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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos estão 
sendo impostos. O volume 9 deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e Capacidade 
de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, é um 
desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, aqueles e aquelas que pensam e 
intercruzam as diferentes problemáticas educacionais.

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro. Os capítulos que compõe essa obra 
abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização de pesquisas, relatos de casos 
e revisões, problemas e situações comuns a Educação. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O presente trabalho apresenta os 
resultados de análises bibliográficas realizadas 
no componente curricular Trabalho e Educação 
no semestre 2017.1, do campus de Barreiras 
no curso de Pedagogia da Universidade do 
Estado da Bahia. Aborda a educação como 
um processo construído na convivência diária, 
na família e na sociedade e não somente em 
espaços formais. O trabalho neste estudo 
constitui-se por todas as atividades intelectuais 
ou físicas que as mulheres e homens exercem.  
Nas sociedades comunitárias, aonde os bens 
eram divididos e a terra era o único meio de 
produção e bem coletivo, a educação se 

dava no próprio ato do trabalho. Quando a 
terra passou a ser privatizada por alguns, 
os homens foram divididos em classes, e, 
consequentemente, ocorre a dissociação entre 
trabalho e educação. Nestes termos a educação 
tornou-se instrumento de manutenção do capital 
diferenciando-se de acordo com a classe a qual 
se destina. A educação sozinha não consegue 
romper com a lógica do capital, necessita de 
outras estruturas para se constituir frente a este 
processo social capitalista da qual faz parte.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Educação. 
Dissociação. Capital. Social.

WORK-EDUCATION: IN THE LIGHT OF 

REALITY

ABSTRACT: The work presents the results 
of bibliographic analyzes carried out in the 
curricular component Work and Education 
in the 2017.1 semester from the Campus of 
Barreiras in the Pedagogy Course of State 
University of Bahia. Addresses education as a 
process built in daily coexistence, in the family 
and in society and not only in formal spaces. 
The work in this study is constituted for all the 
intellectual or physical activities that women and 
men exercise. In conmitary societies, where 
goods were divided, land was the only means 
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http://lattes.cnpq.br/2788689472538294


 
Educação: Atualidade e Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado 9 Capítulo 1 2

of production and a collective asset, education was own act of work. When the land started 
to be privatized by some, men were divided into classes, and therefore dissociation between 
work and education occurs. In these terms, education has become an instrument of capital 
maintenance, differentiating itself according to the class to which it is intended. Education 
alone can not break with the logic of capital, it needs other structures to be facing this social 
process capitalist of which it is a part.
KEYWORDS: Work. Education. Dissociation. Capital. Social.

1 |  INTRODUÇÃO

O componente curricular Trabalho e Educação propõe uma discussão acerca da 
concepção e relação trabalho-educação contextualizando à nossa realidade. Desta forma, 
este texto aborda as concepções de trabalho e educação, seu fundamento ontológico 
e histórico, como e porque ocorreu sua dissociação, o trabalho como próprio princípio 
educativo, bem como o papel que a educação exerce e o qual deveria exercer, por fim, 
as considerações finais destacam a contribuição e importância da componente curricular 
para a formação acadêmica crítica, político-social.

2 |  MATERIAL E MÉTÓDOS

O estudo foi elaborado por meio da análise bibliográfica de literaturas pertinentes ao 
tema, livros, artigos e textos. Após leitura e análise, os dados foram relacionados ao atual 
contexto político-social.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Educação é um processo construído na convivência diária, na família e na sociedade, 
no ato de ensinar e aprender continuadamente, sendo assim, a escola como espaço formal 
não se constituiu o único meio de educação, mas é sim uma via essencial de contribuição e 
aperfeiçoamento educacional. Já o trabalho se constitui por todas as atividades intelectuais 
ou físicas que as mulheres e homens exercem visando um retorno, seja reconhecimento, 
status, cargo ou remuneração financeira, embora minoria dos trabalhadores atinjam todos 
esses objetivos, são os que geralmente a grande maioria busca.

Atualmente trabalho e educação são vistos como coisas dissociáveis que por 
vezes torna-se difícil compreender qual a relação trabalho-educação e o porquê dessa 
dissociação. No texto “Trabalho e Educação: Fundamentos Ontológicos e Históricos”, 
Saviani (2007) aborda que o que faz os seres diferentes é sua capacidade de transformação, 
pois, modificam o meio a seu favor, e, consequentemente se modificam, foi por meio do 
fazer que os seres se fizeram humanos, ontológico refere-se justo ao estudo deste ser. 
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Quanto ao processo histórico Saviani (2007) faz um apanhado desde a pré-história, 
relembrando que o ser se constitui na construção de sua própria existência por meio do 
trabalho, se apropriando dos meios de produção e dos objetos resultantes, assim, se 
educam e educam novas gerações no próprio ato do fazer. Quando não havia divisão 
de bens, a terra, principal meio de produção era um bem coletivo, com o acúmulo da 
produção e divisão do trabalho, a terra passou a ser propriedade privada de alguns, e 
consequentemente, os homens se dividiram em classes, se antes era impossível viver 
sem trabalhar, agora já era possível para quem detinha a terra, viver do trabalho alheio. 
Essa divisão dos homens entre os que exerciam o trabalho manual, e os que detinham os 
meios de produção e por isso comandavam, fez com que o trabalho fosse separado da 
educação e que esta fosse dividida de acordo à qual classe se destinava .

Desde os primórdios da humanidade que o trabalho se constitui como princípio 
educativo, pois, quando não havia educação formal era no trabalho que o homem se 
educava e mesmo hoje a educação serve ao trabalho e este se constitui parte dos 
processos educativos. O que ocorre atualmente, é que mesmo a educação servindo 
claramente ao mercado de trabalho, muitas vezes sendo refém, ainda se ignora a relação 
trabalho-educação, a própria não trata dessas questões.

O livro “Trabalho e Conhecimento: Dilemas na Educação do Trabalhador”, composto 
por textos de Carlos Minayo Gomez , Gaudêncio Frigotto, Marcos Arruda, Miguel Arroyo e 
Paolo Nosella, trás uma crítica à questão de que os trabalhadores não conhecem o processo 
do qual os próprios são protagonistas. A educação continua se portando como mera 
ferramenta para o ensino do trabalho, dissociando partes de um processo, transformando 
trabalhadores em força de trabalho e mantendo ativa a máquina do capitalismo, uma 
vez que o atual modelo de educação educa para a competitividade e acúmulo de capital 
estimulando e fortalecendo cada vez mais a luta de classes.

O texto “Processo de Trabalho e Processo de Conhecimento”, vem dizer que, além 
da escola, o educador também tem papel fundamental na desconstrução desse ciclo  
vicioso, na desconstrução da falsa consciência e reconstrução da consciência crítica, 
em estimular olhar o contexto, o que é o porquê das coisas. A transformação poderá ser 
negativa ou positiva, sendo negativa nem poderíamos considerar transformação e sim 
reprodução, isso irá depender da postura do educador e da escola, pois segundo Minayo 
“o capital não nega direito à escola, o que ele nega é mudar a função social da escola”.

Desde a educação infantil inculca-se a disciplina, a obediência, claro que de forma 
mais branda, como se fosse um treinamento para a vida adulta, não é uma educação 
“para” para a construção do ser e sim um pacote de regras, disciplinas  e conteúdos 
pré-programados para serem depositados desde cedo e garantir a alienação humana, 
visando conformar e calar e não dar voz, torná-los úteis  e rentáveis ao  Estado.

Em seu livro “A Educação para Além do Capital” (Mészáros 2005), faz uma reflexão 
sobre os limites e equívocos das visões liberais e utópico-liberais da educação, assim o 
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autor aborda e questiona ideias de vários autores, entre eles Adam Smith, que considera 
importante a formação do trabalhador como um todo, que não se limita a uma única função, 
pois, para ele a limitação a uma só visão restringe o olhar e sua mente para o todo, porém 
ele culpa o próprio trabalhador por essa deficiência, quando deveria culpar o sistema ou 
propor uma solução eficaz. Já para John, os trabalhadores deveriam ser totalmente úteis, 
se não o eram, eram pobres porque se recusavam a trabalhar, eram como pragas que 
deveriam ser tratadas com rigidez e disciplina para que não crescessem.

Neste último livro trabalhado foi possível desconstruir a ideia de que a educação 
sozinha pode romper com a lógica do capitalismo, pois os processos educacionais estão 
intimamente ligados aos processos sociais, não há como romper um se não os dois, 
portanto, nem as mais utópicas e revolucionárias ideias educacionais podem impactar 
mudanças se a sociedade não for pensada como parte desse processo.

 O último texto “A escola sem Partido”, trás a culminância de tudo que foi discutido 
ao longo da disciplina. Há alienação, há tentativas de calar uma classe que embora seja 
maioria usufrui de minoria de seus direitos, mas há luta e resistência. Assim como o 
povo muda e evolui, os mecanismos de dominação estão sempre se aperfeiçoando, se 
renovando, buscando novas formas de atingir seu objetivo, o que chamam de “Escola 
sem Partido” é na verdade a versão mais atualizada dessa tentativa, observa-se que a 
cada dia mais pessoas tomam consciência do mundo, de si e de si como parte desse 
mundo, “a lei da mordaça” propõe que não seja discutido política nos espaços escolares, 
dando a entender que querem impedir que as escolas impregnem um ideal político em 
seus alunos, quando na verdade o que se busca é o direito do acesso à história, não é 
uma filiação a partido x ou Y e sim uma construção crítica da consciência sócio-política, o 
sujeito autônomo será capaz analisar e tirar suas próprias conclusões. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O componente curricular Trabalho e Educação extrema relevância para 
compreendermos o contexto histórico do trabalho-educação que hoje concebemos como 
processos totalmente distintos, oi possível compreender que a educação constitui-se 
instrumento um instrumento poderoso de manutenção ou de rompimento do processo 
social capitalista ao qual integra, não que sozinha irá realizar este grande feito, mas 
pode construir a autonomia, consciência crítica, sócio-política do ser, foi o que promoveu 
o estudo deste componente. Compreendeu-se trabalho e educação como partes de um 
processo indissociável, essenciais na construção do cidadão.
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