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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste trabalho e tratar da Educacao do Campo na perspectiva que ela 

seja no e do campo, e os sujeitos que nele residem possam estudar e viver no 

campo mesmo depois de sua formacao na Educacao Basica, tendo assim orgulho 

do lugar onde residem. A Educacao do Campo e urn tema em construcao, discussao 

e centrado na luta peio acesso ao conhecimento de forma justa, sendo que busca a 

formacao dos seus sujeitos, no qual sao capazes de criar formas de 

desenvolvimento para o campo. No processo metodologico utiliza a abordagem 

qualitativa, o estudo de caso, a observacao, entrevista e fontes documentais (Diario 

de Campo e Portfolio). A partir das experiencias vividas durante esse periodo, os 

resultados foram os seguintes diante de duas realidades: a primeira foi em uma 

escola do campo, no qual os sujeitos que vivem no e do campo, tern o mesmo como 

urn lugar para viver e desfrutar de tudo que ele oferece e buscando assim o seu 

desenvolvimento. Ja na segunda experiencia em uma escola urbana na qual 

continha educandos que residiam no campo, os mesmos viam o campo como urn 

lugar no qual era para se obter lucros e que depois de algum tempo residindo no 

mesmo teria que migrar para cidade. Conclui-se que mesmo a Educacao do Campo, 

vendo o campo como espaco de vida e de organizacao do trabalho, alguns 

educandos que nele reside ver o campo como forma de adquirir lucro e apenas 

servindo para exploracao de suas terras, tendo assim a desvalorizacao da sua 

cultura que predomina no mesmo e tambem dando enfase ao processo de migragao 

para a zona urbana como forma de sobrevivencia das famflias que foram incluidas 

nesse processo. 

Palavras-chave: Educacao do Campo. Educandos. Campo. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper aims to treat the Countryside Education in the perspective that is in the 

countryside and for it, and the subjects who live in it may study and live there even 

after their graduation in Elementary Education, thus, being proud of the place where 

they live. The Countryside Education is a theme in construction, discussion and 

focused on the struggle for the access to knowledge in a just way, for it seeks the 

formation of its subjects, in which they are capable of creating ways of development 

for the countryside. In the methodological process it is utilized the qualitative 

approach, the case study, the observation, interviews and documentary sources 

(Field Diary and Portfolio). From the experiences lived during this period, the results 

were the following ones, before their realities: the first one was in a countryside 

school, in which the subjects who live in and from the countryside, have the same as 

a place to live and enjoy everything it offers and thus searching its development. 

Regarding the second experience in an urban school which contained students from 

the countryside, they saw the field as a place in which they would get profits and after 

some time living there they would migrate to a city. It is concluded that even the 

Countryside Education seeing the field as a life space and of work organization, 

some students who live in it see the field as a way to earn profits and just serving to 

exploration of its lands, having thus the devaluation of its culture which predominates 

in it and also giving emphasis to the migration process to the urban zone as a 

surviving manner of the families which were included in this process. 

Keywords: Countryside Education. Students. Field. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho tern o objetivo tratar sobre o tenia Educacao do Campo, na 

perspectiva que essa educacao seja no e do campo. Sendo assim, os sujeitos do 

campo que vive no e do campo possam estudar para viver no mesmo e nao sair 

dele, podendo ter orgulho do lugar onde residem. 

A Educacao do Campo e urn tema novo que esta em discussao e centrado na 

luta peio acesso ao conhecimento, buscando a formacao dos sujeitos do campo que, 

sao capazes de char formas para o desenvolvimento deste. 

Por fazer parte de movimento social (CPT - Comissao Pastoral da Terra) e ter 

feito urn curso tecnico profissional pela Educacao do Campo atraves do PRONERA 

(Programa Nacional de Educacao e Reforma Agraria) em parceria com o INCRA 

(Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria) e com a UFPB (Universidade 

Federal da Paraiba), e o fato de ver que as escolas do campo estao desaparecendo, 

e as pessoas que ali residem precisam se deslocar para a cidade pra estudar, 

sabendo que a maioria dessas pessoas nao voltam mais a seu lugar de origem 

deixando de lado varias lutas sociais e que me proponho a pesquisar sobre o tema. 

A pesquisa ira contribuir na minha vida academiea, a medida que estudarei 

mais sobre o tema, tendo urn melhor entendimento sobre Educacao do Campo. 

Portanto, a pesquisa tern como norteadora, a seguinte questao: "Se a Educacao do 

Campo no ensino fundamental comega a formar o aluno deste do inicio para viver no 

campo mesmo depois de sua formacao?". Diante da questao norteadora desta 

pesquisa vem a seguinte hipotese: "Mesmo depois de sua formacao os alunos que 

vivem no e do campo podem permanecer no mesmo, buscando assim o 

desenvolvimento do seu lugar de origem, nos aspectos culturais, economicos, 

politicos e sociais". 

Para se ter urn melhor entendimento sobre o tema baseou-se nos seguintes 

objetivos, levando em consideragao o objeto a ser estudado, busca-se analisar se o 

ensino fundamental na Educagao do Campo prepara o aluno para viver no campo 

durante toda sua vida, alem de identificar como se da o ensino fundamental no 

campo e observando se esse ensino da subsidios para o desenvolvimento do aluno 

no mesmo. O estagio e tambem uma forma se aprofundar mais em relacao ao tema 
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ou ao objeto de estudo do pesquisador, no qual levara em consideragao o meio 

social dos educandos. 

Nesse sentido, o Estagio Supervisionado em Docencia ia ser realizado na E. 

M. E. F. Lili Queiroga, localizada no Assentamento Acaua, no municipio de 

Aparecida - PB, na sala de aula do 5° ano do ensino fundamental I, na qual continha 

13 alunos com faixa etaria de 10 a 11 anos. Mas, por ter surgido alguns problemas, 

o Estagio Supervisionado em Docencia teve que ser realizado E. E. E. F. Monsenhor 

Joao Milanes localizada na cidade de Cajazeiras - PB tambem no 5° ano do ensino 

fundamental I com o universo de 10 alunos de faixa etaria de 10 a 12 anos. 

A estrutura da monografia esta composta por capitulos (I, II, III e IV), 

conclusao e referencias. 

O capitulo I apresenta os aspectos metodologicos, como abordagem da 

pesquisa, instrumentos de coleta de dados, locus e sujeitos da pesquisa. 

O capitulo II intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educagao do Campo: Estudar para viver no e do 

campo mesmo depois de sua formagao trata da luta peio direito a educagao de 

forma justa, destacando que os sujeitos que ali residem e vivem no seu lugar de 

origem depois de sua formagao. Tambem, enfoca que a educagao rural vista como 

precaria, sem qualidade e com pouquissimos recursos, alem de evidenciar que a 

educagao do campo, tern o proprio campo como espago de vida, a partir da 

organizagao do trabalho e que nao esta restrita so aos assentamentos rurais, se 

expandido por todas as comunidades de agricultura camponesa do Brasil. 

O capitulo III intitulado Analisando os dados da pesquisa: A partir das 

concepgoes dos educandos dara enfase as concepgoes dos educandos em relagao 

ao abandono ou a permanencia no campo mesmo depois de sua formagao na 

Educagao Basica. 

O capitulo IV denominado O Estagio Supervisionado em Docencia: 

Confrontando a teoria com a pratica de acordo com a realidade social dos 

educandos enfoca o estagio e o meio social dos educandos vendo o estagio como 

algo que nao seja obrigatorio no currfculo, e olhando o mesmo como urn momento 

de reflexao da sua pratica e tambem de sua formagao. Dando continuidade ao 

capitulo vem em seguida as atividades de cada disciplina e como as mesmas foram 

desenvolvidas na sala de aula, e por fim a relagao do objeto de estudo com o 

estagio. 



CAPITULO I 

1. ASPECTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo foi abordado os aspectos metodologicos utilizados na 

pesquisa, como a abordagem qualitativa, o estudo de caso, o tipo de pesquisa, a 

observacao e entrevista semi-estruturada como instrumentos de coleta de dados e 

as memorias do estagio supervisionado que foram registradas em urn Diario de 

Campo e urn Portfolio se configurando como fontes documentais nessa pesquisa. 
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1.1 Abordagem da pesquisa 

Este trabalho foi realizado atraves de urn estudo de caso, tendo urn numero 

significativo e suficiente para analisar o fenomeno estudado, e por ser urn caso 

particular, no qual podera ser obtida uma enorme quantidade de informacoes diante 

do caso escolhido. Portanto, compreende-se que: 

Estudo de caso e o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma 
unidade significativa, considerada suficiente para analise de um fenomeno, 
[...] o estudo de caso, ao realizar um exame minucioso de uma experiencia, 
objetiva colaborar na tomada de decisoes sobre o problema estudado, 
indicando as possibilidades para sua modificacao. (GONSALVES, 2003. p. 
67). 

O estudo de caso faz parte da abordagem qualitativa da pesquisa buscando 

compreender e interpretar o fenomeno em destaque. 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a observacao e entrevista 

semi-estruturada, gravada, transcrita e depois analisada para ver se o objetivo do 

trabalho foi alcancado. 

A observacao e muito utilizada, podendo ser usada junto com outros 

procedimentos, sendo que deve ser planejada, registrada e ligada a proposicoes 

gerais, tendo validade e precisao. Assim, 

A observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser 
associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. [...] a 
observagao deve ser: orientada por um objetivo de pesquisa, planejada, 
registrada e ligada proposicoes mais gerais, e que, alem disso, deve ser 
submetida a controie de validade e precisao (GIL, 1987 apud MATOS, 2002. 
p.58). 

A entrevista semi-estruturada foi outro instrumento utilizado na pesquisa, por 

ter uma sequencia de pensamento, com um o roteiro compreensivel ao entrevistado, 

levando assim a clareza das respostas e a analise dos dados. Esse tipo de 
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entrevista e mais aberta do que a entrevista estruturada possibilitando assim uma 

maior flexibilidade nas respostas. Nesse sentido, corrobora-se ao pensamento de 

Matos, quando este,. 

[...] Recomenda-se que seja observada uma sequencia logica de 
pensamento para que o roteiro torne-se compreensivel ao entrevistado, 
possibilitando a clareza nas respostas, e a analise dos dados. [...] entrevista 
mais aberta que a estruturada, o que possibilita maior flexibilidade nas 
respostas e a obtencao de falas que podem enriquecer ainda mais a 
tematica abordada. (2002. p. 58). 

A entrevista semi-estrutura tern um roteiro flexivel, na qual atraves da 

respostas dadas pode-se ter a elaboracao e a re-elaboracao de novas perguntas, 

facilitando a realizagao da entrevista. 

Nos dias 25 de abril e 11 de maio de 2010, realize! observacoes e entrevistas 

na escola E. M. E. F. Lili de Queiroga, afim de que o estagiario tenha uma melhor 

visao da realidade do espaco escolar e da metodologia de ensino do professor, 

tendo em vista o estagio supervisionado que deveria ter sido realizada na sala de 

aula na qual foi observada e que os educandos foram entrevistados. 

As observacoes foram feitas na escola no geral no dia 25 de abril de 2010, na 

qual observei a estrutura fisica da escola, a sua localizacao (dados da escola, nome, 

endereco e o bairro), a questao ambiental (limpeza do espaco escolar, 

armazenamento de lixo, situacao do predio) na qual esta inserida, a relagao de 

interacao/integracao de seus membros, a postura da gestao diante do cotidiano 

escolar. Foram solicitados o PPP (Projeto Politico Pedagogico) da escola, o 

calendario academico e o Piano de Ensino, no qual sao coletivos para todo o 

municipio. 

Ja nas observacoes na sala de aula, observei o carater profissional do 

professor, a organizagao dos conteudos, as orientacoes didaticas (o tempo de cada 

aula, organizagao do espago da sala de aula), as atividades de observagoes, os 

recursos que o professor utiliza, a interagao e a cooperagao entre professores e 

alunos, a autonomia, analise do processo avaliativo, as organizagoes tematicas, a 

reagao dos alunos diante da metodologia do professor, os problemas surgidos na 

sala de aula e a solugao dada a esses problemas peio professor titular e qual 

solugao o estagiario daria para os mesmos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ." •  "V~, ( •' 
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Em relagao as entrevistas, foram feitas no dia 11 de maio de 2010 com o 

professor e com 2 (dois) alunos, do sexo masculino e feminino que estao cursando o 

5° ano do ensino fundamental I, no qual foi utilizado dois roteiros flexiveis com varias 

perguntas para o professor e para os alunos respectivamente, que de acordo com 

cada resposta dada poderia surgir novas perguntas. Vale ressaltar que as 

entrevistas nao foram gravadas, mas, escritas e depois analisadas. 

A entrevista do professor deu enfase as seguintes questoes: a metodologia e 

os aspectos do processo avaliativo utilizados peio mesmo, a importancia do 

planejamento das atividades, a formacao academica, a area em que atua, o tempo 

que exerce o magisterio, os desafios/dificuldades e solucoes no processo ensino 

aprendizagem, a relagao familia e escola, a relagao familia e o processo de ensino 

aprendizagem dos alunos e a preparagao do espago fisico da sala de aula para o dia 

a dia do cotidiano escolar. Entrevistar o professor foi importante para a elaboragao 

dos pianos de aula para o Estagio Supervisionado em Docencia. 

Ja na entrevista com os alunos deu-se enfase os seguintes aspectos: o ano 

que esta cursando, idade, sexo, o gosto de ir a escola, as disciplinas ou materias 

que gostam e as que tern dificuldades, a resolugao de problemas, a metodologia 

utilizada peio professor, a relagao do aluno com o professor e com os colegas, a 

concentragao durante a realizagao das tarefas, a opiniao dos mesmos de como 

deveria ser as aulas, as brincadeiras que acontecem nos intervalos melhoram o 

convivio com os demais colegas e de quern e a responsabilidade quando nao se 

aprende o conteudo se e do professor ou dos proprios educandos. 

Ja a aula teste realizei no dia 24/05/2010 na E. M. E. F. Lili de Queiroga no 

Assentamento Acaua na cidade de Aparecida - PB, na sala de aula do 5° ano do 

ensino fundamental I, na qual obtive exito diante do tema abordado (A luta pela 

terra), que condizia com a realidade dos educandos e de toda comunidade em geral, 

pois a luta pela terra naquela comunidade.foi o principal elemento de conquista da 

terra durante um longo periodo. 

Alem da observagao e da entrevista semi-estruturada, as narrativas tambem 

fizeram parte dessa pesquisa no intuito de relatar historias vividas no Estagio 

Supervisionado em Docencia. 

As narrativas e um grupo de procedimentos e tecnicas que se utiliza nas 

dissertagoes, pesquisas e teses voltadas para a Educagao. Ou seja: "as narrativas 
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tratam de [...] um conjunto de procedimentos e tecnicas, hoje muito presente nas 

pesquisas, dissertacoes e teses educacionais brasileiras." (SANTOS, 2007, p. 12) 

A narrativa dentro da pesquisa serve para entender o discurso entre a teoria e 

a reaiidade, representando assim ao mesmo tempo a investigacao e a formagao. 

Servindo tambem como ajuda para o pesquisador no momento em que se especifica 

a historica producao de posicoes dos sujeitos e como eles devem se sociabilizar 

diante do processo de construcao de sua trajetoria de vida. Assim afirma Santos: 

"[...] o objetivo da sua utiiizagao e ajudar os estudantes e os professores a 

problematizar a especificidade historica da produgao de suas posigoes de sujeitos e 

os modos de sociabilidade que construiram nas suas trajetorias de vida." (2007, 

p.13). 

Foram utilizadas duas narrativas nessa pesquisa a primeira foi o Diario de 

Campo, no qual relatei todo o periodo de estagio e o que aconteceu na sala de aula 

e no ambito escolar, a segunda foi o Portfolio, no qual contem todo o planejamento 

das aulas e as atividades desenvolvidas nas mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Locus e sujeitos da pesquisa 

No primeiro momento realizei a entrevista com os alunos4° ano do ensino 

fundamental I da E. M. E. F. Manoel Gongalves da Silva localizada no Sitio Catole 

dos Gongalves na cidade de Cajazeiras - PB, sendo que nao obtive exito. Tendo 

uma enorme dificuldade de relacionamento com os alunos, pois estes estavam com 

tanta vergonha que nao conseguiam responder as perguntas e nem olhar em minha 

diregao. 

No segundo momento realizei a entrevista com os alunos da E. M. E. F. Lili 

Queiroga, localizada no Assentamento Acaua, no municipio de Aparecida - PB, com 

3 (tres) alunos do 5° ano do ensino fundamental I, num universo de 13 alunos com 

faixa etaria de 10 a 11 anos, no qual obtive grande exito, diante das perguntas 

realizadas, pois esses alunos nao tiveram resistencia em responder as mesmas. Os 

sujeitos da pesquisa serao citados no texto como aluno A, B e C, respectivamente. 

O terceiro momento da pesquisa foi o Estagio Supervisionado em Docencia, 

no qual realizei na sala de aula do 5° ano do ensino fundamental I, na E. E. E. F. 

Monsenhor Joao Milanes localizada na cidade de Cajazeiras - PB. A sala de aula 
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continha 10 educandos com idade de 10 a 12 anos, na qual a maior dificuldade que 

encontrei foi a dificuldade de aprendizagem de aiguns educandos nas disciplinas, 

mas mesmo com essa dificuldade percebi que os mesmos tinham interesse em 

aprender o que estava sendo explicado. 



CAPITULO II 

2. EDUCAQAO DO CAMPO: ESTUDAR PARA VIVER NO E DO 

CAMPO MESMO DEPOIS DE CONCLUIR OS ESTUDOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo abordou-se a importancia de estudar para viver no e do campo 

depois de sua formagao tendo em vista a luta peio direito a educagao de forma justa, 

fazendo com que os sujeitos que ali residem e vivem permanegam no sue lugar de 

origem depois de sua formagao. Tambem foi destacado que a educagao rural e vista 

como precaria, sem qualidade reproduzindo assim uma alienagao, e vendo o campo 

como espago de produgao de mercadorias sem considerar o mesmo como espago 

de vida, ja a educagao do campo tern o campo com espago de vida com a 

organizagao do trabalho e que nao esta restrita so aos assentamentos rurais, se 

expandido por todas as comunidades de agricultura camponesa do Brasil, sendo 

abordadas por alguns autores que falam sobre o tema. 
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2.1 Estudar para viver no e do campo depois de sua formagao 

A Educagao do Campo e um tema novo que esta em discussao na sociedade, 

no qual as pessoas que vivem no e do campo lutam por seu direito a educagao de 

forma justa. Ou seja: 

[...] A Educacao do campo e uma intencionalidade de educar e reeducar o 
povo que vive no campo na sabedoria de se ver como 'guardiao da terra', e 
nao apenas como seu proprietario ou quern trabalha nefa. Ver a terra como 
sendo de todos que podem se beneficiar dela. [...] (CALDART, 2002. p. 33). 

A Educagao do Campo busca educar e reeducar a populagao do campo para 

viver no mesmo, sendo guardia da terra e entendendo-a como bem que precisa ser 

cuidado e, nao apenas explorado, mas tambem beneficiando todos que vivem nela. 

Q campo ou a terra como queiram chamar, precisa ser valorizada, pois cada vez 

mais a cultura do campo ou da terra vai ser perdendo diante da sociedade 

capitalista. 

A Educagao do Campo tambem tern uma identificagao pedagogica, no qual 

sao desenvolvidas varias praticas educacionais no campo ou pelos sujeitos que ali 

residem, levando em consideragao que o mesmo nao e um lugar onde so reproduz, 

mas pode se produz pedagogia, refletindo sobre tragos desenhados podendo assim 

ter uma constituigao de um projeto de educagao ou a formagao dos sujeitos do 

campo. Nesse sentido, de acordo com Caldart: 

O nome ou expressao educagao do campo ja identifica tambem uma 
reflexao pedagogica que nasce das diversas praticas de educacao 
desenvolvidas no campo e ou pelos sujeitos do campo. E uma reflexao que 
reconhece o campo como lugar onde nao apenas se reproduz, mas tambem 
se produz pedagogia; reflexao que desenha tracos do que pode se constituir 
como um projeto de educagao ou de formagao dos sujeitos do campo. 
(2002. p.31). 

Para que essa cultura nao desaparega, precisamos fazer com que as pessoas 

estudem e continuem vivendo no campo e nao sair dele, podendo assim sentir 

orgulho do seu lugar de origem, onde os problemas que ali existe possam ser 
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enfrentados coletivamente por todos. Mas, precisam-se construir escolas do campo 

para se estudar no mesmo, ou seja: 

[...] Construir uma escola do campo signifies estudar para viver no campo. 
Ou seja, inverter a logica de que se estuda para sair do campo, [...] A escola 
do campo tern de ser um lugar onde especialmente as criancas e os jovens 
possam sentir orgulho desta origem e deste destino; nao porque enganados 
sobre os problemas que existem no campo, mas porque dispostos e 
preparados para enfrenta-los, coletivamente. (CALDART, 2002. p. 34-35). 

Para se pensar em uma escola do campo, tern de pensar desde seu lugar ate 

seus sujeitos, levando em consideracao que a escola do campo e mais do que uma 

escola, possui uma identidade propria, tendo um vinculo com processos de 

formagao mais amplos e dialogando com as questoes de educacao, no qual nem 

comecam e nem terminam na escola, buscando assim a compreensao que a terra 

pode ser mais do que terra. Assim, 

[...] a escola do eampo sera mais do que escola, porque com uma 
identidade propria, mas vinculada a processos de formagao bem mais 
amplos, que nem comegam nem terminam nela mesma, e que tambem 
ajudam na tarefa grandiosa de fazer a terra ser mais do que terra... 
(CALDART, 2002. p. 35). 

A maioria das pessoas apos concluir os estudos nao fica vivendo no campo 

seu lugar de origem, porque o mesmo nao oferece condigdes para isso, tendo assim 

que buscar alternativas na cidade, sendo assalariado para sobreviver, e ainda 

sofrendo discriminagoes, no ambito economico, politico e cultural. 

Diante destas discriminagoes, existem diferengas entre as pessoas que vivem 

no campo e as que vivem na cidade, as pessoas que vivem no campo nao apagam 

sua identidade, e ainda fazem parte do mesmo povo brasileiro que vive nas cidades. 

De acordo com Caldart,"[...] Estas diferengas nao apagam nossa identidade comum: 

somos um so povo: somos a parte do povo brasileiro que vive no campo e que 

historicamente tern sido vitima da opressao e da discriminagao, que e economica, 

politica, cultural." (2002. p. 31). 

A Educagao do Campo procura fazer com que as pessoas que vivem nas 

cidades deixem de lado essas diferengas, discriminagoes e a opressao quando se 

trata das pessoas que vivem no campo, percebendo que sao humanas iguais a elas, 
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tendo apenas diferentes costumes e as vezes modos de vidas diferentes dos 

mesmos. Diante dessas discriminagoes, e opressao sofrida pelos povos que vivem 

no e do campo, surgiu o movimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA por uma educagao do campo, que e a luta de 

politicas publicas peio direito a educagao e que essa educagao seja no e do campo, 

buscando assim a permanencia do povo no seu lugar de origem. Ou seja, "um dos 

tragos fundamentals que vem desenhando a identidade deste movimento por uma 

educagao do campo e a luta do povo do campo por politicas publicas que garantam 

o seu direito a educagao, e a educagao que seja no e do campo. [...]" (CALDART, 

2002. p. 26). 

O movimento por uma educagao do campo faz com que o povo que vive no e 

do campo lutem peio o acesso ao conhecimento, buscando alternativas para formar 

sujeitos capazes de construir um melhor desenvolvimento do campo (do Pais). Ja se 

for fiel aos movimentos sociais, a Educagao do Campo busca combinar a luta peio 

acesso universal ao conhecimento, a cultura, a educagao com a luta do 

reconhecimento dos sujeitos do campo como produtores de conhecimentos, de 

cultura, de educagao, pois isso ja acontece de maneira consideravel em nossos 

debates, reflexoes e praticas. Diante disso afirma Caldart, 

[...] a Educacao do Campo tern dado centralidade/peso a luta pela 
democratizagao do acesso ao conhecimento, reconhecendo sua 
importancia estrategica na formacao de sujeitos capazes de construir novas 
alternativas populares para o desenvolvimento do campo (do Pais). 

[...] se for fiel aos movimentos sociais de sua constituicao, a Educagao do 
Campo combinara a luta peio acesso universal ao conhecimento, a cultura, 
a educagao com a luta peio reconhecimento da legitimidade de seus 
sujeitos tambem como produtores de conhecimento, de cultura, de 
educagao, tencionando, pois, algumas concepgoes dominantes. E o que ja 
acontece em muitas de nossas praticas, reflexoes, debates. (2002. p. 82) 

Dentre essas perspectivas, a Educagao do Campo nasceu devido as lutas 

dos movimentos sociais por politicas publicas de educagao para as comunidades 

camponesas, no qual lutam em busca de impiementagao de novas escolas publicas, 

e lutando tambem para nao perder as escolas ja existentes nas areas de reforma 

agraria, sua experiencia com educagao, sua identidade, suas comunidades, seus 

territorios. Ou seja, 
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A Educagao do Campo nasceu como mobilizagao/pressao de movimentos 
sociais por uma politica educacional para comunidades camponesas: 
nasceu na combinagao das lutas dos sem-terra peia implantacao de escolas 
publicas nas areas de reforma agraria com as lutas de resistencia de 
inumeras organizacoes e comunidades camponesas para nao perder suas 
escolas, sua experiencia de educacao, suas comunidades, seu territorios, 
sua identidade. (CALDART, 2002. p. 71). 

A Educagao do Campo precisa de suportes para que se possam dar 

subsidios aos povos do campo, a serem construtores de seus proprios 

conhecimentos, sua cultura e de uma educagao igualitaria para todos residentes no 

mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Educacao Rural e Educagao do campo 

A educagao rural teve inicio no seculo XX precisamente no 1° Congresso de 

Agricultura do Nordeste Brasileiro no ano de 1923, tendo como base no pensamento 

latinfudista empresarial e no assistencialismo. Esse congresso era para pensar a 

educagao voltada para os pobres do campo e da cidade, os mesmos eram 

preparados para trabalhar no desenvolvimento da agricultura do Nordeste. Ou seja, 

A origem da educagao rural esta na base do pensamento latifundista 
empresarial, do assistencialismo, [...]. O debate a respeito da educagao 
rural data das primeiras decadas do seculo XX. Comegou no 1° Congresso 
de Agricultura do Nordeste Brasileiro, em 1923, e tratava de pensar a 
educagao para os pobres do campo e da cidade no sentido de prepara-los 
para trabalharem no desenvolvimento da agricultura. [...] (FERNANDES, 
MOLINA, 2004. p. 62). 

A educagao rural em sua historia era considerada uma educagao precaria, 

sem qualidade, atrasada e com pouquissimos recursos, e o espago rural era tido 

como um espago inferior e arcaico, e tinha programas para essa educagao que 

foram pensados e elaborados sem seus sujeitos e sem a sua participagao, e ja 

prontos para eles. Mas, a educagao rural reproduz uma alienagao, no qual possui 

propostas para os grupos sociais que vivem e trabalham na terra, sendo um 

desenvolvimento expropriado. Como afirma Fernandes e Molina: 
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[...] o conceito educagao rural esteve associado a uma educagao precaria, 
atrasada, com pouca qualidade e poucos recursos [...]. Os timidos 
programas que ocorreram no Brasil para educagao rural forma pensados e 
elaborados sem seus sujeitos, sem sua participagao, mas pronto para eles. 

A educagao rural projeta um territorio alienado porque propoe para os 
grupos sociais que vivem do trabalho da terra, um modelo de 
desenvolvimento que os expropria, (2004. p. 61-62). 

Para a educacao rural o campo e um lugar no qual so produz mercadorias e 

nao e considerado um espaco de vida e as pessoas q ali residem sao vistas apenas 

como recursos humanos. 

Ja a educacao do campo e vista como um paradigma que nasceu a partir da 

luta pela terra e pela Reforma Agraria, em juiho de 1997, no Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores da Reforma Agraria (ENERA), promovido peio Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em parceria com a UnB e outras 

organizagoes, dando uma animada na formagao do campesinato brasileiro. Entre 

1997 a 2004 a educagao do campo teve um processo espacializagao atraves dos 

movimentos sociais diversos (MPA, MAB e MMC) e das organizagSes. 

A educagao do campo pensa o campo como espago de vida, de organizagao 

do trabalho e do espago geografico, suas identidades culturais, suas festas e seus 

conflitos. Totalmente diferente da educagao rural que pensa o campo como lugar de 

produzir e nao como espago de vida. Assim, 

A Educagao do Campo pensa o campo e sua gente, seu modo de vida, de 
organizagao do trabalho e do espago geografico, de sua organizagao 
polftica e de suas identidades culturais, suas festas e seus conflitos. [...] a 
educagao rural pensa o campo como espago de produgao, [...]. 
(FERNANDES; MOLINA, 2004. p. 64). 

Assim a educagao do campo nao pode acontecer so nos assentamentos 

rurais, mas se expandir para todas as regioes brasileiras, adentrando nas 

comunidades da agricultura camponesa. Ou seja, [...] a Educagao do Campo nao 

poderia ficar restrita aos assentamentos rurais. Era necessaria a sua espacializagao 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para as regioes, para as comunidades da agricultura camponesa. [...]. 

(FERNANDES, MOLINA, 2004. p. 67). 

A educacao do campo tambem percebe que a relagao campo-cidade e um 

processo interdependente com contradigoes profundas entre os dois espagos, no 

qual os movimentos socio-territoriais buscam as solugoes para essas contradigoes 

(questoes). Como afirma Fernandes e Molina: 

O paradigma da Educagao do Campo compreende igualmente que a 
relagao campo-cidade e um processo de interdependencia, que possui 
contradigoes profundas e que, portanto, a busca de solugoes para suas 
questoes deve acontecer por meios da organizagao dos movimentos socio-
territoriais desses dois espagos. (2004. p. 68). 

A educagao do campo e um novo paradigma em construgao, cujos 

construtores desse paradigma sao os grupos sociais, rompendo-se com o 

paradigma da educagao rural. Os construtores da educagao do campo sao os povos 

do campo, ja a educagao rural e um projeto para a populagao do campo. Nesse 

sentido, de acordo com Fernandes e Molina: 

Enquanto a Educagao do Campo vem sendo criada pelos povos do campo, 
a educagao rural e resultado de um projeto criado para a populagao do 
campo, de modo que os paradigmas projetam distintos territorios. Duas 
diferengas basicas desses paradigmas sao os espagos onde sao 
construidos e seus protagonistas. (2004. p. 63). 

Diante disso os paradigmas conhecem territorios distintos e possuem 

diferengas basicas que sao os espagos onde sao construidos e seus protagonistas. 

A educagao do campo e a educagao rural sao bem diferentes uma da outra, 

enquanto a educagao do campo e criada para os povos do campo e se abrangendo 

alem dos assentamentos rurais chegando ate as comunidades de agricultura 

camponesa, ja a educagao rural vem produzindo alienagao do seu povoe com um 

pensamento latinfundista regados para o processo empresarial. 



CAPITULO III 

3. CONCEPQOES DOS EDUCANDOS QUE VIVEM NO E DO 

CAMPO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O capftulo a seguir vai abordar a concepcao dos educandos que vivem e 

estudam no campo a respeito do posicionamento destes sobre o abandono ou a 

permanencia do campo, apos concluir os estudos da Educacao Basica. 



23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 A concepcao dos educandos em um processo de analise 

Com o desenrolar da pesquisa detectei que a Educagao do Campo e 

trabalhada na escola de acordo com a realidade da comunidade escolar e tambem 

da comunidade em geral, levando em consideracao a cultura e os costumes ali 

praticados. A partir da concepcao dos educandos percebe-se que a maioria quer 

viver no campo mesmo depois de sua formagao, tern o lucro como uma vantagem 

para viver ali. Podemos ver na afirmagao do Aluno A, quando diz viver no campo e 

bom, "porque e uma cultura boa o campo, agente tira muita... muito lucro, e bom 

agente viver no campo, e bom" (sexo masculino, 11 anos, 20/10/09). O lucro citado 

peio Aluno A e "ganho, vantagem ou beneficio que se obtem de algo, ou com uma 

atividade. Proveito, vantagem."(FERREIRA,2001, p. 433). 

Mas, diante dos questionamentos feitos aos entrevistados, um dos 

educandos afirma nao querer viver no campo depois de sua formagao basica, tendo 

em vista cursos de nivel superior, como por exemplo, professora, advogada entre 

outras, assim afirma o Aluno B, quando diz "quero terminar meus estudos e se 

formar em alguma coisa: professora, advogada em alguma coisa dessas". (sexo 

feminino, 10 anos, 20/10/09). Mais adiante, em outra afirmagao os educandos 

dizem que preferem viver no campo do que na cidade, pois o campo e um lugar 

calmo e bom de viver aos alunos. Como afirma do Aluno B "porque e mais 

sossegado". (sexo feminino, 10 anos, 20/10/09). O campo e um ambiente como 

todos os outros, no qual ha condigoes e influencias naturais no lugar onde vivem e 

tendo q agir sobre eles. Ou seja: "O meio ambiente e o conjunto de condigoes e 

influencias naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade, e que agem sobre 

eles." (FERREIRA, 2001, p. 454). 

Outro aspecto que percebi na fala do Aluno B e o bem estar que mede as 

condigoes de vida dos individuos considerando o bem estar fisico, mental, 

pisicologico e emocional, ou seja: "estado de perfeita satisfagao fisica ou moral" 

(FERREIRA, 2001, p. 94). 

De acordo com a concepgao dos educandos, percebe-se que o ensino da 

escola corresponde com a realidade que os mesmos vivem no campo, assim afirma 

o Aluno A "fala sobre as plantagoes..., o cuidado que deve ter com as plantagoes e 

outras coisas" (sexo masculino, 11 anos, 20/10/09). Os educandos afirmam tambem 
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que o ensino do campo oferece subsidios (maneiras) para que eles busquem o 

desenvolvimento do campo, tendo em vista seu futuro no mesmo. Como afirma o 

Aluno A, quando diz: 

Aqui acuta a professora sai com a gente para olhar o terreno aqui em volta, 
um tempo desse, ela fez ate um trabalho com agente, esse negocio de 
coleta de lixo, que aqui tern muito lixo, ela fez um trabalho, juntou os alunos 
da nossa e da sala vizinha e fez esse trabalho, a gente tirou muito lixo. 
(sexo masculino, 11 anos, 20/10/09). 

Dando continuidade a pesquisa os educandos afirmam que nao sao 

discriminados quando vao das escolas do campo para as escolas das cidades, 

assim afirma o aluno C quando diz "nao" (sexo feminino, 11 anos, 20/10/09). Mas, 

um dos educandos afirma que sao discriminados com apelidos, e sendo chamados 

de burros quando erram algo, afirma-se na fala do aluno B: "Apelido e... apelido que 

agente nao gosta, eles ficam botando apelidos, fica discriminando porque a gente 

nao passa nas provas, chamando a gente de burro" (sexo feminino, 10 anos, 

20/10/09). 

De acordo com Caldart os povos do campo sofrem discriminagoes 

economicas, politicas, cultural, sendo oprimidos por parte da populagao, mas, 

mesmo assim os povos do campo nao perdem sua identidade comum. Ou seja, 

[...] estas diferengas nao apagam nossa identidade comum: somos um so 
povo: somos a parte do povo brasileiro que vive no campo e que 
historicamente tern sido vitima da opressao e da discriminacao, que e 
econdmica, politica, cultural. (2002. p. 31). 

Diante dessas afirmagoes acima citadas percebe-se que mesmo o professor 

abordando a Educagao do Campo de acordo com a realidade da comunidade, 

alguns alunos ja dominam mais a tematica abordada, sendo assim demonstrado nos 

depoimentos colhidos no momento da realizagao da pesquisa. 



CAPiTULO IV 

4. O ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA: 

CONFRONTANDO A TEORIA COM A PRATICA DE ACORDO 

COM A REALIDADE SOCIAL DOS EDUCANDOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No capitulo a seguir abordou-se o Estagio Supervisionado em Docencia no 

qual confrontara a teoria com a pratica, levando em consideracao o meio social dos 

educandos e tambem vendo esse momento como uma reflexao de sua pratica e 

nao como algo obrigatorio peio curriculo do curso. E dentre isto estara as 

atividades que foram desenvolvidas em cada disciplina e/ou de forma 

interdisciplinar e a relagao do estagio com o objeto de estudo. 
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4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estagio supervisionado: uma reflexao sobre pratica docente 

Em primeiro lugar o estagio nao deve ser visto como uma coisa que e 

obrigatoria e nem so como cumprimento das horas aulas exigidas no curriculo 

da licenciatura, e sim visto peio discente estagiario como local de refletir sua 

pratica e sua formagao ao mesmo tempo, sempre com o intuito de procurar 

novos conhecimentos e rever seu papel e o papel da escola diante da 

sociedade. Ou seja, 

[...] valor e significado ao estagio supervisionado, considerado nao 
um simples cumprimento de horas formais exigidas pela legislacao, e 
sim um lugar por excelencia para que o futuro professor faca a 
reflexao sobre sua formacao e sua acao, e dessa forma possa 
aprofundar conhecimentos e compreender o seu verdadeiro papel e o 
papel da escola na sociedade. (BARREIRO, 2006, p. 90) 

O Estagio acontece de certa forma para confrontarmos a teoria e a 

pratica, no qual aprendemos e debatemos durante todo o periodo academico, 

de forma que esse confronto acontece com mais intensidade quando cursamos 

as disciplinas de metodologias. Mas infelizmente quando nos deparamos com a 

realidade da sala aula, vemos que o retrato da sala de aula nao condiz com o 

modelo que idealizamos no perfodo academico, tudo e diferente e o modelo no 

qual tinhamos na cabega fica para traz. 

Alem de encontrarmos a sala de aula diferentemente da que tivemos 

como modelo no periodo academico, durante o periodo do estagio ficamos 

frente a frente com os professores que ja exercem a profissao ha algum tempo, 

e estao desencantados , insatisfeitos e com um desgaste psicologico, afetivo e 

emocional afetado pelos problemas que existe no seu campo de trabalho e na 

familia. Assim afirma Pimenta: "[...] muitos professores insatisfeitos, 

desgastados pela vida que levam, peio trabalho que desenvolvem [...], alem 

dos problemas do contexto economico social que os afeta [...]". (2004, p. 104). 

Entao todos esses problemas mencionados anteriormente, fazem os 

professores indagar os estagiarios com os seguintes questionamentos: "Voce 

tern certeza que quer ser professor?, Voce e tao nova por que nao escolhe 

outra profissao?". (DIARIO DE CAMPO, 25/08/2010). 
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A partir dessa realidade vivida na escola durante esse periodo, percebi 

que a nossa formagao deve se adequar de acordo com o tempo que vivemos, e 

que no estagio possamos ser capazes de desenvolver a realidade diante de 

suas mudangas ocorridas no dia-a-dia. Ou seja, [...] formar um profissional 

adequado ao seu tempo. ... o estagio deve contemplar a formagao do professor 

capaz de atender as demandas de uma realidade que se faz nova e diferente a 

cada dia. (BARREIRO, 2006, p. 91). 

Diante de tudo isso, pude ver que a vivencia na sala de aula, deve 

ultrapassar as paredes da sala e chegar ate o espago escolar em si, buscando 

assim a interagao e/ou o confronto teorico pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 As atividades desenvolvidas no Estagio Supervisionado em Docencia 

As atividades do Estagio Supervisionado em Docencia foram 

desenvolvidas com o auxilio dos livros didaticos utilizados pela escola e outros 

livros, cartazes, jogos, estudo com fichas, textos, ilustragoes, gincana entre 

outros materiais. 

Em cada disciplina as atividades foram desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar aos educandos uma melhor aprendizagem a partir dos 

questionamentos, da exposigao do conteudo, dos jogos etc., buscando tambem 

despertar o raciocinio logico junto com a interagao social dos mesmos. 

4.2.1 Atividades de Lingua Portuguesa 

As atividades de Lingua portuguesa foram desenvolvidas com o 

proposito de aperfeigoar cada vez mais a leitura e a escrita dos educandos, no 

qual alguns educandos tinham uma dificuldade enorme em relagao a leitura e 

escrita, buscando esse aperfeigoamento vou destacar algumas atividades 

desenvolvidas em sala, como: textos com ilustragoes, treino ortografico, estudo 

com fichas, exercicios sobre os conteudos/textos, leitura e produgao textual 

atraves de ilustragoes, e etc.. Veja a seguir algumas fotos das atividades: 
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Fotogra fia 0 1 : Ativida de s registradas no Portfolio texto "Biogra fia de D. P e dro I e e studo com 

fichas. 

Fonte : V ivia ne Abre u. 

O estudo com fichas foi uma atividade que despertou a atengao de todos 

os educandos, pois pra os mesmos ter uma palavra, e dessa palavra formar 

outras foi um desafio, no qual tiveram que pensar e raciocinar para ter o 

maximo de palavras formadas, e depois os mesmos ficaram surpresos de 

terem conseguido desenvolver a atividade com exito. 

4.2.2 Atividades de Matematica 

Na disciplina de Matematica, as atividades desenvolvidas com o 

proposito de despertar o raciocinio logico dos educandos a partir dos 

conteudos expostos e dos problemas e duvidas dos mesmos. Em Matematica 

as atividades foram as seguintes: exercicios, estudo da tabuada, domino da 

multiplicacao, situacoes problemas entre outras. Nesse sentido, a imagem a 

seguir e oportuna para rememorar o momento de realizacao da atividade: 

UNIVERS'DADE F^HERAL 

DE CAMPiNA GRANDE 

CENTRO DE F0RMAQA0 DE PR0FESS0RES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BIBUOTECA SET0RIAL 

CAJAZEIFAS-PARAlBA 
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Fotografia 02: Atividade do Domino da Muitiplicacao registrada no Portfolio 

Fonte: Viviane Abreu 

Nas atividades de Matematica os educandos tinham um pouco de 

dificuldades, principalmente. nas operacoes de muitiplicacao e divisao. diante 

das dificuldades os mesmos tinham certas resistencias em reiacao a resoiucao 

dos exercicios, seja eies no quadra negro ou no caderno do educando. 

4.2.3 Atividades de Artes 

Em Artes as atividades que foram desenvolvidas tinham como finalidade 

descobrir aigumas habilidades como desenhar, montar e tantas outras. 

Lecionava as aulas de Artes na maioria das vezes com interdiscipiinaridade 

com outras disciplinas no caso de Lingua Portuguesa e Geografia, sempre 

aprofundando os conteudos. As atividades foram desenhos para colorir, 

mapas, quebra cabeca e etc. Veja as imagens que segue, que sao referente a 

construcao e a montagem de quebra cabecas: 
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As fotos acima sao ilustracoes relacionadas a temas estudados, e a 

partir das mesmas foram produzidos e montados quebra cabecas peios 

educandos. 

4.2.4 Atividades de Ensino Reiigioso 

Na discipiina de Ensino Reiigioso as atividades foram desenvoivkias a 

partir de textoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reflexives, no quai discutia valores, sentimentos, etica e moral 

da sociedade, de acordo com esses eiementos surgiam varies 

questionamentos sobre os mesmos. Esses questionamentos faziam com que 

os educandos olhassem a sua vida ou modo de viver de outra maneira e 

fazendo uma reftexao de como tentar mudar todo esse processo. Veja a segujn 
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DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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t o r nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA clia, *» i» tarde, 

PJtECTSO I>E 

• oce se lcvanton pela manha. parade 
o Sol para aquecer o scu dia, e o alimento para sua nutri^ao. 
Sim, eu providenciei tudo isso enquanto vigiava .seu sono. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f a i T i i / i a e sua casa. 

*"*u- Eapcrci pclo seu "BOM .OJ..A." mas voce sc CHqucccu. Ben 
parecia ter tanta pressa que EU I*Em>OE¥. 
O Sol apareceu. as flores ofereceram scu perfume, a brisa da 
manha lhc acompanhou c voce neni lemhrou que EU e qae havia 
preparado tudo para voce. Seus familiares sorriram. Se is 
colegas llio saudarain, voce trabalhou, viajou, realizcu 
neg6cios, alcaocou vit6rias, mas voc6 n3o pcrcebeu que EU. 
estava coopcrando com voce e amis teria ajudado se voce me 

tivesse dado a chnnce 111U aei, voce corre tanto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— MiV PERDOEI. 

Vocfi leu bastante, UUVlu muita coisa, viu mais ainda, © nao tevc 
tempo de Icr ou ouvir minha palavra. En quel ia falar, mas* voce 
r»So parou para ouvir a minha palavra. 

I£U quia ate ll»e aconselhar, mas voce noni pensou nessa 
possibilidade. Seus olhos, seus pensamcntos, seus labios seriauttiVMJl 
melhoros. O ma I scria men or em sua vida. -A. chuva que caiu a 
tarde, foram as niinhas lagrirnas por sua ingiatidao, mas foram 
tamb6m as minhas bencaos sobrc a Terra, para que nau lire faltc 
o p3o e agua. Findou o seu dia. 
Voce voltou para casa, mandei que a lua e as cstrclas toninssem a 
noito mais bonita para Icmbrar-lhe do meu amor por voce. 

i'ertamente agora voce- vai dizcr 

*»OA NOITE" 
•OBR1GADO' 

• por -

e uma 

Que pena! 
.Psiu! JLista me ouvindo? Ja dormiu. 

"BOA NOITE". Durma bem 

que eu fico velando por voce. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fotografia 04: Texto reflexivo de Ens. Reiigioso registrado no Portfolio. 

Fonte: Viviane Abreu 

Texto apresentado na disciplina de Ens. Reiigioso, que fala sobre como 

as pessoas tratavam Jesus no dia a dia. 

4.2.5 Atividades de Geografia 

As atividades da disciplina de Geografia tiveram o objetivo de 

aperfeigoamento dos conteudos, focando as paisagens brasileiras em geral, os 

tipos de clima, os rios e como a acao humana agia diante da natureza. Dentro 

desses conteudos foram aplicadas atividades como: textos, leitura e desenhos 

de mapas, exercicios relacionados aos textos. Veja a foto a seguir: 
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Fotografia 05: Mapa da vegetacao brasileira atual registrada no Portfolio. 

Fonte: Viviane Abreu. 

A disciplina de Geografia estava sempre em conexao com a Lingua 

Portuguesa e com a Arte desenvolvendo assim a interdisciplinaridade. 

4.2.6 Atividades de Historia 

As atividades de Historia foram desenvolvidas atraves de pesquisas, 

exposicao e exercicios dos conteudos, estudo de textos etc. As pesquisas 

realizadas na Disciplina de Historia foram relevantes para o aprendizado dos 

educandos, pois tiveram um interesse dobrado no conteudo que ia ser 

pesquisado, buscando assim mais informacoes sobre o mesmo. Veja a foto de 

um exercicio a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 . Que beneficios a nova elapa ocupe^So trouxe punt u refpao das minus? 

2. Por cjiiem foi descobeita o primcira jazicict He ouro e oixle se local i: 

> dio-a-dia das peuow <j vivem nas minas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A, Dc ucordo com o poem* de Cecilia Meireles "Oo ouro uicaiisAvel", resrponda; 

a. 0>*̂  situacOes Oecflia Meircle* dtaiuncia no trecbo do poemaV 

b. Que clcmentus do poena voces idenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ificMm na Bravura7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fotogra fia 06: E xercicio de Historia sobre a D e scobe rta do O uro no Brasil registrado no 

Portfolio. 

Fonte: V ivia ne Abre u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse foi um dos exercicios aplicados na disciplina de Historia, de 

acordo com o conteudo explanado (A gente das minas), que tratava da epoca 

da descoberta do ouro no Brasil. 

4.2.7 Atividades de Ciencias 

Em Ciencias todas as atividades foram desenvolvidas com o proposito 

de mudar os habitos de vida dos educandos, no qual todos os conteudos 

expostos durante o estagio eram falando sobre habitos de vida da sociedade. 

Para melhor compreender cada conteudo desenvolvi algumas atividades como: 

exercicios, criacao de um cardapio, cartazes, pesquisa com as informagoes 

nutricionais de alguns alimentos entre outros. Veja a foto do cartaz em seguida: 

UNIVERS'DAOE FEDERAL 

DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CPNTRO DF FORMACAO DE PR0PESS0RES 
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Fotografia 07: Cartaz com a Piramide Alimentar registrada no Portfolio. 

Fonte: Viviane Abreu. 

A Piramide Alimentar foi utilizada para expor os grupos alimentares e 

suas fungoes, no qual cada grupo contem a quantidade de alimentos a ser 

ingerido por um individuo. De acordo com o que apresenta a Piramide 

Alimentar a mudanga de habitos e necessario em nossas vidas, e com isso 

alguns educandos perceberam que deveriam tentar fazer essa mudanga para 

evitar problemas de saude no future 

4.2.8 Atividades de Ed. Fisica 

Na disciplina de Ed. Fisica foram desenvolvidas atividades com o intuito 

de fazer a interagao social dos educandos um com os outros, tambem a 

interagao social nao so na escola mais na sociedade em geral. Diante disso as 

atividades foram as seguintes: brincadeira de pega pega, adivinhagoes e jogo 

de domino. Veja a foto a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DAQh FFHERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fotografia 08: Jogo de domin6 registrado no Portfolio. 

Fonte: Viviane Abreu. 

Essa atividade foi realizada em uma das aulas de Ed. Fisica no intuito de 

promover a interagao social e o raciocinio dos educandos. 

4.2.9 Avaliacao 

A avaliagao da aprendizagem dos educandos foi feita de forma continua, 

no qual cada educando era avaliado do comego ao fim de cada aula e/ou dia. 

Para que essa avaliacao acontega precisa-se de instrumentos que registrem 

como: exercicios, pesquisas, cadernos, produgoes e outros diferentes 

instrumentos, ou seja, "instrumentos de avaliagao sao registros de diferentes 

naturezas: tarefas, testes, cadernos, trabalhos e produgoes dos alunos 

analisados pelos professores [...]" (HOFFMANN, 2005, p. 68). Mas, esses 

instrumentos de avaliagao, na maioria das vezes nao querem dizer nada, 

servindo apenas para as pessoas que os interpretam que e o caso do 

professor. 

4.3 A relacao do estagio com o objeto de estudo 

O Estagio Supervisionado em Docencia era para ter sido realizado numa 

escola do campo, mas, por ter surgido problemas de ultima hora o mesmo foi 

realizado em uma escola da cidade em uma sala de 5° ano do ensino 

fundamental I, na qual continha 10 educandos e 2 deles residiam no campo. 

Apesar dos 2 educandos residirem no campo, a visao deles em relagao ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNlVERS'DAUfc FFHERAL 
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mesmo e que o campo serve apenas para morar e como um local de gerar 

lucros para a sociedade que nele reside. 

Ja em relacao a aprendizagem dos educandos residentes no campo e 

diferenciado dos educandos que residem na cidade, pois os que residem na 

cidade sao bem adiantados em todas as disciplinas. E os educandos que 

residem no campo o processo de aprendizagem e mais lento, principalmente, 

nas disciplinas que envolvem calculos, mas, os mesmos demonstram um maior 

interesse em aprender e de terminar os estudos para ter uma vida com o poder 

aquisitivo razoavel e fora do seu lugar de origem. 

Os educandos residentes no campo tambem mostram um pouco de 

dificuldade na resolugao de atividades, seja ela com calculos ou atividades 

ligadas a pesquisas em textos buscando as possiveis respostas, um pouco 

diferente dos da cidade que por terem mais acesso as informagoes, 

conseguem compreender na maioria das vezes os calculos e as atividades de 

pesquisa. 

Percebi que os educandos do campo tendo acesso as informagoes e 

com o mesmo direito de ter uma educagao de qualidade que os educandos da 

cidade, o nivel de informagao dos mesmos e inferior aos educandos da cidade. 
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A Educagao do Campo esta em processo de construgao e centrada na luta 

pelo acesso ao conhecimento de forma justa, na qual procura formar os sujeitos que 

vivem no e do campo para continuarem no mesmo depois de sua formagao, 

podendo assim sentir orgulho do seu lugar de origem. Diferentemente da Educagao 

Rural que so reproduz alienagao, e considera os sujeitos que residem no campo 

apenas como recursos humanos. 

A partir dai a Educagao do Campo nao pode ocorrer apenas nos 

assentamentos rurais, e sim por todas as comunidades de agricultura camponesa 

das regioes brasileiras. 

A Educagao do Campo, ver o campo tambem como espago de vida, de 

organizagao do trabalho, no qual predomina sua cultura, suas festas e 

principalmente a identidade daquele povo que ali reside. 

Levando em consideragao todas essas afirmagoes, concluir-se que mesmo a 

Educagao do Campo procure formar seus sujeitos com intuito de os mesmos 

residirem no campo depois de sua formagao, para que busquem o desenvolvimento 

do mesmo, e fazendo com que os sujeitos residentes no campo, tenham o mesmo 

como espago de vida, de organizagao do trabalho e que predomina a cultura 

daquele lugar. Muitos desses sujeitos nao veem o campo como espago de vida e de 

organizagao do trabalho, mas sim como um lugar no qual nele so se obtem lucro e 

que apos sua formagao na Educagao Basica deixaram o campo e suas origens para 

viverem nas cidades em busca de uma vida melhor. 

Em relagao ao Estagio Supervisionado em Docencia percebi que, e de fato 

uma etapa importante na pesquisa, adquiri experiencia e contribuiu de forma que 

pude ver a realidade dos educandos e, se os que residem no campo pretendiam 

viver no e do campo depois de sua formagao na Educagao Basica, no qual os 

mesmos nao pretendem residirem no campo depois dessa formagao, buscando 

assim uma vida melhor na zona urbana mais proxima de suas comunidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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