagoa Grande e 16,67% da cidade de Machadinhos-RS. 

A Figura 16 representa a etnia dos entrevistados. 
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Figura 16 - Porcentagem dos entrevistados quanto a etnia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• B R A N C O S 

• P A R D O S 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Diante dos resultados da Figura 16, pode-se perceber que 66,67% 

dos entrevistados se declararam brancos e 33,33% se declararam pardos. 

A Figura 17 destaca o estado civil dos entrevistados. 

Figura 17 - Estado civil dos entrevistados. 

• SOLTEIRO 

• CAS ADO 

• O U T R O 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

De acordo com os dados contidos na Figura 17, percebe-se que 50% 

dos discentes entrevistados sao solteiros, 33,33% disseram ser casados e 

16,67% declararam viver em outro tipo de relacionamento. 

A Figura 18 faz referenda aos documentos que os docentes 

entrevistados possuem. 
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Figura 18 - Documentos adquiridos pelos entrevistados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Como e notorio perceber pela Figura 18, os dados revelam que 50% 

dos entrevistados possuem certidao de nascimento, 30% possuem certidao 

de casamento, 100% dos docentes possuem documento de identidade, CPF, 

carteira de trabalho e PIS/PASEP, enquanto 50% (genero masculino) 

possuem carteira de reservista e 100% possuem titulo de eleitor. 

A Figura 19 ilustra o tempo de trabalho dos docentes entrevistados. 

Figura 19 - Tempo de servico dos docentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16,67% 16,67% 

16,67% 16,67% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Ao analisar a Figura 19, observa-se que o corpo docente apresenta 

heterogeneidade com relacao ao tempo trabalhado na educacao, visto que 

os seis entrevistados estao no exercicio da docencia por periodos de tempo 

diferentes (05, 08, 10, 12, 13 e 32 de tempo de servico). 
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A Figura 20 revela as dificuldades que os docentes encontram no 

trabalho. 

Figura 20 - Dificuldades encontradas no trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16,67% 16,67% 

16,67% 

50% 

lESPACO FISICO 

i D E S V A L O R I Z A C A O 

P R O F I S S I O N A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P A C I T A C A O 

i Q U E S T O E S 

E S T R U T U R A I S E 

P S I C O S S O C I A I S 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Na abordagem relacionada as dificuldades que os docentes 

encontram no trabalho, a Figura 20 aponta que 16,67% revelaram que falta 

espaco fisico, 50% dos docentes afirmaram que uma das maiores 

dificuldades e a desvalorizacao profissional, 16,67% falaram que a falta de 

capacitacao tambem e uma dificuldade encontrada no trabalho e 16,67% 

disseram que questoes estruturais e psicossociais tambem se constituem 

uma dificuldade. 

A Figura 21 representa a renda mensal dos docentes. 

Figura 21 - Renda mensal. 

16,67% 

16,67% 

• R$ 5.000,00 

• R S 1.700,00 

B N A O 

R E S P O N D E R A M 

.66,67% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 



39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com os dados obtidos na Figura 21, 16,67% dos 

entrevistados possuem uma de R$ 5.000,00, 16,67% afirmaram receber R$ 

1.700,00 e a maioria dos entrevistados (66,67%) optaram por nao responder 

ao questionamento. 

A Figura 22 aponta a insercao do tema Economia Solidaria em sala 

de aula. 

Figura 22 - Insercao do tema Economia Solidaria em sala de aula. 

• SIM 

• NAO 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A Figura 22 revela que apenas 16,67%) dos entrevistados ja 

discutiram a tematica em sala de aula e afirmaram desenvolve-la com o 

conteudo da disciplina lecionada, fazendo relacao com a vivencia dos 

alunos, partindo sempre da fala deles. Em contrapartida, 83,33%) dos 

docentes entrevistados disseram nao trabalhar a tematica e justificaram que 

nao o fazem porque os conteudos programaticos em suas disciplinas nao 

contempla essa tematica. 

A Figura 23 ilustra a titulacao dos docentes entrevistados. 
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Figura 23 - Titulacao dos(as) docentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33,33% 

• G R A D U A C A O 

• P O S - G R A D U A C A O 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Conforme a analise dos dados da Figura 23, 66,67% dos 

entrevistados possuem curso de graduacao, enquanto 33,33% possuem 

pos-graduacao. 

A Figura 24 representa se os discentes ja fizeram cursos de 

capacitacao. 

Figura 24 - Cursos de capacitacao. 

• S I M 

• N A O 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Como pode-se observar pela Figura 24, a maioria dos docentes 

entrevistados (66,67%) ja fez algum curso de capacitacao; por outro lado, 

33,33%) afirmaram nao terem feito nenhum curso de capacitacao. 

A esse respeito, Pinto (2003) destaca que o professor necessita 

sempre de capacitacao, que vai alem de cursos, seminarios, pois o professor 

eficiente faz indagacoes sobre sua pratica, busca a troca de experiencias 

com seus colegas, sao os considerados autossuficientes que se estacionam 

no caminho de sua formacao. 
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4.3 CONHECIMENTO SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA 

Os(as) professores(as) tambem foram entrevistados a respeito do 

tema Economia Solidaria. Para garantir a privacidade dos mesmos, foram 

identificados pela letra X. As entrevistas com todos os participantes 

ocorreram no dia 22 de marco de 2017. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.1 O que voce entende por Economia Solidaria? 

X I respondeu: "mesmo sendo escasso meu conhecimento sobre economia 

solidaria, eu acredito que seja um trabalho ligado a coletividade e que 

busca a igualdade entre os membros de forma que possa dar 

sustentabilidade para quern faz uso". 

X2 disse: "Economia Solidaria e uma pratica que, sob o ponto de vista 

politico, pode se caracterizar como uma luta capaz de mudar a vida de 

milhoes de pessoas". 

X3 salientou: "e uma forma que integra quern produz, quern vende, quern 

troca e quern compra". 

X4 afirmou: "e uma economia pautada na coletividade, autogestao e 

cooperatividade, diferente do que acontece no capitalismo em que so se 

visa o lucro e o trabalhador nao conhece seu trabalho final; na Economia 

Solidaria o trabalhador e humanizado pelo trabalho que exerce, pois busca 

nesta sua emancipacao como sujeito historico". 

X5 descreveu: "e uma nova forma de organizacao do trabalho, uma nova 

forma de produzir, comprar o que e necessario para sobreviver". 

X6 apontou: "e uma forma de produzir bens de consumo e alimentos de 

maneira solidaria, em cooperacao, associacoes e grupos onde todos sao 

beneficiados igualitariamente". 
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Percebe-se que todos os entrevistados possuem conhecimentos sobre 

a tematica. O educador desta modalidade de ensino precisa entender que a 

educacao tern uma seria relacao com o mundo do trabalho, conforme 

afirma Lima Filho (2008). Acrescento que a Economia Solidaria e capaz de 

produzir mudancas significativas na vida desses individuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 Ja trabalhou em sala de aula essa tematica? Como foi a 

experiencia? 

Dos 06 entrevistados, apenas X I ja trabalhou a tematica em sala de 

aula e afirmou: "procuro desenvolver o tema com o conteudo da disciplina 

lecionada e a vivencia dos alunos, partindo sempre da fala deles e 

contextualizando. Com isso, a aula flui, ha um dialogo muito bom". 

Os demais que afirmaram nao trabalhar a tematica e justificaram 

baseados nos conteudos programaticos de suas disciplinas, que nao 

contemplam essa tematica. 

Partindo desse ponto de vista, enfatiza-se que nao ha desculpas para 

nao trabalhar a tematica, visto que, tanto na area das humanas (que se 

utiliza de textos) quanto na area das exatas (que se utiliza dos numeros), a 

Economia Solidaria pode ser contextualizada. Por seu intermedio os 

individuos podem construir seus proprios negocios, seja por meio de 

cooperativas, associacoes ou empreendimentos solidarios. Para Singer 

(2002), a construcao da Economia Solidaria e uma estrategia, 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 producao por conta propria, individual ou coletivamente. 
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4.3.2 No contexto geral, qual a importancia da Economia Solidaria 

para a sociedade atual? 

X I disse: "e importante porque gera trabalho e renda de forma solidaria e 

associativa e tambem e uma forma de economia alternativa popular". 

X2 afirmou: "e importante pelo fato de haver o crescimento social, junto 

com a protecao da natureza, trabalhando juntos e, no final, dividem os 

lucros, promovem o trabalho e a convivencia em grupo". 

X3 completou: "e importante, pois na atual sociedade capitalista em que 

vivemos, onde so visa-se o lucro, e preciso uma economia pautada na 

solidariedade, que busque a emancipacao do trabalhador, uma preocupacao 

com o coletivo e a preservacao ou conservacao do meio ambiente". 

X4 salientou ser "importante para geracao de trabalho e inclusao social". 

X5 falou: "a importancia da Economia Solidaria se encontra na sua 

capacidade de igualizar e potencializar as oportunidades para as pessoas 

excluidas do sistema social vigente. Atualmente, sua pratica se torna uma 

das possibilidades de amenizar as desigualdades sociais, algo tao presente 

em nossa sociedade". 

X6 pontuou: "a Economia Solidaria e uma tematica que apesar de ser 

importante e pouco abordada, porem possui grande relevancia porque faz 

parte do cotidiano dos alunos, que na maioria das vezes sao de baixa 

renda". 

E observavel que todos os entrevistados reconhecem a importancia 

da Economia Solidaria para a sociedade atual. Porem, se forem cruzadas as 

respostas anteriores, ve-se uma grande contradicao no discurso dos 

mesmos, pois, se consideram importante e capaz de provocar tantas 

mudancas significativas na vida dos sujeitos, por que nao trabalham a 

tematica em sala de aula? 
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4.3.3 Sabe-se que as associacoes e cooperativas sao a marca registrada 

da economia solidaria. Voce acredita que todas elas sao genuinamente 

solidarias? Justifique? 

Ao serem indagados sobre este questionamento, 04 dos 06 

entrevistados afirmaram que nem todas as associacoes e cooperativas sao 

solidarias. 

X2 afirmou: "o aparato de algumas associacoes e cooperativas desvia do 

real entendimento sobre Economia Solidaria, usando como algo voltado 

mais ao individual e ao capital". 

X4 disse: "e notorio que existem muitas associacoes e cooperativas que 

estao surgindo em virtude do atual processo de empreendedorismo 

economico, o qual e realizado tanto de forma individual ou grupo de 

pessoas de forma "cooperativista"; contudo, mesmo este processo sendo 

bom para a economia, estes muitas vezes nao estao focados na 

emancipacao do trabalhador, do desenvolvimento local e nem na 

conscientizacao do consumo consciente, e sim pautados no lucro pelo 

lucro, ou seja, o lucro torna-se um fim em si mesmo". 

X5 salientou: "e pelo fato de cada participante trabalhar individualmente ou 

com familiares". 

X6 acredita que: "o ser humano muitas vezes se deixa levar pela ganancia e 

egoismo, deixando muitas vezes de agir em prol de uma coletividade para 

agir em prol de si mesmo". 

De fato, as associacoes e cooperativas deveriam ser solidarias, 

contudo, Andrioli (2001) enfoca que 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 
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riqueza produzida, a cooperativa transforma-se numa forca politica aliada a 

uma classe social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.4 A Economia Solidaria muitas vezes e vista como um recurso 

destinado apenas as pessoas que foram excluidas do mundo do 

trabalho. Voce concorda com essa afirmacao? Por que? 

Dos 06 entrevistados, 05 afirmaram nao concordar com essa 

afirmacao. 

X I disse: "as associacoes e cooperativas tambem sao formadas por pessoas 

que tern vinculos empregaticios ou relacao com o comercio e prestacao de 

servico". 

X3 afirmou: "e mais uma forma de se trabalhar e preservar a natureza". 

X4 afirmou: "nao ha no meu ver uma logica de Economia Solidaria que 

parte do interesse em trabalhar cooperativamente independentc da falta de 

trabalho". 

X5 salientou: "muitas pessoas se aproveitam dessas associacoes para 

aumentar seu capital, aproveitando a mao de obra disponivel e 

materia-prima mais barata". 

X6 respondeu: "existem aqueles que escolhem ir para Economia Solidaria 

por motivos de desemprego, e assim agarram a oportunidade, mas tambem 

aqueles que entram em busca de ajudar os outros, trazendo 

desenvolvimento local e mais conscientizacao para pessoas sobre o cuidado 

com o meio ambiente". 

Apenas X2 disse que concordava com a afirmacao e acrescentou que 

"isso acontece pelo fato da Economia Solidaria ter o seu cunho de inclusao 

social". 

Santos (2005) descreve que a Economia Solidaria foi inventada por 

operarios, nos primordios do capitalismo industrial, como resposta a 
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pobreza e ao desemprego resultante da difusao das maquinas e do motor a 

vapor. Singer (2003) acrescenta que esse modelo de economia surge como 

modo de producao e distriouicao, alternativo ao capitalismo, criado e 

recriado, sobretudo, pelos excluidos. 

Deve-se, portanto, lembrar que no mesmo espaco da Economia 

Solidaria, encontram-se ricos, pobres, patroes e empregados. Ou seja, nao 

existe apenas uma classe social presente neste ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.5 Pautada na igualdade e solidariedade, a Economia Solidaria 

preza pela coletividade, pelo bem comum. Voce ve dessa mesma forma 

no sistema capitalista? Explique. 

Com relacao a esta questao, 100% dos docentes entrevistados 

afirmaram nao haver no sistema capitalista uma preocupacao com a 

igualdade, solidariedade e coletividade. 

X I disse: "no sistema capitalista o homem perde o sentido de liberdade e 

passa a vender sua mao de obra para esse sistema". 

X2 explicou: "a base da Economia Solidaria e justamente a solidariedade; 

contudo, o sistema capitalista tenta romper com essa caracteristica e, 

muitas vezes, infelizmente consegue". 

X3 acentuou: "os lucros do sistema capitalista vao para os donos". 

X4 pontuou: "o sistema capitalista so almeja o lucro; quanto mais lucro 

melhor para o sistema. Existe neste uma divisao de classes bem visivel, ou 

seja, uma divisao notoria entre patroes e empregados. Algo que nao e 

aceito na Economia Solidaria". 

X5 disse: "o sistema capitalista e um sistema que exclui, descarta e destroi 

nao so os recursos naturais, mas as pessoas tambem, e isso em um ritmo 

cada vez mais acelerado". 
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X6 afirmou: "em sua concepcao, cada uma anda por vias diferentes e 

possuem objetivos distantes". 

Sabe-se que o sistema capitalista exclui o cidadao, pois se preocupa 

apenas com o lucro e nao com o individuo. Kruppa (2005) reitera que a 

Economia Solidaria surge em contraponto a essa politica, por meio de um 

contexto social que propoe a igualdade de condicoes e o direito a diferenca, 

o que elimina a sociedade hierarquica, propondo uma sociedade marcada 

por relacoes democraticas, em que as diferencas entre os individuos possam 

acontecer sem gerar dificuldade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.6 Ve-se em muitos casos que os individuos praticam a Economia 

Solidaria e a desconhecem. Voce considera relevante discutir essa 

problematica no ambito escolar? Por que? 

Os entrevistados consideram relevante discutir a tematica no ambito 

escolar e justificaram seu pensamento. 

X I disse: "e importante para demonstrar aos educandos a importancia de se 

trabalhar de forma cooperativa e solidaria onde todos tern liberdade e sao 

beneficiados". 

X2 afirmou: "e importante para que os alunos que serao os adultos do 

amanha possam conhecer outra forma de organizacao de vida". 

X3 disse: "e justamente para os alunos conhecerem o seu trabalho e a 

importancia para si e para o meio social". 

X4 salientou: "e importante para que estas pessoas possam adquirir 

conhecimentos teoricos sobre a tematica, de forma que venham articular 

teoria com a experiencia pratica de seu cotidiano. Desse modo, ajudara para 

desenvolver melhor a Economia Solidaria". 

X5 disse: "e totalmente relevante. E uma tematica que agrega valores, nao 

so economicos, mas principalmente sociais e culturais". 
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X6 afirmou: "e importante, pois um dos seus principios e a democracia. E 

nao ha lugar mais democratico que a escola para discutir esse tipo de 

assunto". 

Dessa forma, observou-se que os entrevistados consideram 

importante debater sobre a Economia Solidaria tanto para a sociedade atual, 

quanto no ambiente escolar. Apesar disso, eles nao discutem nem 

implementam em suas disciplinas conteudos que contemplem essa 

tematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.7 Voce enxerga na Economia Solidaria uma alternativa para 

barrar o sistema capitalista? Se sim, quais seriam os desafios para 

alcancar esse feito? 

Dos 06 entrevistados, 04 afirmaram que nao e possivel barrar o 

sistema capitalista, visto que seria uma Utopia pensar assim, mas 

concordam que seria uma alternativa para estimular o comercio justo e o 

consumo solidario. Por outro lado, 02 afirmaram que sim, e possivel barrar 

o capitalismo. 

X I disse: "os desafios seriam romper isolamentos, entender o que e 

Economia Solidaria, constituir um grande movimento, buscar aliancas com 

movimentos sociais, procurar apoio enquanto direito e cidadania, procurar 

ajuda das politicas e programas governamentais para a Economia 

Solidaria". 

X3 falou: "e possivel, mas sao grandes os desafios a serem enfrentados, 

haja vista ser o capitalismo o sistema que comanda o mundo, e este nao 

conseguiu ser suplantado nem pelo sistema socialista. Ademais, 

infelizmente, como o capitalismo so quer saber do lucro, gera tambem 

pessoas egoistas que so querem saber do seu bel prazer. Entretanto, a 

Economia Solidaria pode ser sim, "uma luz no fim do tunel", sendo uma 
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alternativa para fomentar uma economia que nao vise apenas lucro, mas 

tambem pessoas felizes com o seu trabalho, individuos conscientes e 

solidarios para com os outros e com o meio ambiente". 

Paul Singer (2005) reforca a ideia de que a Economia Solidaria foi 

criada com intuito de superar o capitalismo, visto que o capitalismo 

caracteriza-se pela concentracao da propriedade dos meios sociais de 

producao em poucas maos. Kruppa (2005) reitera que a Economia Solidaria 

tern a pretensao de mudar a qualidade e a postura do sujeito em relacao a 

vida e a organizacao da sociedade; portanto, baseia-se no dialogo, na 

solidariedade, na autonomia e na autogestao. 

4.4 ANALISE DOS PLANOS DE A U L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.1 E J A 2° Segmento 

De acordo com dados contidos no Piano Politico Pedagogico (PPP) 

da escola, no ano 2013 a Unidade Municipal de Educacao Infantil Ensino 

Fundamental Presidente Vargas deu continuidade a modalidade EJA 

noturno, atendendo o Ensino Fundamental-fase I e II e Educacao Inclusiva 

para Surdos. Este atendimento corresponde a turmas de Ensino 

Fundamental coletivo. Para tal atendimento, disponibiliza profissionais 

formados na area de conhecimento promovendo a qualidade do ensino. 

Sendo assim, as disciplinas existentes na grade curricular da 

Educacao de Jovens e Adultos do segundo segmento sao: Portugues, 

Matematica, Historia, Geografia, Ciencias, Artes e Ingles. 

Na sequencia destacam-se os objetivos de cada disciplina e seus 

conteudos programaticos. 
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Quadro 1 - Componente curricular: Portugues. 

Objetivos Conteudos Programaticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Desenvolver habilidades de leituras de 

textos, localizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in form a9oes explicitas. 

inferir in form a96es implfcitas. 

S Conhecer os generos textuais. 

S Considerar a importancia do uso 

adequado das varias linguagens 

existentes. 

S Aprimorar a leitura oral, exercitando-a 

a partir de or ien t a9oes sobre pontua^ao, 

en tona9ao e enfase. 

S Ter a leitura como ato prazeroso. 

S O mito, o narrador, o verbo e suas 

estruturas. 

S 0 estudo das classes gramaticais: 

substantivos, adverbios. 

SOs diversos generos textuais; conto, 

tabula, anuncio. 

S Tipos de personagens e narradores. 

SAnalise e reflexao sobre a lingua: tipos 

de frases e linguagens, variedade 

lingufstica e significado das palavras. 

S Leitura e in t erpret a9ao de textos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Tendo como base os conteudos programaticos do Quadro 1, 

observa-se que este componente curricular se preocupa apenas em formar 

cidadaos capazes de usar adequadamente sua lingua de origem, em suas 

modalidades oral e escrita. Dessa maneira, nao se detectou nesse curriculo 

nenhum conteudo que trate sobre Economia Solidaria. 

Partindo desse ponto de vista, seria de suma importancia que os 

educadores utilizassem textos que abordem a Economia Solidaria. Gadotti 

(2009) afirma que a mudanca de comportamento se da atraves da forma9ao 

e que a educa9ao deve estar voltada para a coopera9ao e autogestao. Nesse 

sentido, se faz necessaria uma reformula9ao na concep9ao dos discentes 

envolvidos na modalidade EJA. Deve-se levar em considera9ao que muitos 

alunos retornam a EJA para recuperar o tempo que ficaram fora da sala de 

aula, outros voltam para garantir uma forma9ao que lhes proporcione 

melhorias na qualidade de vida. 
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Quadro 2 - Componente curricular: Matematica. 

Objetivos Conteudos Programaticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Conhecer um pouco da historia da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• Conjunto dos Numeros inteiros. 

matematica, a fim de saber como se Operacoes com inteiros. 

deu a construcao dos numeros. Expressoes numericas. 

S Compreender e desenvolver os calculos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  Ponto, reta e piano. 

com as 4 operacoes basicas. Angulos e medidas de angulos. 

S Reconhecer e classificar figuras planas • Expressoes algebricas. 

e solidos geometricos. • Equacao do 1° grau. Numeros Reais. 

S Classificar, escrever pontos, retas e Potenciacao e radiciacao de numeros 

pianos. reais. 

S Identificar angulos e suas medidas bem • Retas e angulos. 

como classifica-los. Poligonos e simetria. 

S Reconhecer, compreender e operar com • Monomios e polinomios. 

as fracoes e os decimais usando • Produtos notaveis. 

problemas do dia a dia. Fra9oes algebricas. 

S Conhecer a formula de calculo de Potencia9ao e radicia9ao. 

areas, volumes e perimetros, usando os • Equa9ao do 2° grau. 

conhecimentos previos dos alunos. • Fun9ao afim. 

S Desenvolver expressoes e escreve-las a 

partir de uma situa^ao do dia a dia. 

Reconhecer pontos, retas e pianos. 

S Identificar angulos e suas medidas bem 

como classifica-los. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Por meio dos conteudos descritos no Quadro 2, ve-se que o intuito da 

disciplina e desenvolver no discente sua capacidade de entender 

matematica construindo conceitos e procedimentos, formulando e 

resolvendo problemas por si mesmo. Desse modo, os docentes deste 

componente curricular deveriam introduzir em seus conteudos principios 

da Economia Solidaria, tais como autogestao e associativismo, fazendo 

com que os individuos percebam que os conceitos e procedimentos 

matematicos sao uteis para compreender o mundo e, compreendendo-o, 

poder atuar melhor nele. 



Quadro 3 - Componente curricular: Historia e Geografia. 

Objetivos Conteudos Programaticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Trabalhar com a historia e suas A historia e o dia a dia. 

possibilidades de estudos. Fontes historicas. 

S Analisar as varias fontes historicas Habita9oes e cidades na historia do 

organizando um organograma. Brasil. 

S Analisar historicamente da epoca das A moderniza9ao do espa9o urbano 

grandes navegacoes e as varias brasileiro. 

vertentes do descobrimento do Brasil. A historia da saude. 

S Verificar as mudancas politicas, A saude na pre-historia. 

economicas e sociais que ocorreram no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• A saude no Brasil colonia. 

Brasil apos a Independencia. Estado e saude. 

J Examinar quern era a figura de Vargas s O que e historia. 

e sua importancia na politica populista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  As origens do Estado brasileiro. 

S Analisar o conceito de democracia. /  Brasil: da monarquia a republica. 

S Analisar a historia do trabalho no A sociedade brasileira. 

Brasil ontem e hoje partindo do • Democracia e ditadura militar no 

trabalho a partir do Brasil colonia. Brasil. 

S Examinar como se deu a escravizacao • O trabalho na historia do Brasil. 

indigena e negra no periodo colonial. 0 trabalho no Brasil colonial. 

S Observar criticamente como eram as 0 trabalho dos negros escravizados. 

redoes de trabalho no periodo da • Desenvolvimento e sustentabilidade. 

industrializacao, condi9oes de vida e de • Historia e meio ambiente. 

trabalho dos operarios nas industrias O pais em que vivemos. 

brasileiras. • Estado e soberania. 

S Ler e interpretar diferentes tipos de Na9ao. 

mapas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 0 Brasil no mundo. 

S Refletir sobre as principais Brasil uma potencia mundial. 

caracteristicas do territorio brasileiro. • Participa9ao social no dia a dia. 

S Observar as desigualdades sociais Voto: um direito ou um dever do 

brasileiras. cidadao? 

S Produ9ao textual. • As leis de iniciativa popular. 

S Compreender as principais • Uma escola democratica. 

caracteristicas da popula9ao brasileira. • Deveres e direitos dos cidadaos. 

• A industria no Brasil. 

0 trabalho. 

• Os desafios no mercado de trabalho. 

Globaliza9ao e meio ambiente. 

0 desenvolvimento sustentavel. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Conforme o Quadro 3, os conteudos programaticos das disciplinas se 

restringem apenas em conhecer a historia e como se deram as grandes 

mudancas do Brasil colonia para o Brasil atual, por meio de aulas 

reflexivas e expositivas, alem de objetivar fazer com que os discentes 

conhecam o espaco geografico. Apesar de contemplarem em suas tematicas 

assuntos que abordam a relacao de trabalho e questoes de sustentabilidade, 

nao fazem mencao a Economia Solidaria. Neste sentido, seria interessante 

que os discentes trabalhassem em seus conteudos assuntos voltados para os 

principios da Economia Solidaria, ja que estes falam de solidariedade, 

cooperacao e autogestao. 

Dessa maneira, conforme salienta Santos (2004), tornam-se os 

discentes da EJA sujeitos inclusivos e ativos capazes de interferir e mudar 

sua realidade, alem de conhecerem e cobrarem seus direitos como 

cidadaos. 

Quadro 4 - Componente curricular: Ciencias. 

Objetivos Conteudos Programaticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Conhecer as diversidades de seres 

vivos existentes na Terra. 

S Saber que a nutricao e uma 

caracteristica dos seres vivos e 

que necessitam se alimentar para 

manter a vida. 

S Conhecer as relacoes ecologicas e as 

vantagens e desvantagens em cada tipo 

de relacao. 

S Classificar as camadas terrestres. 

S Classificar as mudancas de estados 

fisicos da agua. 

S Identificar as camadas da atmosfera. 

^ Saber quais substancias formam o ar e 

suas devidas proporcoes. 

S Conhecer a origem e organizacao dos 

seres vivos. 

/ Saber que no crescimento do corpo ha 

a necessidade de materia e energia. 

S 0 que a ecologia estuda. 

S A teia alimentar. 

S Rela9ao entre os seres vivos. 

S 0 planeta por dentro e por 

fora. 

S Os estados fisicos da agua. 

S Classificando os seres vivos. 

S Os virus e a saude do corpo. 

S As bacterias. 

J Protozoarios e algas. 

S Fungos. 

S Poriferos e Cnidarios. 

/ A materia e suas 

propriedades. 

S Misturas. 

V Ligas. 

S Fracionamento de misturas. 

S Constituicao da materia. 

S A evolu^ao dos modelos atomicos. 
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S Identificar os tipos de reprodu^ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• Os elementos quimicos. 

S Classificar os seres vivos. • A tabela periodica. 

S Entender a estrutura quimica e a • As liga9oes quimicas. 

reproducao dos virus. Fun9oes quimicas. 

S Conhecer o tipo de nutricao e • Rea9oes quimicas. 

respira9ao das bacterias. As grandezas fisicas e as 

S Conhecer as caracteristicas dos unidades de medidas. 

protozoarios, os tipos de 

algas e suas caracteristicas. 

S Reconhecer os tipos de fungos e a 

importancia para o homem. 

S Reconhecer os poriferos e os cnidarios 

como animais primitivos e aquaticos. 

S Identificar as semelhan9as e diferencas 

entre Platelmintos e Nematelmintos. 

S Conhecer a importancia das minhocas 

para o ser humano. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Ao observar o conteudo programatico da disciplina no Quadro 4, 

percebe-se que apesar de existirem tematicas que poderiam ser abordadas 

em relacao a Economia Solidaria, tais como meio ambiente e 

sustentabilidade, o conteudo especifico e mostrado de maneira superficial, 

apenas por meio de exposicoes orais e producao textuais. O intuito do 

componente curricular e propiciar o conhecimento da diversidade de vida 

no planeta Terra nos diferentes ecossistemas, alem de desenvolver junto 

aos educandos conceitos, procedimentos e atitudes na compreensao do 

organismo humano. Consequentemente, visa levar os discentes a obterem 

conhecimentos cientificos e tecnologicos, tendo como base o estudo dos 

fenomenos quimicos e fisicos, na dinamica do planeta como um todo, 

associado a valorizacao do ambiente e da qualidade de vida. 

Entretanto, Zaneti (2002) reforca que a educacao ambiental deve ser 

compreendida como instrumento de capacitacao para o ser humano, 

voltando suas praticas para atitudes sustentaveis. Ele ainda afirma que, 

diante do avanco da degradacao e negativa relacao do homem com a 
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natureza, se faz necessario a implantacao ou aplicacao da educacao 

ambiental nas escolas. 

Quadro 5 - Componente curricular: Artes 

Objetivos Conteudos Programaticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Observar, identificar e distinguir a arte, 0 conceito de cultura. 

a cultura e a sua presenca na sociedade. As herancas culturais e indigenas, 

S Observar, identificar e distinguir as europeias e africanas. 

diferentes manifestacoes da arte, bem S 0 boi-bumba, o Cirio de Nazare, As 

como suas linguagens. festas juninas, A festa do Divino, O 

S Compreender a linguagem visual e carnaval, a Oktoberfest. 

musical da arte, bem como as obras de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV A pintura de genero e a natureza 

identidade nacional. morta, 

S Observar, identificar e distinguir a arte A arte de Arcimboldo. 

no seu tempo, bem como a 0 alimento como material e tema para 

contribuicao dos meios tecnologicos e a arte. 

suas influencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA</ O anuncio publicitario. 

0 poder e o controle da publicidade. 

0 olhar dos artistas viajantes. 

A pintura historica. 

•/ Arte e nacionalismo. 

</ 0 hino nacional brasileiro, a letra e a 

musica. 

s 0 nacionalismo de Carlos Gomes e 

Heitor Villa-Lobos. 

A era do Radio. 

0 Brasil da obra de Cazuza. 

Pinturas figurativas e abstratas. 

A fase social de Tarsila do Amaral. 

A obra de Sebastiao Salgado. 

Arte e censura. 

0 Regime Militar e a censura. 

Cancoes de protesto. 

O teatro politico. 

As charges politicas. 

A arte figurativa. 

A vida e a obra de Mestre Vitalino. 

A Feira de Caruaru. 

•/ A formacao do artista ao longo da 

historia. 

A valorizacao do artista no 

Renascimento. 



56 

^ As academias de arte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Revolucao Industrial e industria 

cultural. 

S A televisao e as telenovelas. 

S A industria cultural e os meios de 

telecomunicacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S A producao artistica nas ultimas 

decadas. 

S Arte e tecnologia. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Como se observa no Quadro 5, a disciplina nao aborda teoricamente 

conteudos da Economia Solidaria, porem os docentes poderiam debater 

essa tematica visto que um dos objetivos do componente curricular e 

oferecer uma abordagem introdutoria sobre conceitos de cultura, bem como 

a valorizacao dos artistas. Se trabalhado no contexto da Economia 

Solidaria, esses conceitos fomentariam o desenvolvimento das acoes da 

arte e cultura na comunidade a fim de deixar os individuos informados a 

respeito de sua cultura local e, consequentemente, suas praticas inerentes 

ao campo artistico, alem de torna-los ativos e agentes de sua propria 

historia. 
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Quadro 6 - Componente curricular: Ingles. 

Objetivos Conteudos Programaticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Levar o aluno a conhecer as estruturas 

gramaticais na lingua inglesa; 

S Levar o aluno a conhecer vocabulos 

novos da lingua inglesa atraves de 

vocabulario; 

S Desenvolver no aluno a capacidade de 

entender textos na lingua inglesa; 

S Levar o aluno a praticar expressoes na 

lingua inglesa como: What's your 

name, where are you from etc; 

S Levar o aluno a aprender os numeros 

cardinais na lingua inglesa; 

Grammar: 

S Plural of nouns. 

S Pronouns: i , you, he, she, it, we, you, 

they. 

S Verb to be simple present; affirmative 

form, interrogative form; negative 

form. 

S Vocabulary. 

S Days of the week. 

S Months of the year. 

S Seasons of the year. 

S School objects. 

S Family. 

Communication: 

S Family tree. 

S Do you like fruits. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Conforme os dados disponibilizados no Quadro 6, observa-se que o 

objetivo da disciplina se pauta em proporcionar o desenvolvimento, a 

capacidade de reconhecer e produzir em lingua inglesa atividades de 

compreensao e producao oral e escrita. Com isso, nao existe a presenca de 

conteudos que abranjam a Economia Solidaria, visto que ingles e um 

componente que trata apenas sobre o uso da lingua estrangeira. 



58 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 C O N C L U S O E S 

A partir dos resultados obtidos com essa investigacao, pode-se 

concluir que: 

• Os discentes da EJA apresentam-se na faixa etaria entre 16 e 42 anos, 

sendo a maioria do sexo masculino, pessoas simples de baixa renda, que 

veem no estudo uma alternativa para mudar de vida. 

• Entre as discussoes sobre Economia Solidaria, percebeu-se que nao 

conhecem a tematica ou sequer ouviram falar. 

• No que diz respeito ao conhecimento sobre Economia Solidaria, 

observou-se que os docentes demonstraram saber do que se tratava, bem 

como a importancia de debater o conteudo na sala de aula, mas nunca 

trabalharam a tematica. Neste sentido, explica-se porque os discentes nao 

conhecem o termo. 

• A analise dos pianos de aula evidenciou que os conteudos programaticos 

das disciplinas ministradas na EJA nao contemplam temas que propiciem 

o desenvolvimento de atividades que promovam a geracao de trabalho e 

renda, numa perspectiva de Economia Solidaria. Embora a maioria dos 

componentes curriculares fixe em seus pianos assuntos relacionados a 

tematica, nao o fazem de maneira aprofundada. 

Portanto, este trabalho trouxe como destaque a possibilidade de 

trazer reflexoes relativas a inovacao dos curriculos da EJA, que podem 

fazer com que docentes mudem as suas praticas de ensino, compreendendo 

que a educacao deve promover conhecimentos e oferecer condicoes 

necessarias para o desenvolvimento da comunidade, bem como propiciar 

melhorias na qualidade de vida do ser humano. 
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A P E N D I C E S 

APENDICE A - Questionario aplicado aos discentes da EJA. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS - IUEES/UFCG 

CURSO DE ESPECIALIZAgAO EM EDUCAgAO DE JOVENS E ADULTOS COM 

ENFASE EM ECONOMIA SOLIDARIA NO SEMlARIDO PARAIBANO. 

ENTREVISTA COM DISCENTES DA EJA 

1 IDENTIFICACAO 

Nome: 

Sexo: ( ) masculino ( ) feminino. 

Data de Nascimento: / / 

Naturalidade: 

Cor ou etnia: 

( ) branca ( ) preta ( ) parda ( ) amarela ( ) indigena 

Estado Civil 

( ) solteiro(a) ( ) casado(a) ( ) vive maritalmente ( ) divorciado(a) ( ) viuvo(a) 

( ) separado ( )outro 

Que documentos voce possui? 

( ) Certidao de Nascimento ( ) Certidao de Casamento ( )RG ( )CPF 

( ) Carteira de Trabalho ( ) PIS/PASEP ( ) Reservista ( ) Titulo de Eleitor 

2 ESCOLARIDADE/PROFISSIONALIZACAO 

Escolaridade: 

( ) Nao estudou ( ) Assina apenas o nome ( ) Fundamental Incompleto 

( ) Fundamental Completo ( ) Medio Incompleto ( ) Medio Completo 

( )Superior Incompleto ( ) Superior Completo 

Voce estuda? ( ) sim ( ) nao 

Em caso negativo, gostaria de estudar ou voltar a estudar? ( ) sim ( ) nao 

Se sim, por qual o motivo nao estuda? 

Ja participou de algum curso de capacitacao? 
( ) nao ( ) sim. Qual? 



E seu(s) familiar(s)? 

( ) nao ( ) sim. Qual? 

Gostaria de participar de um/outro curso de capacitacao? 

( ) sim ( ) nao 

Em caso afirmativo, qual(is)? 

Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 TRABALHO E RENDA 

J a trabalhou? 

( ) sim ( ) nao 

Se sim, quando iniciou? 

E qual(is) o(s) tipo(s) de ocupacao ou funcao(oes) que desenvolveu? 

Quais as facilidades encontradas no trabalho? 

Quais as dificuldades encontradas no trabalho? 

Desenvolve algum tipo de atividade/trabalho atualmente? 

( )sim ( )nao 
Onde? _Funcao: 

Com Carteira de Trabalho assinada? ( ) sim ( ) nao 

Ja contribuiu com o INSS (direta ou indiretamente)? ( ) sim ( ) nao 

Se sim, por quanto tempo? 

Renda Individual (atual): 

Qual e a origem da renda? 

( ) aposentadoria ( ) pensao ( ) BPC ( ) auxilio doenca 

( ) bolsa familia ( )outros 

4 FAMILIA 

Quantas pessoas residem com voce? 

Alguem de sua familia recebe: 

( ) pensao/ aposentadoria/auxilio doenca ( ) BPC ( ) bolsa familia 

( )cestabasica ( )medicacao ( ) vale transports ( ) nao recebe 

( ) outros 

Em caso afirmativo, quern faz a(s) doacao(oes)? 

( ) Governo Municipal ( ) Governo Estadual ( ) Governo Federal 

( ) outros 

Qual a renda mensal da familia? 

5 HABITACAO 

Tipo de moradia: 
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( )casa ( )comodo ( ) albergue ( ) barraco ( )rua ( ) outro 

Sua casa e: 

( ) propria ( ) alugada ( ) invasao ( ) cedida ( ) outro 

A construcao e de: 

( ) alvenaria ( ) madeira ( ) taipa ( ) outro 

Numero de Comodos: 

Possui banheiro? ( ) nao ( ) sim. Quantos? 

Estado de conservacao: ( ) bom ( ) regular ( ) pessimo 

Possui rede eletrica? ( ) sim ( ) nao 

Possui agua encanada? ( ) sim ( ) nao 

Tipo de esgoto: 

( ) saneamento ( ) fossa ( ) a ceu aberto ( ) outro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 CONHECIMENTO A RESPEITO DE ECONOMIA SOLIDARIA 

6.1 Voce ja ouviu falar no termo economia solidaria? Se sim, o que voce entende? 

6.2 Caso sua resposta anterior tenha sido sim, onde foi que voce ouviu pela primeira vez? 

6.4 Caso nao conheca ainda o termo, tern interesse em ficar sabendo o que e economia 

solidaria? 

6.5 A economia solidaria e um modo de producao que prima pela igualdade, havendo a divisao 

do lucro entre os envolvidos no empreendimento, voce acha que no mundo capitalista esse 

modo de producao vigora? Por que? 

6.6 No modo de producao solidario as pessoas se preocupam umas com as outras, os problemas 

sao resolvidos em equipe. Geralmente isso acontece no mundo dos negocios? Por que? 

6.7 A autogestao e um dos principios da Economia solidaria, ou seja, a empresa nao precisa de 

chefes, todos tern os mesmos direitos e deveres. Voce acredita que um tipo de negocio 

autogestionario tende a dar certo? Explique? 

6.8 Voce participa ou ja participou de alguma associacao ou cooperativa? Se sim, identificou 

nela principios de economia solidaria? Quais? 

6.9 Conforme tudo o que voce ja viu sobre economia solidaria, acredita que esse sistema de 

producao pode substituir o capitalismo? Explique. 
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APENDICE B - Questionario aplicado aos docentes da EJA. 

UN1VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I N C U B A D O R A U N I V E R S I T A R I A DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS - IUEES/UFCG 

CURSO DE ESPECIALIZAgAO EM EDUCAgAO DE JOVENS E ADULTOS COM 

ENFASE EM ECONOMIA SOLIDARIA NO SEMlARIDO PARAIBANO. 

Naturalidade: 

Cor ou etnia: 

( ) branca ( ) preta ( ) parda ( ) amarela ( ) indigena 

Estado Civil 

( ) solteiro(a) ( ) casado(a) ( ) vive maritalmente ( ) divorciado(a) ( ) viuvo(a) 

( ) separado ( )outro 
Que documentos voce possui? 

( ) Certidao de Nascimento ( ) Certidao de Casamento ( ) RG ( ) CPF 

( ) Carteira de Trabalho ( ) PIS/PASEP ( ) Reservista ( ) Titulo de Eleitor 

2 ESCOLARIDADE/PROFISSIONALIZACAO 

Grau de titulacao: 

( )Graduacao ( )Mestrado ( )Doutorado 

Ja participou de algum curso de capacitacao? 

ENTRE VISTA COM DOCENTES DA E J A 

1IDENTIFICACAO 

Nome: 

Sexo: ( ) masculino ( ) feminino. 

Data de Nascimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  / 

( ) nao ( ) sim. Qual? 

Gostaria de participar de um/outro curso de capacitacao? 

( ) sim ( ) nao 

Em caso afirmativo, qual(is)? 

Por que? 
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3 TRABALHO E RENDA 

Ha quanto tempo leciona? 

E qual(is) o(s) tipo(s) de ocupacao ou funcao(oes) que desenvolveu na area de 

educacao? 

Quais as facilidades encontradas no trabalho? 

Quais as dificuldades encontradas no trabalho? 

4 FAMILIA 

Quantas pessoas residem com voce? 

Alguem de sua familia recebe: 

( ) pensao/ aposentadoria/auxilio doenca ( ) BPC ( ) bolsa familia 

( ) cesta basica ( ) medicacao ( ) vale transporte ( ) nao recebe 

( ) outros 

Em caso afirmativo, quern faz a(s) doacao(oes)? 

( ) Governo Municipal ( ) Governo Estadual ( ) Governo Federal 

( ) outros 

Qual a renda mensal da familia? 

5 HABITACAO 

Tipo de moradia: 

( ) casa ( ) comodo ( ) albergue ( ) barraco ( ) rua ( ) outro 

Sua casa e: 

( ) propria ( ) alugada ( ) invasao ( ) cedida ( ) outro 

6 CONHECIMENTO A RESPEITO DE ECONOMIA SOLIDARIA 

6.1 O que voce entende por Economia Solidaria? 

6.2 Ja trabalhou em sala de aula essa tematica? Como foi a experiencia? 

6.3 No contexto geral, qual a importancia da economia solidaria para a sociedade atual? 6.4 

Sabe-se que as associacoes e cooperativas sao a marca registrada da economia solidaria. Voce 

acredita que todas elas sao genuinamente solidarias? Justifique? 

6.5 A economia solidaria muitas vezes e vista como um recurso destinado apenas as pessoas que 

foram excluidas do mundo do trabalho. Voce concorda com essa afirmacao? Por que? 

6.6 Pautada na igualdade e solidariedade, a economia solidaria preza pela coletividade, pelo 

bem comum. Voce ve dessa mesma forma o sistema capitalista? Explique. 

6.7 Percebe-se, em muitos casos, que os individuos praticam a economia solidaria e 

desconhecem. Voce considera relevante discutir essa problematica no ambito escolar? Por que? 

6.8 Voce enxerga na economia solidaria uma alternativa para substituir o sistema capitalista? Se 

sim, quais seriam os desafios para alcancar esse feito? 
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APENDICE C - Termo de livre consentimento apresentado aos 

entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TERMO DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

Prezado (a) Sr.(a) 

Eu, Jucileide Alves de Araujo Silva, como aluna do Curso dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P6s Graduacao em Educacao 

de Jovens e Adultos com Enfase na Economia Solidaria, da Universidade Federal de Campina 

Grande-UFCG, Campos de Sume, pretendo desenvolver uma pesquisa sobre o curriculo das 

disciplinas da EJA, bem como realizar uma entrevista com alunos e professores da Escola 

Presidente Vargas, intitulada: Como os principios da economia solidaria estao sendo aplicados 

no ensino da EJA da Escola Presidente Vargas - Sume- PB?, sob orientacao da Profa. Dra. 

Lenilde Mergia Ribeiro Lima (Pesquisadora responsavel). 

O motivo que nos leva a estudar o assunto e saber se de fato os principios da Economia 

Solidaria tern sido contemplados nesse espaco da educacao de ""EJA", visto que o capitalismo 

prioriza apenas a valorizacao do lucro, enquanto a Economia Solidaria privilegia o individuo 

como agente do seu saber. 

Informamos que sera garantido o direito ao anonimato, assegurando sua privacidade. 

Esclarecemos que nao sera disponivel nenhuma compensacao financeira e que os dados 

contidos nesta investigacao serao divulgados em eventos cientificos da categoria e em 

periodicos. 

Diante do exposto, reitero minha responsabilidade no referido estudo, atraves da 

assinatura abaixo. 

Atenciosamente; 

Jucileide Alves de Araujo Silva 

Fone: (83)99857-1586 

Consentimento do voluntario 

Declaro que fui devidamente esclarecido (a) e admito que revisei totalmente e entendi o 

conteudo deste termo de consentimento. 

Eu, , aceito participar 

desta pesquisa desde que assegurado anonimato. De minha parte o faco de livre e espontanea 

vontade, nao tendo sido forcado ou coagido para tal, e ciente que os dados da pesquisa serao 

usados pela responsavel com propositos cientificos. 

Sume, 

Assinatura do participate 


