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APRESENTAÇÃO 

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do novo coronavírus. 
O distanciamento social, reconhecida como a mais eficiente medida para barrar 
o avanço do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas 
atividades presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem 
estudantes e professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado 
por angústias e incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores 
pesquisadores e os demais autores reúnem os seus escritos para a organização 
deste livro.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala a mesa “Educação: desafios do 
nosso tempo” no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico 
tem sido uma “tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
os diminutos recursos destinados, são alguns dos pontos que caracterizam essa 
crise. A pandemia, ainda segundo ele, só escancara o quanto a Educação no Brasil 
é uma reprodutora de desigualdades. 

Nesse ínterim, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, sobretudo aquelas que intercruzam e implicam ao contexto 
educacional. 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, como os compõe essa obra.

O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, 
vivenciado recentemente, nos alerta para uma necessidade de criação de espaços 
de resistência. É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem 
a Educação, historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir 
ser ouvidos e a criação de canais de comunicação, como este livro, aproxima a 
comunidade, de uma forma geral, das diversas ações que são vivenciadas no 
interior da escola e da universidade.   

Portanto, as discussões empreendidas neste volume 04 de “A Educação 
enquanto Fenômeno Social: Política, Economia, Ciência e Cultura”, por terem 
a Educação como foco, como o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno 
de discussão e (re)pensar do campo educacional, assim como também da prática 
docente, considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam.

Este livro reúne um conjunto de textos, originados de autores de 
diferentes estados brasileiros e países, e que tem na Educação sua temática 
central, perpassando por questões de gestão escolar, inclusão, gênero, ciências 



e tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, formação de professores, 
profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação para a cidadania, política, 
economia, entre outros. 

Os autores que constroem essa obra são estudantes, professores 
pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, partindo de sua 
práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular 
que, pela mobilização dos autores e discussões por eles empreendidas, mobilizam-
se também os leitores e os incentiva a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a 
todos e a todas uma produtiva e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: A presente pesquisa teve como 
objetivo propor mudanças no Projeto Político 
Pedagógico, do componente curricular Educação 
Física para que o mesmo seja  trabalhado na 
perspectiva da saúde, na escola do campo 
localizada na zona rural de Feira de Santana (BA), 
no distrito do Limoeiro. Tratou-se de um estudo 
que teve como referência metodológica o estudo 
exploratório, descritivo e de natureza qualitativa. 
A técnica da coleta de dados ocorreu através de 
um questionário fechado onde posteriormente 
foram feitas análises dos conteúdos. Para tal 
estudo, foi observado que alunos da zona rural, 
estavam mais expostos ao acometimento de 
doenças, devido a sua participação histórica-
social na agricultura familiar. E que por tanto, 
tratar sobre o binômio saúde-doença precisa ser 

algo permanente, processual e não pontual.
PALAVRAS-CHAVE: Educação do campo; 
Atividade Física; Saúde.

TEACHING FOR HEALTH IN THE 
CONTEXT OF RURAL EDUCATION 
THROUGH PHYSICAL EDUCATION

ABSTRACT: The following research has the 
objective of proposing changes on the pedagogic 
political project of the currucular componente 
physical education, so that it can be worked on 
the health perspective in Feira de Santana’s 
rural zone located school, in Limoeiro district. 
This work has the methodological reference, the 
explorative, descriptive  and quantitative study. 
The data collection technic will occur through 
a closed questionary where the analysis of the 
content will be done posteriorly. For this study, 
it was observed that students from the rural 
zone were more exposed to diseases due to 
their social-historical participation in familiar 
agriculture. Thus, dealing with the health-disease 
binomial must be permanent, not pontual.
KEYWORDS: Field Education; Physical Activity; 
Health.

INTRODUÇÃO
A escola  configura-se como ambiente 

social onde são vivenciadas as relações 
de ensino/aprendizagem de diversa 
formas e características. É neste espaço 
que  se caracteriza, para muitas crianças 
e adolescentes, como o primeiro acesso 
às discussões sobre os desafios e as 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B4125E873F99C17BFAD0DD4922F84B54
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possibilidades de praticar atividade física, alimentar-se preferencialmente de forma 
saudável pelo que é produzido no âmbito local, e  promover saúde. O que torna a 
disciplina Educação Física  uma das ferramenta para se trabalhar a Saúde dentro 
do contexto da Educação  do Campo. Para discutir Educação Física na perspectiva 
da Saúde, faz-se necessário pontua-la como algo dinâmico, que está relacionado  
com a aprendizagem (de hábitos saudáveis), com ações de cuidado e bem-estar 
próprio. Não se limitando portanto somente à ausência de doenças mas abrangendo 
vários fatores, tais como: comportamento e condições de alimentação, moradia, 
transporte, saneamento básico, educação, renda, acesso aos serviços de saúde, 
entre outros.  A educação é um agente de transformação social, ou seja, quanto 
mais cedo se discutir e trabalhar a saúde com crianças e adolescentes, maiores 
serão os ganhos em termos de qualidade de vida dessa população e menores serão 
os riscos de mortalidade por doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, etc. 
Uma vez que esta população, inicia de forma precoce uma relação com o mundo 
do trabalho, e este por sua vez configura-se como um fator desmotivador para 
praticas de atividades física, propor mudanças de comportamento cedo é relevante 
para minimizar os impactos de certas doenças que podem futuramente acometer 
o trabalhador. Portanto, a Educação Física neste contexto deve ter um caráter 
lúdico, integrador, prazeroso e socializador, possibilitando diferentes vivencias 
motoras,  estimulando a criatividade e a aprendizagem de conteúdos relacionados a 
saúde através de praticas corporais variadas e adaptadas ao contexto social local, 
respeitando as habilidades e limitações próprias de cada idade e sua relação com 
o mundo do trabalho, mais sobretudo empoderando estes alunos sobre a dinâmica 
social que eles estão inseridos, com muita diversidade de ambientes físicos e sociais 
que devem ser explorados para a manutenção de sua própria saúde. Principalmente 
na conjuntura atual, onde as crianças e adolescentes do campo, estão adquirindo 
hábitos sedentários, devido aos espaços de lazer que estão sendo cada vez menos 
utilizados, por conta da violência, do aumento do uso de ferramentas sociais e das 
questões da participação efetiva (cultural, econômica e social) na agricultura familiar. 
Em contra partida, atividades de baixo gasto calórico (jogos eletrônicos, uso de 
aparelhos celulares, televisão, etc.) que influenciam no comportamento sedentário, 
aumentaram significativamente. Tem-se discutido muito dentro da comunidade 
cientifica, a inatividade física e suas consequências a nível de saúde coletiva. 
Principalmente por sua associação às doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 
em adultos e adolescentes. Mediante a situação supra citada, são improrrogáveis 
as discussões sobre a Saúde dentro da escola, sobretudo na Educação do Campo, 
para viabilizar mudanças de comportamento. E a disciplina Educação Física tem na 
sua própria essência embasamentos teóricos e práticos para discutir, estimular e 
propor comportamentos saudáveis. Uma vez que, no segmento da área de saúde, 
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as únicas disciplinas que são componentes curriculares obrigatórios são Ciências 
e Educação Física. Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem podem atuar na escola de 
forma pontual, porém não fazem parte do currículo escolar o que dificulta o trabalho 
de conscientização e prevenção por não se tratarem de algo dinâmico e constante. 

METODOLOGIA
Tratou- se de um estudo descritivo, exploratório e de natureza qualitativa para 

que fossem atendidos os objetivos dos quais a pesquisa propôs. Foram utilizadas 
amostragem estratificadas, pois existiu a necessidade de dividir em extratos 
homogêneos (matutino e vespertino). Foram aplicados questionários nos alunos 
do 6o ao 9o ano, que estevam regularmente matriculados na unidade escolar de 
educação do campo Dr. João Duarte Guimarães, localizada no distrito do Limoeiro, 
na zona rural da Cidade de Feira de Santana (BA), que estavam frequentando 
assiduamente. Segundo Gil (1999), a finalidade das pesquisas descritivas é 
descrever as características de uma determinada população ou fenômeno através 
da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Para Demo (1987), a 
pesquisa de natureza qualitativa trabalha a busca do significado dos dados, tendo 
como suporte a percepção do fenômeno dentro de um contexto. Visa sobretudo 
compreender a essência do fenômeno, sua origem, relações e mudanças, e suas 
consequências. A coleta de dados será feita através de um questionário fechado, 
validado sobre Saúde e um questionário sobre nível de Atividade Física. Para 
Cervo e Bervian (2002) o questionário é um instrumento para se obter respostas 
às questões de forma que o próprio informante faz o preenchimento, onde nele 
pode conter perguntas fechadas e/ou abertas. De acordo com Siverman (1995), a 
realização da análise de dados de uma pesquisa de natureza qualitativa compõe-
se de três etapas: codificação dos dados, apresentação dos dados de forma mais 
elaborada e a análise propriamente dita.

REFERENCIAL TEÓRICO
A Educação do Campo tem algo muito específico que é a possibilidade 

de inovar o currículo, pois possui legislação própria. Isso reflete o resultado do 
engajamento das ações sociais e dos processos de luta. E esta possibilidade de 
inovação está assegurada na LDB 9394/96.

Art. 26. Os currículos de ensino fundamental e médio devem ter a 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela.
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A partir dessa proposta, a Educação do Campo assume um caráter 
democrático,  numa determinada conjuntura histórica e em um determinado espaço 
sociocultural. Atualmente, vivemos os desafios e possibilidades, de trabalhar a 
educação para a saúde, dentro da Educação do Campo, para sujeitos históricos, de 
forma processual e participativa. O trato dessas questões se tornam compreensíveis 
a partir do momento que entendermos que há contradições nesta sociedade sobre 
as questões do corpo, resultantes de uma história de manipulação, escravização, 
mitificação e resistência.

DISCUSSÕES
As populações do campo estão mais expostas a situações de risco a saúde, 

do que as pessoas que moram em áreas urbanas. O trabalho precoce, a sobrecarga 
de peso no período de crescimento ósseo, o contato com agrotóxicos, as exaustivas 
carga horaria de trabalho, etc; são fatores que interferem no binômio  saúde- doença 
das populações do campo. É preciso trabalhar com os alunos questões como  a 
emancipação, a autonomia e  criticidade sobre este corpo histórico-social. Uma 
escola efetivamente educadora, deve ter na sua pratica, o estimulo da reflexão 
para colaborar com a formação dos sujeitos na sua totalidade, capazes de tomar 
decisões conscientes sobre a sua saúde e todos os fatores associados a ela. Por 
isso, a passagem de informação de forma pontual, não é uma ação suficiente para 
que ocorra a educação.  
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