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Apresentação
Prezados alunos, estamos iniciando com você, o conteúdo de fundamentos e de projetos 

de intervenção sociocultural. Trata-se de elementos básicos de uma área que irá auxiliá-lo na 
elaboração do trabalho a ser apresentado ao final deste curso. 

Além de ser uma disciplina instrumental, traz a proposta de construção do conhecimento 
a partir das experiências práticas realizadas no ambiente social com o objetivo de efetivar um 
constante relacionamento entre a teoria e a prática.

Nesse material, especificamente apresentamos para que e porque fazer pesquisa e como 
a produção científica interfere na vida da sociedade, além de verificar a necessidade de se 
adotar um método científico para comprovar determinados fatos, ideias e teorias.

A proposta inicial do estudo tem por base conhecer as etapas de desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa e do próprio processo da pesquisa, incluindo desde a leitura de documentos 
a aplicação e análise dos dados, bem como a questão do plágio em trabalhos acadêmicos.

O conteúdo, ora proposto, está dividido em 2 partes, a primeira relacionada aos 
fundamentos da pesquisa, iniciando pelo processo da leitura, análise de textos, técnicas 
de escrita. Na segunda parte, procuramos reforçar os elementos essenciais da estrutura do 
projeto, a coleta e análise de dados, a redação do artigo e as normas a serem adotadas na 
formatação do texto provenientes da ABNT.

 Portanto, aliando o conjunto de conhecimentos teóricos e práticos da investigação, a 
disciplina procura contribuir em seu estudo e incentivá-lo a desenvolver um trabalho científico 
que realmente tenha significado em seu campo de atuação e, este e-book foi pensado 
no sentido de fortalecer o conhecimento prático para melhor encaminhá-lo no processo 
investigativo.

Sejam bem vindos e bom trabalho a todos!
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Fundamentos da pesquisa para projetos de intervenção

A disciplina proposta objetiva discutir questões referentes aos procedimentos envolvidos nas atividades de estudo 
e pesquisa com vistas à intervenção na realidade. Para isso, vamos destacar, nesse e-book, as técnicas necessárias 
para que você possa encaminhar os primeiros passos da pesquisa de intervenção de modo claro e objetivo.

Apontamos no capítulo inicial do livro base da disciplina, que o ato de estudar está intrinsecamente relacionado à 
leitura e esta é essencial para desencadear a aprendizagem e impulsionar a Formação Continuada.

 Destacamos de forma breve, os elementos necessários a serem revisados para que você tenha claro, os 
procedimentos iniciais da investigação. Comecemos, então, pela leitura.

A LEITURA

Em nossa sociedade o ato de ler está cada vez mais distante das pessoas, a escola ainda é o local onde essa atividade 
persiste e assegura a possibilidade permanente de se incentivar o surgimento de novos escritores, literatos, cientistas, 
que, com suas ideias podem contribuir para as mudanças que realmente precisamos na sociedade.

O leitor assíduo é um questionador constante sobre o que lê e o que vê, pois vai além do que está escrito. Tem 
maior facilidade para se comunicar e para escrever, é mais criativo e crítico, pois desenvolve melhor suas ideias e está 
sempre em busca de respostas.

Paulo Freire (1986, p. 34) aponta em seu livro. A importância do ato de ler, que a leitura, no sentido transformador, 
não se limita apenas na decodificação das palavras, mas, inicialmente, na interpretação do mundo em que vive o que, 
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em seu dizer, significa “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”.

Neste contexto e com a perspectiva de desenvolver estratégias para uma leitura significativa, vamos abordar 
alguns aspectos sobre o ato de ler que poderão auxiliar na realização do trabalho de pesquisa.

A leitura é uma atividade que requer algumas habilidades e, se inicia pela alfabetização na identificação de letras, 
sílabas, palavras e frases completas para, posteriormente, chegar à interpretação de textos indo até a reprodução ou 
elaboração pessoal das ideias sobre o texto lido.

Os textos se diferem, entre si, pelo assunto e grau de dificuldade determinado pela linguagem utilizada e para 
quem se destina.

Os textos científicos apresentam uma linguagem mais técnica e específica de uma determinada área do 
conhecimento, geralmente são elaborados para um nível mais acadêmico. Os textos para uma leitura mais geral são 
organizados para um público menos seleto, pois sua linguagem permite o acesso e entendimento a todo e qualquer 
indivíduo.

Para realização de uma pesquisa há que se considerar os textos de leitura mais geral, assim como os textos científicos 
que vão dar condições de fundamentar a proposta do pesquisador. Embora apresentem obstáculos específicos, pela 
característica de um raciocínio mais rigoroso, é possível tirar proveito de um texto contando-se com técnicas de leitura 
eficientes de um lado, e de outro, um processo mais reflexivo e disciplinar, por parte do leitor.

A leitura possui alguns aspectos que precisam ser exercitados cotidianamente para conhecer e planejar e contribuir 
para o processo de investigação. Segundo Severino (2002) são eles:
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1. As técnicas de leitura:
1.1. sublinhar;
1.2. esquematizar;
1.3. resumir
1.3.1. indicativo ou descritivo;
1.3.2. informativo ou analítico;
1.3.3. crítico.

2. Atitudes que prejudicam a leitura:
2.1. falta de concentração;
2.2. ler sem objetivo;
2.3. leitura passiva;
2.4. não esclarecer termos desconhecidos;
2.5. distorcer o pensamento do autor.

3. Espécies de leitura:
3.1. entretenimento ou distração;
3.2. de cultura geral ou informativa;
3.3. de aproveitamento ou formativa.

Sublinhar as palavras-chave

Quando selecionado o documento para transcrever os dados em ficha o primeiro passo para um bom apontamento, 
é destacar as ideias principais com dois traços e as ideias secundárias com um traço. As ideias principais de um texto 
são aquelas que trazem em si mesmas um significado superior as demais e que são explicadas por um conjunto de 
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outras palavras que se configuram como secundárias. E, havendo a necessidade de complementação auxiliar das ideias 
secundárias, podemos destacar as terciárias usando pontilhado.

Como no exemplo abaixo:

Existe uma discussão quanto ao significado das palavras cooperação e colaboração. Há pesquisadores que 
acreditam que o termo cooperação é mais abrangente com distinções hierárquicas de ajuda mútua, ao passo que na 
colaboração existe um objetivo comum entre as pessoas que trabalham em conjunto sem uma hierarquia (NITZKE, 
CARNEIRO; GELLER, 1999). A revisão bibliográfica sobre o tema permite constatar que frequentemente utilizam-se os 
termos cooperação e colaboração como sinônimos. Porém, cada um deles, ao longo dos anos, desenvolveu distinções 
próprias e diferentes práticas em sala de aula.

Esquematizar o texto

Sublinhadas as palavras-chave do texto, o próximo passo será esquematizá-lo, que corresponde ao início do 
processo de análise, pois analisar significa decompor em partes.

Tomando o exemplo acima, podemos organizar o seguinte esquema:

No esquema numerado:

1. Discussão do significado:
1.1. cooperação - abrangente e distinções hierárquicas;
          1.2. colaboração - objetivo comum sem hierarquia;
          1.3. ambos os termos:
                 1.1.1. no início sinônimos;
                  1.1.2. no decorrer do tempo distinções próprias e diferentes práticas.
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Em forma de chaves:

                   

                     

O esquema pode ser também letrado, tipo organograma. Pode ser marcado por hífens ou com algarismos romanos, 
entre outros. O importante é que represente as ideias que você conseguiu compreender do texto lido.

Outra técnica proposta, pelo autor, é resumir o texto.

Resumir o texto

O resumo consiste em organizar o conteúdo tratado de modo mais compacto, reduzido, porém sem perder o 
sentido. Existem três tipos de resumo: o indicativo, o informativo e o crítico.

O resumo indicativo tem um limite de linhas e/ou caracteres. Ele está subordinado às normas estabelecidas para 
a apresentação do trabalho. Por exemplo: utiliza-se este tipo de resumo antes de um artigo para revista científica ou 

Discussão 
do 

significado

 Cooperação – abrangente e distinções hierárquicas
Colaboração – objetivo comum sem hierarquia.

Ambos os termos

 • no início sinônimos;

•  no decorrer do tempo, distinções 
próprias e diferentes práticas.
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para apresentação em eventos. Ele contém sucintamente o tema-problema, o objetivo, a metodologia utilizada e as 
conclusões.

O resumo informativo geralmente é utilizado em monografias, teses e dissertações. Tem o limite de uma página e 
apresenta os itens acima de forma mais detalhada distribuindo-os em parágrafos distintos.

O resumo crítico é composto de um texto livre independente de número de páginas e caracteres. O leitor se apropria 
das ideias contidas na obra e, a partir delas, elabora um novo texto discutindo com o autor. Esse tipo de resumo indica 
o momento em que a imaginação e a experiência objetiva, bem como o conhecimento acumulado, proporcionam 
contextualizar e aprofundar o assunto.

Dessa forma você estará desenvolvendo o processo de análise e síntese, ou seja, faz-se a decomposição do texto 
em partes, visualizando a sua estrutura organizacional para que, posteriormente possa organizar da mesma maneira 
o seu próprio texto, a síntese.

A leitura realizada nestes parâmetros poderá levá-lo a uma reflexão progressiva na compreensão do assunto, 
envolvendo novas competências e habilidades como o amadurecimento intelectual, a obtenção de uma visão ampla 
da realidade e o domínio dos instrumentos necessários para realização de um estudo pessoal ou um estudo dirigido, 
bem como ter as condições e o devido preparo para participar de seminários e/ou eventos similares.

Finalmente, Severino (2002) apresenta o processo de análise do texto para quem deseja realizar uma leitura mais 
proveitosa, verifique no esquema.

 



DIRETRIZES PARA LEITURA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Ler, portanto, é extrair do texto uma posição crítica e combiná-la com uma leitura do mundo, do contexto em que 
se vive. Temos, nessa dinâmica, a possibilidade de efetivação de uma ação deliberada, consciente e reflexiva sobre a 
realidade.
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Projeto prático de intervenção sociocultural
O projeto de intervenção, assim como o consideramos neste curso, deve ser entendido e elaborado como 

atividade compartilhada com um coletivo. Desde as primeiras definições até sua elaboração e execução deverá ocorrer 
coletivamente.

  Para que o projeto de intervenção seja organizado de acordo com a perspectiva apresentada nos Fundamentos 
da Pesquisa, é preciso delinear os instrumentos de investigação e o grupo de pesquisa.

 Algumas etapas precisam ser vencidas para que o resultado proposto seja alcançado. Para isso selecionamos 
alguns itens importantes para desenvolver esse processo quais sejam, a seleção e delimitação do tema, organização 
do quadro teórico, projeto de pesquisa e o artigo científico. 

Sugerimos ainda a leitura do livro: 

Queremos destacar aqui 
alguns links de projetos de 
intervenção em ambientes 
não escolares que podem 

auxiliar na escolha do tema:

http://www.projetoguri.org.br/?gclid=CNPUwZfLlMUCFbPm7AodWhsACQ
http://www.centrosocialcarisma.org/site.html
http://juntos.com.vc/pt/explore?gclid=CNDVp4TOlMUCFSxn7AodQFQAcg
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SELEÇÃO DO TEMA

Para selecionar um tema a ser pesquisado você poderá partir de situações vivenciadas em seu ambiente de trabalho 
que despertem para o processo da análise, ou seja, situações do cotidiano que não se encontram respostas imediatas 
para resolvê-las, mas que, com o auxílio do método científico, poderão ser reveladas.

A princípio você deve fazer um diagnóstico das dificuldades que impedem ou limitam o desenvolvimento normal 
do fluxo de atividades a serem realizadas no ambiente em que atua.

Podemos citar como exemplo: 

1. Diagnóstico cognitivo em que muitas crianças apontam dificuldades com leitura. 

2.Diagnóstico comportamental pelo qual podemos levantar as dificuldades nas relações que, geralmente, 
culminam em indisciplina, desatenção e desinteresse por parte dos alunos.

3. Diagnóstico pedagógico e/ou administrativo em que podemos detectar dificuldades teórico-práticas 
de alguns docentes e/ou de ordem estrutural e política. 
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Feito esse diagnóstico você já tem o tema selecionado. Salientamos que esse tema deve emergir de uma situação 
existente que precisa ser resolvida ou minimizada e, que, ainda deve fazer parte da sua área de interesse. Pois ninguém 
realiza uma pesquisa profunda e consistente quando o tema está distante do seu dia-a-dia. (GOLDENBERG, 1997)

 Como transformar esse tema em uma situação-problema?

 Citamos como exemplo a indisciplina na escola em 3 situações e, a partir de uma questão apenas é que será 
desencadeada a pesquisa.

1.A indisciplina é decorrente da dificuldade de relacionamento de alunos e professores? 

2.A indisciplina acontece por que os alunos não têm interesse na matéria? 

3.A metodologia empregada pelo professor não incentiva os alunos ao gosto pela matéria? 

Definida a questão é importante selecionar o material bibliográfico que trata especificamente sobre esse conteúdo 
para realizar as leituras necessárias.

Selecionamos, então, a questão número 1: 

 Essa questão delimita o tema, fazendo com que a pesquisa aconteça em torno dos elementos que possam 
fornecer dados e fatos que apontem alternativas.

A indisciplina é decorrente da dificuldade de 
relacionamento de alunos e professores? 
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 Em seguida a essa delimitação você deverá buscar compreender a proposta a partir da seleção de material 
bibliográfico disponível. Essa etapa pode ser desenvolvida da seguinte forma:

1. Separar os títulos que apresentem o tema no sentido amplo, por exemplo, sobre a indisciplina;

2.Ler o sumário da obra para verificar se há apontamentos sobre relação professor-aluno;

3. Verificar na introdução do livro se há alguma referência a esses dois aspectos da questão;

4.E, por fim, iniciar o fichamento desse material demarcando os pontos que considerar importantes para 
discutir em seu trabalho.

Você poderá ainda, trocar ideias com colegas que enfrentam essa situação na escola em que atuam, discutindo sua 
experiência e inferindo soluções para o problema.

Resumindo teremos então:

Tema: Indisciplina

Delimitação do tema: Indisciplina e a relação professor-aluno.

Obras consultadas: 

1. VASCONCELOS, C. Indisciplina na sala de aula. Rio de Janeiro: Peirópolis, 1995.

2. GIMENEZ NETO, A. Indisciplina escolar: suas razões e como preveni-la dentro do contexto escolar. Curitiba: 
s.n., 2008.  

Um breve comentário do que trata cada obra consultada pode ser acrescentado para ampliar o conteúdo e as 
discussões em torno do tema. 
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ORGANIZAÇÃO DO QUADRO TEÓRICO

Tendo escolhido o tema, delimitado no tempo e espaço e levantado a situação-problema, é necessário selecionar 
as obras que vão subsidiar sua pesquisa. Vamos iniciar procurando lembrar a forma mais prática e eficaz que você 
adota para realizar seu estudo diário como preparar aulas, fazer uma leitura, selecionar o material para aquele dia, 
organizar os exercícios e outras atividades. Diante desses afazeres, pense como você gerencia o tempo, o espaço e o 
conteúdo a ser trabalhado.

Feito isso, queremos destacar que o processo da pesquisa não se difere muito desse ritual diário, apenas tem 
regras diferentes.

Numa pesquisa temos como parâmetro inicial a escolha do tema e a definição de uma situação-problema, já 
explicada anteriormente. O que irá ampliar sua visão sobre esta escolha será buscar um referencial teórico, portanto, 
a primeira etapa a percorrer é a seleção e organização do material para consulta e revisão de literatura. 

A maior parte do conhecimento acumulado pela humanidade está registrado em livros, em documentos escritos. 

Se você já tem um conhecimento prévio do tema, conhece obras e autores, o recomendado é começar a separar o 
referencial clássico, autores que marcaram época e  contribuíram para a área do conhecimento, sendo que sua obra é 
considerada sempre atual. Essa leitura auxiliará nas discussões sobre o tema de modo mais consistente.

Num segundo momento você poderá entrar em contato com aquelas obras que interpretaram os autores clássicos, 
que apresentam outro ponto de vista e novas direções sobre o tema. 

E, por fim utilizar-se de todo e qualquer material disponível sobre o tema como revistas especializadas, dicionários, 
textos históricos, dados oficiais, internet, etc., com o sentido de recolher informações mais atuais sobre o assunto. 
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Dessa forma, você terá composto um Quadro Teórico de Referência que permitirá conhecer obras e autores numa 
ampla perspectiva. 

Porém, não basta apenas selecionar esse material, ele precisa ser preparado para disponibilizar os conteúdos 
necessários para o seu trabalho e, nisso consiste a segunda etapa: a prática de organizar a documentação.

A documentação, segundo Severino (2002), se divide em temática,  bibliográfica e documentação geral.

A documentação temática, o próprio nome já descreve esse tipo de documentação. Está relacionado a busca 
de material de um tema definido dentro de uma área do conhecimento. Faz-se necessário seguir um planejamento 
organizando temas e subtemas que, posteriormente devem ser transcritos para uma ficha de documentação de dados. 

Os elementos a serem transcritos podem ser colocados em forma de citação literal, que corresponde a uma parte 
do texto que você considera importante destacar, devendo mencionar a fonte completa. Poderá ainda transcrever 
apenas as idéias do autor, ou então, apresentar suas próprias idéias sobre o tema a partir das leituras realizadas.

A documentação bibliográfica é constituída pelas informações retiradas do material impresso, poderá ser organizada 
em fichas, de acordo com a evolução da leitura e o contato com o material disponível. Neste tipo de documentação o 
conteúdo deve ser aprofundado gradativamente. As informações nas fichas podem ser compostas de várias formas, 
cada um irá organizá-las de modo a tornar acessíveis os dados de que precisa.

Existe uma variação de fichamento de autor para autor que podem ser utilizados em um trabalho, a organização 
da ficha vai depender de como o pesquisador compreende o tema para depois sistematizá-lo. 

A documentação geral consiste em um tipo de material que não se encontra fora do período de sua publicação, 
são, em sua maior parte, os periódicos, como matérias de revistas e jornais, apostilas, manuais, relatórios, etc. Este 
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material geralmente é armazenado em pastas fichário, onde receberá uma classificação por ordem de importância ou 
qualquer outra que o pesquisador determinar.

Para melhor se servir dos conteúdos e direcioná-los para o tema a ser analisado no trabalho de pesquisa, se faz 
necessário ainda observar o que e como transcrever. Conforme Salvador (1970) é essencial indicar com precisão os 
dados sobre o tema, não deixar dúvidas nos apontamentos para poder recorrer posteriormente sem dificuldade, definir 
o que vai fazer parte do cabeçalho identificando com exatidão o assunto e a obra e, por fim, utilizar o material com a 
finalidade de aproveitá-lo na pesquisa.

Desta forma, a preparação inicial para o desenvolvimento da pesquisa científica permitirá que você realize o 
trabalho com mais segurança e coerência, bem como dar início a próxima etapa do processo que é a elaboração do 
projeto de pesquisa.

 

PROJETO DE PESQUISA 

A palavra “projeto” vem do latim, projectu, que significa “lançar para diante”. O sentido de projeto traz a ideia de 
pensar uma realidade que ainda não aconteceu, implica analisar o presente como fonte de horizontes e possibilidades. 
Trata-se de um plano, passo a passo, do que o pesquisador deverá fazer ao longo de um período. Trata-se de delinear 
um percurso possível que pode levar a outros, não imaginados a priori.

Um projeto não nasce do nada. Ele se origina de uma situação circunstancial que precisa de soluções e que tem 
algumas restrições que devem ser consideradas. Projetar, portanto, implica lidar com aspectos conhecidos e outros 
não. O Projeto é uma organização aberta.
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Organização porque procura articular as informações já conhecidas e, aberta, porque precisa integrar outros 
aspectos que somente surgirão durante a execução daquilo que foi projetado. Assim, o projeto é passível de 
modificações a qualquer momento, é dinâmico. Qualquer modificação que se faça no projeto não é arbitrária. Os 
ajustes são ditados pelos objetivos que se pretende atingir naquele dado momento. Ele serve de lastro, de referência, 
de fio condutor que evita o “acaso” e “a camisa de força”. A elaboração do projeto lida, concomitantemente, com 
dois eixos complementares: o da abrangência e o do aprofundamento. Nestes dois níveis estabelecem-se relações 
que possibilitam diferentes interpretações de um objeto de estudo. A interdependência destes eixos é fundamental 
considerando suas contribuições para o processo educativo a fim de criar situações significativas de aprendizagem.

O eixo da abrangência garante a multiplicidade de contextos de uso de um conhecimento qualquer. Ackermann 
(1990) enfatiza a importância do contexto para a aprendizagem, onde os conceitos estão sempre na dependência da 
situação em que são utilizados.

O eixo do aprofundamento, por sua vez, permite reconhecer e compreender as particularidades de um dado 
conhecimento.

Existe uma tendência em se privilegiar um eixo em detrimento do outro. Geralmente, o eixo do aprofundamento, 
é associado aos conteúdos disciplinares e o da abrangência ao da interdisciplinaridade. Porém, há certo reducionismo 
nestas associações. Corre-se o risco de desenvolver um trabalho extremamente superficial no eixo horizontal 
ou extremamente descontextualizado no vertical. Nenhuma das formas é desejável. A revisão do conceito de 
interdisciplinaridade, na concepção apresentada por Fazenda (1994), reafirma a argumentação a favor da importância 
e necessidade do movimento entre os eixos.

Os projetos permitem articular conteúdo, buscam analisar os problemas sociais e existenciais e contribuir para a 
sua solução por meio da prática concreta dos alunos e da comunidade escolar.
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Os projetos tem sido a forma mais organizativa e viabilizadora de investigação. Possui as seguintes etapas:

•  identificação de um problema; 

•  mapeamento do aporte científico necessário;

•  seleção de parceiros;

•  definição dos termos; 

•  documentação e registro de dados; 

•  método e avaliação;

•  publicação e divulgação.

 Vamos ver então como organizar o projeto de pesquisa de intervenção a partir da sua estrutura.

1.Formulação da situação-problema - todo projeto parte de uma situação-problema que se quer resolver. 
Geralmente, o problema a ser levantado é uma questão, uma pergunta que se faz ao tema, e que exige a busca de 
respostas dentro de um campo de estudo. Corresponde a uma dificuldade relacionada à sua área de especialização, a 
uma lacuna na formação profissional, ou a um aspecto da realidade, em particular, que se queira aprofundar. É a partir 
da situação-problema que se desenvolve o restante dos itens do projeto, por isso, está configurado no início dessa 
estrutura. Para apresentar o problema, o texto deve ser acompanhado de um contexto, no qual se insere o tema. 
Aconselha-se descrever a trajetória percorrida pelo pesquisador em direção ao tema, demonstrando os conhecimentos 
adquiridos durante o percurso. 



NOTAS

2.Justificativa - busca apresentar os motivos pelos quais este projeto deve ser realizado. É uma caracterização da 
necessidade de gerar novos conhecimentos. Deve situar o projeto no contexto atual do tema escolhido. A justificativa 
é mais uma apresentação sinóptica do projeto, uma brevíssima descrição do projeto em direção ao tema contendo 
uma descrição das atividades pessoais, profissionais e de pesquisa que você já desenvolveu até chegar ao presente 
projeto.

3.Objetivos - caracterizam de forma resumida, a finalidade do projeto. Compõem-se de objetivo geral e objetivos 
específicos. O objetivo geral define explicitamente o propósito do estudo. Os objetivos específicos caracterizam 
etapas ou fases do projeto, isto é, um detalhamento do objetivo geral. Expressam as ações que serão desenvolvidas 
no projeto, desta forma, devem iniciar, sempre que possível, com verbos operacionais no infinitivo. Aqui você encontra 
uma lista de verbos para as duas formas de objetivos apresentadas. LISTA COLOCAR EM DESTAQUE

4.Fundamentação teórica - o contexto teórico visa discutir criticamente a produção científica já realizada sobre 
o tema. Este item deve demonstrar a inserção desta nova pesquisa no conjunto de conhecimentos já existentes sobre 
o tema a ser estudado.

5.Metodologia - neste item é apresentada a explicação minuciosa do que e como será realizada a pesquisa ao longo 
de sua execução, como a caracterização da população a ser estudada e, quando for o caso, as técnicas de amostragem 
e os critérios de seleção, inclusão e exclusão utilizados. Além de descrever os procedimentos, os equipamentos 
necessários, as variáveis consideradas, as formas de obtenção e interpretação de dados a serem empregadas, deve 
se esclarecer os aspectos éticos a serem observados, os riscos e benefícios reais e potenciais, a forma de obtenção e 
informar o termo de consentimento quando necessário.  A caracterização dos sujeitos também deve ser feita. A seleção 
dos sujeitos é habitualmente intencional ou de conveniência, devendo estes critérios ser adequadamente descritos e 
justificados, incluindo o número de sujeitos participantes.

Verbos para objetivo geral

Verbos para objetivos específicos



NOTAS

6.Cronograma - descreve o prazo para realização da pesquisa. Expressa a compatibilização das atividades 
propostas com o tempo previsto para a realização do projeto como um todo. Pode ser dividido em 3 grandes etapas, 
planejamento, execução e avaliação. O cronograma permite aos autores a avaliação contínua do andamento do 
projeto. Sinaliza eventuais atrasos e indica a disponibilidade de tempo ainda existente.

7.Referências utilizadas - permitem ao leitor verificar as fontes que subsidiaram a elaboração do projeto. A citação 
do material bibliográfico utilizado é um pressuposto de adequação ética da produção científica. É o reconhecimento 
da contribuição dada por outros pesquisadores para a concretização do projeto.

ARTIGO CIENTÍFICO

A pesquisa exige do pesquisador o processo de análise, o confronto de ideias, dados e evidências entre o objeto a 
ser pesquisado e os fundamentos teóricos existentes sobre o assunto. Por isso é importante conhecer de que modo a 
pesquisa científica é desenvolvida e como pode ser disseminada seja no meio acadêmico, seja no meio científico. 

O artigo científico (norma da ABNT, NBR 14724) é uma das formas mais rápidas de divulgação dos resultados de um 
trabalho de pesquisa. Sua veiculação geralmente acontece por meio de periódicos especializados e anais de eventos.

 Todos os itens apresentados no link da Revista Eletrônica da Pós Graduação da UNICENTRO, devem ser seguidos 
pelos alunos do curso para que, além de ser o critério para receber o certificado de especialista, possa concorrer com 
o artigo para sua publicação na Revista. 

Exemplo de artigo da revista eletrônica: 

http://sites.unicentro.br/uab/wp-content/uploads/2013/07/Normas_ARTIGOS_POSGRADUACAO.pdf
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RESUMO 
Neste artigo, tem-se um estudo da história e da realidade de uma escola do campo, por 
meio de uma pesquisa histórica, social e pedagógica, destacando sua organização social e 
forma de educação, além de demonstrar suas características próprias e utilizando-se das 
perspectivas do Colégio Estadual Iraci Salete Strozak – Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Normal, no assentamento Marcos Freire, da comunidade do 
Centro Novo, em Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. 
Palavra-chave: Movimentos sociais, Educação do Campo, Escola de Assentamento. 
 
 
ABSTRACT 
This article has a study of the history and the reality of a school of the field, through one it 
searches historical, social and pedagogical, detaching its social organization and form of 
education, demonstrating its proper characteristics and using themselves of the perspectives 
of the State College Iraci Salete Strozak – Infantile education, Basic Education, Average and 
Normal Education, in the Nesting Marcos Freire, of the community of Centro Novo, in Rio 
Bonito do Iguaçu, Paraná. 
Key words: Social movements, Education of the Field, School of Nesting. 
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1 INTRODUÇÃO 
 


A questão da terra, a reforma agrária e a propriedade privada ainda são de 
profunda importância no Brasil. A terra, com o tempo, passou a ser um dos bens mais 
preciosos da humanidade, porém tornou-se motivo de intensas lutas, das quais hoje se 
observa com grande destaque a luta pela reforma agrária, em especial por parte de alguns 
movimentos, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  


Dessa luta, surgiram os acampamentos de onde se originaram os 
assentamentos.Nesse contexto desenvolveu-se a pesquisa proposta para o artigo de 
conclusão, na busca em demonstrar as questões sociais e a forma de educação existente 
em um assentamento, utilizando-se das perspectivas do Colégio Estadual Iraci Salete 
Strozak – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Normal, no assentamento 
Marcos Freire, da comunidade do Centro Novo, em Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. 


A partir da experiência desta escola, desenvolveu-se um estudo sobre as 
diferenças sociais, a forma de educação e a organização escolar existente no 
assentamento, tentando demonstrar as características próprias de uma comunidade de 
assentamento e sua identidade. Demonstrando que sua educação pode ser considerada 
diferenciada, buscando atender às questões sociais da realidade do campo. 


Para a realização desta pesquisa, foram utilizados livros e textos de teóricos 
como Roseli Caldart, Maria da Glória Gohn e Miguel Arroyo, entre outros, de perspectivas 
em sua maioria ligadas á Educação do Campo e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). A pesquisa também se desenvolveu com um estudo da história e da 
realidade do assentamento, por meio de livros, cadernos pedagógicos, jornais, entrevistas e 
do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola, além de obras sobre educação do campo.  


As obras selecionadas fundamentam as questões sociais, históricas e 
ideológicas, porém a pesquisa busca respostas às questões específicas da realidade do 
assentamento, na questão das diferenças sociais, forma de educação e sua organização 
escolar. 


Este artigo busca contextualizar a questão da terra, desenvolvendo um breve 
histórico dos movimentos do campo existentes na história do Brasil, do Paraná, do 
assentamento Marcos Freire e do Colégio Iraci Salete Strozak, na comunidade do Centro 
Novo (Rio Bonito do Iguaçu). Também, apresentará as questões sociais que envolvem a 
identidade e a formação do sujeito de assentamento dentro da Educação do Campo, 
demonstrando as diferenças existentes no ambiente do campo e da cidade e os problemas 
de sua realidade atual, sob o foco das perspectivas do assentamento.   


Ainda serão analisadas as linhas pedagógicas trabalhadas no assentamento, 
bem como as concepções educativas, de modo que apresentaremos seus parâmetros e 
linhas de pensamentos, tendo como base a organização escolar do Colégio Estadual Iraci 
Salete Strozak – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Normal. 
 
 
2 CONTEXTO HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
 


No entendimento de Marx (2001), em sua obra Manifesto comunista somente 
o proletariado, que é a classe desprovida da propriedade privada, pode caminhar em 
direção à emancipação humana, que não significa emancipação política de um povo ou de 
uma nação. Essa reação do proletariado não é simplesmente resultado de uma bondade 
infinita, é a própria situação em que eles se encontram que gera tal necessidade.  


No sistema capitalista não há lugar para todos e essa condição poderá forçar 
a produção de uma nova consciência que, por isso, os militantes dos movimentos sociais, 
principalmente os do MST, acreditam que urna outra forma de distribuição de renda, teria 
condições de associar os interesses imediatos aos interesses mais gerais e capitalizar em 
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toda a sociedade o desejo da construção de uma filosofia de vida que segundo Marx, para a 
emancipação do homem, o caminho seria o de uma sociedade que o centralize. 


Para o autor, movimentos sociais são processos de lutas sociais voltadas 
para a transformação das condições existentes na realidade social, de carência econômica 
e/ou opressão sócio-política e cultural: 


 
A análise  dos movimentos sociais refere-se a processos de 
lutas sociais voltadas para a transformação das condições 
existentes na realidade social, de carências econômicas e/ou 
opressão sociopolítica e cultural, relativa ao  (...) processo de 
luta histórica das classes e camadas sociais em situação de 
subordinação”. (GOHN, 1997,171).  


 
Ao longo da história brasileira, principalmente, no que se refere ao século XX, 


várias propostas de Reforma Agrária foram discutidas pelos mais diversos movimentos e 
governos. Hoje o movimento de maior destaque e evidência é o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). 


Nos Movimentos Sociais, os participantes têm um papel ativo, são sujeitos 
das próprias ações. Uma das características mais importantes dos Movimentos Sociais é 
que eles representam uma parcela da sociedade civil organizada. 
 
 
2.1 Contexto Histórico do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 


(MST) 
 
O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), no Brasil, surgiu em 


1979, em Santa Catarina, estendendo-se para todo o país ao longo dos anos 1980 e se 
tornando, nos anos 90, o movimento popular mais importante da história brasileira. 


Em dados fornecidos pelo MST até 1996, foram cadastradas 518 ocupações 
dos Sem Terra, num total de 15 1 427 famílias. Nem todos os assentamentos acontecem 
por meio de ocupações. Calcula-se em 4.8 milhões o número de famílias sem-terra 
espalhadas pelo território nacional. 


A ocupação de uma área, infelizmente, é necessária, haja vista a morosidade 
em que é tratada pelo governo a questão da Reforma Agrária. Mas, a ocupação é também 
uma estratégia política, como aponta Maria da Glória Gohn: 


 
A estratégia básica dos sem terra é a ocupação de terra 
improdutivas, públicas ou particulares, criando um fato 
político que leva a pressionar os órgãos públicos a 
negociarem com o movimento e a promoverem seu 
assentamento definitivo na terra, através da concessão de 
títulos de posse”. (GOHN, 1977, p.144). 


 
A mesma autora afirma que o movimento dos sem-terras teve três fases 


importantes, a saber: 
 
· de 1979 a 1985 [luta pela Reforma Agrária]; 
· de 1985 a 1988 [o movimento adquire caráter nacional, período de 


organização]; 
· de 1988 a 1996 [lema: ocupar, resistir, produzir]. 
 
A luta pela terra, aliada à preocupação com a educação representa o foco 


principal do movimento dos trabalhadores do campo, seja ela infantil, de adultos, política, 
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religiosa, sindical, dimensões que fazem parte das modalidades de educação formal, não-
formal e ensino itinerante. 


Até a década de 70, a educação não-formal no Brasil era desenvolvida em 
programas de alfabetização de adultos, igrejas, sindicatos, ensino profissionalizante etc. 


Com a organização dos grupos sociais nos anos 80, desencadearam-se 
movimentos sociais e com isso desenvolveram-se inúmeras práticas sociais de caráter 
educativo, tanto para os integrantes dos grupos quanto para a sociedade civil e política. 


No final dos anos 80, muitos movimentos ganharam espaço em várias 
políticas sociais por força da nova Carta Constitucional, passando a ser incluídos em várias 
ações governamentais, conquistando assim, novas leis e espaços institucionais. 


 
 
2.2  Contexto Histórico do MST no Paraná 


 
O MST paranaense resultou dos diversos movimentos regionais isolados 


existentes no estado (MASTRO, MARTER, MASTES, MASTEN, MASTRECO e MASTEL), 
contando com os importantes apoios da CPT, das Igrejas Católica e Luterana, da CUT e dos 
sindicatos rurais. 


 
Segundo o pesquisador Mitsue Morissawa: 
 
Em 1985, definidos os rumos do Movimento no 1º Congresso Nacional, os 


sem-terra locais passaram a intensificar o trabalho de conscientização e formação de grupos 
de famílias. Em julho, havia três acampamentos no sudoeste do estado, reunindo 
aproximadamente 1.500 famílias, reivindicando a desapropriação da Fazenda Pinhal Ralo, 
de mais de 80 mil hectares, pertencente à empresa Giacometti-Marodin, em Rio Bonito do 
Iguaçu. 


No final de 1986, o número de acampamentos havia duplicado. Isso 
significava, além do óbvio fortalecimento da organização, a necessidade de redobrar a luta. 
Duas ocupações foram feitas, uma em Matelândia e outra em Chopinzinho. Já no segundo 
semestre de 1987, houve cinco ocupações em diversas regiões do estado. 


Até 1990 os sem-terra do Paraná haviam conquistado 60 assentamentos, 
mas o número de famílias organizadas aumentava cada vez mais. Esse ano foi 
particularmente tumultuado no campo paranaense. Em Inácio Martins, Telêmaco Borba, 
Castro e Prudentópolis, os acampados foram atacados por pistoleiros, que feriram diversos 
trabalhadores. Em Quedas do Iguaçu, centenas de policiais militares despejaram as 50 
famílias que ocupavam a Fazenda Solidor. Mais de mil assentados ocuparam as prefeituras 
de Laranjeiras do Sul, Cantagalo e Teixeira Soares, reivindicando estradas, escolas e 
postos de saúde. Até outubro, o governo, além de ter cortado recursos para os assentados, 
não havia feito qualquer desapropriação de áreas ocupadas nem assentado nenhuma 
família no ano. 


Em abril de 1991, havia 2.500 famílias acampadas em 14 áreas, 
representando 6 mil famílias, entre assentadas e acampadas. Duzentos trabalhadores rurais 
ocuparam sede do Incra em Curitiba, reivindicando por recursos, desapropriações, imissão 
de posse para as áreas ocupadas e com produção em todo o estado. Obtiveram a liberação 
de verba e o compromisso de legalização de 15 mil hectares. 


Logo, no início de 1992, foram feitas sete ocupações no estado, envolvendo 
1.295 famílias, nos municípios de Campo Bonito, Cantagalo, Ribeirão, Ibati, Tamarana, 
Bituruna e Mangueirinha. 


Em abril, mais de mil trabalhadores realizaram uma caminhada de 130 km, de 
Ponta Grossa a Curitiba e ocuparam a sede do Incra, conquistando a imissão de posse de 
diversas fazendas, totalizando 9.700 hectares, mais a liberação de quatro áreas ocupadas. 
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Além disso, o governo entrou em negociação com os donos de seis fazendas, que somavam 
12.400 hectares. 


De 1994 a 1999, as ocupações, acampamentos e manifestações foram uma 
constante no campo paranaense. Em abril de 1996, foi realizada a maior ocupação da 
Regional do Sul, quando 3 mil famílias ocuparam a já citada Fazenda Pinhal Ralo. Essa 
ocupação foi objeto de fotos de Sebastião Salgado, que tiveram grande repercussão. Em 
janeiro de 1997, foram finalmente desapropriados 16.852 hectares dessa fazenda, um caso 
que demorou mais de 12 anos para ser resolvido. As reações dos latifundiários, usando 
seus jagunços e a polícia, foram também uma constante. Um dos casos mais graves 
ocorreu em maio de 1999, quando, com canos equipados, cães treinados, helicópteros, 
mais de 100 viaturas, cerca de 30 ônibus e ambulâncias, fuzis, armas automáticas e 
bombas de gás lacrimogêneo, a PM realizou o despejo de famílias em Querência do Norte. 
Eram quase 2 mil policiais na operação para 12 as áreas. E 12 sem-terra foram presos. 


 
 
2.3 Contexto histórico do Colégio Iraci Salete Strozak 


 
O Colégio Estadual Iraci Salete, localiza-se no Assentamento Marcos Freire, 


Comunidade Centro Novo, no município de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Oeste do 
Estado do Paraná, região Sul do Brasil, na qual emerge, a partir da implantação de um dos 
maiores assentamentos de reforma agrária do país, o Assentamento Ireno Alves dos 
Santos, congregando em torno de 1500 famílias, vale destacar que esse assentamento é 
resultado de um conflituoso processo de negociação entre o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra - MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o governo 
federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, órgão responsável 
pela política agrária e fundiária rural no país. 


Conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio: 
 
“Faz parte desse processo, a ocupação realizada pelo 
Movimento, em 17 de Abril de 1996, quando aproximadamente 
quinze mil pessoas ocuparam parte de um extenso latifúndio - 
sobre qual parcela hoje se instala o assentamento -, situado no 
interior do Estado, junto a um grande lago formado por uma das 
muitas barragens do Rio Iguaçu, um dos mais importantes 
corpos d’água da região e do país: a Usina Hidrelétrica de Salto 
Santiago”. 


 
Enorme fazenda: um latifúndio de 84 mil ha, localizado na porção Centro-


Oeste do Estado do Paraná, na região sul do Brasil, sem a medida da produtividade - 
considerando que aqui se trata de um país de famintos - a Fazenda Giacometi estendia 
seus limites para, além das fronteiras demarcadas pela geografia ou pelos municípios. 


Justificada perante a letra, que defende a função social da propriedade no 
país, a Fazenda Giacometi registrava-se como “área de reflorestamento” e seus 
proprietários contribuíam para os fundos públicos, através do imposto que pesa sobre a 
propriedade rural, com uma quantia anual que não chegava somar dez dólares americanos. 


O Colégio é resultado da luta do MST (Movimento Sem Terra), que, desde 
1984, luta por escolas nos acampamentos e assentamentos, pois a dificuldade de acesso ao 
estudo, fez com que as famílias fossem em busca do direito à educação, negado 
historicamente aos trabalhadores. As conquistas de escolas de Ensino Fundamental e 
Médio nos Assentamentos foram obtidas através de marchas, ocupações e manifestações. 


Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio: 
 


“Após três anos junto com á Escola José Alves dos Santos 
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surge nesse contexto o Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, 
atualmente com 2978 educandos distribuídos em 92 turmas 
no assentamento e nos acampamentos do MST – Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, há 7 anos atende a 
realidade de famílias do Assentamento Marcos Freire e há 3 
anos, como Escola Base das Escolas Itinerantes dos 
acampados em vários municípios do Estado do Paraná, dentre 
eles: Espigão Alto do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Cascavel, 
Matelândia, Planaltina, Jardim Olinda, Amaporá, General 
Carneiro e Ortigueira, com 5.000 famílias acampadas”. 


 
Por ser uma Escola do Campo vinculada a um movimento social que luta por 


Reforma Agrária e Educação, foi convidada para ser Escola Base das Escolas Itinerantes do 
Estado do Paraná, atendendo crianças, adolescentes, jovens e adultos dos acampamentos 
do MST. Possui 11 escolas itinerantes distribuídas em 9 municípios, com aproximadamente 
com 2978 educandos, 92 turmas, 187 educadores, 56 funcionário técnico administrativo, 
secretários e serviços gerais. 


Os acampamentos compõem-se de famílias vindas de diversas realidades, 
que lutam por uma sociedade justa, em que tenham direito à terra, à educação, à saúde, à 
moradia, e a uma vida digna. Algumas famílias são oriundas de comunidades rurais 
empobrecidas (meeiros, arrendatários, filhos de pequenos agricultores, bóias frias e 
brasiguaios) ou das periferias das cidades (em sua maioria vítimas do êxodo rural) e sua 
trajetória é marcada pela condição de itinerância em busca de melhores condições de vida. 
Quando chegaram ao acampamento, essas pessoas traziam uma situação de subnutrição, 
problemas de saúde, além da exclusão do Sistema Educacional. Grande parte dos jovens e 
adultos é analfabeta e/ou subescolarizados, como nos comprovam as estatísticas do Censo 
da Reforma Agrária. 
 
 
3 AS DIFERENÇAS SOCIAIS DO CAMPO E SUA FORMA DE 


EDUCAÇÃO 
 


A educação tem como finalidade principal a humanização das pessoas, Paulo 
Freire concebe “a educação como um processo de humanização, que precisa ser construída 
com e não para os oprimidos, para que assim eles possam, através da dialética da reflexão 
e ação, recuperar a humanidade roubada”. (FREIRE, 1983, p. 12).  


A escola é compreendida como um dos espaços da formação humana. A 
educação é concebida como um processo de formação humana, como: 


 
“um tipo de prática social que se funda na produção de 
saberes ou de conhecimentos, na especificidade de relações 
entre ensino e aprendizagem e, finalmente, nas 
transformações pessoais que potencializam a humanidade, 
ou seja, que tornam os seres humanos mais humanos” 
(CALDART, 2006, p.104). 


 
Uma dessas implicações está na luta pela escola pública e pelo direito à 


escola no e do campo. Outra se refere à construção de um movimento pedagógico mais 
amplo, como a formação de sujeitos históricos que lutam pela restituição da dignidade 
roubada. 


Nesse sentido, Miguel Arroyo afirma que “assim como o trabalho tem sido 
concebido como princípio educativo, os movimentos sociais também têm sido matrizes 
educativas extremamente ricas que as teorias pedagógicas deveriam captar”. (ARROYO, 
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1999, p. 26). 
A relação do Movimento com a educação traz consigo a história e a cultura do 


direito à terra e os meios para permanecer nela. Nesse processo, busca-se oportunizar aos 
educandos a construção de novos conhecimentos a partir de suas vivências, de modo que o 
acampamento, o assentamento e a própria escola se constituam em espaços educativos. 


Essa perspectiva não pode ser compreendida apenas nos limites de uma 
escola comum, mas dentro da Pedagogia do Movimento. A própria dinâmica presente nos 
acampamentos e assentamentos, articulada com um Movimento maior, já é “uma grande 
escola” onde os sujeitos se educam. 


Com base na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9.394/96, “na 
evolução do sistema de ensino brasileiro, tem sido determinante o fator da localização da 
população no que se refere à oferta de oportunidades de escolarização, podendo ser 
considerada muito alta a correlação positiva entre urbanização e oferta de ensino. Em 
contrapartida, em que pesem todas as transformações ocorridas na ampliação das 
oportunidades de ensino, sobretudo após os novos marcos legais instituídos”. 


A compreensão de que o meio rural, do princípio da nossa história até a 
metade do século XX, caracterizava-se pelo latifúndio, pela monocultura e pelo recurso à 
técnicas de produção muito rudimentares, podendo prescindir da educação e mesmo da 
alfabetização. 


A educação só veio a se consolidar como uma demanda dos segmentos 
populares com a intensificação do processo de industrialização e a transferência da mão-de-
obra dos setores tradicionais para o moderno, o que ocorre a partir de 1930. Surgem nessa 
época, os movimentos em defesa da escola pública, gratuita e laica, com as 
responsabilidades da escolaridade elementar assumidas pelo Estado. Dada a forma como 
se desenvolveu a agricultura no Brasil, com ausência da provisão de recursos públicos, 
dentre os quais, a escola, a expansão da demanda escolar só se desenvolveu nas áreas em 
que mais avançaram as relações de produção capitalistas, de caráter espoliador dos povos 
do campo e do meio ambiente. 


 
“A partir dos anos 90, os povos organizados do campo, 
especialmente o MST – Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, conseguem agendar na esfera pública a 
questão da educação do campo como uma questão de 
interesse nacional ou, pelo menos, se fazem ouvir como 
sujeitos de direito e, finalmente abre-se à construção de uma 
Política Nacional de Educação do Campo, que vem sendo 
construída em diálogo com as diversas esferas da gestão da 
União e do Estado e com os movimentos e organizações 
sociais do campo brasileiro”. (GOHN, 1997,172). 


 
Portanto, a Educação do Campo é mais que um projeto dentro da educação, 


é uma concretização da transformação da sociedade, compreendida a partir dos sujeitos 
que têm o campo como seu espaço de vida. Nesse sentido, ela é: “uma educação que deve 
ser no e do campo - No, porque o povo tem o direito de ser educado no lugar onde vive; Do, 
pois o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua 
participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. 
(CALDART, 2006, p. 26).  


Nesse sentido, o conceito de campo busca ampliar e superar a visão do rural 
como local de atraso, no qual as pessoas não precisam estudar ou basta uma educação 
precarizada e aligeirada. Campo, nesta concepção: 


 
“é entendido como lugar de vida onde as pessoas produzem 
conhecimento na sua relação de existência e sobrevivência. 
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Há uma produção cultural no campo que deve se fazer 
presente na escola. Os conhecimentos desses povos 
precisam ser levados em consideração, melhor, são o ponto 
de partida das práticas pedagógicas na Escola do Campo. 
Sendo assim, esta compreensão de campo vai além de uma 
definição geográfica, configurando-se como um conceito 
político, ao considerar as especificidades dos sujeitos e não 
apenas sua localização espacial e geográfica” (VEIGA, 2003, 
p. 76). 


 
A partir de duas lutas combinadas: pela efetivação do direito e pela ampliação 


do acesso à educação e à escolarização no campo e pela construção de uma escola que 
esteja no campo, mas que também seja do campo: uma escola ligada à história, à cultura, 
às causas sociais e humanas dos que vivem no campo, é então que se afirma que: a 
educação é pensada pelos trabalhadores do campo e para os trabalhadores do campo, nas 
suas mais diversas dimensões. 


A consolidação da educação básica e profissional como componente da 
educação escolar e como direito de todos os cidadãos é um objetivo não somente do 
Governo, mas de toda a sociedade brasileira. Portanto, além de garantir as condições de 
acesso e permanência de crianças, jovens e adultos nesses componentes educacionais, é 
preciso construir um projeto político pedagógico de educação básica e profissional de 
qualidade, comprometida com as múltiplas necessidades sociais e culturais da população. 


Segundo Caldart o “Projeto Político Pedagógico de educação do campo só 
tem sentido se não nos esquecer qual é a preocupação fundamental que enfrenta o sistema 
educativo: melhorar a qualidade da educação pública para que todos aprendam mais e 
melhor”. (CALDART, 2006, p. 26). 


Essa preocupação se expressa muito bem na tríplice finalidade da educação 
em função da pessoa, da cidadania e do trabalho. Desenvolver o educando, prepará-lo para 
o exercício da cidadania e do trabalho significam a construção de um sujeito que domine 
conhecimentos, dotado de atitudes necessárias para fazer parte de um sistema político, 
para participar dos processos de produção da sobrevivência e para desenvolver-se pessoal 
e socialmente escolar. Todos trazem como finalidade única a formação e valorização do ser 
humano. 


 
O campo deve ser visto como um lugar de vida e não apenas de produção, 


com possibilidades de construir políticas públicas e um projeto educativo específico para 
seus sujeitos. Contudo, esse projeto deve estar firmado na luta, na resistência e na 
organização em defesa da soberania, humanização e acesso dos camponeses aos bens 
que a humanidade já produziu. 


O Campo Brasileiro está em constate tensionamento, portanto em 
movimento, assim como a Educação. Podemos dizer, conforme Roseli Caldart: 


 
“que a constituição da Educação do Campo tem sua origem 
numa contradição que é a própria contradição de classe no 
campo. O modelo de agricultura capitalista que sobrevive da 
morte e exclusão dos camponeses, se reflete na escola que 
se opõe entre Educação Rural e Educação do Campo”. 
(CALDART, 2006, p. 70) 


 
A Educação do Campo tem como foco principal a formação humana 


vinculada à concepção do campo e luta por políticas públicas que garantam o acesso 
universal à educação. Faz-se necessário esclarecer que a definição de escola do campo só 
tem sentido quando pensada a partir dos povos do campo. Essa definição está referendada 
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no parágrafo único, do art. 2º, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo: 


 
“A identidade da escola do campo é definida pela sua 
vinculação às questões inerentes a sua realidade, ancorando-
se na sua temporalidade e saberes próprios dos estudantes, 
na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de Ciência e 
Tecnologia disponível na Sociedade e nos Movimentos 
Sociais em defesa de projetos que associem as soluções por 
essas questões à qualidade social da vida coletiva no país”. 
(MEC, 2002, p.37). 


 
A escola do campo deve corresponder à necessidade de formação integral 


dos povos do campo. Para tal, precisa garantir o acesso a todos os níveis e modalidades de 
ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial), de acordo com o artigo 6º, das Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, e não apenas se restringir, 
como usualmente, aos anos Iniciais do Ensino Fundamental. 


A LDB, em seu artigo 28, estabelece as seguintes normas para a educação 
do campo: 


 
“Na oferta da educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à 
sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada 
região, especialmente”: 
I-conteúdos curriculares e metodologia apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II-organização escolar própria, incluindo a adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; 
III -adequação à natureza do trabalho na zona rural.” 
(BRASIL, 1996). 


 
A educação do campo, em construção e implementação, apresenta-se então 


com as seguintes concepções: a concepção de Mundo, num anseio por um mundo menos 
injusto em que o ser humano é sujeito da história, a Concepção de Escola, como um local 
de apropriação de conhecimentos científicos, construídos historicamente pela humanidade, 
a Concepção de Avaliação, a qual se entende como um processo contínuo e realizado, em 
função dos conteúdos estruturantes propostos para cada momento pedagógico de modo 
anual. A partir do eixo da organização política, dos movimentos sociais e da cidadania, o 
professor amplia as possibilidades de analisar com os alunos as condições existenciais dos 
sujeitos, compreender os enfrentamentos políticos e as lutas sociais na história. 
 
 
4 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E PRÁTICA DOCENTE DO COLÉGIO 


ESTADUAL IRACI SALETE STROZAK 
 
4.1 Princípios da Educação 


 
A educação tem como finalidade principal a humanização das pessoas e a 


escola é compreendida como um dos espaços dessa formação humana. Esta tem sido a 
luta do MST no seu processo de construção, a qual traz importantes implicações não só 
para a educação dos Sem Terra, mas também para o repensar das próprias teorias 
pedagógicas e das políticas públicas. 
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Os princípios que, segundo o Projeto Político Pedagógico do Colégio Iraci 
Salete Strozak, fundamentam a educação da escola são:   


 
 


4.1.1 Educação para a Transformação Social 
 
A pratica pedagógica deve ser vista como “como uma prática social orientada 


por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social”.  
(VEIGA, 1994, p.16) 


O processo pedagógico se vincula organicamente com os processos sociais 
que visam à transformação da sociedade atual e à construção, de uma nova ordem social, 
cujos pilares sejam a justiça social, a radicalidade democrática e os valores humanistas e 
socialistas. Na educação de classe, na educação massiva organicamente vinculadas à 
realidade e aos movimentos sociais, tornando-se assim sujeitos abertos para o mundo e que 
têm na ação o pleno desenvolvimento da consciência e abertura para o novo. 


 
 


4.1.2 Educação para as Várias Dimensões do ser Humano 
 
Na visão de que “uma prática sem teoria não sabe o que pratica, propiciando 


o ativismo, o praticismo ou utilitarismo.”  (VEIGA, 1994, p.16). 
A ação educativa surge de uma práxis educativa, integrando as diversas 


esferas da vida humana que o modo de produção capitalista insiste em separar. As várias 
dimensões da vida humana na formação político-ideológica, na formação organizativa, 
técnico-profissional, cultural, estética e formação afetiva compõem o ser ominilateral, 
completo, cultivado no ambiente escolar e a serviço de uma sociedade que rompe com as 
dicotomias. 
 
 
4.1.3 Educação com/para os Valores Humanistas e Socialistas 


 
Uma “atividade teórico-prática, ou seja, formalmente tem um lado ideal, 


teórico idealizado enquanto formula anseios em que estão presentes a subjetividade 
humana, e um lado real, material, propriamente prático, objetivo. “(VEIGA, 1994, p.16) 


A formação busca romper com os valores dominantes da sociedade atual, ou 
seja, a educação está cultivada no ser-fazer, isto, é na intencionalidade da prática educativa. 
Valores que colocam no centro dos processos de transformação o ser humano e sua 
liberdade, não como ser isolado e sim como ser de relações sociais. 


 
 


4.1.4 Educação como um Processo Permanente de Formação e 
Transformação Humana  
 
Na crença principal de que o ser humano não é imutável, fundamenta-se a 


condição básica para se produzir o processo de educação/formação, isto é, as pessoas 
mudam, educam-se e são educadas num processo que só termina com a morte, “uma das 
dimensões da formação, entendida tanto no sentido amplo da formação humana, como no 
sentido mais restrito de formação de quadros para a nossa organização e para o conjunto 
das lutas dos trabalhadores.” (MST,1996, p. 5).  


Deve-se considerar alguns aspectos de suma importância para a concretude 
do processo permanente de formação, a saber: as pessoas não se educam da mesma 
maneiras em todas as fases de sua vida e todas da mesma maneira; o que 
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educa/transforma é a vivência do novo. A Educação como um processo de transformação 
humana é um processo intencional, planejado e provocado, bem como é fruto da afetividade 
e do sentimento. Tais combinações se fazem necessárias tanto no ato de educar como no 
de ser educado. 


 
 


4.2 A Organização Curricular 
 
A Escola do Campo com seu Projeto Político e Pedagógico, diante das tantas 


outras escolas públicas do campo e da cidade, busca uma identidade: 
 
(...) “a prática pedagógica não deve esquecer a realidade 
concreta  da escola e os determinantes sociais que a 
circundam. A teoria e a prática não existem isoladas, uma não 
existe sem a outra, mas encontram-se indissolúvel unidade. 
Uma depende da outra e exercem uma influência mútua, não 
uma depois da outra, mas uma e outra ao mesmo tempo”. 
(Veiga, 1994, p.16) 


 
A Escola é posta como do Campo, pois o Colégio atende à comunidade 


camponesa assentada de Rio Bonito do Iguaçu e dos demais municípios camponeses do 
estado do Paraná, por meio das Escolas Itinerantes nos Acampamentos do MST. Sendo um 
processo em movimento, sujeito a tantas influências e ao mesmo tempo provocador 
daquelas, portanto, aberto e flexível. O projeto veicula uma concepção humana de 
sociedade, de cultura, de conhecimento, de poder, que nos propomos construir. 


A organização curricular da escola do movimento, está organizada por ciclos, 
neste sentido tem como necessidade em seu processo pedagógico e educativo privilegiar e 
escolher alguns aspectos a serem trabalhados na formação humana dos sujeitos, tais como: 
organização, criticidade, curiosidade, esperança, contradições da realidade, 
problematização, alegria, construção e provisoriedade do conhecimento, avaliação 
emancipatória, solidariedade, prazer e indignação, gestão coletiva. 


Organizar a escola em Ciclos de Formação Humana é uma tentativa de 
romper com a fragmentação do saber e alargar os tempos de aprendizagem e 
desenvolvimento, possibilitando a convivência com a diversidade, para que essa concepção 
curricular, processual, dialógica, com movimento de ação-reflexão-ação, práxis, garanta, de 
fato, a mudança no currículo da escola e o desenvolvimento de educandos. 


Os ciclos se fundamentam no processo de desenvolvimento humano numa 
temporalidade: Infância – Pré-adolescência – Adolescência – Juventude – Idade Adulta – 
Velhice. Eles não significam apenas uma mudança de estrutura da escola, mas 
principalmente nos modelos de ensino.  
 
 
4.2.1 Organização dos Tempos Educativos através de Ciclos de 


Formação Humana 
 
Para o conjunto da comunidade escolar, é importante que cada 


momento/tempo deva ser pensado e planejado para que seja educativo. Toda atividade 
desenvolvida na escola faz parte do currículo e, portanto, exige planejamento e avaliação.  


O Projeto Político Pedagógico do Colégio Iraci Salete Strozak organiza os 
tempos dos educandos da seguinte maneira: 
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· TEMPO AULA – quatro horas diárias, de segunda à sexta-feira, 
reservado para os trabalhos inseridos no currículo da escola. Esse 
tempo também é utilizado para articular momentos de atividades 
comuns às turmas. 


 
· TEMPO SEMINÁRIO –é uma atividade de capacitação e formação, em 


que educandos e educadores irão organizar-se nas turmas em forma de 
grupos, para aprofundar o estudo de algum tema de modo semestral. 


 
· TEMPO CÍVICO – momento de auto-organização das turmas com 


temas relativos às comemorações, reflexões ou acontecimentos 
relevantes e pertinentes à semana, ao mês ou ao ano. Esse tempo 
ocorre uma vez na semana, em dias alternados. 


 
· TEMPO TRABALHO – o tempo trabalho consiste em organizar e 


embelezar o espaço físico da escola, seja plantando flores, árvores, 
construindo parque infantil, horta, fazendo pinturas ou esculturas com 
recursos da natureza, ornamentando murais, entre outros. Trabalho em 
mutirão, por turma ou curso, podendo incluir a participação da 
comunidade escolar. 


 
· TEMPO LEITURA – consiste em um tempo para leitura semanal ou 


diária com os educandos de todas as turmas da escola, com proposta 
de continuidade em casa. 


 
· TEMPO COMUNIDADE – esse trabalho é planejado pelo conjunto de 


professores como um trabalho interdisciplinar que envolve a pesquisa, a 
organização pessoal e a auto-formação. Ocorre de forma semestral e, 
ocasionalmente trimestral. É organizado tendo em vista ampliar a 
interação comunidade-escola e, portanto, teoria-prática-teoria. 


 
 
4.2.1 Auto-Organização dos Educandos 


 
A organização precisa ser construída processualmente com os educandos: 
 


“Auto-organização significa, ter um tempo e um espaço 
autônomo para que se encontrem, discutam suas questões 
próprias, tomem decisões incluindo aquelas necessárias para 
sua participação verdadeira no coletivo maior de gestão da 
escola” (PISTRAK, 1981, p. 120).  


 
Destaca-se o conteúdo especificamente pedagógico do Projeto Político 


Pedagógico, fundamentado na educação da escola, sua organização e como os 
aprendizados se concretizam por meio: 


 
§ da capacidade de agir por iniciativa própria, ao mesmo tempo que 


respeita as decisões tomadas pelo coletivo ou por outro a que este seja  
subordinado; 


§ da busca de soluções para os problemas sem esperar salvação de fora; 
exercício da crítica e da auto-crítica e mudança; 
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§ da capacidade de mandar e obedecer ao mesmo tempo, ou seja, de 
assumir posições; 


§ da atitude de humildade mas também de auto-confiança e de ousadia; 
§ do compromisso das ações coletivas com as atitudes de cada pessoa, 


bem como a solidariedade em vista de objetivos comuns; 
§ do desenvolvimento da capacidade de trabalhar os conflitos que surgem 


nos processos coletivos. 
 
 
4.3 Gestão Democrática 


 
Nesse contexto, para que se efetive um modelo de gestão dito democrático, 


que objetive a constituição da cidadania, enfatiza-se a necessidade de desenvolver a 
autonomia e participação, num clima e numa estrutura organizacionais ajustados a essa 
prática. 


 
“É preciso que a nova geração compreenda, em primeiro 
lugar, qual é a natureza da luta travada atualmente pela 
humanidade; em segundo lugar, qual o espaço ocupado pela 
classe explorada nesta luta; em terceiro lugar, qual espaço 
que deve ser ocupado pelo adolescente; então é processo que 
cada um saiba, em seu respectivo espaço, travar a luta” 
(PISTRAK, 1981, p.90). 


 
A gestão democrática segundo o Projeto Político Pedagógico deve estar 


fundamentada na autonomia, participação, clima organizacional, estrutura organizacional e 
planejamento global. Constando as seguintes definições no Projeto Político Pedagógico do 
Colégio Iraci Salete Strozak: 
 
 
4.3.1 Autonomia 


 
ode ser entendida como a competência que os indivíduos ou organizações 


têm de se governar por normas próprias, pressupondo livre-arbítrio e habilidade de decidir. 
Ocorrendo sempre numa conjuntura de interdependência num sistema de relações, a 
autonomia não deve ser confundida com independência. Considerando também que as 
políticas educativas concretizam-se na sala de aula e não em gabinetes burocráticos, 
compreende-se que esse modelo de gestão deve restaurar a função da escola como 
essência do processo educativo autônomo. 
 
 
4.3.2 Participação 


 
A participação não deve ser percebida como simples cooperação, adesão ou 


submissão às decisões da direção. Ao contrário do pretendido, a submissão nunca vai 
instigar compromisso ou denotar participação. Neste caso participar consiste em ajudar a 
construir comunicativamente o consenso quanto a um plano de ação coletivo. Não existirão 
motivos para professores, funcionários e representantes da comunidade se sentirem 
comprometidos, se a construção dos objetivos da escola for incumbência exclusiva da 
direção. Portanto, a participação requer o sentido da construção de algo que pertence a 
todos e que tem diretamente a ver com a qualidade de vida de cada um, seja no sentido da 
realização pessoal, seja pelos benefícios sociais que dela advém. 
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4.3.3 O clima Organizacional 
 
Determinante do anseio de participação dos membros da escola no processo 


educativo, o clima organizacional é essencial à gestão. Faz-se necessário, a fim de que se 
tenha um clima organizacional favorável, que os objetivos estejam nitidamente definidos e 
conhecidos por todos os envolvidos; as responsabilidades e ações sejam atribuídas 
claramente aos envolvidos; a direção seja capaz de explorar as divergências e contribuir 
com a pluralidade dos saberes; as pessoas sejam verdadeiros cidadãos, sujeitos capazes 
de se comprometer e participar com autonomia; a informação flua clara e transparente; o 
respeito profissional exista acima das divergências. 
 
 
4.3.4 A Estrutura Organizacional 


 
A suplantação da concepção hierarquizada de poder torna-se indispensável 


para que a escola funcione adequadamente e que seja simbolizada pela relação entre 
sujeitos iguais e autônomos, assim sendo, é inconciliável com as relações verticais que 
normalmente se estabelecem nas instituições. No entanto, como a participação e autonomia 
são indispensáveis à efetiva gestão democrática, torna-se essencial que a nova estrutura 
seja construída coletivamente, retratando a apropriação do novo paradigma por todos. 
Diante disso, uma estrutura compatível com tudo que foi apresentado não deve ser 
piramidal e precisa estabelecer relações circulares, situando diferentes esferas de poder na 
horizontalidade das relações intersubjetivas. Dessa estrutura, “decorreriam formas de ação 
em que seriam privilegiadas as relações interpessoais e esferas de responsabilidade, mais 
do que meras relações de poder, estabelecendo processos cooperativos no plano do 
reconhecimento dos diferentes espaços de poder, com igual compromisso institucional e 
social”. 
 
 
4.3.5 Planejamento Global 


 
O planejamento visa, além da eficiência, à eficácia das organizações. Para 


ele, a eficiência relaciona-se ao “fazer bem o que se faz” e a eficácia ao “fazer o que é 
realmente importante fazer”, porque é socialmente desejável e leva, no conjunto das ações, 
a fins pré-estabelecidos em harmonia às crenças existentes. 


Planejar: é transformar a realidade numa direção escolhida; é organizar, dar 
clareza e precisão à própria ação (de grupo, sobretudo); é implantar ‘um processo de 
intervenção na realidade’ aproximando-a de um ideal; é realizar o que é importante 
(essencial). 
 
 
4.4 Formação Permanente dos Educadores  


 
Tomando com a base a premissa de que quem educa, precisa educar-se 


continuamente, tem-se a identificação com formação permanente e uma definição 
pedagógica, para o processo educativo que coloca em cena o cotidiano do trabalho – ou da 
formação –tel definição é permeada pelas relações concretas que operam realidades, 
pautadas na construção de espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos 
atos produzidos no cotidiano. Há disputa pela atualização cotidiana das práticas segundo os 
mais recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, 
inserindo-se em uma necessária construção de relações e processos. Uma vez que “uma 
prática sem teoria não sabe o que pratica, propiciando o ativismo, o praticismo ou 
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utilitarismo.”  (VEIGA, 1994, p.16) 
A formação acontece na coletividade no âmbito escolar e no trabalho por área 


de conhecimento. Nos coletivos pedagógicos, colocam-se várias situações diferenciadas, 
dentre elas: reunião dos educadores sistematicamente para discussão sobre as práticas e 
metodologias de educação, visando torná-las cada vez mais orgânicas e de qualidade, no 
coletivo de educadores que se reúnem para estudo, planejamento e avaliação das aulas. 
Além de qualificar para o trabalho, a formação permanente, há outra dimensão formativa: 
alimentar o nosso direito de sonhar, de criar, de ousar fazer coisas novas.  
 
 
5 CONCLUSÃO 


 
A partir do estudo das questões sociais e a forma de educação existente em 


um assentamento, constatou-se que a “abertura democrática” dos anos 80 permitiu que os 
Movimentos Sociais fizessem uma crítica ao autoritarismo do Estado; entretanto, eles 
continuaram enfrentando dificuldades para atender ao que acreditavam ser os interesses 
dos assentados. 


Com o tempo isso mudou e com a tentativa de buscar um novo processo de 
formação humana foram criadas as escolas itinerantes nos acampamentos, tendo as séries 
iniciais do ensino fundamental, buscando-se ampliar o ambiente cultural e social por meio da 
luta pela terra, pela educação, enfim, por uma luta de múltiplas dimensões. Considerando 
esses fatores de forma integrada, articulada e sintonizada, tendo por base a realidade 
social, que forma os sujeitos numa perspectiva histórica com resgate do passado, análise do 
presente e principalmente, projetos para o futuro. 


A luta pela construção de um modelo de desenvolvimento sustentável em que 
a cooperação é elemento estratégico, rompendo com o individualismo, o comodismo e o 
conservadorismo, na medida em que considera as limitações de cada ser humano, posto 
que cada um tem seu tempo e espaço, sendo este um processo de transformação de cada 
pessoa, que ocorre de diferentes maneiras e em diferentes tempos. 


Nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, tem-se os professores da 
rede estadual de ensino vindo de fora do acampamento ou do assentamento. Em função 
disso, a maioria dos educadores para dar conta da tarefa de educar assumiram um 
compromisso com a comunidade, participando das formações continuadas ofertadas pela 
Secretaria de Estado da Educação e efetivamente do processo pedagógico da escola, 
obtendo mais conhecimento sobre a identidade do indivíduo do campo. 


Há sete anos atendendo a realidade de famílias do Assentamento Marcos 
Freire e há três anos como Escola Base das Escolas Itinerantes dos acampados em vários 
regiões do Estado do Paraná, o Colégio Iraci Satete Strozak, oferta oficialmente o Ciclo 
Básico a alunos dos anos iniciais. No entanto, na prática, optou-se por trabalhar com os 
Ciclos de Formação Humana, que resgatam nos educandos a auto-estima, a altivez e 
principalmente a dignidade humana.  


Na perspectiva de educar os sujeitos para um novo projeto de 
desenvolvimento social para o campo, precisou-se educar ao mesmo tempo os educadores 
como sujeitos capazes de articular teoria e prática. Nesse sentido, um dos princípios 
fundamentais da proposta de educação é a relação entre prática e teoria dentro de cada 
processo pedagógico, para que se possa desenvolver a capacidade de relações em todas 
as demais situações da vida. 


O currículo escolar se torna então cerne da educação, é histórico, resultado 
de um conjunto de forças sociais, políticas e pedagógicas, além de expressar a organização 
dos saberes que circunstanciam as práticas escolares na formação de sujeitos sociais. 
Nesta perspectiva, o currículo é uma ação, uma trajetória, um processo e uma caminhada, é 
construção coletiva que marca uma identidade. Currículo é a descrição e a concretização do 
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que a escola deve realizar no contexto do campo. 
A escola é um espaço coletivo e, portanto, deve ser gerido de modo 


democrático, isto é a direção coletiva de cada processo pedagógico vai além dos seus 
participantes mais diretos (educadores e educandos). Todos os envolvidos no processo de 
gestão devem colaborar para que o processo pedagógico ocorra de modo efetivo. Isso só 
acontece com o coletivo organizado em instâncias de participação, desde a direção política 
ou planejamento mais geral da atividade de educação, até a esfera específica do aprender e 
do ensinar, bem como da relação de quem educa e de quem é educado. 


  A luta do Colégio juntamente com MST, no processo de construção do 
individuo, traz importantes implicações não só para a educação dos Sem Terra, mas 
também para o repensar das próprias teorias pedagógicas e das políticas públicas. 
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Todavia, nessa unidade queremos enfatizar ainda, alguns aspectos importantes sobre o artigo científico como:

1.Plágio

Plagiar significa etimologicamente, trapacear o que difere de citar.  O plágio em trabalhos científicos passou a ser 
muito comum depois que se expandiu a publicação de artigos e textos científicos na internet.  No ambiente moodle 
você terá acesso a vários arquivos sobre o tema e outros links que poderão esclarecer melhor o significado desse termo 
e dessa ação que tem gerado muita polêmica no meio acadêmico. 

2.Citações

Quando nos propomos a realizar um trabalho científico, muitas vezes recorremos a autores que possuem a linha 
teórica que adotamos para discutir ou analisar um tema. Nesse caso utilizamos a citação.

Considera-se citação em um texto a cópia literal de parte de um trecho da obra ou a interpretação das idéias do autor 
da obra. As citações só aparecem no texto quando houver a necessidade de comprovação de algum posicionamento 
que queira enfatizar ou quando não há como escrever de outra forma uma idéia em vista de que o autor estudado 
apresenta claramente o posicionamento a ser defendido.

Encontramos na Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2002), três formas de apresentar uma citação: 
citação direta, citação indireta e citação de citação.

2.1.As citações diretas podem ser breves e longas:

Citações breves tem, no máximo, 3 linhas, são inseridas no texto e ficam dispostas entre aspas duplas. 
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Exemplo:

Quando tratamos da educação a distância, um dos aspectos a ser considerado nessa modalidade de ensino é a 
figura do estudante. Segundo Peters (2010, p. 41) “em um ensino adequado à educação a distância, os estudantes 
sempre de novo devem ser motivados, precisam ser orientados no estudo autoplanejado e auto-organizado (...)” 

As citações longas tem mais de 3 linhas, são separadas do texto com recuo da margem esquerda, espaçamento 
simples e possuem tamanho da fonte menor do que a utilizada no texto.

Exemplo:

Mais de três milhões de pessoas morrem por ano de doenças evitáveis como a tuberculose, disenteria ou 
malária. Nos países menos desenvolvidos, mais de 95 milhões de crianças menores de 15 anos trabalham 
para ajudar seus familiares, mais de um milhão de crianças se viram obrigadas a prostituir-se, cerca de um e 
meio milhão foram mortas em guerra, e perto de cinco milhões estão vivendo em campos de refugiados e 
similares. (DREIFUSS 1996, p. 12-13)

2.2. A citação indireta é composta de texto livre e representa as idéias do autor estudado, sendo necessário 
mencionar a fonte e a data de onde se originaram as idéias apresentadas.

Exemplo:

Morin (1995) mencionou alguns princípios de resistência de que dispomos naturalmente, que são princípios de 
esperança na desesperança. O primeiro deles é o principio da vida, que consiste na regeneração natural de tudo o que 
existe. O segundo é o princípio do inconcebível, (grifo do autor) em que todas as grandes transformações ocorreram 
de forma impensada. O terceiro é o princípio do improvável, (grifo do autor) referindo-se a tudo o que aconteceu de 
positivo na história como, a princípio, improvável. O quarto é o princípio da toupeira (grifo do autor) que age no subsolo 
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através das galerias subterrâneas até afetar a superfície. O quinto princípio é o do salvamento em que, diante do 
perigo, há uma tomada de consciência.  E por fim o sexto, o antropológico, (grifo do autor) mencionando a pequena 
utilização, pelo homem, das possibilidades do espírito/cérebro. 

2.3. Citação de citação

Esse tipo de citação corresponde ao uso do texto de autor mencionado em obra de outro cujo conteúdo não se 
teve acesso. Exemplo:

Esse enfoque amplia a ação desejada hoje para o pedagogo e caracteriza-se pela construção de uma consciente     
base teórica, harmoniosamente articulada entre a pesquisa e a prática pedagógica observada e vivenciada.

Nos dizeres de Gonçalves apud Zeichner (1997, p. 46) fica mais clara essa perspectiva:

Uma lacuna percebida pelos licenciados com a qual concordamos, é a falta de uma prática mais efetiva 
e, que o estudante universitário possa Ter contato com o ambiente escolar, tendo contato com os alunos 
e a complexidade que lhe é natural, uma vez que a prática de ensino é, em geral, insuficiente para lhes 
proporcionar essa experiência reclamada/ (...) é necessário que o estudante passe a pesquisar, a vivenciar 
experiências de aula, em parcerias com colegas e/ou professores o mais cedo possível, em seu curso de 
formação, tendo oportunidades para discutir, avaliar, redimensionar as experiências vividas por si e pelos 
colegas, desenvolvendo-se como profissionais reflexivos.

3.Referências

Outro elemento importante no trabalho científico são as referências utilizadas que também seguem a norma 
estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, por meio da NBR 6023 de agosto de 2002. Vamos 
apresentar aqui alguns exemplos de obras muito comuns utilizadas em trabalhos de pesquisa.
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As obras possuem dados essenciais e dados complementares.

São dados essenciais: autor, título da obra, local, editora e data. 

Os dados complementares compõem os essenciais acrescidos do nome da Série ou Coleção, número de páginas 
total do documento e língua original quando se tratar de livro traduzido.

Segue abaixo exemplos de referências de documentos geralmente utilizados em trabalhos de pesquisa:

Livro com um autor

PETERS, O. Didática do ensino a distância. São Leopoldo: UNISINOS, 2010.

Capítulo de livro com organizador

CARNEIRO, V. L. Q. Televisão, vídeo e interatividade em educação a distância: aproximação com receptor-aprendiz. 
In: FIORENTINI, L. M. R.; MORAES, R. de A. (orgs.) Linguagens e interatividade na educação a distância.  Rio de 
Janeiro: DP&A, 2003. P. 75 – 110.

Periódico

URBIM, E. Robô com cabeça de bicho. In: Revista Galileu. São Paulo: Globo, n. 200, p. 31. Mar. 2008. P. 27-32.
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AGUIAR, J. O.; BURITI, C. de O. Meio Ambiente e cultura nas capitanias do nordeste colonial: nacionalismo e 
reformismo ilustrado na obra do naturalista viajante Manuel Arruda da Câmara (1793-1814). História. São Paulo, 2009, 
v. 28, n.1, p.347-380. Disponível em http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. Acesso em 12 de maio de 2011.

 Em vista de esses elementos conterem muitos detalhes para serem expostos no trabalho são, ao mesmo tempo, 
importantes para tornar o texto mais consistente e científico. 

Porém, é extremamente necessário observar e conhecer a legislação que adverte sobre o plágio no sentido de 
evitar que seu trabalho corra o risco de ser reprovado ou sofrer algum tipo de advertência judicial.

Quanto às citações (NBR 10520) e referências existem as normas da ABNT que as regulamentam e podem ser 
acessíveis em literatura mais atualizada e na própria internet. Estaremos orientando sobre essas normas no ambiente 
moodle de acordo com os documentos que vocês irão utilizar.

Assim, espero que tenha contribuído para tirar suas dúvidas e melhor conduzir a redação do seu trabalho.
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