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Introdução 

 

O presente artigo apresenta resultados parciais do projeto “Conexões entre 

geografia, educação do campo e agroecologia: tecendo saberes territoriais nas escolas 

rurais de Uberlândia/MG” vinculado ao programa PEIC/2013 da PROEX-UFU.  

 Nesse sentido, o projeto de extensa o tem por objetivo resgatar os saberes 

territoriais valorizando o modo de vida campone s, a partir dos pressupostos da 

Agroecologia enquanto conhecimento interdisciplinar, com alunos de escolas rurais 

localizadas no municí pio de Uberla ndia/MG, possibilitando dessa maneira conexo es 

entre a cie ncia geogra fica, conhecimento agroecolo gico e diretrizes da educaça o do 

campo. Para atender o objetivo geral, elencamos alguns especí ficos, sendo: (a) 

Demonstrar a possibilidade de trabalhar o conhecimento interdisciplinar da 

Agroecologia em ambiente de escola rural com as disciplinas escolares, especificamente 

com a Geografia; (b) Trabalhar o resgate dos saberes tradicionais desenvolvidos pelos 

seus pais, na perspectiva da construça o de saberes territoriais a partir de um modo de 

vida campone s; (c) Fomentar e fortalecer a discussa o sobre a Educaça o do Campo 

enquanto pra tica educativa associada ao modo de vida do educando; (d) Inserir os 

discentes do curso de Geografia da UFU no contexto da realidade socioespacial do campo 

uberlandense; (e) Aproximar a UFU, enquanto universidade pu blica, das latentes 

problema ticas sociais encontradas no a mbito dos desafios da educaça o do campo. 

 O projeto esta  sendo desenvolvido na escola municipal do Moreno, situada na 

comunidade Tenda dos Morenos, na estrada do Pau Furado, e possui um perfil 

diferenciado por receber alunos da comunidade, filhos de trabalhadores rurais 

assalariados e alunos da cidade de Uberla ndia e localidades pro ximas. Identificamos 
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ainda alunos provindos dos acampamentos rurais, localizados a s margem das rodovias e 

que demonstra uma realidade presente nas caracterí sticas das escolas do Municí pio. 

A metodologia do projeto foi dividida em duas partes: A primeira foi a etapa de 

concepça o e planejamento: a partir de visitas pre vias que sera o realizadas nas escolas 

rurais de Uberla ndia, realizamos um levantamento das reais necessidades encontradas 

no processo de ensino-aprendizagem, e a partir dai planejamos nossas intervenço es. A 

partir das compete ncias associadas ao ensino de Geografia, a luz das orientaço es das 

Diretrizes da Educaça o do Campo, estamos realizando atividades com os alunos 

selecionados para participarem do projeto. Realizamos ainda a apresentaça o do projeto 

para a direça o e professores da escola; bem como a realizaça o de diagno stico da 

realidade socioespacial dos alunos, e a seleça o dos alunos participantes no projeto.  

Na segunda etapa, em andamento, estamos realizando intervenço es a partir de 

temas de temas geradores que possibilitem uma melhor aproximaça o entre a Geografia, 

Educaça o do Campo e Agroecologia. A segunda etapa ainda preve : a) Realizar oficinas 

pedago gicas com os alunos relacionadas com os temas do projeto; b) Convidar alguns 

pais para socializarem seus conhecimentos sobre o modo de vida campone s com a 

escola; c) Realizar ao final do projeto uma feira Cientí fica da sobre saberes territoriais e 

agroecologia, demonstrando os resultados obtidos durante a execuça o e 

desenvolvimento do projeto. 

 

Tecendo saberes territoriais nas Escolas Rurais de Uberlândia/MG: 

resultados parciais 

 

No que se refere ao espaço rural do municí pio de Uberla ndia, o mesmo apresenta 

um cena rio de contradiço es frente a grandes empresas agroindustriais e latifu ndios 

voltados a  monocultura, pautada em grande parte na produça o mecanizada. Ha  tambe m 

os pequenos agricultores familiares e daqueles que ainda buscam a posse da terra. Esta 

desigualdade imposta propicia uma intensa disputa pelo territo rio. Entretanto, a 

conquista da posse na o garante o fim da luta, os agricultores assentados permanecem 

enfrentando grandes dificuldades como a falta de incentivos para a produça o, moradias 

preca rias, educaça o do campo, entre outros. 
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A materializaça o da territorializaça o dos diversos movimentos sociais no campo 

no municí pio de Uberla ndia deu-se pela conquista de quinze (15) assentamentos rurais. 

Os primeiros movimentos “Sem-Terras” da regia o começaram a se organizar por volta de 

1983 por interme dio da “Comissa o Pastoral da Terra” – (CPT). A “CPT” por vezes fazia a 

ligaça o dos manifestantes locais com o Movimento dos Sem-Terra (MST), que ja  se 

configurava como movimento de luta pela terra de maior força polí tica no paí s. O final da 

de cada de 1980 e a primeira metade da de cada seguinte fora marcada por diversas 

ocupaço es e conflitos entre os manifestantes e latifundia rios. A viole ncia dos conflitos e 

as poucas conquistas do perí odo fizeram com que o MST perdesse a credibilidade frente 

aos outros manifestantes. Com o enfraquecimento do MST surgem outros movimentos 

de luta pela terra como o MDST (Movimento Democra tico dos Sem-Terras que da  origem 

ao Movimento de Luta pela Terra “MLT”), o MLST de Luta (movimento regional que 

rompeu em 2000 com a direça o nacional do MLST). 

Sendo assim, uma das maiores problema ticas enfrentada pelos agricultores 

assentados se apresenta no modelo de educaça o vigente, modelo este que na o respeita o 

tempo, a cultura e as condiço es de trabalho do campo. Por vezes apresenta o rural como 

“atrasado” e o urbano como “moderno”, fetichizando a cidade e acentuando os 

preconceitos ate  mesmo entre os pro prios alunos. Outra dificuldade enfrentada pelos 

alunos provindos de assentamentos de reforma agra ria esta  no preconceito por fazerem 

parte de movimentos sociais, pois sa o muitas vezes criminalizados pela mí dia. Este 

preca rio modelo educacional acaba aumentando o e xodo dos alunos assentados rumo a  

cidade, enfraquecendo os movimentos de luta pela terra, rompendo o laço desses 

indiví duos com a terra. 

 

Considerações Finais 

 

Dentro desse contexto se insere nosso projeto, que busca a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar realizar conexo es entre os aportes teo rico-metodolo gicos da 

Geografia, Educaça o do Campo e Agroecologia, fomentando o debate e a pra tica a partir 

do resgate e valorizaça o dos saberes territoriais, que esses sujeitos histo ricos trazem 

consigo em suas trajeto rias de vida. Esperamos, com a finalizaça o das atividades 
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contribuir com a discussa o que conecta Geografia, Educaça o do Campo e Agroecologia, 

buscando a transformaça o da realidade do campo no municí pio de Uberla ndia e regia o. 
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