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BARBOSA, Ana Paula Bagaiolo Moraes. A educação superior tecnológica no estado 
de São Paulo pelo Centro Paula Souza e o papel da extensão para o exercício da 
cidadania e desenvolvimento local: um estudo do Curso Superior de Tecnologia em 
Agronegócio da Faculdade de Tecnologia “Mário Robertson de Syllos Filho”, campus de 
Mococa/SP. 2023. 102 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Centro 
Universitário Municipal de Franca UNI-FACEF, Franca, 2023. 
 
RESUMO 
 

O estudo que ora se apresenta tem, por objetivo, analisar, a partir do direito 
constitucionalmente previsto à educação e, ainda, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB – Lei n. 9.394/96), o contexto da educação superior tecnológica 
no estado de São Paulo exercida pelo Centro Paula Souza, verificando sua contribuição 
para a formação humana e o trabalho, ou seja, se o real exercício da cidadania tem sido 
viabilizado por seu intermédio. Para tanto, utilizou-se como referência a Proposta 
Pedagógica Curricular (PPC) do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da 
Faculdade de Tecnologia de Mococa/SP e o Projeto de Parceria interdisciplinar entre as 
matérias de Noções de Direito, Agricultura Familiar, a Casa da Agricultura de 
Mococa/SP, a Associação dos Produtores Rurais de Mococa (APRUMO) e a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) da cidade de Arceburgo/MG, a fim de 
inferir pela importância da extensão no ensino superior para fins de uma educação 
emancipadora e preocupada em atender a comunidade local, viabilizando, assim, seu 
desenvolvimento social e econômico. O presente estudo concluiu que a prática 
extensionista bem articulada na educação superior tecnológica, tal como a do estudo de 
caso apresentado, serve tanto para quebrar a dualidade dessa categoria de ensino, outrora 
projetado para a manutenção de privilégios e de elites educacionais ao longo da história, 
assim como para aproximar a teoria e prática na formação superior além de, por fim, 
promover desenvolvimento para a comunidade local. 
 
Palavras-chave: formação profissional e trabalho; direito educacional; extensão no 
ensino tecnológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BARBOSA, Ana Paula Bagaiolo Moraes. Professional education in the state of São 
Paulo through the Paula Souza Center and the role of extension for the exercise of 
citizenship and local development: a study of the Superior Course of Technology in 
Agribusiness of the "Mário Robertson de Syllos Filho" Technology College, Mococa/SP 
campus. 2023. 102 f. Master's degree dissertation (Mestrado em Desenvolvimento 
Regional) – Centro Universitário Municipal de Franca UNI-FACEF, Franca, 2023. 
 
ABSTRACT 
 

The study presented here aims to analyze, from the constitutionally provided right to 
education and also from the Law of Directives and Bases of National Education (LDB - 
Law No. 9.394/96), the context of technological higher education in the state of São Paulo 
exercised by the Paula Souza Center, verifying its contribution to human and labor 
training, i.e., if the real exercise of citizenship has been made possible through it. For this, 
we used as reference the Pedagogical Curricular Proposal (PPC) of the Superior Course 
of Technology in Agribusiness of the Technology College of Mococa/SP and the 
interdisciplinary Partnership Project between the subjects Notions of Law, Family 
Farming, the House of Agriculture of Mococa/SP, the Mococa Association of Rural 
Producers (APRUMO) and the Technical Assistance and Rural Extension Company 
(Emater) of the city of Arceburgo/MG, in order to infer the importance of extension in 
higher education for the purposes of an emancipating education concerned with serving 
the local community, thus enabling its social and economic development. This study 
concluded that the extensionist practice well articulated in technological higher 
education, such as the case study presented, serves both to break the duality of this 
category of education, once designed for the maintenance of privileges and educational 
elites throughout history, as well as to approach theory and practice in higher education 
and, finally, promote development for the local community. 
 
Key-words: vocational training and work; educational law; extension in professional 
education. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A cidadania de papel, já delineada por Gilberto Dimenstein (1995) nos anos de 

1990, aparenta ter sido cunhada nos dias de hoje. A fragilidade da eficácia dos Direitos 

Humanos no Brasil pode ser sentida dia a dia nas mazelas da população brasileira, e, 

conforme se descreve desde as conversas de botequim até o mais alto nível do debate 

acadêmico, a educação é um dos elementos que mais a distancia do exercício da cidadania 

plena. 

A quota hereditária do colonialismo tem sido, até hoje, de alta conta para a 

formação dos brasileiros, haja vista que a educação elitista proporcionada não teve por 

objetivo promover inclusão e democratização do conhecimento, mas tão somente se 

propôs a atender o capitalismo industrial, que demandava a formação técnica 

especializada para a melhora da produtividade e eficiência da indústria pungente 

(ARANHA, 2006), reforçando a condição social inferior da massa populacional, que 

dispõe tão somente de sua força de trabalho, ao direcioná-la para um sistema educacional 

voltado para a empregabilidade e de pouca autonomia e tomada de decisões (CORDÃO; 

MORAES, 2017). 

Diante desse dualismo do ensino, claramente voltado para camadas sociais 

diferentes (ARANHA, 2006; CORDÃO; MORAES, 2015; PAIR, 2005), infere-se que a 

formação profissional veio, ao longo dos anos, atendendo aos interesses de certos 

segmentos vinculados ao poder econômico que, na recente história, precisou se 

reinventar, tendo em vista o surgimento de uma sociedade chamada por Pair (2005, p. 

176) de “sociedade da informação e da comunicação”. 

Depreende-se que as mudanças promovidas pela tecnologia não podem voltar 

atrás, transformando definitivamente e, ainda sem muitas projeções futuras para suas 

consequências, as relações de negócio, as relações jurídicas e, inclusive, interpessoais a 

partir da internet (CASTELLS, 2003), o que faz nascer a necessidade de se repensar, 

sobretudo, a própria formação profissional, que já, sob essa nova realidade, não é mais 

apta a atender aos anseios do mercado de trabalho (CORDÃO; MORAES, 2015; PAIR, 

2005) e, tampouco tem promovido a emancipação do cidadão. 

Nessa esteira, Pair (2005) descreve que algumas competências profissionais, que 

antes poderiam ser exigidas apenas dos funcionários que compunham uma elite de boa 

formação, passam, necessariamente, a ser igualmente cabíveis a todos, destacando-se 

“(...) inovação, criatividade, trabalho em equipe e autonomia para tomar decisões”, 
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portanto “(...) uma compreensão mais ampla do processo produtivo, além do domínio 

operacional de suas habilidades técnicas” (CORDÃO; MORAES, 2015, p. 30-31). 

Além desse problema, mais um pode ser apontado: o fato de que as deficiências 

não estão apenas na formação profissional, mas também na formação geral e de base 

(CORDÃO; MORAES, 2015), realidade que se reflete no estudante que chega para a 

formação profissional, inviabilizando, assim, a concretização do preceito constitucional 

que determina que o objetivo da educação brasileira é de qualificar para o trabalho com 

vistas ao pleno exercício da cidadania, nos termos do art. 205 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). 

Complementando tais entendimentos, o Fórum Econômico Mundial (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2020) posicionou-se no sentido de que cada vez mais habilidades 

e competências precisarão ser desenvolvidas no mercado de trabalho, dente elas as que 

se relacionam com uso e gestão da tecnologia, mas, sobretudo, o de uma consciência 

coletiva, do ser cidadão em um contexto de desigualdades, que vai para além de uma 

formação para atender às demandas do mercado de trabalho, portanto esses indivíduos 

precisarão enxergar a realidade que os circunda e, mais do que isso, tornarem-se aptos a 

ser sujeitos da mudança usando o trabalho e sua educação superior como forma de servir 

a sua comunidade, não somente como o seu lugar de labor. 

Nesse contexto, a questão que se coloca é a seguinte: diante da nova dinâmica das 

relações de trabalho, onde estará o ensino tecnológico e seus discentes? A quais interesses 

essa educação serve? De acordo com Santos (2019, p. 109), enquanto a elite brasileira 

retrógrada “(...) acreditar que o processo educativo deve se subordinar para garantir o 

lucro de uma classe sobre o trabalho da outra”, teremos “(...) as políticas educativas a 

creditarem suas principais fichas numa formação específica para um ofício imediato 

como elo principal para assegurar o apregoado desenvolvimento econômico em 

dependência da incorporação da tecnologia.” (SANTOS, 2019, p. 109). 

Ora, sem essa reflexão do papel da educação profissional, não apenas deixaremos 

de assegurar a democratização do ensino e o trabalho digno como, ainda, inviabilizaremos 

o próprio crescimento e desenvolvimento econômico do país, que pode ser obtida a partir 

da dimensão bem aplicada do ensino, da pesquisa e da extensão, perpetuando, com isso, 

a realidade colonial de uma monocultura agrícola latifundiária voltada para a exportação 

(PRADO JÚNIOR, 2011), situação que só será possível de ser rompida a partir da 

emancipação brasileira pela educação voltada para os seus estudantes e, igualmente, à 

serviço da comunidade local. 
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Diante dos presentes questionamentos, este trabalho se propõe a compreender a 

estrutura e o sistema da formação profissional superior a fim de inferir sobre os interesses 

sociais e políticos que ela serve e, a partir disso, baseado nas dimensões de ensino, 

pesquisa e extensão, avaliar a Proposta Pedagógica Curricular (PPC) do Curso Superior 

de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Tecnologia “Mário Robertson de Syllos 

Filho”, campus de Mococa/SP (disponível no ANEXO A). 

A partir dessa análise, o estudo em questão se compromete a refletir sobre o 

atendimento à comunidade, em atenção ao Plano Nacional de Extensão Universitária 

(BRASIL, 2018), que tem por base a concepção de que a Extensão Universitária deve ser 

caracterizada pelo trabalho coletivo a serviço da comunidade e acesso a cidadania efetiva 

do indivíduo, promovendo redução de desigualdades. 

Para tanto, o parâmetro utilizado foi o trabalho desenvolvido de maneira 

interdisciplinar entre as matérias de Noções de Direito, ofertada aos discentes no 4º 

semestre, e a de Agricultura Familiar, eletiva do 5º semestre (ANEXO A), que, associadas 

à Casa da Agricultura de Mococa/SP e, indiretamente à Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) da cidade vizinha de 

Arceburgo/MG1, desenvolveu um trabalho de compreensão das questões jurídicas e de 

acesso às políticas públicas dos pequenos produtores pela regularização das Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP), uma ferramenta que confere acesso a inúmeros benefícios 

do Poder Público aos pequenos produtores rurais e que ainda é de pouco conhecimento e 

divulgação entre os agricultores da região2.  

Pensando que a educação deve se apropriar da indissociável tríade do ensino, 

pesquisa e extensão, a fundamentação teórica e jurídica para a emissão das DAP deve 

servir não apenas aos discentes do curso de Agronegócio, mas igualmente à coletividade, 

o que, no projeto desenvolvido entre as disciplinas, pôde ser viabilizado, consoante será 

analisado na dissertação em tela. 

A hipótese de pesquisa deste trabalho é a de que, pela extensão e sua concretização 

nos cursos superiores de tecnologia, será possível, pelo serviço à comunidade, não apenas 

atender às necessárias competências e habilidades do estudante para o mercado do 

 
1 Afirma-se que a associação é indireta porque não foi possível criar um vínculo formal com a EMATER, 
porém o discente Antônio C. Andrielli do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio (ver ANEXOS 
B e C), que contribuiu em todas as frentes da prática de extensão é profissional dessa Empresa, o que 
resultou em benefícios indiretos para essa instituição. 
2 Acerca do pouco conhecimento dos produtores rurais acerca da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), 
a fundamentação está tanto em BASTOS (2021) quanto a partir do próprio desenvolvimento de atividade 
extensionista que será trazida no Capítulo 3 desse trabalho. 
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trabalho, mas também minimizar as desigualdades que a parcela da população carente 

sofre, além de trazer um ensino não apenas teórico, mas factível e aplicável à realidade, 

promovendo a práxis que Paulo Freire (2013) descreve, pelas práticas educacionais 

voltadas para a conscientização e transformação do indivíduo, que passa a ser sujeito da 

sua própria história e da sua comunidade, cumprindo, portanto, com o propósito da 

extensão tanto para o discente quanto para a sociedade. 

Para a consecução desse objetivo, a metodologia empregada conjuga uma 

pesquisa aplicada (buscando encontrar meios para aprimorar o ensino pela aplicação da 

extensão no ensino superior), com procedimento bibliográfico a partir da leitura e 

fichamento de livros sobre o assunto, artigos de revistas, sites da Internet (oficiais e 

acadêmicos), jornais, e, ainda, documentos jurídicos, sobretudo da legislação; 

documentação direta a partir da pesquisa de campo realizada na FATEC de Mococa, em 

Projeto Interdisciplinar realizado na ministração das matérias de Noções de Direito e 

Agricultura Familiar do curso de Agronegócio, em parceria com a Emater de Minas 

Gerais, da cidade de Arceburgo. O objetivo é descritivo e a abordagem qualitativa 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Assim, o referencial do presente estudo se divide em três partes. O primeiro tópico 

se propõe a analisar o processo histórico-normativo da cidadania e da educação, partindo 

das normas constitucionais e infraconstitucionais até o ordenamento jurídico vigente, 

destacando o papel do Estado nesse processo e a construção da educação como fruto das 

discrepâncias econômico-sociais que desembocaram em um projeto educacional voltado 

para atender a demandas do poderio do capital. 

O segundo item, por seu turno, direciona-se a olhar para a dimensão da extensão, 

um dos fundamentos da educação, que se sustenta também sobre o ensino e a pesquisa. 

A discussão se orienta na importância desse elemento para a construção do profissional 

em formação e, ainda, ao trabalho a ser desempenhado em parceria com a comunidade, 

como forma de promover trocas importantes entre esses sujeitos, edificando, assim, um 

ser humano consciente de seu papel em sociedade e, do mesmo modo, colaborando para 

melhoria da comunidade local.  

Nesse sentido, reconhecendo a importância da extensão, invoca-se paralelamente 

a curricularização da extensão, diretriz para a implementação da Meta 12.7 do Plano 

Nacional de Educação, oriunda da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que será 

mencionada trabalho. 
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Resta, assim, ao último ponto, analisar o Estado como promotor e fomentador de 

políticas públicas voltadas para a educação, analisando o sistema escolar brasileiro sob o 

recorte da educação profissional e, ainda, o papel dessas escolas profissionalizantes 

gratuitas, destacando-se, nessa intenção, o Centro Paula Souza, do Estado de São Paulo e 

seu papel na formação do indivíduo para o exercício da cidadania e do trabalho. 

Finalmente, a partir desse referencial teórico, passa-se aos procedimentos 

metodológicos da pesquisa de campo, assunto que se aborda com a análise do Projeto de 

Parceria entre as disciplinas Noções de Direito e Agricultura Familiar do curso de 

Agronegócio, em parceria com a Emater de Minas Gerais, da cidade de Arceburgo , da 

FATEC de Mococa/SP, que, juntamente aos discentes das disciplinas, difundiu os 

benefícios da regularização da DAP junto à comunidade de agricultores da região, 

esclarecendo e informando sobre as políticas públicas que seu cadastro proporciona para 

que, por fim, na discussão dos dados, seja possível inferir pela importância do trabalho 

de extensão junto à comunidade e, ainda, se é apta a trazer melhorias ao ensino superior 

profissional ante o propósito de uma educação emancipadora e com vistas ao 

desenvolvimento regional. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

No quesito do acesso à educação superior tecnológica, a formação que ela propicia 

e a manutenção de um sistema dual de ensino, destinado a uma elite e às massas em troca 

de trabalho, o cidadão brasileiro continua sendo de papel.  

O presente trabalho se propõe a entender como o papel da educação 

profissionalizante pode ser transformada e ressignificada, permitindo que, nas palavras 

de Pair (2005, p. 185), a educação profissional seja um “ (...) instrumento para a ação, 

para todos e durante toda a vida, não apenas para ajudar na solução do emprego, mas 

também como dimensão da identidade das pessoas e da vida social (...)”, transformando 

vidas e promovendo, por meio do trabalho digno, uma mudança voltada para o 

desenvolvimento e emancipação econômica do Brasil. 

Para tanto, pensar o a educação superior profissional sob o recorte de uma de suas 

dimensões, a extensão, é refletir sobre medidas voltadas para uma disruptiva alteração do 

modelo educacional vigente, um modelo que compartilha conhecimento com a 

comunidade e simultaneamente se alimenta de suas maiores necessidades, convertendo o 

ensino da instituição do ensino superior em transformativo. 
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Nesse sentido, o presente trabalho busca, ainda que de forma tímida, analisar o 

trabalho que o Centro Paula Souza tem desenvolvido a partir de um projeto desenvolvido 

no campus de Mococa/SP, trazendo ideias que possam ser implementadas a fim de que 

essa educação a partir da extensão, possa ser fator de inclusão, autonomia e acesso a uma 

formação crítica, com o desenvolvimento de habilidades que gerem enriquecimento 

socioeconômico para o país, a começar pela redução das desigualdades locais. 

 
2.1 O Direito Educacional e a construção da cidadania diante da Constituição 

Federal de 1998 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 
Lei n. 9.394/96) no âmbito da educação profissional e tecnológica 
 

A caminhada histórica da humanidade evidenciou, num primeiro momento, a 

necessidade do reconhecimento de determinados direitos, os quais correspondiam a 

manifestações de resistência frente ao poder do Estado. 

Essa parcela de direitos, denominados como de primeira dimensão tinham por 

objetivo assegurar a liberdade do indivíduo contra o despotismo e a arbitrariedade por 

parte daqueles que – mesmo de forma transitória e temporária – se encontravam no 

exercício das prerrogativas de Estado.  

Por essa razão, aliás, que recebem o nome de liberdades públicas negativa, uma 

vez que demandam do exercente do poder do Estado uma abstenção ou um não fazer, ou 

seja, ainda que possível a atuação do Estado em determinada hipótese, estaria ele vedado 

de assim atuar, em razão da primazia de determinados direitos individuais. 

Naquele instante histórico, o grito pela liberdade falava mais alto do que outros 

direitos, sendo que, a partir do seu reconhecimento, alguns de igual estatura constituíram 

objeto de reconhecimento (denominados como de segunda, terceira e quarta dimensões). 

Destaca-se, nesse passo, o trajeto percorrido pela cidadania no Brasil ao longo de 

sua história nas palavras de Carvalho (2012), considerando, assim, a eficácia dos direitos 

civis, políticos e sociais, ou seja, o impacto desse feixe de direitos sobre as classes sociais 

(MORAES; SILVA JUNIOR, 2011). 

Em termos de conquistas de direitos, no Brasil primeiro vieram os direitos sociais, 

depois os direitos políticos e finalmente os direitos civis, em uma lógica sui generis 

daquela que Carvalho (2012) descreve como sendo aquela de aquisição nos países 

europeus, gerando, assim, um cidadão diferente e uma forma de democracia diversa e 

inversa a dos países apontados por Marshall (1967), o que torna “(...) ainda mais longo o 

caminho para a formação do cidadão completo com possibilidade de desfrutar das 
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garantias asseguradas pela Constituição Federal de 1988.” (MORAES; SILVA JUNIOR, 

2011, p. 8-9) 

Ganha destaque, neste instante, a questão da educação enquanto direito 

fundamental e a prática da cidadania. Esse era um direito que se irradiava apenas para a 

parcela da população economicamente mais guarnecida. Entretanto, com a evolução do 

Estado e do próprio ser humano e, ainda, o advento do fenômeno da democratização, 

teve-se a percepção de que é o conhecimento a via mais apta para atingir-se o primado 

fundamental da dignidade da pessoa humana. 

Cidadania e educação são intrinsecamente ligadas à medida que “não existe 

educação senão para a constituição da cidadania plena, seja do indivíduo, seja da 

coletividade” (PACHECO; MORIGI, 2012, p. 10), o que se faz possível apenas quando 

a cidadania deixa de ser ligada ao ideal burguês e passa, assim, a ser estendido e ampliado 

universalmente, viabilizando, assim, que 
(...) constituir-se cidadão é se assumir protagonista do processo 
histórico. E, assim sendo, o cidadão não delega responsabilidades, não 
deixa parte de si para outrem. Ele luta por seu país, sua cidade, pelo 
bairro onde está, participa politicamente da vida, não aceita perder 
conquistas já efetuadas, cobra salário digno para aquilo que faz, exige 
justiça para si e para os outros. Também, no processo político, o cidadão 
busca construir a democracia participativa, pois sabe que a democracia 
representativa é alienante e redutora do seu ser. (PACHECO; MORIGI, 
2012, p. 10). 
 

A cidadania permite que cada pessoa tenha acesso a direitos civis, políticos e 

sociais (PINSKY, 2010), uma percepção que vem se transformando no processo histórico 

e que, sem dúvida, sendo “(...) a expressão concreta do exercício da democracia” 

(PINSKY, 2010, p. 10), para que seja de acesso universal, precisa ser fruto de uma 

sociedade com consciência crítica (PACHECO; MORIGI, 2012), amparando-se, nesse 

ponto, na educação para a formação desse sujeito, em constante transformação. 

É a educação quem molda e transforma os indivíduos. É ela quem assegura as 

condições para o desenvolvimento social e, por intermédio dela, não mais se admite a 

manutenção da estratificação das camadas sociais. Para isso, é preciso considerar que ela 

não pode estar restrita a grupos determinados, seja em razão de uma condição econômica 

ou de qualquer outra natureza. 

Assim, torna-se imprescindível questionar como tem sido compreendida a 

educação enquanto fenômeno, já que ele se mostra sobremaneira complexo e permeado 

por outras questões, sendo considerada especificamente no caso brasileiro – e, no presente 
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estudo, o Estado de São Paulo – a heterogeneidade do público para o qual esse serviço 

público é oferecido – no âmbito do Centro Paula Souza. 

É bem possível afirmar que o Estado de São Paulo configura, em cada um de seus 

polos regionais um verdadeiro país dentro do Brasil e daí a importância do tema. 

No que tange ao atendimento da educação básica e fundamental, o tema encontra-

se já exaustivamente tratado pela Constituição Federal. Existe regramento próprio, 

também, para o ensino superior ofertado pelo Estado, que atende a um caráter universal 

e gratuito ao mesmo tempo em que convive com o modelo privado, em alguns casos 

eminentemente seletivo e, portanto, reprodutor do fenômeno da prevalência do poderio 

econômico na qualidade do ensino oferecido. 

Nesse sentido, mister repensar a forma como a educação profissional tem sido 

oferecida no Estado de São Paulo e, ainda, como ela pode coadunar com a efetiva 

democratização do ensino para propiciar melhor formação para o trabalho e para o 

exercício da cidadania diante das novas relações que a tecnologia impõe hodiernamente, 

mas sob uma lógica que fuja a atender apenas ao interesse da indústria e do poderio do 

capital, beneficiando a comunidade local que a circunda. 

Por essa razão, o objetivo do presente estudo é, a partir da reflexão crítica do 

sistema de ensino superior tecnológico brasileiro, se propor a pensar mecanismos que 

ressignifiquem a formação que ele promove pelo cumprimento dos artigos 205 e 207 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), ou seja, através de um preparo educacional 

voltado para desenvolver competências profissionais que capacitem os discentes a pensar 

com autonomia e de forma crítica, para além da qualificação com vistas a uma vaga no 

mercado de trabalho, o que será possível pela tríade do ensino, pesquisa e extensão 

inclusive nessa categoria formativa. 

Propõe-se, portanto, a partir da análise das políticas educacionais empreendidas 

até hoje, no âmbito do estado de São Paulo - por meio do Centro Paula Souza e do Instituto 

Federal de São Paulo - indicar medidas que possam ser implementadas a fim de seja 

possível permitir ao indivíduo, nas palavras de Pair (2005, p. 185), uma “formação 

global”, com perspectivas de transformação do indivíduo como cidadão, portanto 

protagonista do processo histórico no qual está inserido e “(...) agente produtor do espaço 

cultural em que deverá viver” (PACHECO; MORIGI, 2012, p. 10), favorecendo, assim, 

desenvolvimento socioeconômico, especialmente na esfera local. 
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Apesar de parecer recorrente e até mesmo de fácil compreensão, o termo 

desenvolvimento, assim como os termos cidadania e educação, que se imbricam ao longo 

do presente estudo, não são de fácil trato. 

Para a compreensão do termo desenvolvimento, utilizado acima, mister observar 

que será usado como referencial a exploração da sua multidimensionalidade, trabalhado 

sob a perspectiva da literatura científica, economia política, política, social, refletindo um 

verdadeiro processo de construção do conceito de desenvolvimento na sociedade 

capitalista, atravessando concepções diferentes de sociedade, tais como a do crescimento, 

do bem estar social e a sustentável, incorporando-se, assim, o desenvolvimento de 

maneiras distintas (SANTOS; et. al, 2012). 

No mesmo sentido seguem educação e cidadania, porque “Nada somos se não 

estivermos inseridos em um contexto propício para o desenvolvimento de nossas 

habilidades e a educação é parte essencial na formação de um indivíduo e 

consequentemente de toda a sociedade” (PACHECO; MORIGI, 2012, p. 13), ou seja, a 

compreensão do conceito de cidadania e a importância de seu exercício a partir do direito 

à educação, como a formação de um indivíduo como um assunto de interesse amplamente 

social (PACHECO; MORIGI, 2012), são os elementos fundamentais para que se conceba 

a formação de um Estado e de uma nação soberanos, com vistas ao efetivo 

desenvolvimento. 

Desta feita, um projeto de cidadania e de nação que seja efetivamente 

democrático, passa pela análise da construção da educação e do trabalho, voltados para o 

desenvolvimento, conforme conceito cunhado por Sen (2010), que demonstra a 

indissolúvel relação entre a democracia e o desenvolvimento econômico, perpassando, 

necessariamente, pelo desenvolvimento social. 

Respalda-se, portanto, no pressuposto de que é a partir da democracia que se tem 

justiça (SEN, 2011) e que, sem o diálogo, que se faz viável por meio do pleno exercício 

dos direitos civis e políticos, não há como “(...) chamar a atenção eficazmente para as 

necessidades gerais e exigir a ação pública adequada” (SEN, 2010, p. 199), que é 

justamente o que faz com que se consiga lograr o crescimento e o desenvolvimento 

econômico e social, partindo, o presente estudo, da educação. 

Para o desenvolvimento do presente estudo, será utilizado como referencial 

teórico, autores como Aranha (2006) e Saviani (2007), estudiosos que se propõem a 

analisar a história da pedagogia no Brasil, corroborando, a essa análise, o estudo 

normativo constitucional e infraconstitucional, a fim de trazer o contexto normativo por 
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trás da construção da educação pública e universal no Brasil, utilizando, para tanto, o 

recorte do ensino tecnológico. 

Juntamente a essa análise, serão também usadas as obras de Laval (2004) e de 

Santos (2019), para que se possa compreender os desdobramentos do conceito de 

cidadania associados a como o neoliberalismo está influenciando a educação 

hodiernamente, assim como servirá para auxiliar na reflexão sobre como a educação 

tecnológica, cunhada à serviço do mercado de trabalho em suas origens, pode ser 

ressignificada à serviço da comunidade a partir da extensão universitária, que passou a 

ser direcionada pela Resolução n. 7, de 18 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional 

de Educação, em busca do cumprimento da Meta nº 12.7 da Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014 (responsável pela aprovação do Plano Nacional de Educação). 

O conceito, as dimensões e a construção histórica da cidadania são referenciados 

à luz de autores como Bucci (2013), Secchi (2013), Pinsky (2010), Carvalho (2012). 

A ideia de emancipação do ser humano a partir da educação, bem como seu 

processo na construção da cidadania, serão pautados em Paulo Freire (2013), refletindo 

sobre a formação omnilateral como um objetivo a ser alcançado de educação libertadora, 

baseado no ideal do trabalho que não seja apenas mercadoria, ainda que no contexto do 

capitalismo. 

A relação entre educação, políticas públicas e desenvolvimento são construídas a 

partir de um conceito polissêmico e que se pauta na perspectiva cunhada por Sen (2010; 

2011), sem o qual democracia, justiça e desenvolvimento são indissociáveis. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que há, historicamente, uma dinâmica entre as 

ideias de trabalho, no sentido de atividade remunerada, e de escolarização, ora fazendo 

crer que a experiência é superior à teoria e vice-versa, todavia a relação entre esses 

conceitos “[...] é produto de um complexo movimento de construção/reconstrução, 

determinado por fatores de ordem econômico-social e político-cultural que definem o 

contexto em que atuam os diferentes protagonistas sociais, com interesses diferenciados.” 

(MANFREDI, 2017, p. 20). 

Desta feita, a compreensão da intrínseca relação entre a profissionalização e o 

trabalho pela escolarização há que ser realizada a partir das instituições de ensino, dos 

interesses dos sujeitos sociais e seu processo de construção (MANFREDI, 2017), para 

que, enfim, seja possível inferir sobre como hodiernamente é possível transformá-los em 

vistas de promover o objetivo central de uma educação emancipadora humana que resulte 

em um trabalho digno. 
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Apesar de o presente estudo não adentrar com profundidade no conceito de 

trabalho em sociedade e de seus desenhos no capitalismo, infere-se que o contexto da 

educação profissional não pode ser dissociado das relações entre capital, trabalho e 

educação (MARÇAL; OLIVEIRA, 2012), uma premissa que se faz necessária para 

pensar, dentro do modelo econômico vigente, formas de lapidar a atual realidade em 

benefício dos indivíduos mais vulneráveis. 

Consoante ensina Silvia Maria Manfredi (2017), grande parte dos estudos acerca 

da educação profissional ou são pautados sob a ótica institucional, abordando o sistema 

escolar e as políticas públicas, ou, ainda, sob a luz marxista, fundamentam-se na 

perspectiva histórico-crítica.  

A despeito de se compreender que, sem uma mudança de sistema de produção 

talvez seja possível apenas redesenhar as cíclicas mudanças capitalistas, ainda assim não 

há como não aproveitar seus momentos de crise para repensar mecanismos que tornem a 

educação profissional transformadora e o trabalho que dele decorre apto a promover 

melhores condições de vida, mesmo que isso signifique que, nas escalas da exploração 

capitalista, encontrem-se as classes sociais e desigualdades. 

Gaudêncio Frigotto (2001, p. 75), a esse respeito, explica que “A distinção do 

trabalho e da propriedade e tecnologia como valores de uso e de troca é fundamental para 

entendermos os desafios que se apresentam à humanidade nos dias atuais.”, 

demonstrando, assim, que as lutas sociais ressignificaram a exploração do trabalho 

humano, convertendo as lutas dos partidos e sindicatos em uma sociedade salarial, com 

“[...] a desmercantilização da reprodução da força de trabalho e a constituição de uma 

esfera pública burguesa.” (FRIGOTTO, 2001, p. 75), o que resultou no ideal de trabalho 

como direito, o trabalho como estabilidade, o trabalho como fonte de planejamento e 

integração ao consumo, resumindo-se: “O trabalho não vai se ligar apenas à remuneração 

de uma tarefa, mas emerge como direito.” (FRIGOTTO, 2001, p. 76), o que, em tese, 

passaria a ser garantido pelo Estado. Nesse sentido: 
[...] na medida em que o emprego é encarado como um direito de 
integrar-se ao consumo, à vida e ao futuro, firma-se a idéia de que se o 
mercado privado não oferece emprego, o Estado tem a obrigação de 
fazê-lo. Tal conquista, nos países centrais, permitiu não só que o futuro 
fosse mais previsível, mas afirmou a expectativa de um futuro melhor 
para os filhos da classe trabalhadora. [...] Aqui [no Brasil] conhecemos 
essas conquistas marginalmente.” (FRIGOTTO, 2001, p. 76). 
 

Portanto, prossegue o autor destacando que o resultado dessas lutas e da percepção 

do trabalho como direito não foram a realidade vivida pelos países em desenvolvimento, 
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dentre eles o Brasil, resultando em uma crise do trabalho formal e a precarização do 

emprego. 

Corroborando esse entendimento, Celso Furtado (1987) ensina que na segunda 

metade do século XX, com a transferência das empresas dos países mais ricos nos anos 

de 1960 e 1970, nasceu o fenômeno da transnacionalização, no qual as grandes empresas 

multinacionais se deslocavam de seus países de origem para outros, operando suas 

atividades em escala internacional (ORTIZ, 1994), fixando-se para usufruir da matéria-

prima e da mão de obra local a custos reduzidos.3 

A globalização nasce, de acordo ainda com Celso Furtado (1987), na década de 

1990, e, afirma ainda, que embora ela ainda esteja sendo construída, caracteriza-se por 

ter aumentado a expansão do comércio global, derrubando veementemente as fronteiras 

nacionais nesse processo da internacionalização e da transnacionalização.  

A internacionalização da tecnologia e da economia não são um fato recente, por 

isso distingue-se da globalização, porque enquanto aquela representa o aumento da 

extensão geográfica das atividades econômicas através das barreiras nacionais, esta é 

qualitativamente diferente, constituindo uma forma mais avançada de 

internacionalização, uma vez que promove a integração funcional entre as atividades 

econômicas dispersas (produção, distribuição e consumo voltados para o mercado 

mundial) (ORTIZ, 1994). 

Na mesma esteira, Gaudêncio Frigotto (2001) também explica como o fenômeno 

da globalização influencia, pela expansão do capital por intermédio das transnacionais, 

na redução do Estado-Nacional e, por conseguinte, no seu poder protetivo dos direitos 

sociais trabalhistas: 
[...] nos anos 1940-1950, o capital burla as fronteiras dos Estados-
Nação mediante a instalação das multinacionais. Trata-se de empresas 
filiais das matrizes dos centros hegemônicos do capital que se 
ramificam no mundo, buscando mercados onde a exploração da força-
de-trabalho e da própria matéria-prima lhes são vantajosas. Em seguida, 
anos 1960-1980, aprofunda-se a liberdade do capital mediante as 
transacionais. Trata-se de empresas que transitam acima do controle 
efetivo das nações e criam seu próprio espaço de poder. A globalização 
ou mundialização do capital, primordialmente do capital financeiro e 
especulativo, completa o circuito da perda do poder das sociedades 

 
3 Destaca-se que essa análise a mitigação do Estado-Nacional foi objeto de estudo da autora no 
artigo “Globalização, migração e o papel da Organização Mundial do Comércio (OMC) frente ao 
setor de serviços” (MORAES, 2017) e que parte desse trabalho será utilizada para explicar como 
o neoliberalismo, corroborando o que afirma Gaudêncio Frigotto (2001) acerca dos efeitos desse 
fenômeno para os países periféricos no que tange às relações trabalhistas. 
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nacionais controlarem o poder anárquico do capital. (FRIGOTTO, 
2001, p. 77). 
 

Há que se ressaltar que, embora a globalização constitua um desafio presente, sob 

os aspectos culturais, políticos e sociais, há muito que ser ainda desvendado e 

compreendido, mas, em termos políticos, sintetiza-se em uma crise do Estado Nacional, 

na qual a globalização restringe a governabilidade de nível nacional à medida que 

inviabiliza políticas divergentes das regras aceitáveis pelos mercados financeiros 

internacionais (FORJAZ, 2000). 

Tal mitigação do papel do Estado resulta, portanto, em uma nova forma de 

governo que precisa ser bem compreendida, haja vista que ela influencia, por conseguinte, 

nas políticas e no sistema educacional com vistas aos interesses desse mesmo mercado 

internacional que passa a protagonizar as políticas econômicas quando se instala em solo 

nacional. 

Outros dois aspectos relevantes que a globalização toca e que se complementam, 

são os das relações de trabalho e das estruturas produtivas das empresas, que, em virtude 

da necessidade da serem mais competitivas no mercado internacional, têm buscado 

potencializar seus lucros a partir da alteração da forma como produzem a fim de 

minimizar custos - algo que foi bastante nítido especialmente no fordismo e no toyotismo4 

(DIAS, 2010) - e, nessa mesma esteira, promover também a precarização do trabalho 

através da flexibilização e da desregulamentação das normas trabalhistas (GOMES, 

2000), situação que se reflete não apenas nos contratos individuais do trabalho, mas 

também nas relações coletivas, com a mitigação cada vez maior do papel dos sindicatos5 

 
4 Acerca do Fordismo e do Toyotismo, DIAS (2010, p. 27) elucida: "Fordismo: modo de produção 
que organizou o trabalho de forma rigorosa, tendo como fundamento a especialização da empresa 
em determinado produto a ser fabricado em larga escala, ou seja: a estandardização dos produtos 
e a construção em série. A ideia central é a utilização de trabalhadores que realizem tarefas no 
menor tempo e com a maior especialização possível”. Segue destacando ainda, sobre o 
Toyotismo, que ele busca usar o mínimo de trabalhadores intensificando a exploração do trabalho 
e precarizando com a utilização de horas extras, terceirizados e subcontratados em geral. 
5 A perspectiva da flexibilização do direito sindical está relacionada à realidade brasileira. 
Conforme explica Siqueira, "(...) a característica básica do direito do trabalho brasileiro é a 
prevalência da heteronomia, da preponderância da regulamentação do direito individual do 
trabalho sobre o direito sindical, da intervenção do Estado (que o transforma em protagonista 
exclusivo das relações de trabalho) sobre a autonomia privada coletiva, da repressão à ação 
coletiva sobre a regulamentação democrática da atuação dos sindicatos, do número de leis do 
trabalho sobre a qualidade das mesmas, do unilateralismo do empregador sobre a participação dos 
trabalhadores, da ausência de mecanismos de controle da entrada e da saída do mercado de 
trabalho sobre os mecanismos legais e contratuais de limitação e da conflitualidade sobre a 
integração participativa." (SIQUEIRA, 1997, p. 37-38). E continua: "A flexibilidade interna está 
parcialmente comprometida, porque poucos são os sindicatos brasileiros que conseguem 
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(SIQUEIRA, 1997), algo que certamente se reflete na ideia de educação profissional com 

vistas à empregabilidade. 

Com a empregabilidade comprometida diante desse cenário, o próprio papel do 

Estado-Nação acaba por priorizar as demandas do mercado de trabalho, tal como no início 

da história da educação profissional, repetindo o problema do tecnicismo à serviço das 

empresas e da indústria, conforme assevera Aranha (2006, p 258): “[...] no atual momento 

de globalização da economia e de fortalecimento do ideário neoliberal, continua existindo 

o risco de encarar a educação como uma técnica de adaptação humana ao mundo do 

mercado.” 

Em síntese, conforme destaca Martine (2005, p. 4), o processo da globalização 

econômica é fenômeno que gera o nascimento de uma organização em escala global: 

Neste ensaio, enfocamos a globalização da era atual, iniciada nas 
últimas décadas do século 20, principalmente nos seus aspectos 
econômicos e financeiros. Essa globalização caracteriza-se por 
aumentos significativos no intercâmbio comercial e financeiro, 
dentro de uma economia internacional crescentemente aberta, 
integrada e sem fronteiras. A influência do fundamentalismo 
econômico de Thatcher e Reagan; o descaimento e 
desmembramento das economias centralmente planejadas; a crise 
econômica/financeira prolongada de muitos países e regiões (com 
destaque para a América Latina) na década de 80; e a imposição 
de ajustes estruturais aos países não-industrializados. Todos esses 
são fatores que deram forte impulso à globalização econômica. 
Praticamente todos os países foram instados a adotar as mesmas 
regras do jogo e a submeter-se aos fiscais internacionais, 
propiciando a expansão do mercado global. 

 

Isso posto, o Brasil, igualmente caminha em direção a essa nova organização 

econômica da globalização, fenômeno com os referidos efeitos multifacetados que, por 

conseguinte, influenciam na promoção de desigualdade e exclusão, nas palavras de 

Santos (2004). 

Assim, a despeito do advento de uma Constituição Federal Cidadã em 1988, que 

houve o reconhecimento de inúmeros direitos civis, políticos e sociais, a consecução 

deles, diante do contexto neoliberal, ainda parece uma realidade distante, conforme se 

infere pela leitura de Carvalho (2002), cuja leitura faz inferir que “[...] os direitos 

fundamentais e a prática cidadã só ocorrerão quando o povo enxergar as limitações da 

 
impulsionar o processo de negociação coletiva compatível com a complexidade do tema." 
(SIQUEIRA, 1997, p. 40). 
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política institucional, passando a compor lutas políticas que extrapolem demandas 

corporativas ou a mera eleição de representantes de parlamentos.” (MORAES; SILVA 

JÚNIOR, 2011, p. 304). 

Um dos mecanismos para viabilizar a tomada de consciência cidadã é a educação, 

e, a despeito de sua previsão constitucional e infraconstitucional, assegurando-a como 

direito fundamental, todo o cenário exposto ainda permeia as tensões das esferas 

econômicas, políticas e sociais diante da educação. 

Passa-se a demonstrar, nesse segundo momento, a partir das principais disciplinas 

legais acerca do sistema escolar brasileiro superior profissional e as políticas públicas que 

o rodearam, sobre como a dimensão educacional da extensão pode auxiliar na 

transformação dessa realidade. 

Embora se fale com menos frequência sobre os habitantes originários do Brasil, 

Cordão; Moraes (2017) afirmam que as trilhas de Peabiru, caminhos usados para a sua 

migração a nível continental, representaram obras extremamente elaboradas, um trabalho 

profissional que, de acordo com os autores, não poderia ser desconsiderada como um dos 

primeiros projetos de educação profissional no país, ainda que os mecanismos de 

educação dos indígenas fossem mais vinculados a uma holística visão de ensino como 

socialização e uso da vida cotidiana transmitidos por estruturas hierárquicas, conforme as 

crenças e experiências. 

A chegada dos portugueses ao Brasil rompeu com esse sistema de transmissão de 

conhecimento com a imposição da cultura e religião, tanto que a partir desse momento, 

em meados de 1549, vieram para o país os primeiros jesuítas, que, com finalidade 

catequética, criaram as primeiras escolas, o que perdurou até a sua expulsão em 1759, 

cuja consequência foi a “[...] desintegração da instrução pública no Brasil, o que impactou 

diretamente o esforço incipiente de educação profissional, representado pelo ensino de 

trabalhos manuais” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 37). 

A vinda da família portuguesa para o Brasil foi importante para a melhora da 

escolarização, e, no que diz respeito ao ensino profissional, houve a tentativa do príncipe 

regente “[...] de implementar algumas dessas escolas no Rio de Janeiro e na Bahia como 

escolas técnicas de nível superior, equivalente aos atuais cursos superiores de tecnologia.” 

(CORDÃO; MORAES, 2017, p. 37-38), ainda que, por parte das elites, a pressão fosse 

pelos cursos de bacharelado. 
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O advento da Constituição de 1824 trouxe, em seu bojo, o art. 179, cujo teor 

preconizava o ensino primário gratuito, todavia não houve uma mudança na estrutura do 

ensino em si para que esse dispositivo fosse concretizado (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Isso só veio a acontecer em 1827, em 15 de outubro, momento em que houve a 

edição de uma lei que determinava a criação de escolas de ensino básico nas cidades mais 

populosas, usando como método o chamado ensino mútuo, no qual haviam tutores, 

discípulos e monitores que uma pessoa poderia transmitir tudo quanto soubesse 

(CORDÃO; MORAES, 2017). 

Ainda no período antecedente à Proclamação da República, destacam-se, em sede 

de educação profissional, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, onde eram 

ministrados cursos para os trabalhadores do segmento agrícola, industrial e de serviços, 

que serviram de inspiração para os liceus de artes e ofícios e, ainda, o Imperial Colégio 

Pedro II, que se dedicou a essa categoria de ensino (hoje o Colégio Pedro II) (CORDÃO; 

MORAES, 2017). 

Infere-se que, durante o período monárquico, poucas foram as iniciativas no 

sentido de democratização do ensino em geral, sobretudo quanto ao ensino básico; todavia 

importantes marcos, como o da criação do que atualmente é o Colégio Pedro II, e a 

Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, foram importantes para a educação pública 

profissional do país. 

Com a Proclamação da República em 1890, inúmeras reformas foram realizadas 

no ensino em geral, destacando-se a promovida pelo Decreto nº 981, de 08 de novembro 

de 1890, que “[...] instituiu o regulamento da instrução primária e secundária no período 

republicano e exerceu enorme influência na educação nacional na passagem para o século 

XX, nela incluída a educação profissional.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 39). 

Em 1891 uma nova Constituição foi outorgada, e, no tocante à educação, à União 

coube a legislação sobre o ensino superior, enquanto aos estados, o primário e secundário 

(CORDÃO; MORAES, 2017). 

Na primeira década dos anos de 1900, passou-se a atribuição da administração do 

ensino profissional ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, resultando na 

consolidação de uma “[...] política nacional de incentivo ao desenvolvimento do ensino 

profissional agrícola, industrial e comercial, a ser mantido em regime de colaboração 

entre os governos da União e dos Estados.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 40). 

Nesse período, destacado por Cordão; Moraes (2017) como sendo profícuo para a 

educação profissional, houve a promulgação do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 
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1909, no qual determinou-se a criação de dezenove escolas de aprendizes e artífices, 

semelhantes aos conhecidos liceus de artes e ofícios, nas mais diversas localidades. 

Outo marco importante foi o Decreto nº 5.241, de 22 de agosto de 1927, que, além 

de tornar obrigatório o ensino profissional nas escolas mantidas pela União, acendeu o 

debate sobre a ampliação dessa modalidade no país.  Nesse sentido: 

Essa decisão ocorreu no bojo de uma série de debates sobre a expansão do ensino 

profissional no Brasil, voltado para o atendimento dos requerimentos do mundo do 

trabalho e não apenas para tirar o menor da rua, diminuir a vadiagem ou atender aos 

desafortunados, que necessitavam ingressar precocemente no mercado de trabalho. A 

perspectiva já estava se alterando de uma visão assistencialista para uma visão 

desenvolvimentista (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 41). 

Juntamente a esse marco, soma-se o Decreto nº 21.303 de 18 de abril de 1932, 

responsável pela criação de uma universidade técnica no estado de São Paulo, a primeira 

a oferecer cursos técnicos de nível superior, semelhantes ao objeto de análise do presente 

estudo, o curso de graduação em tecnologia. Todavia, sua implementação não aconteceu 

e os cursos previstos foram absorvidos pela Universidade de São Paulo posteriormente 

(CORDÃO; MORAES, 2017). 

É possível inferir que nessa fase histórica essa categoria educacional servia a um 

propósito mais assistencial, voltado a dar alguma atividade aos mais economicamente 

desfavorecidos que não tinham condições de frequentar as escolas, fosse em virtude de 

sua não democratização, fosse em virtude de oferta nos locais mais distantes. Tratava-se, 

ainda, de uma categoria voltada aos mais jovens, não tendo, assim, o status de ensino 

superior. 

Tomando a Constituição de 1934 como o próximo marco em matéria de educação 

profissional, “[...] a educação pública é proclamada como direito de todos os cidadãos e 

dever do Estado.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 42), todavia, apesar desse preceito 

legal, “[...] a normatização sobre a instituição pública afrouxa novamente. A educação 

primária é declarada obrigatória e gratuita, mas as obrigações do governo ficam diluídas.” 

(CORDÃO; MORAES, 2017, p. 42). 

Durante a ditadura de Getúlio Vargas, alguns decretos-lei foram propostos e 

ficaram, depois, conhecidos como Leis Orgânicas do Ensino Brasileiro, destacando-se, 

dentre elas, o Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, responsável pela criação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); o Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de 

janeiro de 1946, instituidor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); e 
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o Decreto-Lei nº 4.119, de 21 de fevereiro de 1942, cujo teor dispunha que “[...] os ensinos 

de ofícios existentes no Brasil passariam a ser ministrados por instituições federais, 

municipais ou particulares, e que deveriam se adaptar às determinações do conjunto de 

Leis Orgânicas do Ensino Brasileiro.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 43). 

Uma das contribuições da Constituição de 1946 foi a garantia de “[...] recursos 

vinculados do orçamento da União para cumprir a obrigatoriedade e a gratuidade da 

educação primária e sua continuidade nos níveis posteriores de ensino.” (CORDÃO; 

MORAES, 2017, p. 43); ademais, em seu artigo 168, inciso IV, mencionou a educação 

profissional, exigindo que as empresas fossem obrigadas a ministrar, de maneira 

cooperativa, a aprendizagem a seus jovens trabalhadores menores de idade (CORDÃO; 

MORAES, 2017). 

Ainda não havia, até então, uma Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que subsidiasse 

a educação, o que foi resolvido em 20 de dezembro de 1961, quando do advento da Lei 

nº 4.024, após intensas discussões legislativas (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Acerca do objeto de estudo do presente trabalho, a referida lei equiparou o ensino 

profissional técnico ao ensino acadêmico para fins de possibilitar a continuidade de 

estudos, ante a compatibilidade de componentes curriculares que tivessem semelhante 

valor de formação (CORDÃO; MORAES, 2017). 

No ano de 1967, todavia, diante do governo militar no Brasil, foi promulgada uma 

nova Constituição que promoveu a desvinculação de recursos para a educação, o ensino 

obrigatório dos sete aos quatorze anos e deu azo para reformas na então vigente LDB, tais 

como a oferta de cursos superiores profissionais (os tecnólogos) e a regulamentação do 

ensino de primeiro e segundo graus, Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 e Lei nº 

5.692, de 11 de agosto de 1971, respectivamente (CORDÃO; MORAES, 2017). 

A segunda lei acima mencionada foi também responsável por integrar o ensino 

profissional ao secundário de maneira obrigatória, orientando uma habilitação 

profissional técnica de nível médio, algo para o qual as instituições de ensino não estavam 

preparadas nem tecnicamente e nem financeiramente, razão pela qual tal obrigatoriedade 

foi revogada pela Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 1982 (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Ademais, “[...] a educação profissional deixou de ser oferecida unicamente por 

instituições especializadas em educação profissional e passou a ser oferecida também 

pelas instituições de ensino públicas e privadas [...]” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 46), 

igualmente resultando em precarização do ensino secundário. 
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As tentativas de melhoria da estrutura do sistema de ensino no Brasil do início da 

década de 1960, portanto, foram minguadas durante o regime militar, passando a ser 

revisto apenas com a redemocratização, com o advento da Constituição de 1988. 

Destaca-se o art. 208 da Carta Magna, que passou a assegurar a gratuidade e a 

obrigatoriedade do ensino fundamental como deveres do Estado, conferindo, inclusive, 

mecanismos jurídicos para a responsabilização das autoridades competentes ante o não 

cumprimento desse dispositivo em seu texto atual (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Acerca da educação profissional, é possível inferir, pela leitura do art. 205 do 

mesmo diploma legal, que a chamada qualificação para o trabalho e a educação emanam 

de forma inequívoca: “Essa ‘qualificação para o trabalho’ está referenciado no inciso IV 

de seu art. 114 da mesma Constituição Federal como ‘formação para o trabalho’, e no art. 

227 como ‘direito à profissionalização’, que deverá ser garantido com ‘absoluta 

prioridade’.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 48). 

Foi no ano de 1996 que houve a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/1996, vigente até os dias atuais. Nela, apenas dois níveis de 

educação ficaram estabelecidos, consoante seu art. 21: a educação básica, composta pela 

educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio e, ainda, pela educação 

superior. 

Nesse mesmo ano também foi editada a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 

na qual a oferta e a expansão do ensino básico passaram a ser viabilizadas pela instituição 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério, o Fundef, que, em 2007, pela Lei nº 11.494/2007, foi ampliado pelo Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, o 

Fundeb, permitindo “[...] mecanismos de redistribuição de recursos vinculados à 

educação e a principal medida adotada em termos de regime de colaboração entre a União, 

os estados, o Distrito Federal e os municípios.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 48). 

Esse passo foi importante para que a história não se repetisse tal como ocorrera, 

por exemplo, na Constituição de 1937, na qual os entes federativos não tinham atribuições 

claras e, em razão disso, a educação gratuita não se efetivava enquanto direito da 

população. Nesse sentido, reitera-se: “Na Constituição outorgada pelo Estado Novo (...) 

a normatização sobre a instituição pública afrouxa novamente. A educação primária é 

declarada obrigatória e gratuita, mas as obrigações do governo ficam diluídas.” 

(CORDÃO; MORAES, 2017, p. 42). 
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Em atenção ao ensino profissional, o Capítulo III do Título V da Lei nº 9.394/96 

foi integralmente a esse respeito, regulamentado por polêmicos decretos que, em 2008, 

foram revogados pela Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que alterou a redação acerca 

da Educação Profissional e Tecnológica da citada Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (CORDÃO; MORAES, 2017). 

A discussão e regulamentação da organização curricular dos cursos superiores de 

educação profissional foram permeadas por inúmeras discordâncias, desde os que 

acreditavam não se tratar de curso superior até os que pregavam pela sua conversão em 

curso de bacharelado, ante a alteração dos perfis profissionais dos concluintes 

(CORDÃO; MORAES, 2017), o que foi, então, encerrado da seguinte forma: 
Finalmente, a organização curricular específica dos cursos superiores 
de educação profissional tecnológica foi aprovada na Câmara de 
Educação Superior, pelo Parecer CNE/CES nº 436, de 2 de abril de 
2001, definindo mínimos de cargas horárias por área profissional. Essa 
aprovação abriu caminho para a conclusão dos trabalhos na Comissão 
Bicameral que, em 3 de dezembro de 2002, aprovou o Parecer CNE/CP 
nº 29, (...) o qual fundamentou a definição da Resolução CNE/CP nº 3, 
de 18 de dezembro de 2002, estabelecendo as diretrizes curriculares 
nacionais gerais para a oferta da educação superior em tecnologia, na 
qualidade de cursos superiores de graduação. (CORDÃO; MORAES, 
2017, p. 50). 
 

Seguindo os anos 2000, foi instituída, pela Resolução CNE/CEB nº1, de 21 de 

janeiro de 2004, as diretrizes nacionais para estágio supervisionado dos discentes em 

educação profissional e ensino médio, servindo, posteriormente, como parâmetro para a 

Lei do Estágio, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (CORDÃO; MORAES, 2017). 

Posteriormente foram editados Resoluções e Pareceres com o objetivo de atualizar 

as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio para a educação técnica (CORDÃO; 

MORAES, 2017), que, embora seja parte importante da categoria da educação 

profissional, por não ser objeto de análise da presente pesquisa, não será esmiuçada. 

Destaca-se, todavia, a Emenda Constitucional nº59, de 11 de novembro de 2009, 

que, para Cordão; Moraes (2017, p. 52), foram importantes “[...] para criar condições de 

efetivação do que está definido no (...) art. 227 [da Constituição Federal], em termos de 

garantia, ‘com absoluta prioridade’, do direito à profissionalização das pessoas.”. 

Outro importante marco, que indubitavelmente repercutiu no ensino tecnológico, 

foi o da regulamentação da modalidade educação à distância, cujos debates, iniciados em 

2002, foram finalmente concluídos com o Parecer CNE/CEB nº 13, de 11 de novembro 

de 2015, homologado pelo Ministério da Educação em 28 de janeiro de 2016, 
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fundamentando a Resolução CNE/CEB nº1/2016, “[...] que definiu as diretrizes 

operacionais nacionais vigentes para a EAD, em regime de colaboração entre os sistemas 

de ensino no âmbito da educação básica.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 55). 

Feito esse brevíssimo levantamento histórico-normativo de alguns dos mais 

importantes marcos normativos da educação profissional tecnológica, ainda resta uma 

importante questão, herança da sociedade colonial e escravocrata brasileira no sentido de 

que a educação profissional seria cunhada para a população pobre, enquanto o trabalho 

decorrente das formações do bacharelado seria voltado para a elite, conforme ensinam 

Cordão; Moraes (2017, p. 28): “Aqui a escravidão perdurou, vergonhosamente, por mais 

de três séculos. Isso reforçou a distância entre a realização do trabalho manual e do 

trabalho intelectual.”. 

Ainda que os trabalhos manuais sejam fundamentais para a vida e para a própria 

economia, tais atividades sempre foram relegadas a um status inferior, consoante seguem 

explicando Cordão; Moraes (2017, p. 29) ao afirmarem que “Essa herança colonial 

escravista e preconceituosa em relação ao trabalho ainda tem influenciado sensivelmente 

todas as relações sociais, com ênfase ainda maior na visão da sociedade sobre a educação 

e a formação profissional para o trabalho.”, ou seja, isso denota o chamado dualismo e 

fragmentação da educação, com uma formação acadêmica voltada para as elites 

econômico-sociais e, para as classes mais pobres, uma formação profissional rápida para 

o ingresso no mercado. 

Adentra-se, então, nos dias de hoje e no modelo normativo vigente, a fim de inferir 

se ele ainda é dualista ou se está em consonância com a perspectiva de cidadania cunhada 

pelo art. 205 da Constituição Federal de 1988 e com a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, especialmente no contexto neoliberal e de uma sociedade permeada 

pelas relações virtuais da rede mundial de computadores (CASTELLS, 2003), que, por si 

só, demanda outro tipo de profissional. 

Infere-se, por todo exposto, que a formação profissional tinha, inicialmente, o 

objetivo assistencialista, voltado para a retirada de pessoas sem ocupação das ruas 

(CORDÃO; MORAES, 2017), passando, com o avanço da tecnologia no século XX, 

conforme ensina Aranha (2006, p. 258), a exigir “[...] a formação de técnicos 

especializados e, mais ainda, de uma organização do trabalho voltada para o aumento da 

produtividade, eficiência e eficácia.”, o que resultou, segundo a autora, “[...] por se 

estender à escola quando, por volta da metade do século, a Escola Nova frustrou as 

esperanças nela depositadas.” (ARANHA, 2006, p. 258), marcando uma tendência 
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tecnicista no ensino, adaptando a educação à mentalidade das empresas e aos seus 

próprios interesses. 

Não havia, assim, um ensino que prezasse por autonomia na realização do 

trabalho, muito pelo contrário, às gerências das organizações cabia esse conhecimento 

mais estratégico, restando à grande massa de trabalhadores apenas a execução de 

atividades ordenadas.  

Nesse sentido, Cordão; Moraes (2017, p. 30) explicam que “Para a classe 

trabalhadora não havia demandas de trabalho educacional mais sólido, como estratégia 

importante para que os cidadãos, democraticamente, tivessem acesso efetivo às 

conquistas científicas e tecnológicas da sociedade.”. 

Consoante exposto acima, todavia, com as mudanças promovidas pela 

globalização, “O mundo do trabalho passou a requerer profissionais cada vez mais 

qualificados, em condições de interagir em ambientes profissionais complexos, em 

situações inusitadas ou inéditas, e em constante mutação.” (CORDÃO; MORAES, 2017, 

p. 30), o que levou à necessária reflexão das estruturas do sistema educacional, “[...] 

exigindo que as instituições dedicadas à educação profissional adotem a pesquisa como 

base pedagógica importante e o trabalho como um dos seus mais relevantes princípios 

educativos.” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 30-31). 

Ora, como adequar essas novas demandas do mercado do trabalho, cunhadas pela 

globalização e pelas intensas relações tecnológicas e da informação com uma educação 

democrática, reflexiva, gratuita, acessível e nos moldes do art. 205 da Constituição, 

voltadas, assim, para o exercício da cidadania e do trabalho digno, sendo os interesses do 

mercado contraditórios ao da formação crítica idealizada pela Constituição Cidadã? 

Com um recorte direcionado para a educação pensada para o trabalhador no 

mercado, dentro do contexto neoliberal, portanto diante de um enfraquecimento do 

Estado-Nacional (consoante desenvolvido anteriormente), seria possível, ainda, quebrar 

o dualismo histórico da formação profissional, decorrente da herança patrimonialista, 

escravocrata e colonial? Seriam esses interesses compatibilizáveis? 

Trata-se a educação profissional vigente coerente a um projeto educacional 

emancipatório, apto para a formação do profissional cidadão como um projeto de 

sociedade democrática, equânime e justa, de acordo com os valores constitucionais 

mencionados? Seria esse, por um, um modelo de educação que conseguiria atender aos 

interesses do capital produtivo no mercado em geral? 
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Repensando a educação profissional, Cordão; Moraes (2017) traz uma possível 

solução para ajustá-la de modo a recepcionar os formandos a uma instrução compatível 

com o trabalho hodierno, cada vez mais distante do trabalho formal e contextualizado à 

precarização, fluidez e distante do acesso aos direitos sociais previstos pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas (ANTUNES, 1999). Nesse sentido: 
A nova educação profissional requer compreensão mais global do 
processo produtivo no atual mundo do trabalho marcado pela renovação 
contínua e pela complexidade crescente. Por isso mesmo é que as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional estão 
centradas exatamente no compromisso ético das instituições 
educacionais para com o desenvolvimento permanente de 
competências profissionais que conduzam os trabalhadores ao efetivo 
preparo para continuamente articular, mobilizar e colocar em prática 
seus saberes e conhecimentos, suas habilidades e atitudes, seus valores 
e emoções, para atender aos requerimentos da sociedade e do mundo do 
trabalho com eficiência (nos processos), eficácia e efetividade (nos 
resultados), dando respostas novas e criativas aos inusitados, originais 
e exigentes desafios profissionais, pessoais e sociais. (CORDÃO; 
MORAES, 2017, p. 32-33). (grifo do texto original) 
 

As respostas que conduzem a referida solução podem, em um primeiro momento, 

parecer razoáveis para um dos problemas apontados pela construção histórica da 

educação profissional, o do exclusivo tecnicismo dos formandos, porém se propõe apenas 

a mitigar o tecnicismo da formação discente, deixando, assim, de refletir sobre a absoluta 

prioridade na educação preconizada pelo art. 227 da Constituição com vistas ao“[...] pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.” (BRASIL, 1988), nos termos do art. 205 do mesmo diploma legal, que, 

prioritariamente privilegia o ensino para o exercício da cidadania, colocando, como 

segunda prioridade, o da qualificação para o exercício do trabalho. 

Como exercer a cidadania em todas as suas dimensões de constituição de um 

indivíduo protagonista da sua história, do seu meio político e como defensor da justiça, 

tendo uma formação inclinada aos anseios de um mundo globalizado no contexto 

neoliberal, ainda que voltado para a tecnologia da comunicação e da informação, somente 

para ter um trabalho? E um trabalho que não coaduna com os direitos sociais celetistas 

pelos seus contornos atuais?  

Para tentar responder a essas perguntas, promovendo a discussão entre o 

referencial teórico por trás da tríade cidadania, educação emancipadora e 

desenvolvimento e uma das instituições de ensino gratuito do estado de São Paulo, o 

Centro Paula Souza, passa-se a analisar como essa instituição tem promovido a formação 
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profissional no terceiro momento do referencial teórico e, a partir de agora, como as 

políticas públicas educacionais têm sido elaboradas a partir das dimensões do ensino 

previstas no art. 207 da Constituição Federal: ensino, pesquisa e extensão, dando, no 

presente trabalho, maior ênfase à última, e como ela, associada ao ensino superior 

tecnológico pode auxiliar na construção da cidadania, promovendo desenvolvimento 

local, regional e, por suas repercussões, nacional, transcendendo, assim, a implementação 

de competências como mecanismo de melhoria do ensino tecnológico. 

 

2.2 As dimensões da educação e o papel da extensão tecnológica 
 

Uma vez discutido o cenário histórico-normativo da educação profissional, 

especialmente aquele voltado para “[...] o desenvolvimento e produção de conhecimentos 

científicos inovadores, de sua aplicação, bem como de sua relevância no contexto 

contemporâneo” (MARTINO; PRADOS; MACHADO, 2015, p. 137), portanto na 

realidade atual da educação profissional inserida na tecnologia e na sociedade em rede, 

passa-se, agora, à reflexão de como o próprio fundamento constitucional de educação 

para o ensino superior, previsto no art. 207 da Constituição Federal, pode servir como 

instrumento de melhoria da realidade e do desenvolvimento local ante seu integral 

cumprimento. 

É possível definir extensão da seguinte maneira: “A extensão universitária deve, 

pois, estar entrelaçada e articulada com o ensino e a pesquisa. É na prática extensionista 

que o aluno vivencia junto à comunidade a práxis acadêmica.” (MELLO; ALMEIDA 

NETO; PETRILLO, 2022, p. 9), permitindo, assim, que a instituição de ensino esteja 

efetivamente inserida na comunidade local e exercendo sua função social. 

A extensão foi, conforme ensina João Antônio de Paula (2013), a última das 

dimensões a surgirem na constituição do ensino superior, o que talvez em certa medida 

justifique o desconcerto em sua aplicação, ainda que, segundo o mesmo autor, não seja 

assim tão recente, datando “[...] da segunda metade do século XIX, na Inglaterra, as 

pioneiras manifestações da extensão universitária.” (PAULA, 2013, p. 6). 

Sintetizando essa trajetória histórica no continente europeu, Britto (2017) a 

descreve da seguinte maneira: 
A primeira referência conhecida de um programa formal de Extensão 
remonta a 1871, na Universidade de Cambridge e, pouco depois, 
Oxford, por meio de cursos destinados a trabalhadores – basicamente 
operários e mineiros. Posteriormente à Inglaterra, os cursos de extensão 
espalham-se para Bélgica, Alemanha e chegam, em 1892, aos Estados 
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Unidos, onde ganham contornos próprios ao modelo econômico de 
vocação liberal, enfatizando o sentido de transferência de tecnologia e 
de aproximação da Universidade com o setor empresarial, pela criação 
da American Society for the Extension of University Teaching, na 
Universidade de Chicago. Em 1903, é criado o programa Winsconsin 
Idea, na Universidade de Winsconsin, tido como exemplar pelo 
presidente Theodore Roosevelt, pela sua contribuição decisiva ao 
avanço da tecnologia agrícola americana. (BRITTO, 2017, p. 28) 

 

A prática extensionista surge, assim, como forma de mitigar as disputas entre o 

capital e o trabalho, em especial no que diz respeito àqueles que buscavam no socialismo 

uma solução para os males da desigualdade social que se ampliava no contexto da intensa 

industrialização, uma medida que era compatível com os interesses do capital ao mesmo 

tempo que conferia aos trabalhadores atenção a algumas reivindicações (PAULA, 2013). 

Nesse sentido, Paula (2013, p. 9) explica: 
É nesse contexto, em que o Estado e outras instituições responsáveis 
pela manutenção da ordem social despertaram para a necessidade de 
oferecer políticas capazes de atender/neutralizar reivindicações 
operário-populares, que também as universidades se voltaram, de fato, 
para a questão social, inicialmente, e, depois, para um amplo conjunto 
de campos e interesses, que vão da educação de jovens e adultos às 
políticas públicas de saúde e tecnologias à prestação de serviços, da 
produção cultural ao monitoramento, avaliação de políticas públicas, 
entre muitas outras atividades. 

 

Destaca-se que a prática da extensão se deu de formas diferentes na Europa e nos 

Estados Unidos. Naquela, houve o “[...] engajamento da universidade num movimento 

mais geral, que envolveu diversas instituições (o Estado, a Igreja, Partidos), que 

buscaram, cada qual à sua maneira, oferecer contrapontos às consequências mais nefastas 

do capitalismo” (PAULA, 2013, p. 9); enquanto neste, havia como “[...] objetivo básico 

a mobilização da universidade no enfrentamento de questões referentes à vida econômica 

no sentido da transferência de tecnologia, da maior aproximação da universidade com o 

setor empresarial.” (PAULA, 2013, p. 9-10), o que denota soluções semelhantes 

embasadas em fundamentos econômicos diferentes, sendo o primeiro legitimado pelo 

Estado do Bem-estar Social e o segundo no liberalismo econômico (PAULA, 2013). 

Na América-Latina e no Brasil, em especial, a construção se deu de forma muito 

diversa, conforme Britto (2017, p.28) analisa: 
Na América Latina, onde as universidades mais antigas (Peru, 1551; 
México, 1553; Guatemala e Chile, século XVII) surgem por iniciativa 
de ordens religiosas, para atender aos interesses das elites, reiterando 
segregações étnicas e sociais, a defesa do vínculo da Universidade com 
as classes trabalhadoras e movimento operário é impulsionada pela luta 
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pela Reforma Universitária, a partir de 1918, e enfocada por todos os 
movimentos revolucionários de esquerda do início do século XX. 

 

Infere-se que as instituições de ensino na América-Latina, de criação religiosa, 

tinham, deliberadamente, uma predileção por atender às elites, razão pela qual a luta pela 

extensão veio no sentido de militar “[...] contra a incompletude da construção nacional, 

expressa no absoluto distanciamento das universidades dos grandes problemas sociais, 

econômicos, políticos e culturais das nações latino-americana.” (PAULA, 2013, p. 11), 

demonstrando a contradição entre o que a religiosidade pregava e o que realizava em 

termos de atendimento das camadas mais pobres da população. 

No Brasil, tanto a criação das universidades, que datam do século XX, quanto a 

luta pela conquista por direitos sociais, vieram muito mais tarde em comparação com 

alguns países da América-Latina, como México, Peru e Chile, por exemplo, e são 

resumidas por Britto (2017, p. 28): 
No Brasil, embora a extensão universitária já esteja prevista desde o 
Decreto nº 19.851, de 11/4/1931, que estabeleceu as bases do sistema 
universitário brasileiro, (...) seu impulso decisivo em direção ao 
comprometimento das universidades com os setores populares é 
marcado pela criação do Serviço de Extensão Universitária, dirigido por 
Paulo Freire, na Universidade do Recife. 
 

É possível ainda acrescentar nessa breve apresentação histórica três etapas de sua 

construção destacadas por Paula (2013), que, nessa oportunidade, mostra um esboço na 

década de 1960, quando algumas reformas de base foram propostas; no período da 

ditadura militar, com as demandas dos movimentos sociais; e no período democrático pós 

Constituição de 1988, destacando, para fins dessa obra, necessidades oriundas inclusive 

dos setores produtivos da tecnologia, relacionados, ainda que indiretamente, com o ensino 

profissional. Assim: 
I) a anterior a 1964, cuja centralidade foi dada pela campanha  pela 
Escola Pública e pela aproximação com o movimento das Reformas de 
Base, a partir de obra e de prática de Paulo Freire; II) a etapa que vai de 
1964 a 1985, polarizada pela emergência e demandas dos movimentos 
sociais urbanos; III) a terceira etapa corresponde ao período pós-
ditadura e se caracteriza pela emergência de três grandes novos elencos 
de demandas: 1) as decorrentes do avanço dos movimentos sociais 
urbanos e rurais; 2) as que expressam a emergência de novos sujeitos e 
direitos, que ampliaram o conceito de cidadania; 3) as demandas do 
setor produtivo nos campos da tecnologia e da prestação de serviços. 
(PAULA, 2013, p. 19-20) 
 

Sem entrar em maiores minúcias sobre as origens da extensão universitária, 

utiliza-se, como marco teórico histórico no Brasil o I Encontro de Pró-Reitores de 



 
 

38 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, ocorrido em 1987, no qual houve a 

definição de extensão (MELLO; ALMEIDA NETO; PETRILLO, 2022; PAULA, 2013), 

que ora se transcreve: 
A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico 
que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 
relação transformadora entre a universidade e a sociedade. 
A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade 
da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à 
universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, 
submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Este 
fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados/acadêmico e 
popular, terá como consequência: a produção de conhecimento 
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; e a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da universidade.  
Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, 
a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada 
do social. (REDE NACIONAL DE EXTENSÃO, 1987) 
 

Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que esse conceito passa a integrar 

nosso texto normativo, momento em que, no seu art. 207, passa-se a discutir a educação 

sustentada nos pilares não apenas de transmissão de conhecimento e produção de 

conhecimento, mas de uma partilha dele também em comunidade, integrando a sociedade 

àquilo que é aprendido e produzido nos espaços acadêmicos, isso sem contar que ela “[...] 

possui um colorido interdisciplinar com viés educativo, cultura, científico e político, de 

forma a promover uma concretude transformadora em vários setores da sociedade.” 

(MELLO; ALMEIDA NETO; PETRILLO, 2022, p. 10) 

No mesmo sentido se concretiza o art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/1996, que, ao preceituar sobre a finalidade do ensino superior, em 

seu inciso VII, dispõe: “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;” (BRASIL, 1996), ou seja, para além 

de promover o conhecimento, é preciso compartilhá-lo e produzi-lo a partir da realidade 

local, promovendo, assim, desenvolvimento regional, em consonância com a realidade 

que circunda a instituição. 

Do mesmo modo também preconizava a carta do já citado I Encontro de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, ocorrido em 1987, que se 

propunha a pensar nesse pilar da educação com um “[...] direcionamento das atividades 

acadêmicas às questões de relevância social [...]” (REDE NACIONAL DE EXTENSÃO, 
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1987) a partir de “[...] medidas para valorização da extensão regional e nacional.” (REDE 

NACIONAL DE EXTENSÃO, 1987), o que respalda a ideia de que a extensão deve ser 

da comunidade e para a comunidade, amoldando-se às necessidades e suprindo-as com 

ciência e tecnologia (sobretudo no que tange ao ensino profissional). 

Outros dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que podem 

ser mencionados, são os artigos 44, IV; art. 52; art. 53, III e IV e art. 77, §2º, todos eles 

voltados para esclarecer a necessária realização da extensão no ensino superior, prevendo, 

inclusive, apoio financeiro do Poder Público para a consecução dessa atividade. 

Embora a norma seja clara quanto à necessidade de realização da educação 

superior sob o viés do ensino, da pesquisa e da extensão e, inclusive, de incentivar a 

extensão pelo financiamento público, não se trata essa de uma questão uníssona sobre os 

saberes envolvidos para esse feito. Nesse sentido: 
Mas o que realmente é a extensão? Assistência ou assessoria técnica? 
Prestação de serviço? Divulgação de conhecimento? Transferência de 
saberes? Espaço de experimentação para nossas atividades rotineiras de 
ensino e pesquisa? Uma forma particular de militância política? Ou 
simplesmente uma ‘extensão provisória da universidade’ (e, muitas 
vezes, improvisada) para fora de seus muros? [...] com ele não se deve 
buscar ‘o’ conceito ‘definitivo’ de extensão e, muito menos, uma 
definição normativa abstrata, desvinculada da nossa história e das 
nossas práticas. [...] Por um lado, trata-se de fortalecer a extensão como 
ação política e espaço público, locus privilegiado da interação entre 
universidade e sociedade pautado pela prática da democracia, pelo 
combate aos preconceitos e às desigualdades sociais, pelo diálogo e 
parceria fraterna entre ‘diferentes’, pela experimentação com vistas ao 
enfrentamento de problemas relevantes para a população mais 
vulnerável e pobre do país, pela procura e invenção de um 
conhecimento que transforma. Por outro lado, trata-se de combater 
firmemente a ideia de que ‘tudo o que não é ensino e pesquisa é 
extensão’; e de não dar trégua à recorrente utilização dessa definição 
notavelmente fluída para justificar ‘complementações’ de rendimentos 
pessoais, o ‘financiamento’ das universidades, sejam elas públicas ou 
privadas, e ambíguas ações ‘filantrópicas’. (ROVATI; 
D’OTTAVIANO, 2017, p. 17-18) 

 

Embora seja essa uma longa transcrição, não seria possível reduzi-la, porque ela 

traz consigo tanto as dificuldades envolvidas em sua conceituação prática (já que 

popularmente entende-se que o que não é ensino ou pesquisa acaba desembocando no 

conceito de extensão) quanto, ao mesmo tempo, ressalta a tortuosa fronteira entre os 

extremos do assistencialismo que pode haver por trás de sua implementação quanto o viés 

político voltado à atenção das demandas mais pungentes da população hipossuficiente. 
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Desta feita, defende-se que “[...] se debata a extensão a partir de uma opção 

política ao mesmo tempo clara e abrangente, que tenha como marco a constatação de que 

o mundo e a sociedade em que vivemos precisam ser abordados criticamente. E precisam 

ser transformados.” (ROVATI; D’OTTAVIANO, 2017, p. 18), portanto a extensão que 

funciona não é meramente assistencialista, mas aquela cujo processo de construção leva 

efetivamente em conta as demandas que a circunda, promovendo, assim, a almejada 

transformação social e a partilha de conhecimento. 

Por essa razão, Rovati; D’Ottaviano (2017) explicam que a prática extensionista 

é mais valiosa pelo seu processo de desenvolvimento do que pelo seu produto, ou seja, a 

construção daquilo que será oferecido pela extensão juntamente à comunidade tem mais 

valor do que algo pré-moldado ou improvisado para os que não podem pagar por 

determinado serviço. Nessa esteira: 

[...] o processo é mais importante do que o ‘produto’, isto é: a extensão 
jamais deveria reproduzir as práticas consagradas pelos cursos, 
consultorias e serviços que o ‘mercado’ remunera ou patrocina. Nem 
deveria ser uma ação ‘improvisada’, feita para ‘quebrar-o-galho’ dos 
que não podem pagar por este ou aquele curso, consultoria ou serviço. 
(ROVATI; D’OTTAVIANO, 2017, p. 18) 

 

Diante de todas essas questões, tanto de definição do termo quanto de demanda 

por uma análise regionalizada de como realizar a extensão, as dificuldades de sua 

implementação se manifestam, por isso, embora muito se fale da extensão como algo que 

complementa o ensino e a pesquisa, a produtividade acadêmica investigativa acaba 

prevalecendo nos ambientes universitários, relegando a uma categoria inferior às ações 

extensionistas: 
A referência à Extensão Universitária sempre vem acompanhada da 
definição sobre o tripé ensino-pesquisa-extensão (...) No entanto, em 
nossa prática cotidiana, sabemos que nesse tripé a extensão é o ‘primo 
pobre’. Quase sempre com base num enfoque cientificista, a lógica 
produtivista tem regido o dia a dia de nossas universidades. Com isso, 
de modo geral a extensão fica relegada a um plano secundário, como 
algo a ser feito ‘se e quando for possível’. (ROVATI; D’OTTAVIANO, 
2017, p. 20-21) 

 

Para tentar em certa medida superar essas dificuldades, além de trabalhar o ensino 

e a pesquisa juntamente com a extensão, a fim de motivar sua concretização, é preciso 

ainda um conhecimento complexo e comprometido socialmente, politicamente e 

eticamente (ROVATI; D’OTTAVIANO, 2017), utilizando, para tanto, “[...] diferentes 

disciplinas científicas, (...) a valorização de abordagens multi-inter-trans disciplinares é 



 
 

41 

tão importante para a extensão quanto o fortalecimento de seus laços com o ensino e a 

pesquisa, dentro e fora dos muros das nossas universidades.” (ROVATI; 

D’OTTAVIANO, 2017, p. 21). 

Assim, para que os saberes sejam mais bem direcionados para atender às 

demandas da sociedade local, promovendo, nesse passo, a troca de conhecimentos entre 

a academia e a comunidade, é preciso, de fato, valer-se da tríade ensino-pesquisa-extensão 

e, mais do que isso, trabalhar com a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como 

instrumentos que ampliam as fronteiras da sapiência, conduzem a novas experiências 

sociais e propiciam desenvolvimento social nas mais diversas esferas. 

Uma derradeira questão surge a partir dessa discussão: como incutir nos espaços 

de ensino superior a urgência de engendrar sua concretude? 

Ainda que a práxis dessa dimensão da educação em nível superior seja sobre “[...] 

pensar e praticar a extensão significa refletir sobre a própria universidade; significa 

repensar-fazendo o sentido mesmo do conhecimento, valorizando seu impulso crítico e 

transformador.” (ROVATI; D’OTTAVIANO, 2017, p. 23), inúmeras outras demandas se 

mostraram certamente mais urgentes, razão pela qual, no ano de 2001, a Lei nº 10.172 

trouxe o Plano Nacional de Educação, cuja atribuição é trazer diretrizes para a política 

educacional do Brasil pelo prazo de dez anos, nesse caso entre os anos de 2001 e 2010 

(MELLO; ALMEIDA NETO; PETRILLO, 2022).  

No que toca à educação superior, destaca-se a meta 23, que passou a exigir das 

Instituições Federais de Ensino Superior que assegurassem pelo menos 10% dos créditos 

da graduação para a atuação discente em práticas de extensão (MELLO; ALMEIDA 

NETO; PETRILLO, 2022). 

Posteriormente, em 2009, com a Emenda Constitucional nº 59, “[...] alterou o 

status do Plano Nacional de Educação, uma vez que deixou sua condição de disposição 

transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), para 

uma exigência constitucional com periodicidade de dez anos.” (MELLO; ALMEIDA 

NETO; PETRILLO, 2022, p. 14-15), nos termos do atual texto dos artigos 214 e 211 da 

Constituição Federal. 

Importa salientar, porém, que foi apenas com o Plano Nacional de Educação de 

2011-202, cuja efetivação aconteceu para os anos 2014-2024, que houve uma orientação 

para a implementação dos 10% da carga horária de extensão nos currículos de graduação, 

ampliando, inclusive, para outras instituições de ensino superior para além das federais 

(MELLO; ALMEIDA NETO; PETRILLO, 2022).  
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Assim dispõe a Lei nº 13/005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano 

Nacional de Educação na estratégia 12.7, ora transcrita: “12.7) assegurar, no mínimo, 

10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, 

para áreas de grande pertinência social;” (BRASIL, 2014). 

A regulamentação dessa meta veio pela Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 

2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no sentido 

de direcionar a maneira como a citada Meta 12.7 deverá ser operacionalizada. 

Consoante disposição do art. 19 da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, o 

prazo para a implantação dessas diretrizes seria de três anos, contados de sua 

homologação, portanto até dezembro de 2021; todavia, em 24 de dezembro de 2020, o 

então Ministro da Educação Milton Ribeiro emitiu um Despacho, no qual prorrogou a 

data limite da implantação da extensão nos currículos dos cursos superiores das 

instituições de ensino para o dia 19 de dezembro de 2022 (MELLO; ALMEIDA NETO; 

PETRILLO, 2022). 

Isso significa dizer, que todas as instituições de ensino superior passam a 

obrigatoriamente ter que “[...] adotar medidas que incorporem as atividades 

extensionistas no seu dia a dia universitário e a consequente curricularização da extensão 

nas suas matrizes pedagógicas dos cursos de graduação.” (MELLO; ALMEIDA NETO; 

PETRILLO, 2022, p. 17). 

Mister salientar que, a despeito de a extensão ser vinculada às universidades, mais 

importante é pensar que outras instituições de ensino superior e, por conseguinte, outras 

formações superiores, para além do bacharelado, podem ser destinatárias dessa 

determinação. A esse respeito: 
De modo geral, considera-se que é possível identificar, entre os 
princípios estabelecidos para a EPT, alguns que possuem estreita 
relação entre o currículo e a extensão, quais sejam: o desenvolvimento 
pleno da pessoa, a partir da promoção de valores éticos e políticos; o 
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, com garantia da 
interdisciplinaridade curricular; a articulação com o setor produtivo, na 
busca pela inserção laboral dos estudantes; e a indissociabilidade entre 
educação e prática social, ou uma articulação entre o saber e o fazer que 
ocorrem no processo de ensino-aprendizagem. (CUNHA; et. al., 2021, 
p. 510-511) 

 

Refletindo sobre essa temática, no ano de 2015 foi cunhada a expressão “Extensão 

Tecnológica” pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

resultando em um documento do Fórum de Pró-Reitores de Extensão ou Cargos 
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Equivalentes das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (FORPROEXT), no qual buscou-se traçar diretrizes para a aplicação da 

extensão com as peculiaridades do ensino profissional (FORPROEXT, 2015). 

Dentre as linhas temáticas propostas para a extensão tecnológica, destacam-se, 

para fins do presente estudo, as linhas nove e dez, que cuidam tanto do desenvolvimento 

regional quanto do desenvolvimento rural e da questão agrária, porque compatíveis com 

o que foi realizado no curso superior de tecnologia em Agronegócio da Faculdade de 

Tecnologia “Mário Robertson de Syllos Filho”, campus de Mococa/SP, conforme será 

relatado em momento oportuno do trabalho. 
8. Desenvolvimento Regional: Elaboração de diagnóstico e de 
propostas de planejamento regional (urbano e rural) envolvendo 
práticas destinadas a elaboração de planos diretores, a soluções, 
tratamento de problemas e melhoria a qualidade de vida da população 
local, tendo em vista sua capacidade produtiva e potencial de 
incorporação na implementação das ações; participação em fóruns, 
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável DLIS; participação e 
assessoria a conselhos regionais, estaduais e locais de desenvolvimento 
e a fóruns de municípios e associações afins; elaboração de matrizes e 
estudos sobre desenvolvimento regional integrado, tendo como base 
recursos locais renováveis e práticas sustentáveis; discussão sobre 
permacultura; definição de indicadores e métodos de avaliação de 
desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade. 
9. Desenvolvimento Rural e Questão Agrária: Constituição e/ou 
manutenção de iniciativas de reforma agrária, matrizes produtivas 
locais ou regionais e de políticas de desenvolvimento rural; assistência 
técnica; planejamento do desenvolvimento rural sustentável; 
organização rural; comercialização; agroindústria; gestão de 
propriedades e/ou organizações; arbitragem de conflitos de reforma 
agrária; educação para o desenvolvimento rural; definição de critérios 
e de políticas de fomento para o meio rural; avaliação de impactos de 
políticas de desenvolvimento rural. (FORPROEXT, 2015). 

 

Diante disso fica claro que a extensão não se dá de maneira pré-moldada ou 

estática, devendo adequar-se àquilo que coaduna com a realidade local e, sobretudo, com 

o tipo de formação superior em questão, razão pela qual tais diretrizes, sem o intuito de 

engessar, mas de direcionar, são extremamente relevantes para que se possa dar início a 

uma prática ainda tão difícil de se implementar, especialmente em cursos tecnológicos, 

cuja duração é menor e, por essa razão, priorizando outros saberes em seu currículo. 

O prazo para a execução da curricularização da extensão já se findou e, a despeito 

dessa obrigatoriedade, suas diretrizes ainda são incipientes, tornando o debate em torno 

desse assunto ainda muito profícuos, haja vista o contexto econômico, político e social 

que se instalou em torno de toda a sociedade, não apenas brasileira, mas mundial, em 
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decorrência da pandemia por COVID-19, cujos efeitos ainda são perceptíveis e, em 

cenário nacional, as mudanças promovidas pela eleição presidencial brasileira no final do 

ano de 2022. 

Ainda que não se possa exigir e fiscalizar a contento a efetividade das práticas 

extensionistas do ensino superior, haja vista a dificuldade que a pandemia impôs pela 

restrição do contato social, sobretudo na educação, inviabilizando, com isso, sua 

efetividade, há que se pensá-la criticamente e discuti-la nas esferas locais, pois:  
Nessa esteira da reflexão sobre os impactos da pandemia sobre os 
sistemas sociais, não podemos esquecer ainda aquele causado pela crise 
sanitária do coronavírus sobre o sistema de educação, o qual foi 
duramente perturbado com a suspensão das aulas presenciais. (...) a 
pandemia de Covid-19 levou mais de 150 países a implementarem o 
fechamento de escolas e universidades, o que afetou mais de 91% da 
população estudantil do planeta. Muitas instituições de ensino 
procuraram manter suas atividades acadêmicas através do ensino 
remoto emergencial. Todavia, os estudantes mais pobres acabam sendo 
afetados, sobretudo, porque não há como esperar que alunos oriundos 
de famílias de baixa renda – as quais, muitas vezes, sequer têm comida 
para pôr sobre a mesa diariamente – tenham acesso a tecnologias e 
internet de qualidade para que possam estudar a distância. 
(RODRIGUES, 2021) 
 

Ora, se a pandemia impactou inclusive o sistema de ensino vigente, 

inviabilizando, assim, o cumprimento tempestivo da curricularização da extensão no 

ensino superior (dezembro de 2022), essa é a oportunidade que se apresenta para que se 

abandone, de uma vez por todas, suas tradicionais e equívocas visões, destacadas por 

Rovati; D’Ottaviano (2017): 
A visão da extensão como sendo “tudo o que não é ensino e pesquisa” 
(ou mera “assistência técnica”, pautada pelo “levar o conhecimento a 
quem não tem”) a fragiliza. E enfraquece sobremaneira a dimensão 
pública de nossas universidades e instituições de ensino superior, sejam 
elas públicas ou privadas. (ROVATI; D’OTTAVIANO, 2017, p. 23). 

 

O distanciamento social decorrente da pandemia deve servir, assim, como 

motivação para o fortalecimento das instituições de ensino superior ante a essas mudanças 

inegociáveis pelas quais a educação passa e, ainda, enxergar nisso oportunidades para se 

aproximar da comunidade, altamente fragilizada por esse contexto para, então, 

ressignificar pelo diálogo entre sociedade e academia, os saberes a serviço de quem 

realmente precisa, haja vista que “A Covid-19 (...) é uma doença que vai muito além da 

dimensão clínica. Acima de tudo, trata-se de uma enfermidade que atinge todo o 
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funcionamento da sociedade, tanto no nível local, quanto numa dimensão global.” 

(RODRIGUES, 2021). 

Desta feita, entende-se que o ambiente acadêmico deve ser, tanto pela meta 12.7 

proposta pela Lei nº 13/005, de 25 de junho de 2014, quanto pelas repercussões sociais e 

individuais que a pandemia por COVID-19 proporcionou6, um espaço para produzir 

conhecimento e compartilhá-lo com as camadas mais vulneráveis da sociedade, 

promovendo um saber acessível, ainda que científico, pesquisado, compreendido e 

divulgado amplamente, em um verdadeiro diálogo entre o conhecimento e a sociedade. 

É nessa mesma direção a escrita de Boaventura de Souza Santos (2011), quando 

milita pelo que denomina conhecimento pluriversitário, um conhecimento que pode ser 

realmente aplicado extra-muros, estabelecendo novos parâmetros de relacionamento 

entre a sociedade e a ciência (especialmente multidisciplinar e transdisciplinar) ao tornar 

a primeira não mais objeto de estudo da segunda, mas sujeito dela. 

Sendo o ensino tecnológico superior uma das categorias do ensino superior e, sob 

a perspectiva atual da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) 

aquele que, nos termos do art. 44, III, deve desenvolver ciência e tecnologia 

concomitantemente à sua difusão, deve, assim, prezar pelo diálogo que a prática 

extensionista se propõe a atingir. 

Outrossim, o exercício da cidadania como sinônimo de um indivíduo que se 

assenhora de sua própria história e exerce integralmente seus direitos e deveres na 

comunidade à qual pertence, exige um ensino que não apenas o qualifique para o trabalho, 

mas que produza e reproduza conhecimento, não apenas para desenvolver competências 

e habilidades para o mercado de trabalho, mas para criar tecnologia e inovação a serviço 

do local onde está inserido. 

 
6 A esse respeito: “Os efeitos do novo coronavírus, como percebemos, perturbam o funcionamento 
não apenas dos sistemas e subsistemas sociais (como o sistema de saúde, o sistema funerário, o 
sistema de deslocamento de mercadorias, o sistema laboral, o sistema político, o sistema 
educacional, o sistema econômico), mas também os sistemas psíquicos. Em outros termos, a 
pandemia trata-se de uma ameaça à sociedade humana como um todo. Na verdade, os ruídos, 
mais que isto, os desequilíbrios gerados por essa pandemia – que opera como entorno nocivo ao 
acoplamento estrutural dos diversos sistemas sociais de comunicação – alastram-se, circundando 
as mais diversas esferas comunicativas dos diferentes sistemas que compõem a sociedade. Mais 
grave ainda é que a pandemia afeta cada indivíduo, em particular, considerado pela teoria dos 
sistemas como sistema orgânico e que serve de acoplamento do sistema psíquico, fonte de todas 
as comunicações possíveis que constituem os mais diversos sistemas da sociedade e o sistema 
social como um todo.” (RODRIGUES, 2021). 
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Ademais, os dados obtidos a partir desse trabalho voltado ao corpo social serão 

também utilizados como base para a compreensão dos resultados desse serviço à 

comunidade, alimentando a pesquisa e propiciando conhecimento em um verdadeiro 

exercício pluriversitário. 

Espera-se, com essa dimensão da educação, conferir habilidades e competências 

aos alunos para o saber técnico e, concomitantemente, aproximar a comunidade, 

movimentos sociais e culturais locais, agir de forma responsável, empática, com 

consciência política e habilidades socioafetivas que o diálogo com a população local 

promove. Logo, 
[...] a Extensão é o modo pelo qual a universidade afirma sua dimensão 
pública como instituição de ensino público ou privado, por ser um 
campo de ação universitária que engendra processos de ensino e 
pesquisa pela experimentação constante de dinâmicas de convívio 
dialógico, cuja finalidade é colocar sua produção de conhecimento à 
serviço da sociedade (seja na forma de produtos gerados ou processos 
desenvolvidos) visando expandir as condições participativas das 
populações externas à universidade, em particular, aquelas que vivem 
em situação de vulnerabilidade, exclusão e discriminação de qualquer 
espécie. (BRITTO, 2017, p. 30) 

 

A despeito das dificuldades conceituais e da ausência de modelos ou recursos para 

a definição da ação extensionista, como seu próprio nome sugere, ela se firma no fazer, 

no agir, no dialogar, ou seja, em ações, mas mais do que ações assistenciais, ações que 

compartilhem um saber inovador ao mesmo tempo que se alimenta das demandas sociais 

com o objetivo de produzir inovação pela ciência para supri-las.  

É no processo da extensão que a completude da formação acadêmica repousa, 

porque mais do que permitir a profissionalização para o trabalho, faz permitir que o 

trabalho seja humano, útil e à serviço daqueles que dele precisam, cultivando o senso de 

transformação pelo conhecimento do indivíduo que no local onde vive. 

Urge, portanto, de uma vez por todas, que a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, preconizada pela Constituição Federal, seja obedecida, não apenas 

porque essa é a missão legalmente determinada para as instituições de ensino superior; 

não apenas por permitir o exercício da cidadania pela atividade política (embora esse 

também seja um forte argumento); não apenas por ser uma ação benevolente, mas, 

sobretudo, porque lhe cabe “[...]atuar como gesto dissonante, resistindo às pressões 

modeladoras e afirmando sua missão política criativa e mobilizadora de situações que 

assegurem a liberdade de experimentação pedagógica e investigativa, nos mais variados 

campos de ação acadêmica [...]” (BRITTO, 2017, p. 33). 
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Finamente, ante um cenário no qual a mercantilização da educação torna 

estudantes consumidores (LAVAL, 2004) ou simplesmente ocupantes das cadeiras das 

instituições públicas de ensino superior, a extensão se apresenta como um verdadeiro 

incômodo, tal como deve ser: toca na desigualdade, na pobreza, na hipossuficiência e faz 

aprender com elas; tira da zona de conforto aqueles que acreditam que o saber está 

aprisionado ao conhecimento obtido entre os muros da faculdade, sem o necessário 

pensamento crítico e o diálogo com a comunidade.  

Destarte, trata-se de um desafio a ser enfrentado, mas que, se abraçado, criará 

oportunidades infinitas de maneira democrática: competências e habilidades técnicas e 

sócio-emocionais, arcabouço para novas pesquisas, experimentos e publicações para os 

discentes e inovação, cultura, democratização de saberes, desenvolvimento local e 

aproximação das faculdades e universidades da comunidade. 

 

2.3 O ensino tecnológico no estado de São Paulo e o papel do Centro Paula Souza 
nessa construção  

 

Uma vez compreendida a importância da prática da extensão como forma de 

conferir outras competências e habilidades para o discente dos cursos superiores de 

tecnologia, com vistas a produzir inovação a serviço também do meio em que está 

inserido e laborando, passa-se, então, a analisar o papel do Centro Paula Souza, do estado 

de São Paulo para a formação de tecnólogos, observando, nessa oportunidade, sua 

relevância como instituição de ensino superior gratuita por intermédio das Faculdades de 

Tecnologia, as FATEC. 

Tradicionalmente, no estado de São Paulo, a formação promovida pelo Centro 

Paula Souza é de amplo conhecimento na sociedade civil, tendo suas atividades sendo 

iniciadas no ano de 1969, com o intuito de promover cursos superiores de tecnologia com 

duração de até três anos (CENTRO PAULA SOUZA, 2022). 

Embora coexista com a rede dos Institutos Federais no estado de São Paulo como 

promotora de educação profissional superior de forma gratuita, o presente trabalho 

pretende investigar apenas às FATEC, haja vista apenas a sua existência na região 

(geograficamente considerada) da cidade de Franca/SP, local onde se desenvolve o estudo 

em tela. 

O Centro Paula Souza (CPS) tem natureza jurídica de autarquia do Governo do 

Estado de São Paulo, e era “[...] vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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Presente em 365 municípios, a instituição administra 224 Escolas Técnicas (Etecs) e 75 

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais” (CENTRO PAULA SOUZA, 2023), 

atendendo “[...] mais de 96 mil alunos matriculados em 85 cursos de graduação 

tecnológica, em diversas áreas, como Construção Civil, Mecânica, Informática, 

Tecnologia da Informação, Turismo, entre outras.” (CENTRO PAULA SOUZA, 2023). 

Hodiernamente, o Centro Paula Souza passou a ser vinculado diretamente à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ganhou, a partir de setembro de 2021, o 

status de instituto de tecnologia, atuando não apenas em pesquisa, mas podendo também 

realizar parceiras público-privadas para desenvolver novas tecnologias (CENTRO 

PAULA SOUZA, 2021) 

Legalmente passou a existir a partir do Decreto-Lei de 06/10/1969 (SÃO PAULO, 

1969), instrumento que criou o Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo 

(CEET) com a finalidade de viabilizar a formação de tecnólogos. Em 1970, houve a 

criação da unidade da cidade de Sorocaba/SP e, em 1973, além do início das atividades 

das faculdades de tecnologia, a alteração do nome para Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CENTRO PAULA SOUZA, 2023). 

O Centro Paula Souza se desdobra entre as Escolas Técnicas Estaduais, as ETEC, 

que oferecem cursos profissionalizantes em nível técnico, portanto voltado para o ensino 

profissionalizante de base, e as Faculdades de Tecnologia, as FATEC, direcionadas para 

os cursos superiores para a formação tecnóloga, objeto de análise do presente estudo. 

Todavia, para além dessas modalidades de ensino, disponibiliza também cursos de pós-

graduação, atualização tecnológica e extensão (CENTRO PAULA SOUZA, 2023), o que 

igualmente dialoga com o trabalho em tela. 

Desde a década de 1990, com a transferência de inúmeras unidades de ensino para 

o Centro Paula Souza, a política adotada pela gestão foi no sentido de integrar todos os 

campi, uniformizando condutas, diretrizes, currículos e, assim, promovendo 

padronização entre as instituições dos mais diversos locais dentro do estado de São Paulo, 

consoante se destaca: 
A integração também foi priorizada pela Unidade de Ensino Superior 
(Cesu) no segundo momento de expansão. Entre 2006 e 2008, foram 
abertas 27 Fatecs – mais de um terço do número atual. A Cesu 
promoveu a revisão dos procedimentos administrativos e acadêmicos 
junto com as faculdades e implantou processos de decisão mais 
participativos, favorecendo a uniformização. Os estudos para a 
unificação das matrizes curriculares igualmente avançaram no período. 
Com isso, os cursos ganharam padronização nas diferentes Fatecs e 
maior sintonia com as necessidades de formação superior para atender 
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aos impactos da aceleração tecnológica a caminho. Tal evolução 
possibilitou a conquista de autonomia universitária, aprovada em 2011 
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). Assim, as Fatecs têm hoje 
competência para registrar diplomas, criar e extinguir cursos e ampliar 
vagas, como os centros universitários e as universidades (CENTRO 
PAULA SOUZA, 2019). 

 

Ademais, “[...] as coordenadorias de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ensino 

Superior e o Centro Paula Souza passaram compor uma nova secretaria, denominada 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.” (SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2023), de maneira que os cursos de extensão 

promovidos pelo Centro Paula Souza passaram a ser vinculados aos programas 

vinculados a essa pasta, dentre os quais destacam-se o Observatório do Ensino Superior 

Paulista, o Programa NOVOTEC Expresso, o SP TECH, o NovoTec e o Classes 

Descentralizadas, que representam uma “[...] expansão das atividades do Centro Paula 

Souza em parceria com os municípios, consistindo na instalação de cursos 

profissionalizantes que atendam à demanda do mercado de trabalho local.” 

(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2023). 

Infere-se que esses programas vinculados ao Centro Paula Souza com vistas a 

promover a extensão pelo ensino tecnológico, caracteriza-se mais pela ampliação do 

acesso dos próprios cursos oferecidos pela instituição, promovendo a democratização do 

ensino ao mesmo tempo que propicia a difusão de conhecimento, realizando, portanto, 

um contato entre os docentes e a comunidade, mas não entre os discentes e a comunidade, 

frustrando, nesse ponto, a integração entre os saberes populares, a cultura e a graduação. 

Insta observar, todavia, que as iniciativas são legítimas no sentido de propagação 

do conhecimento científico e tecnológico, todavia, seria suficiente para influenciar no 

processo formativo do educando? Diante dessa indagação, resta outra: seria possível, 

dentro da classificação das ações de extensão propostas pelo FORPROEXT (2015), cuja 

aplicação é voltada às redes federais de educação profissional, adaptar tais diretrizes para 

as realidades locais das unidades de ensino do Centro Paula Souza? 

Em uma tentativa multidisplinar, envolvendo docentes, discentes e parceria 

externa, seria possível alcançar a comunidade? Em especial em tempos de pandemia, 

quando os contatos escolar e social estão restritos? Essa é a investigação que se propõe a 

realizar o estudo em tela. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Por se tratar de um trabalho bastante complexo, que busca conjugar a análise da 

legislação, do sistema de educação nacional e do ensino tecnológico, opta-se por um 

estudo multidimensional, aplicando conhecimentos jurídicos e pedagógicos a fim de 

investigar como a extensão no ensino profissional superior pode ser feita para além dos 

programas vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São 

Paulo, aproximando a comunidade à instituição de ensino superior e também os seus 

alunos, propiciando, como isso, desenvolvimento socioeconômico regional. 

Ademais, sob a perspectiva da educação enquanto direito constitucionalmente 

previsto e para o exercício da cidadania, perquire-se sobre a educação profissional 

fornecida pelo Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de 

Tecnologia “Mário Robertson de Syllos Filho”, campus de Mococa/SP: se é pautada, em 

sua Proposta Pedagógica Curricular (PPC), pela consecução da extensão e atenção às 

necessárias competências e habilidades do estudante para o mercado do trabalho, 

cumprindo, assim, com o objetivo da extensão tanto para o discente em formação quanto 

para a sociedade e, concomitantemente, preparando-o para o mercado de trabalho no 

cenário globalizado e neoliberal. 

Para a consecução desse objetivo, a metodologia empregada conjuga uma 

pesquisa aplicada (buscando encontrar meios para aprimorar o ensino profissional pela 

aplicação da extensão no ensino superior), com documentação indireta a partir da análise 

da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) do Curso Superior de Tecnologia em 

Agronegócio e, ainda, a documentação direta obtida pela pesquisa de campo realizada na 

Faculdade de Tecnologia “Mário Robertson de Syllos Filho”, campus de Mococa/SP , 

que executou um Projeto Interdisciplinar na ministração das disciplinas de Noções de 

Direito e Agricultura Familiar do curso de Agronegócio, em parceria com a Emater de 

Minas Gerais, da cidade de Arceburgo/MG. O objetivo é descritivo e a abordagem 

qualitativa (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

 

3.1 Tipo de pesquisa 
 

Para testar a hipótese da pesquisa de que a extensão tecnológica nos cursos 

superiores de tecnologia pode servir à comunidade, promovendo desenvolvimento local, 

e, concomitantemente conferindo as necessárias competências e habilidades do estudante 

para sua profissionalização, transcendendo os cursos de extensão promovidos pelo Centro 
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Paula Souza em Parceira com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 

São Paulo, haverá “[...] levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos 

ocorrem (...) através da pesquisa de campo.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 186). 

De acordo com Lakatos; Marconi (2003, p. 186), a pesquisa de campo “Consiste 

na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de 

dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-

los.”, o que vai além da coleta de dados, que, na verdade, representa a segunda fase da 

pesquisa de campo e deve ser orientada por objetivos pré-estabelecidos. 

Feito o levantamento bibliográfico prévio, que perscrutou o direito à educação 

enquanto exercício da cidadania, a educação profissional em seu contexto e sua dualidade 

que, conduzida pela dimensão extensionista pode ser transformada, passou ao exercício 

da extensão pelo Centro Paula Souza nas FATEC, em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para, assim, testar a possibilidade 

de realização, de acordo com as necessidades locais, de um trabalho junto à comunidade 

idealizado e executado pelos discentes do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio, 

utilizando duas disciplinas: Noções de Direito e Agricultura Familiar, objetivando, assim, 

promover interdiciplinaridade para o atendimento das demandas dos pequenos 

agricultores da região em parceria com a Emater de Arceburgo/MG. 

Para tanto, a escolha pela pesquisa exploratória se dá em virtude de observação 

participante, lembrando que o “[...] propósito desses estudos geralmente é demonstrar a 

viabilidade de determinada técnica ou programa como uma solução, potencial e viável; 

para determinados programas práticos.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 186), 

aliando-se, reitera-se, a análise da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) do Curso 

Superior de Tecnologia em Agronegócio e o referencial teórico por trás do conceito e 

curricularização da extensão tecnológica, expressão cunhada pela FORPROEXT (2015). 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória descritiva que associa análise 

documental do tipo escrito e contemporâneo (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Intenta-se, de forma secundária, inferir pela possibilidade de utilização da 

classificação, das áreas temáticas e das linhas de extensão elaboradas pela FORPROEXT 

(2015), ainda que direcionadas à rede federal educação profissional, científica e 

tecnológica, haja vista que os cursos superiores tecnológicos oferecidos pelo Centro Paula 

Souza são da mesma natureza. 
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3.2 Campo de estudo 
 

O estudo se realiza em uma das unidades da FATEC, a do campus de Mococa/SP, 

Faculdade de Tecnologia de Mococa (Fatec Mococa), “[...] vinculada ao Centro Estadual 

de Educação Tecnológica “Paula Souza” (CEETEPS), foi criada pelo Decreto Estadual 

n° 48.434, de 07 de janeiro de 2004. Em 2005 ela recebeu o nome de Mário Robertson de 

Sylos Filho, conforme a Lei Nº 12.178/2005.” (FATEC MOCOCA, 2023).  

A referida instituição disponibiliza cinco cursos superiores de tecnologia, sendo 

eles: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial, Gestão 

de Tecnologia da Informação e Gestão de Recursos Humanos (FATEC MOCOCA, 

2023), além da categoria de ensino à distância para a Gestão Empresarial. 

Em parceria com essa instituição de ensino, houve a atuação direta tanto da Casa 

da Agricultura de Mococa quanto da Associação dos Produtores Rurais de Mococa 

(APRUMO), o que foi possível graças à Professora Dr.ª Mirina Luiza Myczkowski-

Gomes, que já dispunha desses vínculos em seu projeto de pesquisa em Regime de 

Jornada Integral junto ao Centro Paula Souza, além de, indiretamente, contar com o apoio 

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) 

da cidade de Arceburgo/MG, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do governo do Estado de Minas Gerais 

(EMATER, 2023), que se localiza geograficamente próximo da faculdade, a cerca de 

dezesseis quilômetros da cidade de Mococa/SP, facilitando, assim, o contato e a 

aproximação com os pequenos produtores rurais dessa região. 

O estudo será realizado, portanto, a partir da Proposta Pedagógica Curricular 

(PPC) do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da FATEC Mococa/SP 

(ANEXO A), pela condução das disciplinas de Noções de Direito e Agricultura Familiar, 

mediadas pelo Grupo de Estudos do Agronegócio (GEA), que atuaram 

interdisciplinarmente e, por fim, dos produtos resultantes desses trabalhos, dois eventos 

realizados por intermédio da internet: “Declaração de aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP)”, ocorrida no dia 21 de maio de 2021, às 

19h20 (FATEC MOCOCA, 2021a) e “PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar) como importante canal de comercialização da Agricultura Familiar”, ocorrida 

no dia 25 de junho de 2021, às 19h20 (FATEC MOCOCA, 2021b). 

 
 
 



 
 

53 

3.3 Coleta de dados e instrumentos da pesquisa 
 

Em virtude de ser essa uma pesquisa exploratória, na qual “Os procedimentos de 

coleta de dados variam bastante e técnicas de observação podem ser desenvolvidas 

durante a realização da pesquisa.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 189), a descrição 

da atividade interdisciplinar e dos eventos resultantes dessa interação, será feita 

juntamente com a análise da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) do Curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio da FATEC Mococa/SP, do documento da FORPROEXT 

(2015) e do referencial teórico levantado. 

Durante o primeiro semestre do ano de 2021, em virtude da já referenciada 

pandemia mundial por COVID-19, a autora da presente dissertação, na condição de 

professora substituta da Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr.Thomaz Novelino”, 

mediante processo seletivo interno, foi aprovada como professora substituta da disciplina 

de Noções de Direito do curso de tecnologia em Agronegócio, no campus de Mococa/SP 

(ANEXO D), assumindo-a de forma remota, porém síncrona, ministrando-a por 

intermédio da plataforma digital disponibilizada pelo Centro Paula Souza. 

Em fevereiro de 2020, quando o Ministério da Saúde no Brasil reconheceu o 

potencial nocivo e infeccioso do coronavírus, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

se posicionou, por meio do Parecer 05/2020, que o sistema de ensino como um todo 

deveria se reorganizar e adotar medidas preventivas contra o contágio da doença, 

culminando na suspensão das atividades educacionais de maneira presencial e sua 

respectiva substituição pelo ensino à distância em caráter emergencial, o que poderia 

comprometer, inclusive, os calendários acadêmicos daquele ano e dos anos de 2021 e 

2022, além de acentuar desigualdades estruturais da educação como um todo e possíveis 

evasões, sobretudo das camadas sociais mais pobres (CINTRA; PORELLI; CAROLO, 

2021), o que posteriormente, de fato, se confirmou. 

A normativa emitida pelo Estado de São Paulo foi o Decreto Estadual 64.864 de 

16 de março de 2020, que determinou a realização do teletrabalho para os organismos 

públicos, inclusive autarquias (CINTRA; PORELLI; CAROLO, 2021), o que inclui o 

Centro Paula Souza. 

Em razão disso, as aulas das ETEC e FATEC foram suspensas até que houvesse 

uma diretriz uníssona por parte das instituições de ensino, e, levando em consideração 

algumas ferramentas e plataformas de comunicação com os estudantes, passou-se à 
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elaboração de um plano emergencial, culminando na migração do ensino presencial para 

o meio digital (CINTRA; PORELLI; CAROLO, 2021). 

Todavia, sustentam Cintra; Porelli; Carolo (2021) que as aulas não eram 

ministradas na modalidade à distância, já que, embora alunos, professores e discentes 

entre si estivessem geograficamente distantes, as aulas eram síncronas, caracterizando o 

chamado Ensino Remoto Emergencial. 

Nesse modelo, os professores alteraram sua forma de trabalhar, adaptando-se a 

novas tecnologias e metodologias de ensino, e, no caso do Centro Paula Souza, as 

diretrizes para as aulas remotas síncronas  

[...] foram estabelecidas a partir do Memorando Circular 008/20 
– GSE/Geped, o qual definiu a adoção do Plano de Orientação 
para Aprendizagem a Distância (POAD), documento elaborado 
pelos docentes com a finalidade de organizar o conteúdo a ser 
ministrado e as atividades a ser solicitadas aos alunos. (CINTRA; 
PORELLI; CAROLO, 2021, p. 277). 

 

O instrumento escolhido para a manutenção das atividades acadêmicas foi o da 

plataforma Microsoft Teams, haja vista que o pacote Office 365 já era usado pelos 

professores e alunos da instituição, facilitando, assim, tanto a escolha da ferramenta 

tecnológica quando sua implementação, dada a integração da plataforma Teams ao pacote 

do Microsoft Office, para todos os professores (CINTRA; PORELLI; CAROLO, 2021), 

pois “[...] possibilita a comunicação entre docentes e discentes, a elaboração de 

videoconferências e o armazenamento de arquivos. Desse modo, os cursos regulares da 

instituição passaram a oferecer o ERE [ensino remoto emergencial] a partir de 22 de abril 

de 2020.” (CINTRA; PORELLI; CAROLO, 2021, p. 277) e, ainda, qualificação para o 

melhor uso dessas ferramentas em todo ambiente escolar. 

Foi nesse contexto que as aulas na FATEC de Mococa foram realizadas. A 

despeito de dificuldades de acesso à internet e de equipamentos mais bem preparados para 

suportar o funcionamento da plataforma, as aulas puderam ser ministradas com razoável 

normalidade. 

A turma de alunos da disciplina do 4º Semestre de Noções de Direito era composta 

por sete discentes, que, na aula inaugural, se apresentaram, trouxeram um pouco do seu 

contexto de vida e de estudos, mostrando-se um grupo pequeno, porém heterogêneo, com 

quatro homens e três mulheres, todos com alguma relação direta ou indireta com a 

qualificação profissional buscada no curso superior de Tecnologia em Agronegócio.  
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Dentre os alunos, três eram pequenos produtores rurais, um trabalhava na Emater 

e buscava uma segunda formação, e os demais eram alunos mais jovens que estavam 

buscando sua primeira graduação, sendo que uma delas tinha familiares que produziam 

verdura na cidade de Mococa. 

Ao descreverem seus contextos de vida e trabalho, surgiu uma demanda por parte 

especialmente dos alunos vinculados ao trabalho agrícola: a de que os pequenos 

produtores estavam se sentindo desamparados pela restrição de convívio social, que 

estavam com dificuldade de escoar suas respectivas produções e que estavam, ainda, pela 

limitação do funcionamento das Casas da Agricultura da região, assim como da Emater, 

desorientados sobre como receber algum tipo de auxílio governamental, sentindo-se 

distantes da cidade e de um contexto acolhedor para suas demandas para a produção 

agrícola e financeiras. 

Foi nesse momento que o discente que trabalhava na Emater de Arceburgo/MG 

pontuou, igualmente, sobre suas dificuldades de acesso a muitos dos pequenos produtores 

rurais da região, sobretudo pelo pouco acesso à internet que eles tinham. Relatou que 

muitos não estavam conseguindo seus benefícios governamentais justamente por estarem 

com suas respectivas Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (DAP) em situação irregular, desatualizadas ou, ainda, nunca se 

prestaram a fazê-las, mesmo que se enquadrassem nessa condição, por medo ou 

desconhecimento, e que, em virtude da pandemia, tal situação se agravara. 

Feito esse relato, os demais colegas alegaram desconhecer essa declaração e os 

requisitos para poderem fazê-la, trazendo, para a aula, a oportunidade de esclarecer sobre 

esse direito e os demais que dele decorriam, que, em poucas palavras, é o documento que 

representa aos pequenos agricultores, o acesso a inúmeras políticas públicas da 

agricultura, permitindo o recebimento de créditos com juros diferenciados (linhas de 

crédito do PRONAF), acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa 

Nacional Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, a 

Garantia Safra, Seguro Agrícola, dentre outros.  

Nesse instante, foi detectada a necessidade por parte da comunidade mais carente 

e produtora rural da região da FATEC, motivando os alunos a difundir essas informações 

a fim de que, durante os breves horários de atendimento da Casa do Agricultor no estado 

de São Paulo e da Emater no estado de Minas Gerais, os agricultores pudessem regularizar 

ou até mesmo realizar seu primeiro cadastro para a obtenção da DAP. 
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A fim de melhor compreender essa demanda e, inclusive, ter mais proximidade 

com esse público, analisando as disciplinas ofertadas pelo curso de Tecnologia em 

Agronegócio, vislumbrou-se a matéria eletiva de Agricultura Familiar, o que levou ao 

contato com a professora que ministrava essa disciplina na época para que, assim, fosse 

possível pensar, de maneira interdisciplinar, ferramentas para informar e auxiliar os 

agricultores familiares. 

Foi assim que surgiu a proposta inicial do trabalho de extensão realizado junto aos 

alunos, conforme se observa pelo ANEXO E, cujo teor se transcreve parcialmente para 

facilitar a análise: 
O presente projeto tem por objetivo mobilizar os alunos do 4º Semestre 
do curso de Tecnologia em Agronegócio a atuarem juntamente à 
comunidade local informando sobre a importância da Declaração de 
Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (DAP), bem como as políticas públicas que se tornam 
acessíveis a partir de sua obtenção junto ao EMATER - quando o 
agricultor estiver sediado no estado de Minas Gerais – ou junto à Casa 
do Agricultor – quando o agricultor estiver sediado no estado de São 
Paulo. 
Tendo em vista a localização da FATEC Mococa próxima ao estado de 
Minas Gerais, as informações sobre esse cadastro do agricultor familiar 
serão prestadas para ambos os estados, frisando as peculiaridades que 
cada um tenha para a sua realização, beneficiando, assim, a região de 
Mococa. 
As informações serão levantadas pelos próprios discentes junto à 
EMATER e à Casa da Agricultura, que as repassarão por meio de Rádio 
Comunitária (Rádio União e Rádio Nova), que é amplamente utilizada 
pelos pequenos agricultores locais, público-alvo dessa iniciativa e que 
ainda dispõe de pouco acesso à internet. 
Os discentes serão ainda responsáveis por fazer um levantamento de 
possíveis agricultores urbanos e rurais que se enquadrem nesses 
critérios para a obtenção da DAP a fim de assegurar que a informação 
chegue ao máximo de pessoas, indivíduos que poderão ter acesso, a 
partir de então, a seguro agrícola, auxílio emergencial, venda direta de 
hortaliças para as creches locais, etc., além de representarem, sem 
dúvida, potenciais alunos para o curso de Tecnologia em Agronegócio. 
Tal iniciativa tem por principal função aproximar os alunos da FATEC 
Mococa da comunidade agrícola local, prestar informações relevantes 
para o seu desenvolvimento e implemento da agricultura familiar, além 
de prospectar potenciais alunos para a faculdade a médio e longo prazo.7 

 

 
7 Destaca-se, todavia, que a expressão da transcrição acima realizada de “venda direta de hortaliças para as 
creches locais” não está correta, já que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) determina 
que as prefeituras adquiram os gêneros alimentícios e os repassem às creches e escolas que promovem a 
alimentação infantil no ambiente escolar. Na cidade de Mococa/SP a agricultura familiar é representada 
pela Associação de Produtores Rurais de Mococa (APRUMO), que intermedia o fornecimento dos produtos 
da merenda escolar, assegurando que 30% dos produtos consumidos sejam oriundos da agricultura familiar, 
consoante art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 
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Inicialmente, a proposta era no sentido de aproveitar que uma das discentes do 

curso, radialista de uma rádio local comunitária, auxiliasse na propagação das 

informações, já que se tratava de uma rádio muito ouvida pelos produtores da região. 

Além de auxiliar na divulgação das informações sobre a DAP, enquadramento 

jurídico e benefícios, os discentes da disciplina de Noções de Direito seriam, ainda, 

incumbidos de realizar um levantamento acerca da situação cadastral de agricultores, 

dados que eram disponibilizados por meio do Ministério da Agricultura e de livre acesso 

para que, assim, fosse possível saber melhor sobre o público alvo de regularização da 

DAP e potenciais produtores que poderiam se beneficiar das políticas públicas 

decorrentes dessa declaração. 

A fim de buscar apoio institucional para esse trabalho extensionista, foi apontado 

um benefício a médio e longo prazo: o da própria divulgação do curso de Tecnologia em 

Agronegócio, oportunizando que essa população carente tivesse acesso à formação e 

pudessem, com isso, profissionalizar sua atividade agrícola-familiar. 

Nesse ínterim surgiu a parceria entre as docentes das disciplinas de Noções de 

Direito e Agricultura familiar, consoante se comprova pelo ANEXO F, criando-se, com 

isso, novo desdobramento para os levantamentos da situação cadastral da DAP: o de 

identificação de produtores rurais do município para um melhor mapeamento da 

agricultura familiar, viabilizando um cadastro de esfera municipal para ampliação do 

suporte das famílias produtoras. 

Algumas dificuldades foram enfrentadas no percurso, tais como a obtenção de 

alguns dados sensíveis, que frustraram em parte o cadastro pretendido em virtude do 

advento da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 

e com vigência a partir de agosto de 2020, assim como a mobilização dos pequenos 

produtores por intermédio da rádio local, mas tais óbices foram superados pelos próprios 

alunos, que se comprometeram vislumbrar novas oportunidades para a consecução do 

projeto. 

As aulas ministradas e as avaliações de aproveitamento da disciplina de Noções 

de Direito foram em torno das ações e do comprometimento dos discentes com o projeto, 

tanto que o fruto desse trabalho foi notório: foi realizado um vídeo curto sobre a DAP, 

com roteiro, texto e realização dos discentes, veiculado por meio do Whatsapp, já que, 

entre os alunos que tinham vínculos com produtores rurais, foi identificada a facilidade 

de utilização dessa plataforma, ainda que por dados móveis, nos locais onde a rede da 

internet não era tão acessível. Ademais, mesmo com aparelhos celulares de menor 
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tecnologia, essa plataforma se mostrava bastante democrática para a maioria desse 

público, facilitando a veiculação do conteúdo sobre a DAP e direcionando os produtores 

até uma ajuda técnica especializada em caso de dúvidas. 

Outras duas importantes ações foram as realizações das lives sob intermédio do 

YouTube da FATEC de Mococa. Para a realização desses dois eventos, amparados pela 

internet, os discentes fizeram o roteiro para a apresentação, encabeçada pelo aluno e 

profissional da Emater de Arceburgo/MG, Antônio C. Andrielli e mediada pelas 

professoras das disciplinas vinculadas a essa ação extensionista, além dos cartazes para 

divulgação (ANEXO B e ANEXO C), publicidade por meio de suas próprias redes 

sociais, interação, participação e elaboração de perguntas durante os eventos e, por fim, 

auxílio na divulgação dos vídeos gravados com as lives entre os amigos e produtores da 

região. 

Os eventos abordaram os seguintes assuntos: a DAP (2021) e o PNAE (2021), 

todos com o objetivo de informar a comunidade acadêmica e externa, contando esses 

vídeos, cada um, com mais de cem visualizações. 

Além disso, durante as aulas, foram feitas planilhas e relatórios pelos alunos 

referente aos Municípios de Mococa, Tapiratiba e Casa Branca, enumerando as DAPs 

ativas, expiradas e canceladas, de acordo com as informações disponibilizadas pelo site 

do Ministério da Agricultura, informações estas que, apesar de incompletas por não 

conterem dados sensíveis, puderam ser utilizados em conjunto com as da Casa da 

Agricultura e de outros locais, como revendas de insumos agrícolas e a Associação dos 

Produtores Rurais de Mococa (APRUMO), para fins de identificar produtores e permitir, 

assim, a realização de visitas técnicas em propriedades de agricultura familiar na cidade 

de Mococa/SP com vistas a auxiliar na produção e comercialização agrícola, 

influenciando, assim, na profissionalização dessas atividades. 

Há que se ressaltar que a docente da disciplina de Agricultura Familiar, a 

professora Dr.ª Mirina Luiza Myczkowski-Gomes, viabilizou os contatos tanto com a 

Casa da Agricultura quanto com a APRUMO em virtude de sua parceria pré-existente 

com essas organizações, já que seu vínculo junto ao Centro Paula Souza é o de docente 

em Regime de Jornada Integral (RJI), permitindo, com isso, tal aproximação para a coleta 

dos dados e as visitas a esses produtores (BRAGA, 2021), ainda que de forma mais 

restrita, em virtude do período pandêmico em que o desenvolvimento desse projeto 

ocorreu. 
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Outros desdobramentos puderam ser aferidos, dentre eles o trabalho 

interdisciplinar entre os docentes da FATEC Mococa e, ainda, entre os seus diversos 

cursos, de acordo com a parceria entre os professores da área de informática do campus 

para a elaboração de um sistema que viabilizasse o armazenamento e registro dos dados 

obtidos correspondentes às DAPs ativas, expiradas e canceladas, possível graças ao 

trabalho inicial supramencionado dos discentes da disciplina de Noções de Direito Curso 

Superior de Tecnologia em Agronegócio, que realizaram esse esse levantamento, 

denotando, portanto, o fortalecimento de vínculos entre docentes de áreas distintas e 

alunos, resultando em benefício da extensão tecnológica. 

Nessa esteira foi a apresentação dos resultados do Projeto da Professora Dr.ª 

Mirina Luiza Myczkowski-Gomes, conforme se demonstra abaixo: 

 
Outra atividade importante foi o Mapeamento da Agricultura Familiar 
do município de Mococa em parceria com a Casa da Agricultura, 
identificando os produtores com essa característica. Para a realização 
deste mapeamento houve a coleta de dados por meio de extratos da 
DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf, em pontos de revenda de 
insumos agrícolas entre outros e realizadas visitas individuais aos para 
o auxílio nas melhorias de produção e comercialização. Esse 
mapeamento é inédito no município e é de interesse de instituições 
públicas e privadas ligadas ao agronegócio pois irá gerar o cadastro 
municipal de agricultores familiares de acordo com os resultados 
encontrados, dando a possibilidade de aplicação de estratégias para 
melhorias no setor. É importante destacar que o desenvolvimento deste 
trabalho contribui para o desenvolvimento econômico regional, além de 
que está totalmente de acordo com estudo vinculado a uma demanda de 
setores da economia local e está trazendo reconhecimento externo da 
instituição perante a comunidade que estamos inseridos além de estar 
contribuindo para a qualificação profissional dos produtores e demais 
envolvidos trazendo muitos benefícios econômicos e sociais. (BRAGA, 
2021, p. 201) 

 

Assim, com base nos dados levantados e posteriormente armazenados e 

sistematizados pela ferramenta desenvolvida pelos professores de informática, foi 

possível identificar e mapear com maior clareza o público-alvo para o qual o Projeto 

“CONTRIBUIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DO AGRONEGÓCIO LOCAL POR 

MEIO DO FORTALECIMENTO DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS E DO 

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE 

MOCOCA – SP” (BRAGA, 2021, p. 201) se destina, resultando em efetivo auxílio, apoio 

e profissionalização dessas atividades familiares. 
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Mais uma demonstração dos efeitos decorrentes da atividade extensionista em tela 

é o da participação da discente, que então cursava o 4º período do Curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio, Fernanda Marino, em trabalho de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com o projeto “Auxílio no Mapeamento da 

Agricultura Familiar para elaboração de um cadastro municipal em Mococa – SP”, 

posteriormente apresentado no 9º Congresso Tecnológico da Fatec Mococa sob o título 

“Contribuições para o desenvolvimento da agricultura familiar em Mococa-SP” 

(MARINO; FRANZONI; MYCZKOWSKI-GOMES, 2022). 

Infere-se que, para a discente, para além de contribuir com o mapeamento da 

Agricultura Familiar, beneficiando a pesquisa de sua orientadora, houve, ainda, a real 

aproximação com o público dos pequenos agricultores, contribuindo para a sua formação 

acadêmica, para a experiência em pesquisa e, mais importante, contribuindo para a 

comunidade que circunda a instituição de ensino do qual ela era discente. 

Dentre os benefícios identificados no presente estudo, portanto, destacam-se as 

visitas aos produtores, envolvimento discente na produção acadêmica relevante para a 

pesquisa científica na graduação, conhecimento da realidade local para elaboração de 

estratégias para a profissionalização do segmento e formação de profissionais conscientes 

da realidade da agricultura familiar, dentre muitos outros que podem aparecer 

indiretamente, como o fortalecimento das relações com a Casa da Agricultura e com a 

APRUMO, e, sobretudo, para o próprio desenvolvimento agrícola local: 
É importante destacar que o desenvolvimento deste trabalho contribui 
para o desenvolvimento econômico regional, além de que está 
totalmente de acordo com estudo vinculado a uma demanda de setores 
da economia local e está trazendo reconhecimento externo da 
instituição perante a comunidade que estamos inseridos além de estar 
contribuindo para a qualificação profissional dos produtores e demais 
envolvidos trazendo muitos benefícios econômicos e sociais. (BRAGA, 
2021, p. 201) 
 

Deduz-se que o trabalho trouxe informação relevante para o público-alvo da ação 

extensionista, ou seja, os produtores agrícolas familiares, além de alimentar a Casa da 

Agricultura, a FATEC de Mococa e a Emater com dados a partir do mapeamento 

realizado pelo trabalho de pesquisa desenvolvido pela Professora Dr.ª Mirina Luiza 

Myczkowski-Gomes (BRAGA, 2021), enfatizando, nesse sentido, que a parceria com a 

Emater de Arceburgo/MG se deu a partir do discente do Curso Superior de Tecnologia 

em Agronegócio Antônio C. Andrielli (ANEXOS B e C), que, além de estudante da 
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FATEC Mococa, era também profissional da mencionada empresa, resultando, assim, em 

mais desdobramentos indiretos dos benefícios vislumbrados por essa atividade. 

Acrescente-se ainda que essa prática trouxe uma nova noção cívica e consciência 

das necessidades locais por parte dos discentes, cuja formação superior foi enriquecida 

com experiências e perspectivas de trabalho diferenciadas.  

Apesar de todos os apontados benefícios que essa ação extensionista, em especial, 

pôde promover, ao fazer a análise Proposta Pedagógica Curricular (PPC) do Curso 

Superior De Tecnologia em Agronegócio da FATEC Mococa/SP, não existe a previsão 

de nenhum trabalho voltado para esse propósito, ainda que se preveja, “[..] por meio de 

permanente atualização e investigação tecnológica” (ANEXO A, p.1), a construção de 

“[...] conhecimentos relevantes para a sociedade e igualmente contribuir com a discussão 

das políticas públicas e privadas relativas ao setor.” (ANEXO A, p.1), reiterando, com 

base no levantamento bibliográfico realizado no presente estudo, que esse diálogo com a 

comunidade demanda a aproximação da instituição de ensino, algo que pode ser 

viabilizado pela extensão tecnológica. 

Para tanto, há a previsão dos Componentes Curriculares Complementares, 

conforme se pode ver na parte final do Proposta Pedagógica Curricular (PPC), cuja 

previsão se transcreve: 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – CARGA 
HORÁRIA de 240 horas, além das 2400 horas. 
OBJETIVO: Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver 
suas habilidades, analisar situações e propor mudanças no ambiente 
organizacional e societário; complementar o processo ensino-
aprendizagem. Incentivar a busca do aprimoramento pessoal e 
profissional. Aproximar os conhecimentos acadêmicos das práticas de 
mercado com oportunidades para o estudante de conhecer as 
organizações e saber como elas funcionam. Incentivar as 
potencialidades individuais, proporcionando o surgimento de 
profissionais empreendedores. Promover a integração da 
Faculdade/Empresa/Comunidade e servir como meio de 
reconhecimento das atividades de pesquisa e docência, possibilitando 
ao estudante identificar-se com novas áreas de atuação. Propiciar 
colocação profissional junto ao mercado de trabalho, de acordo com a 
área de interesse do estudante. (ANEXO A, p. 23) 

 

O ponto de partida dessa atividade formativa é justamente o de vincular alunos e 

a comunidade local, ainda que sem o intuito de contribuir, mediante essa integração, com 

o desenvolvimento socioeconômico, mas sim com o desenvolvimento pessoal e 

profissional do formando, viabilizando novas oportunidades de trabalho e incentivando 

potencialidades individuais, retirando parte do propósito ao qual a extensão deve servir. 
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3.4 Análise dos dados 
 

Uma vez realizado o referencial teórico para a investigação da realidade do ensino 

profissional na esfera superior, o papel da extensão na formação do estudante e 

profissional, além do exercício da cidadania a partir do indivíduo em formação, passou-

se a analisar o papel do Centro Paula Souza, por intermédio das FATEC, para o 

desenvolvimento de ações extensionistas, com vistas a inferir pela sua aplicação ou não 

e, ainda, pelos benefícios que poderiam ser colhidos pela sua prática, razão pela qual 

apresentou-se, acima, o estudo de caso de um Projeto de Extensão realizado na FATEC 

de Mococa no Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio. Passa-se, então, às 

inferências decorrentes da dinâmica desses dados levantados. 

Iniciando pelo dualismo historicamente existente entre o ensino superior do 

bacharelado e do ensino tecnológico, que, intentou-se romper ao longo da história, é 

possível afirmar que tais diferenças poderão ser superadas ante aos desafios que se 

colocam para os profissionais formados em tecnologia pela globalização e pelo 

neoliberalismo, que não tolera mais profissionais que sejam meros executores, exigindo, 

assim, novas habilidades e competências que precisaram fazer com que esse sistema de 

ensino se reinventasse. 

Todavia, enquanto esse tipo de educação servir apenas aos interesses do mercado 

de trabalho e da empregabilidade, sem um aluno que seja crítico e pensante, sujeito de 

sua própria história, a sociedade estará formando não cidadãos, mas trabalhadores na 

conjuntura da precarização das relações trabalhistas, inaptos, portanto, a promoverem 

transformações sociais necessárias para o desenvolvimento do país. 

Ainda a esse respeito, Marçal; Oliveira (2012, p. 88), afirmam que “O trabalho no 

capitalismo é alienador e mutilador da vida, pois ele, assim como a propriedade, desloca 

a centralidade do valor de uso para o valor de troca, com o fim de gerar mais lucro ao 

capital”, e, embora o presente estudo não se fundamente no embate marxista entre capital 

e trabalho, não pode conceber a formação humana pela educação divorciada dessas 

questões. 

Assim, refletindo a educação a partir do sistema educacional posto e da cidadania 

prevista constitucionalmente pelo Estado Democrático de Direito, é preciso pensar no 

trabalho e na formação humana sob novos horizontes: o da indissociabilidade da educação 

como ensino, pesquisa e extensão, porque é essa última dimensão que trará ao estudante 
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a perspectiva de vida em sociedade, de desigualdade, de transformação social pelo 

trabalho não exploratório e individual, mas o trabalho como princípio formativo. 

Uma das dúvidas levantadas foi a de como promover melhorias no ensino 

profissional? Transformando-o em uma modalidade de ensino superior apta a fazer 

estudantes críticos, exercentes da cidadania e agentes de mudanças sociais? Uma das 

respostas propostas é: 
Num horizonte mais visível, temos o atual Plano Nacional de Educação 
(PNE) 2014-2024 como um conjunto de vinte metas claramente 
definidas, associadas a estratégias de execução. O atual desafio dos 
educadores está em definir os planos de educação estaduais e 
municipais orientadores de projetos pedagógicos das instituições 
educacionais e planos de trabalho dos docentes que busquem efetiva 
aprendizagem dos estudantes, em todos os níveis e modalidades de 
ensino. (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 154-155). 

 

Em respeito a essas diretrizes propostas pelo Plano Nacional de Educação, muitas 

dificuldades de implementação surgiram, dentre elas a própria pandemia mundial, que, 

além de inviabilizar mudanças já necessárias, acentuou ainda mais as desigualdades de 

formação existentes, todavia, dentre essas mudanças propostas, encontra-se aquela 

proposta pela curricularização da extensão ou, ao menos, a sua efetiva implementação, 

haja vista que  

 
A ação transformadora só se dá quando extensão, ensino e pesquisa de 
fato acontecem de forma conjunta, articulada, compartilhada.  
A ação transformadora só se dá quando a extensão, no dia a dia, se abre 
para a experimentação e para a diversidade; quando borra as fronteiras 
disciplinares, as fronteiras do pensar ‘ou fazer, da teoria ‘ou’ da prática; 
quando, com base na reunião de individualidades autônomas e 
singulares e a partir da identificação de uma realidade que quer 
transformar, agrega, constrói um projeto coletivo, impulsiona um 
processo de formação. (ROVATI; D’OTTAVIANO, 2017, p. 23). 
 

A educação superior divorciada da realidade existente fora dos muros das 

instituições não forma um cidadão, mas apenas um trabalhador, aquele que não tem uma 

visão de coletividade, bem estar social e bem comum. Por esse motivo, de uma vez por 

todas,  
[...] a extensão que se pretende ação transformadora tem um 
compromisso radical com as práticas democráticas, com a promoção da 
justiça social, com o combate às desigualdades sociais e a todo tipo de 
preconceito e a todas as formas de colonialismo. (ROVATI; 
D’OTTAVIANO, 2017, p. 23). 
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Desta feita, a materialização da aproximação entre instituição de ensino superior 

e comunidade se faz urgente: 
A Extensão cumpre seu papel articulador entre universidade e 
sociedade como um modo de produção de nexos sociais, e isso se faz 
em condições espaço temporais que extrapolam as restrições da sala de 
aula (duração e lugar) e às regras formais da pesquisa, escapando dos 
valores comumente mais cultivados nos ambientes acadêmicos: o valor 
da autoria e do individualismo.  
É pela Extensão que a universidade tem a chance de ser irrigada pelos 
movimentos sociais e populares, pelos saberes não acadêmicos e pelas 
dinâmicas culturais da cidade, sendo ela própria um espaço e uma esfera 
públicos por excelência. (BRITTO, 2017, 30-31). 

 

Demonstrada a necessidade e a urgência da extensão para a promoção de uma 

educação cidadã e alinhada aos objetivos constitucionais, a dúvida remanescente é a 

seguinte: seria a extensão possível na educação superior profissional? Se sim, como fazê-

la? 

A rede federal de ensino, por meio da FORPROEXT (2015) demonstrou que sim 

ao traçar diretrizes e caminhos possíveis para a aplicação da extensão tecnológica. 

Destaca-se que o referido instrumento não teve o intuito de engessar práticas, até porque 

o diálogo e as demandas das comunidades mudam de acordo com os contextos 

geográficos das faculdades e universidades, mas apontar um norte a ser seguido quando 

a prática ainda não é cultura no ensino superior, se faz preciso. 

O levantamento bibliográfico trouxe, ainda, luz para a interdisciplinaridade como 

ferramenta para atender aos anseios da comunidade e dos frutos havidos pela sua prática 

dissociada de um mero assistencialismo, o que significa envolver discentes, docentes, 

movimentos sociais e saberes outros para geração de conhecimento, ciência e melhores 

condições de vida para os hipossuficientes da localidade. 

O Centro Paula Souza, conforme desenvolvido ao longo do trabalho, prevê a 

extensão em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São 

Paulo, contudo são práticas que aproximam apenas os professores e a instituição da 

comunidade, alienando, assim, os seus próprios discentes da realidade à qual sua 

comunidade está sujeita, mantendo a formação voltada para o mercado de trabalho. 

O esforço da presente investigação se deu no sentido de demonstrar que projetos 

de extensão demandam, sim, muito trabalho, nem sempre são possíveis de se realizarem 

da maneira como originalmente concebidas, mas que, pelo diálogo com os alunos e com 

a realidade local, é possível pensar em estratégias que viabilizem desenvolvimento local 

mesmo em meio a tantas restrições, como as impostas pela pandemia. 



 
 

65 

O primeiro passo é enxergar a extensão não mais como desafio, mas como 

oportunidade, mobilizando professores e alunos a refletirem sobre como as suas 

formações podem contribuir e, simultaneamente, se beneficiar, do diálogo com a 

comunidade, o que demanda, sem dúvida, o envolvimento desses fazeres não apenas da 

instituição de ensino superior, mas de seus alunos, o que vai além da previsão do estágio 

como componente curricular complementar. 

Ao conceber a extensão como oportunidade, todos se beneficiarão, inclusive as 

dimensões de ensino e pesquisa, cuja concretização, conforme ensina Paulo Freire (2013), 

promove a verdadeira práxis e uma educação integral da pessoa. 

Todavia, se tal visão de oportunidade não se solidifica por meio dos benefícios 

aqui elencados, prima-se pela curricularização e a determinação de sua aceitação por parte 

dos espaços acadêmicos, porque assim, a cultura extensionista será assegurada em 

benefício dos sujeitos envolvidos na educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo inferiu pela concretização da hipótese de pesquisa levantada, 

qual seja, a de que é possível ter, na formação profissional superior, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, inclusive no ensino superior profissional, e que, a partir 

dela, será possível formar pessoas não apenas para o mercado de trabalho, mas para o 

exercício da cidadania, permitindo que o profissional seja consciente das desigualdades, 

da pobreza, da miséria e da realidade que está em torno dos prédios das universidades e 

das faculdades. 

Trata-se ainda de uma prática difícil de implementar por não ser ainda 

culturalmente aceita entre professores e alunos, todavia, conforme demonstrado pelo 

projeto desenvolvido na FATEC de Mococa, quando os desafios são transformados em 

oportunidades, beneficia-se o ensino, a pesquisa e a sociedade atendida, promovendo, 

assim, desenvolvimento regional e formandos aptos a serem sujeitos de sua própria 

história e da história de seu país. 

A curricularização da extensão pode ser um caminho para que, ante a imposição 

da prática extensionista, haja um maior debate dentro dos muros institucionais para a 

necessária reflexão e colaboração com a realidade que está ao redor desses mesmos 

muros, algo que se converterá em dados que se retroalimentam: a extensão alimentando 

a pesquisa, a pesquisa alimentando a extensão e tudo isso contribuindo para o ensino 
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voltado para a realidade local, com vistas ao desenvolvimento social e econômico a partir 

das comunidades locais. 

Deduz-se ainda que, pela tríade entre ensino, pesquisa e extensão, o ensino 

tecnológico superior poderá, ao formar cidadãos, quebrar com a lógica dualista histórica 

mencionada ao longo do presente estudo, haja vista que a formação de indivíduos com o 

objetivo único de promover empregabilidade a serviço do mercado de trabalho (mercado 

este orientado em regra para os interesses externos) se desmantela quando os discentes 

passam a enxergar e mudar sua realidade local, servindo e aprendendo, por intermédio da 

extensão, àqueles que são socialmente e economicamente vulneráveis. 
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ANEXO A - PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR (PPC) DO CURSO 
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO DA FATEC 
MOCOCA/SP 
 

 

 

 
 

 

__________________________________________________________________ 
Administração Central 

 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

 
Adequação 2013 – inserção da disciplina de Espanhol como eletiva 

 
Dados Gerais do Curso:  
 
➢ Carga horária total do curso: 2800 horas, sendo 2880 aulas → 2400 horas 

(atende CNCST) + (240 horas de Estágio 
Curricular + 160 horas do Trabalho de 
Graduação) 

➢ Duração da hora/aula: 50 minutos; 
➢ Período letivo: semestral, mínimo de 100 dias letivos (20 semanas); 
➢ Prazo de integralização: mínimo: 3 anos ( 6 semestres), 

               máximo: 5 anos (10 semestres); 
➢ Regime de Matrícula: Conjunto de disciplinas; 
➢ Forma de Acesso: Classificação em Processo Seletivo – Vestibular 

É realizado em uma única fase, com provas das disciplinas 
do núcleo comum do ensino médio ou equivalente, em forma 
de testes objetivos e uma redação. 

➢ Normas Legais:  
A Composição Curricular do Curso está regulamentada na Resolução 

CNE/CP nº 03/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
organização e o funcionamento dos cursos superiores de Tecnologia. 

A Carga Horária estabelecida para o Curso, na Portaria nº 10, de 28 de julho 
de 2006, que aprova, em extrato, o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 
Tecnologia. 

O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio, pelo Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores de Tecnologia, pertence ao Eixo Tecnológico Recursos Naturais 
e propõe uma carga horária total de 2.400 horas. A carga horária de 2.880 
horas/aula corresponde a um total de 2.400 horas de atividades, mais 240 horas de 
Estágio Curricular, mais 160h de Trabalho de Graduação, num total de 2.800 horas, 
contemplando assim o disposto na legislação. 
 
Projeto Pedagógico:  
 
Perfil Profissional 
 O TECNÓLOGO EM AGRONEGÓCIO é o profissional que viabiliza soluções 
tecnológicas competitivas para o desenvolvimento de negócios na agropecuária a 
partir do domínio dos processos de gestão e das cadeias produtivas do setor. 
Prospecção de novos mercados, análise de viabilidade econômica, identificação de 
alternativas de captação de recursos, beneficiamento, logística e comercialização 
são atividades gerenciadas por esse profissional. O profissional do agronegócio está 
atento às novas tecnologias do setor rural, à qualidade e produtividade do negócio, 
definindo investimentos, insumos e serviços, visando à otimização da produção e o 
uso racional dos recursos. 
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Áreas de atuação 
 Empresas e organizações do Agronegócio bem como instituições de ensino e 
pesquisa. 
 
Competências 

Capacidade para executar intervenção direta ou indireta nos processos do 
Agronegócio, assim como, controlar e avaliar as múltiplas variáveis encontradas 
neste segmento produtivo.  

Aplicar tecnologias e conhecimentos sobre produção vegetal e animal; 
cadeias agroindustriais; planejamento estratégico; análise e controle de custos de 
produção; marketing; finanças; gestão da qualidade; políticas agrícolas nacionais e 
internacionais; organização empresarial; macro e microeconomia; planejamento e 
controle da produção; gestão de recursos humanos; empreendedorismo; legislação; 
análise de investimentos; logística; gestão ambiental; tecnologia da informação; 
administração de estoques; contabilidade; comércio internacional; procedimentos de 
exportação; políticas agrícolas e desenvolvimento de produtos. 
 
Objetivos do curso 
 Formar profissionais com competências tanto em tecnologias de gestão, 
quanto de produtos e processos, visando o entendimento das principais questões 
relacionadas ao Agronegócio brasileiro e produzindo, como conseqüência, direta ou 
indireta, intervenção na multiplicidade de variáveis dos segmentos agroindustriais 
públicos ou privados. Além disso, por meio de permanente atualização e 
investigação tecnológica, pretende-se construir conhecimentos relevantes para a 
sociedade e igualmente contribuir com a discussão das políticas públicas e privadas 
relativas ao setor.  
 
 
Matriz Curricular 
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1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre

Produção 
Agroindustrial II (2)

Projeto de 
Agronegócio II (2)

Defesa Sanitária e 
Fitossanitária (2)

Eletiva I (2)

Fundamentos do 
Agronegócio (2)

Infraestrutura do 
Agronegócio (2)

Planejamento 
Estratégico (2)

Associativismo e 
Cooperativismo (2) Análise Financeira (2) Fundamentos de Gestão 

de Pessoas (2)

Custos e Orçamentos 
Agronegócio (2)

Contabilidade (2)

Informática aplicada ao 
agronegócio (2) Estatística básica (2) Matemática Financeira 

(2) Gestão Ambiental (2)

Português (2) Metodologia da Pesquisa 
Científico-Tecnológica (2) 

Saúde e Segurança 
Ocupacional (2) Noções de Direito (2) Sistemas de informação 

no agronegócio (2)
Arranjos Produtivos 

(2)

Inglês I (2)     Inglês II (2) Inglês III (2) Inglês IV (2) Inglês V (2) Inglês VI (2)

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 480

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 480

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 480

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 480

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 480

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 480

Projeto de 
Agronegócio III (4)

Administração Geral 
(4)

Marketing (4)

Cálculo (4) Gestão da Qualidade 
e Certificação (4)

AAP de Agronegócio I 
(4)

Tecnologia de 
Produção Vegetal I (4)

Tecnologia de 
Produção Vegetal II 

(4)              

Agricultura de 
Precisão (4)

Economia e Políticas 
Agrícolas (4) Comercialização (4)

Projeto de 
Agronegócio I (4)

AAP de Agronegócio II 
(4)

Eletivas II, III, IV, V (8)

 2.880 aulas -->  2.400 horas (atende CNCST, conforme del. 86 do CEE-SP e diretrizes internas do CPS) + 240 horas de estágio + 160 horas de 
trabalho de graduação = 2.800 horas

RESUMO DE CARGA HORÁRIA:   

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
FATECs: Botucatu,  Itapetininga, Jales, Mococa, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto.

DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS POR EIXO FORMATIVO

Logística no 
Agronegócio (4)

Pesquisa Operacional 
(4)

Comércio 
Internacional (4)

ELETIVAS:  Agricultura Familiar (2), Agricultura Orgânica (2);  Agroecologia (2);  Agroturismo (2);  Biocombustíveis (2);  Econometria (4); Espanhol 
(2); Gerenciamento de Projetos (2); Inovação Tecnológica e Propriedade Industrial (2); Tecnologias Florestais (2)  e  Tópicos Avançados no 

Agronegócio (2).

Estágio curricular: 240 horas a partir do 3o semestre Trabalho de Graduação: 160 horas a partir do 5o semestre

Tecnologia de 
Produção Animal I (4)

Tecnologia de 
Produção Animal II (4)  

Produção 
Agroindustrial I (4)

AAP de Agronegócio 
III (4)

AAP (atividades autônomas de projetos) - nas disciplinas de projetos os alunos desenvolverão atividades autônomas para a elaboração dos projetos 
de agronegócio - totalizando 240 aulas de AAP.

Disciplinas BÁSICAS Aulas % Disciplinas PROFISSIONAIS Aulas %

Administração 80 2,8 Tecnol. Agropecuária e Agroindustrial 1200 41,7
Comunicação em Língua Estrangeira - Inglês 240 8,3 Gestão 520 18,1
Comunicação em Língua Portuguesa 40 1,4 Economia, Contabilidade e Custos 320 11,1
Matemática e Estatística 160 5,6 Tecnologia da Informação 80 2,8
Direito 40 1,4 Pesquisa Operacional 80 2,8

Transversais 120 4,2
TOTAL 560 19,4 TOTAL 2320 80,6
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA SEMESTRAL POR TIPO DE ATIVIDADE CURRICULAR  

(teóricas, práticas e de projetos) DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA SEMESTRAL  
 

Sigla RELAÇÃO DE DISCIPLINAS 
CARGA DIDÁTICA SEMESTRAL 

Tipo de atividade curricular 
Teoria Prática AAP TOTAL 

1º Semestre 480 
AAG-009 Administração geral 80   80 
MCA-015 Cálculo 80   80 
CEF-002 Fundamentos do agronegócio 40   40 
INF-106 Informática aplicada ao agronegócio 20 20  40 
LIN-100 Inglês I 40   40 
LPO-101 Português 40   40 
BVP-001 Tecnologia de produção animal I 40 40  80 
BAP-003 Tecnologia de produção vegetal I 40 40  80 

2º Semestre 480 
CEA-003 Associativismo e cooperativismo 40   40 
CEA-002 Economia e políticas agrícolas 80   80 
MET-020 Estatística básica 20 20  40 
AGQ-004 Gestão da qualidade e certificação 40 40  80 
LIN-200 Inglês II 40   40 
TTG-001 Metodologia da pesquisa científico-tecnológica 20 20  40 
BVP-002 Tecnologia de produção animal II 40 40  80 
BAP-004 Tecnologia de produção vegetal II 40 40  80 

3º Semestre 480 
BAA-001 Agricultura de precisão 40 40  80 
CCG-001 Contabilidade 40   40 
BAD-001 Defesa sanitária e fitossanitária 40   40 
ECI-001 Infraestrutura do agronegócio 40   40 
LIN-300 Inglês III 40   40 
PAM-002 Marketing 80   80 
MAF-101 Matemática financeira  20 20  40 
EPI-101 Produção agroindustrial I 40 40  80 
BMS-010 Saúde e segurança ocupacional 40   40 

4º Semestre 480 
CCF-001 Análise financeira 20 20  40 
CCC-003 Custos e orçamentos no agronegócio 40   40 
AGE-009 Planejamento estratégico 40   40 
LIN-400 Inglês IV 40   40 
DND-001 Noções de direito 40   40 
MPO-101 Pesquisa operacional 40 40  80 
EPI-102 Produção agroindustrial II 40   40 
TBA-101 Projeto de agronegócio I 40 40 80 160 

5º Semestre 480 
CEC-001 Comercialização 80   80 
AGR-007 Fundamentos de gestão de pessoas 40   40 
AGA-016 Gestão ambiental 40   40 
LIN-500 Inglês V 40   40 
JAA-001 Logística no agronegócio 40 40  80 
TBA-102 Projeto de agronegócio II 20 20 80 120 
ISI-006 Sistemas de informação no agronegócio 20 20  40 
 Eletiva – 2 aulas 40   40 

6º Semestre 480 
CEA-005 Arranjos produtivos 40   40 
CEI-103 Comércio internacional 80   80 
LIN-600 Inglês V I 40   40 
TBA-103 Projeto de agronegócio III 40 40 80 160 
 Eletiva – 8 aulas 160   160 

TOTAL DE AULAS 2880 
CARGA HORÁRIA 2400 
ESTÁGIO (240h) + TRABALHO DE GRADUAÇÃO (160h) 400 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO, EM HORAS 2800 
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EMENTÁRIO 
 

PRIMEIRO SEMESTRE 
ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA 

 Semanal Semestral 
Teoria Prática Autônomas Total 

Administração Geral 4 80   80 
Cálculo 4 80   80 
Fundamentos do Agronegócio  2 40   40 
Informática Aplicada ao Agronegócio 2 20 20  40 
Inglês I 2 40   40 
Português 2 40   40 
Tecnologia de Produção Animal I 4 40 40  80 
Tecnologia de Produção Vegetal I 4 40 40  80 

 Semestre     →  480 
 
ADMINISTRAÇÃO GERAL - CH 80 aulas 
OBJETIVO: Compreender e identificar a evolução da administração, estruturas e funções 
organizacionais. Identificar os processos gerenciais mais comuns das organizações. 
EMENTA: Histórico da teoria geral da administração e abordagens básicas do pensamento 
administrativo.  Conceito de Administração e funções administrativas. Processos Gerenciais. Estudo 
de casos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CHIAVENATO, I. Iniciação à Administração Geral. Manole, 2009. 
COELHO, Marcio. A essência da administração – conceitos introdutórios. Saraiva, 2008. 
CAULLIRAUX, H; CLEMENTE, R; PAIM, R. Gestão de Processos: Pensar, Agir e Aprender. 
Bookman, 2009.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: da Escola Científica à Competitividade. Atlas, 
2007. 
PECI, A; SOBRAL, F. Administração - teoria e prática. Prentice Hall Brasil, 2008. 
SOUZA e FERREIRA. Introdução à administração uma iniciação ao mundo das organizações. Pontal, 
2006.  
 
CÁLCULO - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Aplicar conceitos de cálculo na análise de gráficos e resolução de problemas.  
EMENTA: Funções. Limites. Derivadas. Integrais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação, 6ª ed. 
Prentice-Hall, 2007. 
STEWART, J; MORETTI, A C; MARTINS, A C G. Calculo, V 1. Cengage, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOULOS, P. Calculo Diferencial e Integral, V 1 + Pré-Cálculo. Makron, 2006.  
HAZZAN; MORETTIN; BUSSAB. Introdução ao Calculo para Administração, Economia. Saraiva, 
2009. 
MACHADO, N J; IEZZI,G; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar V 8: Limites, 
Derivadas, Noções de Integral. Atual, 2004. 
 
PORTUGUÊS - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Ampliar dissertação: expositiva, expositiva argumentativa e argumentativa. 
EMENTA: Homem, cultura e linguagem: elementos básicos de semiótica e aplicabilidade (conceito de 
texto e hipertexto). Formação de repertório, a partir da análise textual e assimilação de conceitos, 
estilos e procedimentos. Resumo e resenha. Dissertação, Técnicas de resumo e simplificação textual, 
Resenha crítica; Dissertação: do projeto ao texto; Coerência e coesão. Estratégias de leitura de 
textos acadêmicos (artigos, resenhas, dissertações, teses e documentários). Análise crítica: os vários 
sentidos da palavra técnica. Redação técnica: artigos técnico-científicos; Carta de solicitação de 
emprego Descrição de processo; Relatório, dentre outras. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CUNHA, C.; CINTRA, L.; Nova Gramática do português Contemporâneo. Lexikon, 2009. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Positivo, 
2009.  
MEDEIROS. J. B.; Português instrumental. 6ª Ed. São Paulo. Atlas. 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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MEDEIROS. J. B.; Redação Científica: A prática de fichamento, resumos e resenhas. 9ª Ed. Atlas. 
2009. 
 
INFORMÁTICA  APLICADA AO AGRONEGÓCIO - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Compreender e utilizar ferramentas de informática nas atividades relacionadas ao 
agronegócio. 
EMENTA: Conceitos básicos de informática. Formatação de trabalhos acadêmicos com o uso de 
editor de texto. Utilização de recursos avançados, relacionados ao agronegócio, de planilhas 
eletrônicas (macros, funções, fórmulas, taxas, formulários, gráficos avançados e tabelas dinâmicas). 
Internet.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARLE, Ml e BERTOLA, D. Guia prático de Informática. Cronos, 2008. 
CANTERI, M G; BARRIVIERA, R. Informática Básica Aplicada às Ciências Agrárias. EDUEL, 2008.  
SILVA, Mario Gomes. Informática: terminologias básicas. Erica, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Eletrônicos 
EMBRAPA. Sítio Internet sobre Informática na Agropecuária. http://www.cnptia.embrapa.br/  
VINCI, W L; NARCISO, M G. Utilização de aplicativos Base e Calc do pacote BrOffice.org para 
criação de Sistema de Suporte à Decisão. Comunicado Téc 88, EMBRAPA, 2008. In 
http://www.cnptia.embrapa.br/files/comtec88.pdf. 
 
FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO - CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Introdução ao conceito de agronegócio, sua evolução e setorização, conhecer a 
multiplicidade de variáveis que compõem os segmentos agroindustriais no Brasil, sua importância 
econômica, bem como o conjunto de inter-relações com os setores públicos, privados ou do terceiro 
setor.  
EMENTA: Conceitos gerais. A importância do agronegócio para a dinâmica socioeconômica mundial 
e brasileira. Um panorama das principais cadeias produtivas do agronegócio no Brasil. Análise da 
competitividade do agronegócio nacional e sua inserção no mercado internacional. Estudos de caso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARAÚJO, M.J. Fundamentos do agronegócio. 2ª ed. 2. reimpressão. São Paulo: Atlas, 2007. 
BRUM, Argemiro Luis; MULLER, Patricia K. Aspectos do Agronegócio no Brasil. Unijui, 2009. 
CALADO, Antonio André Cunha.  Agronegócio. Atlas, 2008.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BATALHA, Mario Otavio; SOUZA FILHO, Hildo Meirelles de. Agronegócio no Mercosul. Atlas, 2009. 
BUAINAIN, Antonio Marcio. Agricultura Familiar e Inovação Tecnológica no Brasil - Coleção: 
Agricultura, Instituições e Desenvolvimento. UNICAMP, 2008. 
MENDES, Judas Tadeu Grassi; PADILHA JR., João. Agronegócio - Uma Abordagem Econômica. 
Prentice Hall Brasil, 2007. 
MONTOYA, Marcos Antonio; PARRÉ José Luiz. O Agronegócio Brasileiro no Final do Século XX: 
realidade e perspectivas regional e internacional. Vol. 2. Passo Fundo: UPF, 2000 
ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava; NEVES, Evaristo Marzavel. Agronegócio do Brasil. 
Saraiva, 2006. 
 
INGLÊS I - CH 40 aulas 
OBJETIVO: O aluno deverá ser capaz de compreender instruções, informações, avisos, relatórios 
simples e descrições de produtos; se apresentar, dar informações pessoais, fazer e responder 
perguntas sobre vida cotidiana e empresarial, descrever locais e pessoas;  preencher formulários com 
dados pessoais, dar e anotar recados, fazer anotações de horários, datas e locais; extrair 
informações de textos técnicos específicos da área; entender diferenças básicas de pronúncia.   
EMENTA: Introdução às habilidades de compreensão e produção oral e escrita por meio de funções 
sociais e estruturas simples da língua. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades acadêmico-
profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua inglesa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LONGMAN. Dicionário Longman Escolar para Estudantes Brasileiros. Português-Inglês/Inglês-
Português com CD-Rom. 2ª Edição: Atualizado com as novas regras de Ortografia. Pearson Brasil, 
2008. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use CD-Rom with answers. Third Edition. Cambridge, 
2007.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DUCKWORTH, M. Essential Business Grammar & Practice Elementary to Pre-Intermediate. Oxford, 
2007. 
GODOY, S M. B; GONTOW, C; MARCELINO, M. English Pronunciation for Brazilians. Disal, 2006.   
LONGMAN. Longman Gramática Escolar da Língua Inglesa com CD-Rom. Pearson Brasil, 2007. 
MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. Melhoramentos, 2007. 
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TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO ANIMAL I – CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Conhecer os conceitos das tecnologias básicas de produção animal. 
EMENTA: Animais monogástricos: Características, conceitos gerais e noções de biologia. 
Classificação de sistemas de produção. Conceitos de genética e genoma. Ambientação e adaptação 
das raças. Nutrição. Manejo sanitário. Avicultura. Suinocultura. Ranicultura. Piscicultura. Apicultura e 
outras de importância econômica regional. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALBINO, L. F. T. et al. Produção e manejo de frangos de corte. Viçosa: UFV, 2008. 
COSTA, T. Galinha: Produção de ovos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2002. 278p. 
LANA, Rogério de Paula. Nutrição e Alimentação Animal. Viçosa: UFV, 2005. 
SOBESTIANSKY, J., WENTZ. I., SILVEIRA, P.R.S., SESTI, L.A.O. Suinocultura intensiva: manejo, 
saúde do rebanho. Concordia-SC: EMBRAPA, 1998. 388 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALBINO, Luiz Fernando Teixeira , BARRETO, Sergio Luiz De Toledo. Criação de Codornas para 
Produção de Ovos e Carnes. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 
ALBINO, Luiz Fernando Teixeira et al. Criação de Frangos e Galinha Caipira : Avicultura Alternativa. 
Viçosa: Aprenda Fácil, 2005. 
COUTO, R. H. N.; COUTO, L. A. Apicultura: manejo e produtos. 3 ed. Jaboticabal: FUNEP, 2006. 
SANCHEZ, C. Crianza y Comercialización de Conejos. Ed. Ripalme, Peru, 2002, 135p. 
SOUZA, Joana Dárc Silveira. Criação de Avestruz. Viçosa: UFV, Aprenda Fácil, 2004. 
 
TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO VEGETAL I - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Proporcionar conceitos e habilidades necessários ao uso de tecnologias básicas de 
produção vegetal. Possibilitar o conhecimento do manejo de sistemas de produção na agricultura 
sustentável. 
EMENTA: Origem e desenvolvimento da agricultura. Fatores que interferem na produtividade 
agrícola. Zoneamento Agrícola.  Agricultura Industrial e Agricultura Orgânica. Solo: formação, 
composição, fertilidade, conservação e manejo. Amostragem do solo para análise; Recomendação de 
adubação e calagem, prática da adubação de plantas. Plantio convencional e Plantio Direto. 
Integração agricultura-pecuária. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GOMES, F. P.; ALCARDE, J. C.; MALAVOLTA, E. Adubos e adubações. São Paulo: Nobel, 2002. 
LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: Rima Artes e Textos, 2000. 
PAIVA, R. et al. Fisiologia e produção vegetal. Lavras: UFLA, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: 
UFRGS, 2005.  
LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil. Nova Odessa SP: Plantarum, 2000. 
MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional das plantas: 
princípios e aplicações. 2. ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997. 
PENTEADO, S. R. Adubos verdes e produção de biomassa: melhoria e recuperação dos solos. São 
Paulo: Via orgânica, 2007. 
PORTELLA, José Antonio. Semeadoras para Plantio Direto. Viçosa-MG: Aprenda Fácil. 2001. 
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo - a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: Nobel. 
2002. 
SILVEIRA, Gastão Moraes da.  Máquinas para Plantio e Condução das Culturas. V 3. Aprenda Fácil. 
2001. 
ZAMBERLAN, J.; FRONCHETTI, A. Agricultura Ecológica. Petrópolis: Vozes, 2002.  
ZAMBOLINM, L; SILVA, A. A. da AGNES, E. L. Manejo integrado: integração agricultura-pecuária. 
UFV, 2004. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA 

 Semanal Semestral 
Teoria Prática Autônomas Total 

Associativismo e Cooperativismo 2 40   40 
Economia e Políticas Agrícolas 4 80   80 
Estatística básica 2 20 20  40 
Gestão da Qualidade e Certificação 4 40 40  80 
Inglês II 2 40   40 
Metodologia de  Pesquisa Científico-Tecnológica 2 20 20  40 
Tecnologia de Produção Animal II 4 40 40  80 
Tecnologia de Produção Vegetal II 4 40 40  80 

 Semestre     →  480 
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ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO - CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Desenvolver uma visão crítica sobre o cooperativismo e associativismo.  
EMENTA: As razões para constituição, seus objetivos, processos de formação, importância, normas 
e atribuições diretivas, administração e análise de desempenho econômico e financeiro da 
organização. Agricultura familiar e empresarial. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ABRANTES, Jose. Associativismo e Cooperativismo. Interciencia, 2004.  
OLIVEIRA, Djalma de Pinheiro Rebouças. Manual de Gestão das Cooperativas. Atlas: 4º edição, 
2009. 
PINHO, Diva Benevides. O Cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. 
Saraiva, 2003. 
 
ECONOMIA E POLÍTICAS AGRÍCOLAS - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Compreender o funcionamento da economia a partir das principais variáveis 
econômicas. Compreender os problemas relacionados ao desenvolvimento regional. 
EMENTA: Conceitos de Economia. Microeconomia: demanda, oferta, equilíbrio de mercado, 
elasticidade, teoria da produção, estruturas de mercado. Macroeconomia: indicadores econômicos, 
políticas econômicas e seus instrumentos. Crescimento e desenvolvimento. Instrumentos específicos 
de política agrícola: preços, crédito rural, seguro agrícola, programas especiais e agricultura familiar. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GREMAUD, Amaury P; AZEVEDO, P Furquim; DIAZ, Maria D Montoya. Introdução à Economia.  
Atlas, 2007.  
MOREIRA, Jose Octavio Campos; TIMACO, Fauzi. Economia - Notas Introdutorias. Atlas, 2009.  
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; GARCIA, Manuel. Fundamentos de Economia. Saraiva, 
2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BACHA, C. J. C. Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2004. 
PINHO, D B; VASCONCELLOS, M A S. Manual de Economia - Equipe de Professores da USP. 
Saraiva, 2006. 
TROSTER, R.L; MOCHÓN, F. Introdução à Economia. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2002. 
 
ESTATÍSTICA BÁSICA - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Propiciar ao aluno conceitos de estatística necessários para apoio à tomadas de 
decisões. 
EMENTA: Organização e apresentação de dados estatísticos; Representações gráficas de dados 
(Tipos de gráficos, Histogramas, Box-plot); Medidas Resumo (Medidas de posição e de dispersão); 
Análise Combinatória; Introdução à teoria de probabilidades; Probabilidade condicional e 
independência; Teorema de Bayes; Regressão Linear; Distribuições de probabilidades (Discretas e 
Contínuas), Principais Modelos Discretos (Uniforme discreto, Binomial, Poisson, Geométrico), 
Principais Modelos Contínuos (Uniforme Contínuo, Exponencial, Normal, t-Student, Qui-quadrado), 
Amostragem, Intervalos de Confiança, Testes de Hipóteses; Aplicações com (Solver, Lindo, etc.). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRUNI, A L. Estatística Aplicada à Gestão Empresarial. Atlas,  2008. 
KAZMIER, L J. Estatística Aplicada à Administração e Economia. SCHAUM. Bookman, 2007.  
LEVINE; BERENSON; STEPHAN. Estatística: Teoria e Aplicações - usando Microsoft Excel LTC, 
2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, M.G. Desmistificando o controle estatístico de processo. S.P. Editora Artliber, 2001.  
DOANE, D P; SEWARD, L E. Estatística Aplicada à Administração e à Economia. Mcgraw Hill, 2008. 
MAGALHÃES, M. N. e LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e Estatística. EDUSP, 2007. 
 
GESTÃO DA QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Aplicar os conceitos e ferramentas da qualidade em sua atuação profissional. 
EMENTA: Conceito, evolução histórica e a concepção moderna da qualidade. Ferramentas de 
qualidade. Organismos de qualidade no Brasil e no mundo. Melhoria contínua. Qualidade como fator 
de competitividade. Sistemas de rastreabilidade. Selos de qualidade no agronegócio. Normas. 
Certificação de processos, produtos e ambiental. Estudos de caso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MARSHALL, JR. I. et al. Gestão da qualidade. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  
PENTEADO, Silvio Roberto. Certificação Agrícola - Selo Ambiental e Orgânico. Via Orgânica, 2009.  
ROTONDARO R. Seis sigma: estratégia gerencial para melhoria do processo, produtos, serviços. 
Atlas 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT – Série de Normas NBR ISO 9000 – 
Sistemas de Gestão da qualidade Rio de Janeiro: ABNT 2000. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT – planos de amostragem, vol. 1 e 2. 
São Paulo, ABNT, 1977 NBR 5426 e 5429. 
ZYLBERSZTAJN, D; SCARE, R. F. Gestão da Qualidade no Agribusiness - Estudos e Casos. Atlas, 
2003. 
 
INGLÊS II - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Dar informações pessoais (fazer perguntas simples e responder sobre a vida cotidiana), 
falar sobre preferências e planos para o futuro; dar informações profissionais, descrever habilidades e 
responsabilidades (fazer perguntas simples e responder num contexto empresarial); usar números 
em contextos de compras; fazer comparações; fazer agendamentos; lidar com problemas e negociar 
soluções; pedir e dar permissão; agendar e gerenciar compromissos; extrair informações de textos 
técnicos específicos da área; entender diferenças de pronúncia. 
EMENTA: Consolidação da compreensão e produção oral e escrita por meio da integração das 
habilidades lingüístico-comunicativas desenvolvidas na disciplina Inglês 1. Ênfase na oralidade, 
atendendo às especificidades acadêmico-profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais 
da língua inglesa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LONGMAN. Dicionário Escolar para Estudantes Brasileiros. Português-Inglês/Inglês-Português com 
CD-Rom. 2ª Edição: Atualizado com as novas regras de Ortografia. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2008. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use CD-Rom with answers. Third Edition. Cambridge, 
2007.  
POSITIVO INFORMÁTICA. Tell Me More – Nível Básico. Curitiba, 2007.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DUCKWORTH, Michael. Essential Business Grammar & Practice - English level: Elementary to Pre-
Intermediate. New Edition. Oxford, UK: Oxford University Press,  2007. 
LONGMAN. Longman Gramática Escolar da Língua Inglesa com CD-Rom. SP: Pearson, 2007. 
MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. São Paulo: Melhoramentos, 
2007. 
 
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA – CH 40 aulas 
OBJETIVO: Identificar os elementos e etapas necessárias para o estudo produtivo; estabelecer um 
roteiro de estudo adequado às suas necessidades e objetivos; diferenciar os diversos tipos de leitura; 
elaborar diferentes análises; identificar as várias formas de conhecimento; reconhecer as 
características da ciência; desenvolver as diversas atividades acadêmicas; diferenciar os diversos 
tipos de pesquisa; compreender e aplicar o método científico; pensar e elaborar um projeto de 
pesquisa; estruturar metodologicamente uma monografia; utilizar as diversas técnicas de pesquisa; 
redigir textos de forma acadêmica. 
EMENTA: O Papel da ciência e da tecnologia. Tipos de conhecimento. Método e técnica. O processo 
de leitura e de análise textual. Citações e bibliografias. Trabalhos acadêmicos: tipos, características e 
composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental e não-experimental. Pesquisa qualitativa e 
quantitativa. Apresentação gráfica. Normas da ABNT. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANDRADE, M M. Introdução à Metodologia do Trabalho Cientifico. Atlas, 2009. 
LAKATOS, Eva Maria et. al. Técnicas de Pesquisa. Atlas, 2008.    
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FARIA, A C; CUNHA, I; FELIPE, Y X. Manual prático para Elaboração de Monografias. Vozes, 2008. 
LAKATOS, Eva Maria et. al. Metodologia do Trabalho Científico. Atlas, 2007. 
SILVA, J M; SILVEIRA, E S. Apresentaçâo de Trabalhos Academicos - Normas e Técnicas - Edição 
Atualizada de acordo com a ABNT. Vozes, 2007. 
 
TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO ANIMAL II - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Conhecer os conceitos das tecnologias básicas de produção animal, assim como os de 
nutrição animal: conceitos de matéria seca e verde, nutrientes e componentes, alimentos volumosos 
e concentrados. 
EMENTA: Animais ruminantes: Características, conceitos gerais e noções de biologia. Classificação 
de sistemas de produção. Conceitos de genética e genoma. Ambientação e adaptação das raças. 
Nutrição. Manejo sanitário. Bovinocultura de corte e leite. Caprinocultura. Ovinocultura. 
Bubalinocultura.  Forragicultura. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDRIGUETTO, José Milton. Nutrição Animal. Vol I. 3º Edição, Nobel: 2005. 
SOBRINHO, A.G. da S. Criação de ovinos. 2.ed. Jaboticabal: Funep, 2001 
VIEIRA, Marcio Infante. Pecuária Lucrativa. Prata, 2000.  
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RIBEIRO, Silvio Doria de Almeida. Caprinocultura: criação racional de caprinos. Nobel, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PEIXOTO, A. M. et al. Fundamentos do pastejo rotacionado. São Paulo: Livroceres. 
PEIXOTO, A M et al. Nutrição de Bovinos Conceitos básicos e aplicados. Piracicaba: FEALQ, 1995. 
PEIXOTO, A M. Bovinocultura Leiteira. Fundamentos da Exploração Racional. Terceira edição. 
FEALQ, 2003. 
PEIXOTO, A M. Confinamento de Bovinos. Anais do Nono Simpósio Sobre Produção Animal. FEALQ, 
1997. 
SANTOS, Flavio Augusto Portela. Pecuária de Corte Intensiva nos Trópicos. Piracicaba: FEALQ, 
2004. 
 
TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO VEGETAL II - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Conhecer a ecofisiologia e os sistemas de produção das principais culturas de 
importância econômica no agronegócio regional. 
EMENTA: Implantação e condução de projetos de produção vegetal de culturas de valor econômico 
tais como soja, milho, cana-de-açúcar, frutas e hortaliças, entre outras culturas de importância 
econômica regional, abordando: Importância sócio-econômica, ecofisiologia, implantação da cultura, 
tratos culturais e colheita. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CASTRO, R.C.; KLUGE, R.A. (Coord.) Ecofisiologia de cultivos anuais: trigo, milho, soja, arroz, 
mandioca. São Paulo: Nobel, 1999. 
CASTRO, R.C.; KLUGE, R.A. (Coord.) Ecofisiologia de fruteiras tropicais: abacaxizeiro, 
maracujazeiro, mangueira, bananeira, cacaueiro. São Paulo: Nobel, 1998. 
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL; Manual Técnico das Culturas: cereais, 
fibrosas, leguminosas, oleaginosas, plantas tropicais, raízes e tubérculos, sacarinas. Campinas: 
CATI, 1997. 
SIMÃO, S. Tratado de Fruticultura. Piracicaba: FEALQ, 1998. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CASTRO, R.C.; KLUGE, R.A. (Coord.) Ecofisiologia de fruteiras tropicais: abacaxizeiro, 
maracujazeiro, mangueira, bananeira, cacaueiro. São Paulo: Nobel, 1998. 
EMBRAPA. Tecnologias de produção de soja - Região Central do Brasil. Sistemas de Produção 9. 
Londrina: Embrapa Soja, 2008. 
FAHL, J. I.; CAMARGO, M.; PIZZINATTO, M. Instruções agrícolas para as principais culturas 
econômicas. Campinas: IAC, 1998 (Boletim 200). 
FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura. Viçosa: UFV, 2008.  
MANICA, I. Frutas Nativas, Silvestres e Exóticas. Porto Alegre: Cinco Continentes. 2002.  
PENTEADO, S.R. Fruticultura orgânica: formação e condução. Viçosa: Aprenda Fácil: 2004. 
SOUZA, J. L., RESENDE, P. Manual de Horticultura Orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 
 
 

TERCEIRO SEMESTRE 
 

ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA 

 Semanal Semestral 
Teoria Prática Autônomas Total 

Agricultura de Precisão 4 40 40  80 
Contabilidade 2 40   40 
Defesa Sanitária e Fitossanitária 2 40   40 
Infraestrutura do Agronegócio 2 40   40 
Inglês III 2 40   40 
Marketing 4 80   80 
Matemática Financeira 2 20 20  40 
Produção Agroindustrial I 4 40 40  80 
Saúde e segurança ocupacional 2 40   40 

 Semestre     →  480 
 
CONTABILIDADE - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Compreender a contabilidade como instrumento de análise, avaliação e controle das 
operações econômico-financeiras. 
EMENTA: Fundamentos de Contabilidade. Demonstrações contábeis. Participações societárias e 
variações do patrimônio líquido. Análise econômico-financeira.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CRUZ, J A W.; ANDRICH, E G.; SCHIER, C U C. Contabilidade Introdutória Descomplicada. Juruá, 
2008.  
LIMEIRA, A. SILVA, C. A., VIEIRA, C., SILVA, R. N. Contabilidade para executivos. FGV, 2008. 
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MARION, J. C. e IUDICIBUS, S.. Curso de Contabilidade para não contadores. Atlas, 2008.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABREU, Ari Ferreira de. Fundamentos de contabilidade: utilizando Excel. Saraiva, 2007. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Atlas, 2008. 
MARION, Jose Carlos. Contabilidade da Pecuária. Atlas, 2007. 
  
DEFESA SANITÁRIA E FITOSSANITÁRIA - CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Analisar e conhecer os mecanismos de inocuidade, as condições sanitárias de animais 
e vegetais e entender as exigências de negociação de produtos agropecuários. 
EMENTA: Princípios de sanidade e fitossanidade. Normas internacionais e medidas sanitárias e 
fitossanitárias. Prevenção, vigilância e controle de pragas e doenças. Pragas e doenças 
quarentenárias. As exigências de inocuidade dos alimentos e as condições sanitárias animais e 
vegetais para produtos agropecuários em circulação no comércio nacional e internacional. Acordos 
internacionais.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDREI. Compêndio de Defensivos Agrícolas: 8ª ed: Guia Prático de Produtos Fitossanitários para 
uso Agrícola. Agrolivros, 2009. 
GELMINI, G.A. et al. Agrotóxicos e Afins - Coletânea de Legislação Básica e Correlata. Campinas, 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, 2004. Tomo V. 225p.  
ZAMBOLIM, L.; ZUPPI, M; SANTIAGO, T. O que engenheiros agrônomos devem saber para orientar 
o uso de produtos fitossanitários. 3ª ed Revisada e Ampliada.  UFV / ANDEF, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GALLO; NAKANO; SILVEIRA; PEREIRA et al. Entomologia agrícola. FEALQ. 2002.  
GARCIA, F R M. Zoologia Agrícola - Manejo Ecológico de Pragas. RIGEL, 2008.  
KIMATI; AMORIM; REZENDE; BERGAMIN; CAMARGO. Manual de Fitopatologia Doenças das 
Plantas Cultivadas, V 2, 4.ed. Ceres, 2005. 
LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas. 6.ed. Plantarum, 2006.  
OLIVEIRA JR., R.; CONSTANTIN, J. Plantas Daninhas e seu Manejo. Guaíba: Agropecuária, 1998. 
PELCZAR, M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. (eds.). Microbiologia: conceitos e aplicações. Makron, 
1996.  
ROMEIRO, R S. Controle Biológico de Doenças de Plantas – Procedimentos. UFV, 2007. 
VIDAL, R.A.; MEROTTO JR., A. Herbicidologia. Porto Alegre: UFRGS, 2001. 
 
AGRICULTURA DE PRECISÃO - CH 80 aulas  
OBJETIVO: Entender a filosofia da agricultura de precisão, suas potencialidades, principais 
ferramentas e viabilidades de adoção, assim como, suas relações com a agronegócio. 
EMENTA: Cartografia básica: latitude, longitude, projeções cartográficas. Geoprocessamento e 
Sistemas de Informações Geográficas. Sensoriamento Remoto, elaboração de mapas temáticos. 
Introdução à agricultura de precisão, conceitos básicos, tecnologias envolvidas. Processo de tomada 
de decisão em agricultura de precisão. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOREM, A; GIUDICE, M.P.; QUEIROZ, D.M.; MANTOVANI, E.C.; FERREIRA, L.R.; VALLE, F.X.R.: 
GOMIDE, R.L. Agricultura de precisão. Viçosa: Editora UFV, 2000. 467 p 
MOLIN, J. P. Agricultura de Precisão – O gerenciamento da variabilidade. Piracicaba: 2001, 83 p. 
MOLIN, J. P. Tendências da Agricultura de Precisão no Brasil. In: Congresso Brasileiro de Agricultura 
de Precisão. Piracicaba-SP, ESALQ/USP. 2004. 
 
MATEMÁTICA FINANCEIRA - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Resolver problemas financeiros usando métodos dedutivos; desenvolver conceitos e 
ferramentas para análise de investimentos; operar calculadoras financeiras e planilhas. 
EMENTA: Juros simples e compostos. Classificação das taxas de juros. Desconto de títulos. Índices 
financeiros. Rendas. Amortização de empréstimo. Métodos de análise de investimentos. Substituição 
de equipamento. Leasing. Uso de planilhas eletrônicas e calculadoras financeiras. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ASSAF NETO, A., Matemática Financeira e suas Aplicações. Atlas. 2008. 
FEIJÓ, Ricardo. Matemática financeira com conceitos econômicos. Saraiva, 2009. 
HUMMEL, P R V, PILÃO, N E.Matemática financeira e engenharia econômica. Thomson Pioneira, 
2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA, Jarbas Thaunahy Santos. Cálculos Financeiros Com Excel e HP-12c. Visual Books, 2008. 
DI AUGUSTINI, C A e ZELMANOVITS, N. Matemática Aplicada a Gestão de Negócios. FGV, 2005. 
MENDONÇA, Luis G. et. al. Matemática Financeira. FGV, 2007. 
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Financeira. Atlas, 2007. 
 
SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL - CH 40 aulas 
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OBJETIVO: Mostrar aos alunos, em linhas gerais, as condições de trabalho no Brasil. Discutir os 
principais riscos de acidentes e doenças do trabalho nos diversos setores produtivos. Apresentar 
propostas de medidas de prevenção a esses agravos à saúde dos trabalhadores. Discutir os 
principais modelos de boas práticas de manufaturas, tecnologias de segurança alimentar em Análise 
de Perigos e Pontos Críticos de Controle. 
EMENTA: Agentes agressivos físicos nos locais de trabalho. Ruído, temperatura, iluminação, 
vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, altas pressões. Agentes agressivos químicos nos 
locais de trabalho. Introdução ao conceito de toxicologia. Gases e vapores, poeiras. Segurança no 
manuseio de máquinas e equipamentos agrícolas. A organização do trabalho e sua influência sobre 
as condições de trabalho. Conceito de fadiga física e mental. Acidentes e doenças do trabalho. Leis e 
normas regulamentadoras. Equipamentos de proteção individual.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FERNANDES, F. Meio Ambiente Geral e Meio do Trabalho. LTR, 2009.  
GARCIA, G F B. Meio Ambiente do Trabalho. Metodo, 2009. 
GONÇALVES, E A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. LTR. 2008.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ROCHA, J C C. Direito Ambiental e Transgênicos. DEL REY, 2008.  
SALIBA; PAGANO. Legislação de Segurança Acidente do Trabalho e Saúde do Trabalhador. LTR. 
2008.  
 
INFRAESTRUTURA DO AGRONEGÓCIO - CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Reconhecer a importância das variáveis infraestruturais e o grau de interrelação com 
os empreendimentos de agronegócio. 
EMENTA: Estudo e avaliação das condições infraestruturais na sustentação do agronegócio. 
Instalações para armazenagem. Instalações para a produção agropecuária. Usinas de 
processamento e/ou beneficiamento. Infraestrutura de energia e de telecomunicações. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BELLUZO, Walter; NETO, Francisco A. Regulação de Infraestrutura no Brasil: Casos didáticos. 
Singular, 2009.  
WANKE, P F; SILVEIRA, R V; BARROS, F G. Introdução ao Planejamento da Infraestrutura e 
Operações Portuarias. Atlas, 2009.  
 
INGLÊS III - CH 40 aulas  
OBJETIVO: O aluno deverá ser capaz de participar de discussões em contextos sociais e 
empresariais usando linguagem apropriada de polidez e formalidade, expressar opiniões e 
necessidades,  fazer solicitações, descrever habilidades, responsabilidades e experiências 
profissionais; usar números para descrever preços, dados e gráficos; compreender informações de 
manuais, relatórios e textos técnicos específicos da área;  redigir cartas e e-mails comerciais simples; 
entender diferenças de pronúncia.  
EMENTA: Expansão da compreensão e produção oral e escrita por meio de funções sociais e 
estruturas básicas da língua. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades acadêmico-
profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua inglesa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. CD-Rom with answers. Third Edition. Cambridge, 
2007.  
OXFORD. Oxford Business English Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford University,  
2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GODOY, S M. Bi; GONTOW, C; MARCELINO, M. English Pronunciation for Brazilians. Disal, 2006.   
MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. Melhoramentos, 2007. 
OXFORD. Oxford Business English Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford University,  
2007. 
DUCKWORTH, M. Essential Business Grammar & Practice - English level: Elementary to Pre-
Intermediate. New Edition. Oxford University,  2007. 
LONGMAN. Dicionário Longman Escolar para Estudantes Brasileiros. Português-Inglês/Inglês-
Português com CD-Rom. 2ª Edição: Atualizado com as novas regras de Ortografia. Pearson Brasil, 
2008. 
LONGMAN. Longman Gramática Escolar da Língua Inglesa com CD-Rom. Pearson Brasil, 2007. 
 
MARKETING - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Compreender os aspectos estratégicos do Marketing e sua importância no 
Agronegócio. 
EMENTA: Evolução, Conceitos e tarefas da administração de marketing. Tipos de mercados. Captura 
de oportunidades. Natureza, objetivo, método e aplicação da pesquisa mercadológica e utilização de 
software. Conexão com os clientes e comportamento do consumidor. Segmentação de mercado. 
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Composto de Marketing. Gerenciamento de varejo, atacado e logística. Marketing de Serviços. 
Sistema de informação de marketing (SIM). Estratégias mercadológicas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CZINKOTA, M. R.; RONKAINEN, I. A. Marketing internacional. São Paulo: Cengage, 2008.  
HOLLEY, Graham J., SAUNDERS, John A; PIERCY, Nigel F. Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. São Paulo: Prentice-Hall, 2005.  
KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 1 - GEPAI. Atlas, 2007. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 2 - GEPAI. Atlas, 2009 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 
Atlas, 1998. 
LAS CASAS, Alexandre L. Marketing – Conceitos, Exercícios, Casos. Atlas, 2006. 
MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing, V 1 e 2. Atlas, 2005.  
PALMER, Adrian. Introdução ao marketing: teoria e prática. Atica, 2006. 
 
PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL I - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Conhecer os complexos agroindustriais e os principais agentes envolvidos, bem como 
a inter-relação entre eles.  
EMENTA: Análise dos principais complexos Agroindustriais. Sistemas de produção agroindustrial 
(beneficiamento, processamento e transformação). Matérias primas para a Agroindústria: 
características gerais, classificação e padrões de qualidade. Processos agroindustriais: operações 
unitárias, tecnologias de produção: instalações e equipamentos envolvidos. Conservação e 
armazenamento das matérias-primas e produtos agroindustriais. Uso de aditivos segundo o Mercosul, 
uso de operações e processos combinados na conservação de alimento. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 1 - GEPAI. Atlas, 2007. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 2 - GEPAI. Atlas, 2009. 
BOBBIO, Paulo A; BOBBIO, Florinda Orsatti. Introdução à Química de Alimentos. Varela, 2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
EVANGELISTA, José. Tecnologia de Alimentos. Editora Atheneu,1989 
GAVA, Altair Jaime. Princípios de Tecnologia de Alimentos. Editora: Nobel, 2002. 
GUANZIROLI, Carlos Enrique; BUAINAIN, Antonio Marcio; SOUSA FILHO, Hildo Meirelles de. 
Metodologia para Estudo das Relações de Mercado em Sistemas Agroindustriais.  Instituto 
Interamericano de Cooperação para Agricultura  - IICA, 2007. Em: 
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Publicaoes%20Pas/B0666P.pdf. 
SILVA, Carlos Arthur Barbosa; FERNANDES, Aline Regina. Projetos de Empreendimentos 
Agroindustriais: Produtos de Origem Vegetal Vol 2. Agrolivros UFV, 2003. 
SILVA, Carlos Arthur Barbosa; FERNANDES, Aline Regina. Projetos de Empreendimentos 
Agroindustriais: Produtos de Origem Animal  Vol 1. Agrolivros UFV, 2003. 

 
 

QUARTO SEMESTRE 
 

ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA 

 Semanal Semestral 
Teoria Prática Autônomas Total 

Análise Financeira 2 20 20  40 
Custos  e Orçamentos no Agronegócio 2 40   40 
Inglês IV 2 40   40 
Noções de Direito 2 40   40 
Pesquisa Operacional 4 40 40  80 
Planejamento Estratégico 2 40   40 
Produção Agroindustrial II 2 40   40 
Projeto de Agronegócio I 4 + 4 40 40 80 160 

 Semestre     →  480 
 
ANÁLISE FINANCEIRA - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Capacitar os alunos sobre análise e interpretação das Demonstrações Contábeis para 
extrairem informações úteis e relevantes ao processo decisório nas organizações. 
EMENTA: Análise das demonstrações financeiras: uso e usuários. Estrutura das demonstrações para 
análises. Análise vertical / horizontal. Análise por meio de indicadores financeiros. Indicadores 
Padrão. Métodos de avaliação de empresas.    
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRUNI, A. L. Avaliação de investimentos. Atlas, 2008. 
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COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim. Analise Econômico-Financeira de Empresas. FGV,  2009.  
RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e Analise de Balanços, Coleção Fácil. Saraiva, 2009.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ASSAF, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo, Atlas 2006. 
DAMODARAN, A; NONNENMACHER, F. Gestão Estratégica do Risco Referência para Tomada de 
Riscos Empresariais. Bookman, 2009. 
IUDICÍBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. São Paulo, Atlas, 2005 
MATARAZZO, D.C. Análise Financeira de Balanços Abordagem Básica e Gerencial.Atlas, 2003. 
SILVA, J. de. Análise Financeira das Empresas. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
CUSTOS E ORÇAMENTOS NO AGRONEGÓCIO  - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Aplicar as técnicas e ferramentas de gestão de custos. Apurar custos na produção 
agropecuária. 
EMENTA: Conceitos e técnicas de custos no processo gerencial. Custos como ferramenta de 
controle. Integração com orçamento e contabilidade. Análise de custo, volume e lucro. Formação do 
preço de venda. Contabilização dos custos. Custos operacionais nas empresas agropecuárias 
(insumos, mão-de-obra, máquinas e implementos agrícolas; custos administrativos e custos de 
oportunidades).  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MARION, José Carlos - Contabilidade Rural. Atlas, 2009. 
NEVES, Marcos Fava; MARINO, Mateus Kfouri. A  Revenda Competitiva no Agronegocio: Como 
Melhorar Sua Rentabilidade. Atlas, 2008. 
SANTOS, G; MARION, J C; SEGATTI, S. Administração de custos na agropecuária. Atlas, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES. Manual de Administração Rural - Custos de Produção. Agropecuária. 2003. 
ARAUJO, Adriana Maria Procópio de e SATTO, Sônia. Modelos de Custos e Apuração de Resultado 
para um Empreendimento Sucroalcooleiro. Revista CRC-SP, 2003- vol.26 
MARION, José Carlos (org.) Contabilidade e Controladoria em Agribusiness: São Paulo: Atlas, 1996. 
OLIVEIRA, L M; COSTA, R G; PEREZ JR, J H. Gestão Estratégica de Custos. Atlas, 2009. 
 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CH 40 aulas 
OBJETIVO: Desenvolver visão sistêmica para a Gestão Estratégica em Agronegócio. 
EMENTA: A natureza do planejamento empresarial: princípios, filosofias, estruturação e tipos de 
planejamento. Análise da empresa e de seu ambiente. Forças e Estratégias Competitivas. 
Metodologia de elaboração e implementação de Planejamento Estratégico. Planejamentos Tático e 
Operacional. Planejamento Econômico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arao. Planejamento Estratégico. Campus, 2009.  
NEVES, Marcos Fava. Agronegocios e Desenvolvimento Sustentável: Uma Agenda para a Liderança 
Mundial na Produção... Atlas, 2007.  
OLIVEIRA, Djalma De Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico - Conceitos, Metodologia. Atlas, 
2009.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 1 - GEPAI. Atlas, 2007. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 2 - GEPAI. Atlas, 2009 
 
INGLÊS IV - CH 40 aulas 
OBJETIVO: O aluno deverá ser capaz de participar de discussões e negociações em contextos 
sociais e empresariais, destacando vantagens, desvantagens e necessidades; preparar-se para 
participar de entrevistas de emprego presenciais e por telefone; compreender informações de 
manuais, relatórios e textos técnicos específicos da área;  redigir cartas e e-mails comerciais, 
relatórios e currículos; entender diferenças de pronúncia.  
EMENTA: Consolidação da compreensão e produção oral e escrita por meio de funções sociais e 
estruturas básicas da língua desenvolvidas na disciplina Inglês 3. Ênfase na oralidade, atendendo às 
especificidades acadêmico-profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua 
inglesa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DUCKWORTH, M. Essential Business Grammar & Practice - English level: Elementary to Pre-
Intermediate. New Edition. Oxford, UK: Oxford University Press,  2007. 
EMMERSON, Paul. Email English. Macmillan, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GODOY, S M. Bi; GONTOW, C; MARCELINO, M. English Pronunciation for Brazilians. Disal, 2006.   
LONGMAN. Dicionário Longman Escolar para Estudantes Brasileiros. Português-Inglês/Inglês-
Português com CD-Rom. 2ª Edição: Atualizado com as novas regras de Ortografia. Pearson Brasil, 
2008. 
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LONGMAN. Longman Gramática Escolar da Língua Inglesa com CD-Rom. Pearson Education do 
Brasil, 2007. 
MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. Melhoramentos, 2007. 
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. CD-Rom with answers. Third Edition. Cambridge, 
2007.  
OXFORD. Oxford Business English Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford University,  
2007. 
 
NOÇÕES DE DIREITO - CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Estudo de legislação específica para as atividades do agronegócio. 
EMENTA: Noções gerais de direito. Normas éticas e normas técnicas. Sistemas jurídicos. Legislação 
para trabalhadores rurais e urbanos: execução e extinção do contrato de trabalho. Contrato social 
empresarial. Direito fundiário: estatuto da terra. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DOS SANTOS, M.W.B., JOÃO QUEIROZ, L.E. Direito do Agronegócio. Fórum, 2005, 704 p. 
GOYOS JR, D.N. Direito Agrário Brasileiro e o Agronegócio Internacional. Observador Legal, 2007. 
478 p. 
GIORDANI, F.A.M. Direito do Trabalho Rural. LTr, 2005. 581 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DA SILVA, J.A. Direito Ambiental Constitucional. 6 ed. Malheiros, 2007. 
DA SILVA, J.A. Direito Urbanístico Brasileiro. 5 ed. Malheiros, 2008, 476 p. 
FIORILLO, C.A.P. Curso de Direito Ambiental. 9 ed. Saraiva, 2008, 580 p. 
SABBAG, E.M. Elementos de Direito – Direito Tributário. Premier Máxima, 2006. 438 p. 
VALERIANO, S.S., Obrigações Trabalhistas Rurais. RCN, 2003. 454 p. 
 
PESQUISA OPERACIONAL - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Aplicar as ferramentas da pesquisa operacional como ferramenta auxiliar na tomada de 
decisão. 
EMENTA: Fundamentos da Pesquisa Operacional; Modelos Lineares; métodos de solução gráfica e 
algoritmo simplex; Aplicações de Programação Linear; Análise de Sensibilidade; Dualidade; Métodos 
computacionais e software de resolução e análise de problemas de programação linear; Teoria das 
Filas.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDRADE, E. L. Introdução à Pesquisa Operacional, Métodos e Modelos para Análise de Decisões. 
LTC, 2004. 
COLIN, C.C. Pesquisa Operacional – 170 Aplicações em Estratégia, Finanças, Logística, Produção, 
Marketing e Vendas. LTC, 2007.  
LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões. Prentice Hall, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAIXETA-FILHO, J. V. Pesquisa Operacional: técnicas de otimização aplicadas a sistemas 
agroindustriais. Atlas, 2004. 
CORRAR, L. J; THEÓPHILO, C R (coord). Pesquisa Operacional: para decisão em contabilidade e 
administração. FIPECAFI USP. Atlas, 2004. 
MOREIRA, D. A. Pesquisa Operacional - Curso Introdutório. Thomson Pioneira, 2006. 
SILVA NETO, Benedito; OLIVEIRA, Angélica de. Modelagem e Planejamento de Sistemas de 
Produção Agropecuária. UNIJUI, 2009. 
 
PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL II - CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Avaliar e propor melhorias de processos para ganhos de produtividade na 
agroindústria. 
EMENTA: Instalações agroindustriais. Produtividade. Higiene e boas práticas de fabricação. A água e 
os efluentes da agroindústria. Estudos de casos de processos agroindustriais com o objetivo de 
levantamento temático a ser trabalhado no projeto agroindustrial.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARAÚJO, J.MA. Química de alimentos: Teoria e Prática, 4ed. Viçosa: UFV, 2008. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 1 - GEPAI. Atlas, 2007. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 2 - GEPAI. Atlas, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 2005. 
GUANZIROLI, Carlos Enrique; BUAINAIN, Antonio Marcio; SOUSA FILHO, Hildo Meirelles de. 
Metodologia para Estudo das Relações de Mercado em Sistemas Agroindustriais.  Instituto 
Interamericano de Cooperação para Agricultura - IICA, 2007. Em: 
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Publicaoes%20Pas/B0666P.pdf. 
ORDONEZ, J. A. Tecnologia de Alimentos: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 
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SILVA, Carlos Arthur Barbosa; FERNANDES, Aline Regina. Projetos de Empreendimentos 
Agroindustriais: Produtos de Origem Vegetal Vol 2. Agrolivros UFV, 2003. 
SILVA, Carlos Arthur Barbosa; FERNANDES, Aline Regina. Projetos de Empreendimentos 
Agroindustriais: Produtos de Origem Animal  Vol 1. Agrolivros UFV, 2003. 
 
PROJETO DE AGRONEGÓCIO I - CH 80 aulas + 80 de AAP 
OBJETIVOS: Elaborar e implantar projetos de negócios na agricultura. 
EMENTA: Empreendedorismo e projetos de negócios na agricultura: diagnóstico, estudo de mercado, 
logística e comercialização. Plano estratégico: orçamentos, viabilidade: econômica, financeira, 
ambiental, social e política. Gerenciamento e controle das ações planejadas e executadas. 
Desenvolvimento, sob orientação, de projeto síntese dos conhecimentos obtidos. Elaboração 
de um plano de negócio de interesse da área.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRITO, Paulo. Analise e Viabilidade de Projetos de Investimentos. Atlas. 2007.  
DEGEN, Ronald. O Empreendedor. Prentice Hall Brasil, 2009. 
HELDMAN, Kim.  Gerência de Projetos. Campus. 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES. Gerência Agropecuária - Análise de resultados. Agropecuária. 2000. 
BAXTER. Projeto de Produto. Edgard Blucher. 2000.  
CONTURSI, Ernani Bevilaqua. Criatividade em Business. Sprint, 2003.  
FLORES, Aecio Witchs. Projetos e Orçamentação Agropecuária. Agropecuária, 2001. 
KOPITTKE, Bruno Hartmut; CASAROTTO FILHO, Nelson. Análise de Investimentos. Atlas, 2007.  
OLIVEIRA, Luis Martins de; COSTA, Rogério Guedes; PEREZ JR, Jose Hernandez. Gestão 
Estratégica de Custos. Atlas, 2009. 
SANTOS, G; MARION, J C; SEGATTI, S. Administração de custos na Agropecuária. Atlas, 2009. 

 
 

QUINTO SEMESTRE 
 

ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA 

 Semanal Semestral 
Teoria Prática Autônomas Total 

Comercialização 4  80   80 
Eletiva (2 aulas) 2  40   40 
Fundamentos de Gestão de Pessoas 2  40   40 
Gestão Ambiental 2  40   40 
Inglês V 2  40   40 
Logística no Agronegócio 4  40 40  80 
Projeto de Agronegócio II 2 + 4 20 20 80 120 
Sistemas de informação no agronegócio 2  20 20  40 

 Semestre     →  480 
 
COMERCIALIZAÇÃO - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Avaliar e aplicar as principais práticas de comercialização. 
EMENTA: Particularidades dos produtos comercializáveis. Mecanismos de comercialização. Modelo 
para escolha dos mecanismos de comercialização. Estratégias em mercados de futuros e opções. 
Formas de Comercialização; Contratos. Cooperativas; Mercados de Produtos e "Commodities"; 
Mercado Futuro. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BATALHA, M. Gestão agroindustrial: Gepai: Grupo de Estudo e Pesquisas Agroindustriais. 3. ed. 
Atlas, 2007.  
HULL, John.  Options, Futures, And Other Derivatives. Prentice Hall, 2008. 
 
ELETIVA  - CH 40 aulas 
Escolha da Unidade, dentre as disciplinas eletivas de duas aulas semanais. 
 
FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS – CH 40 aulas 
OBJETIVO: Oferecer uma perspectiva ampla da Gestão de Pessoas e sobre como valorizar a 
participação das mesmas no processo de gestão. Proporcionar conhecimentos necessários ao 
entendimento da evolução do processo de trabalho na sociedade 
EMENTA: Liderança, motivação, treinamento e avaliação de desempenho. Trabalho em equipe. 
Legislação trabalhista. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos. Campus, 2008. 
VERGARA, S C. Gestão de Pessoas. Atlas, 2009.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BALSADI, O V. Mudanças Rurais e o Emprego no Estado de São Paulo. Annablume. 2002.  
CHIAVENATO, I. Os novos Paradigmas como as Mudanças estão mexendo com as Empresas. 
Manole, 2008. 
RODRIGUEZ. Gestão Empresarial em Organizações aprendizes.. Qualitymark. 2007. 
VALERIANO, S.S. Obrigações Trabalhistas Rurais. RCN. 2003.  
 
GESTÃO AMBIENTAL – CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Desenvolver visão crítica sobre sustentabilidade e adotar práticas sustentáveis nos 
vários segmentos do agronegócio.  
EMENTA: Desenvolvimento sustentável. Impacto ambiental e suas conseqüências. Uso intensivo dos 
recursos naturais: solo, água, atmosfera. Manejo de resíduos. Práticas sustentáveis. Licenciamento 
ambiental. Estudo de casos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FOGLIATTI, Maria Cristina. Sistema de Gestão Ambiental para Empresas. Interciencia, 2007.  
ROBLES JR., A. Custos da qualidade: aspectos econômicos da gestão da qualidade e da gestão 
ambiental. Atlas, 2003. 157 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOUSQUET, E. Interações Homem-Solo sobre a Microbacia. EDUEL, 2002.  
CAMARGO, ANA LUIZA DE BRASIL. Desenvolvimento Sustentável Dimensões e Desafios. Papirus, 
2003. 
SCHENINI, C P; PEREIRA, F M; GUINDANI, A R. Gestão ambiental no agronegócio. Papa-Livro, 
2006.  
TÉRREO, Gláucia (ccord). G3-GRI Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade GRI -. GRI, 2006. 
Disponível em: www.globalreporting.org 
 
INGLÊS V - CH 40 aulas 
OBJETIVO: O aluno deverá ser capaz de fazer uso das habilidades lingüístico-comunicativas com 
maior espontaneidade e confiança; fazer uso de estratégias argumentativas; acompanhar reuniões e 
apresentações orais simples e tomar nota de informações; redigir correspondência comercial em 
geral; compreender informações em artigos acadêmicos e textos técnicos específicos da área; 
entender diferenças de pronúncia.  
EMENTA: Aprofundamento da compreensão e produção oral e escrita por meio funções sociais e 
estruturas mais complexas da língua. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades acadêmico-
profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua inglesa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
HUGHES, J. Telephone English. Macmillan, 2006.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DUCKWORTH, M. Essential Business Grammar & Practice. - English level: Intermediate to Upper-
Intermediate. New Edition. Oxford University,  2007. 
GODOY, S M. B; GONTOW, C; MARCELINO, M. English Pronunciation for Brazilians. Disal, 2006.   
LONGMAN. Longman Gramática Escolar da Língua Inglesa com CD-Rom. Pearson Brasil, 2007. 
MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. Melhoramentos, 2007. 
MURPHY, R. Advanced Grammar in Use CD-Rom with answers. Third Edition. Cambridge, 2007.  
OXFORD. Oxford Business English Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford University,  
2007. 
OXFORD. Oxford Advanced Learner´s Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford University,  
2007. 
 
LOGÍSTICA NO AGRONEGÓCIO – CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Gerenciar a cadeia de suprimentos de produtos agropecuários. Apresentar os 
conceitos de Logística Integrada e mostrar as inter-relações entre Logística e processo produtivo 
agrícola: plantio, tratos culturais e colheita das culturas. Incentivar a pesquisa de soluções de 
problemas de logística na agricultura. 
EMENTA: Cadeias de Produção Agroindustrial. Previsão de demanda. Conceitos de logística 
empresarial, estratégia e planejamento da logística, sistema de transporte, processamentos de 
pedidos e sistemas de informação, controle de estoques, armazenagem de produto, movimentação 
de mercadorias, decisões de compras de programação e dos suprimentos, decisões de localização 
das instalações, custos logísticos, logística integrada, cadeia de suprimentos. Planejamento e 
controle de frota. Otimização de roteiros de máquinas. Estudos de casos.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Bookman, 2006. 
BERTAGLIA. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Saraiva. 2009. 
BOWERSOX, D; COOPER, M. B;  CLOSS, D J. Gestão Logística de Cadeias de Suprimentos. 
Bookman, 2006. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAIXETA-FILHO. Gestão de Logística do Transporte de Cargas. Atlas. 2002.  
GAMEIRO; CAIXETA. Sistemas De Gerenciamento de Transportes. Atlas. 2001.  
 
PROJETO DE AGRONEGÓCIO II - CH 40 aulas + 80 de AAP 
OBJETIVOS: Elaborar e implantar projetos de negócios na pecuária. 
EMENTA: Projetos de negócios na pecuária: diagnóstico, estudo de mercado, logística e 
comercialização. Plano estratégico: orçamentos, viabilidade: econômica, financeira, ambiental, social 
e política. Gerenciamento e controle das ações planejadas e executadas. Desenvolvimento, sob 
orientação, de projeto síntese dos conhecimentos obtidos. Elaboração de um plano de 
negócio de interesse da área.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARRETTO, NELSON RAMOS. Agropecuária - Atividade de Alto Risco. Nelson Ramos, 2009.  
OLIVEIRA, L M; COSTA, R G; PEREZ JR, J H. Gestão Estratégica de Custos. Atlas, 2009. 
SANTOS, G; MARION, J C; SEGATTI, S. Administração de custos na Agropecuária. Atlas, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES. Manual de Administração Rural - Custos de Produção. Agropecuária. 2003. 
BRITO, Paulo. Analise e Viabilidade de Projetos de Investimentos. Atlas. 2007.  
KOPITTKE, Bruno Hartmut; CASAROTTO FILHO, Nelson. Análise de Investimentos. Atlas, 2007.  
SILVA N, B; OLIVEIRA, A. Modelagem e Planejamento de Sistemas de Produção Agropecuária. 
UNIJUI, 2009. 
 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO AGRONEGÓCIO – CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Identificar, entender e utilizar os principais softwares aplicativos específicos 
necessários à tomada de decisões no Agronegócio. 
EMENTA: Sistema: organização, estrutura e suas interconexões. Objetivos empresariais e a tomada 
de decisões. O sistema de informação no processo gerencial. Gestão de sistemas de informação. 
Sistemas de informações empresariais, processos empresariais automatizados, integração de 
múltiplas soluções de software, gestão de conhecimentos e comércio eletrônico no Agronegócio.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CANTERI, M G; BARRIVIERA, R. Informática Básica Aplicada às Ciências Agrárias. EDUEL, 2008.  
MARAKAS, G M.; O´BRIEN, J A. Administração de Sistemas de Informação. Mcgraw Hill Brasil, 2007.  
TURBAN, E; POTTER, R; RAINER JR, R K.  Introdução a Sistemas de Informação.Campus, 2007.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
HABERKORN, Ernesto. Gestão Empresarial Com ERP - 02 Vols. TOTVS, 2008. 
  
 

SEXTO SEMESTRE 
 

 

 
ARRANJOS PRODUTIVOS - CH 40 aulas 
OBJETIVOS: Identificar e elaborar estratégias para o desenvolvimento de arranjos produtivos. 
EMENTA: Globalização e espacialidade: o novo papel local, competitividade e sustentabilidade. 
Economia de aglomeração: cooperação e redes de empresas. Caracterização e o processo de 
formação de arranjos produtivos locais – APL’s. Os clusters agroindustriais. Competitividade segundo 
a análise de clusters. Estudo de casos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Globalização e Competição. Campus, 2009.  
DONAIRE, Denis; ZACCARELLI, Sergio Baptista; TELLES, Renato. Clusters e Redes de Negocio. 
Atlas, 2008.  
PORTER, MICHAEL. Estratégia Competitiva. Campus, 2005. 
 
COMÉRCIO INTERNACIONAL - CH 80 aulas 
OBJETIVOS: Conhecer e entender: o fenômeno da globalização dos mercados; Blocos Econômicos 
e os acordos internacionais relacionados; Macroeconomia do setor externo e de política e comércio 
exterior; Principais procedimentos de importação e exportação. 

ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DIDÁTICA 

 Semanal Semestral 
Teoria Prática Autônomas Total 

Arranjos Produtivos 2 40   40 
Comércio Internacional 4 80   80 
Eletivas 8 160   160 
Inglês VI 2 40   40 
Projeto de Agronegócio III 4 + 4 40 40 80 160 

 Semestre     →  480 
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EMENTA: Histórico e Conceitos. Teorias do Comércio Internacional. A globalização dos mercados, 
GATT, a OMC e Acordos antidumping. Blocos Econômicos. Macroeconomia do setor externo. Política 
e comércio exterior. Forças do mercado doméstico, vantagens comparativas e balança comercial. 
Crescimento do Setor Externo da Economia Brasileira. Política de Substituição de Importações. 
Comércio exterior no Brasil e Abertura Comercial Externa. Instrumentos de pagamento. Os bancos e 
o estado no comércio exterior. O financiamento no comércio exterior. Cotações internacionais. 
Contratos Comerciais Internacionais. INCOTERMS. Global Sourcing. Processos de Exportação e de 
Importação. Marketing Internacional. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LOPES VAZQUEZ, José. Comércio exterior brasileiro. São Paulo: Atlas, 2007. 
LUDOVICO, Nelson. Logística internacional: um enfoque em comércio exterior. São Paulo: Saraiva, 
2007. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; LIMA, Miguel; SILBER, Simão Davi (Orgs.). Gestão de 
negócios internacionais. São Paulo: Saraiva, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GUIDOLIN, B. Economia e comércio internacional ao alcance de todos. São Paulo, Ed. Aduaneiras, 
1991. 
HARTUNG, Douglas S. Negócios internacionais. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
KRUGMAN, P. Economia internacional. São Paulo: Makron, 2001. 
MINERVINI, Nicola. O exportador. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 
 
ELETIVAS - CH 160 aulas 
Escolha da Unidade, dentre as disciplinas eletivas, num total de 6 aulas semanais. 
 
INGLÊS VI - CH 40 aulas 
OBJETIVO: O aluno deverá ser capaz de fazer uso das habilidades lingüístico-comunicativas com 
mais autonomia, eficiência e postura crítico-reflexiva; aperfeiçoar as estratégias argumentativas, 
discutir planejamento, lidar com conflitos em negociações, participar de reuniões e apresentações 
orais simples; interagir em contextos de socialização e entretenimento; redigir textos técnicos e 
acadêmicos; compreender informações em artigos acadêmicos e textos técnicos específicos da área; 
entender diferenças de pronúncia.  
EMENTA: Aprimoramento da compreensão e produção oral e escrita por meio de funções sociais e 
estruturas mais complexas da língua desenvolvidas na disciplina Inglês 5 . Ênfase na oralidade, 
atendendo às especificidades acadêmico-profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais 
da língua inglesa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CAMBRIDGE. Cambridge Advanced Learner´s Dictionary with CD-Rom. 3th Ed.Cambridge University, 
2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DUCKWORTH, M. Essential Business Grammar & Practice. - English level: Intermediate to Upper-
Intermediate. New Edition. Oxford University Press,  2007. 
GODOY, S M. B; GONTOW, C; MARCELINO, M. English Pronunciation for Brazilians. Disal, 2006.   
LONGMAN. Longman Gramática Escolar da Língua Inglesa com CD-Rom. Pearson Brasil, 2007. 
MURPHY, Raymond. Advanced Grammar in Use CD-Rom with answers. Third Edition. Cambridge, 
2007.  
MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. Melhoramentos, 2007. 
OXFORD. Oxford Advanced Learner´s Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford University,  
2007. 
OXFORD. Oxford Business English Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford University,  
2007. 
 
PROJETO DE AGRONEGÓCIO III - CH 80 aulas + 80 de AAP 
OBJETIVOS: Elaborar e implantar projetos de negócios na agroindústria. 
EMENTA: Projetos de negócios na agroindústria: diagnóstico, estudo de mercado, logística e 
comercialização. Plano estratégico: orçamentos, viabilidade: econômica, financeira, ambiental, social 
e política. Gerenciamento e controle das ações planejadas e executadas. Desenvolvimento, sob 
orientação, de projeto síntese dos conhecimentos obtidos. Elaboração de um plano de 
negócio de interesse da área. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FERNANDES, A. R; SILVA, C.A.B. Projetos de empreendimentos agroindustriais: produtos de origem 
vegetal. Viçosa: UFV, 2005. 
FERNANDES, A. R; SILVA, C.A.B. Projetos de empreendimentos agroindustriais: produtos de origem 
animal. Viçosa: UFV, 2005. 
KOPITTKE, Bruno Hartmut; CASAROTTO FILHO, Nelson. Análise de Investimentos. Atlas, 2007.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BARROSO, Lucas Abreu; ZIBETTI, Darcy Walmor. Agroindústria - Uma Analise no Contexto 
Socioeconomico e Juridico Brasileiro. LEUD, 2009. 
BERTI, Anélio. Custos uma estratégia de Gestão. Ícone 2002. 
SILVA NETO, Benedito; OLIVEIRA, Angélica de. Modelagem e Planejamento de Sistemas de 
Produção Agropecuária. UNIJUI, 2009. 
 

 
ELETIVAS 

 
AGRICULTURA FAMILIAR – 40 aulas 
OBJETIVOS: Compreender a dinâmica da agricultura familiar regional e a diversidade das formas 
sociais incluídas nessa classificação. 
EMENTA: Conceitos de pequena produção, produção familiar e abordagem do papel da agricultura 
familiar na dinâmica de modernização da agricultura. Situação atual e perspectivas futuras para a 
agricultura familiar frente à expansão das modernas sociedades capitalistas. Políticas públicas para a 
agricultura familiar. Aspectos sócio-econômicos, sustentabilidade ambiental, multifuncionalidade, 
pluriatividade, segurança alimentar e redes sócio-produtivas relacionadas à produção em pequenas 
propriedades. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PRADO, E.; RAMIREZ, M.A. Agricultura familiar e extensão rural no Brasil. 1 ed. Belo Horizonte: 
FEPMVZ, 2011. 120p. 
SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e industrialização. Pluriatividade e descentralização industrial no 
Rio Grande do Sul. 2 ed. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 205p. 
SCHNEIDER, S. (Org.) A diversidade da agricultura familiar. 2 ed. Porto Alegre: UFRGS, 2009. 296p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAMPANHOLA, C.; SILVA, J.G.O. O novo rural brasileiro. Jaguariúna/SP: Embrapa Meio Ambiente, 
2000. 
CARNEIRO, M.J. Camponeses, agricultores e pluriatividade. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1998. 
TEDESCO, J.C. et al. Agricultura familiar: realidades e perspectivas. Passo Fundo/SP: UPF, 1999. 
 
AGRICULTURA ORGÂNICA - 40 aulas 
OBJETIVOS: Entender a filosofia da agricultura orgânica, suas potencialidades, principais 
ferramentas, viabilidade de sua adoção e relações com o agronegócio. 
EMENTA: Conceito e definição. Evolução da agricultura orgânica. Princípios básicos. Legislação. 
Produção orgânica, vegetal e animal. Manejo e tratos culturais. Nutrição no sistema de agricultura 
orgânica. Conversão. Compostagem, minhocultura, biofertilizantes e rações. Certificação e selo de 
qualidade. Controle de plantas espontâneas, pragas e doenças, agronegócios na agricultura 
orgânica. Estudos de caso e conhecimento de novas experiências no sistema orgânico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
EHLERS, Eduardo. O que é Agricultura Sustentavel. Primeiros passos. Brasiliense, 2009.  
FRANCISCO NETO, João. Manual de horticultura ecológica: auto-suficiencia em pequenos espaços. 
Nobel, 1995. 
PENTEADO, Silvio Roberto. Manual pratico de agricultura organica. Via organica, 2007.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SOUZA, J. L.; REZENDE, P. Manual de horticultura orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 564 p. 
Outros 
LEI Nº 10831, DE 23/12/2003: dispõe sobre agricultura orgânica e dá outras providências.  
DECRETO Nº 6.323, Regulamenta LEI Nº 10.831. 
 
AGROECOLOGIA - 40 aulas 
OBJETIVOS: Entender os fundamentos da agroecologia, suas potencialidades, principais 
ferramentas, viabilidade de sua adoção e relações com o agronegócio. 
EMENTA: Fundamentos da agroecologia. Agroecologia e ciência. Ecossistemas naturais e das 
espécies (vegetal, animal) domesticadas. Análise dos processos das sucessões ecológicas naturais e 
aceleradas e suas interferências na adequação das espécies. Conhecimento dos ciclos e processos 
envolvidos com a funcionalidade dos agroecossistemas. Análise das implicações ecológicas nas 
interações multitróficas. Conhecimento da importância da biodiversidade na sustentabilidade dos 
agroecossistemas. Diferentes correntes de agricultura ecológica: natural, biodinâmica, orgânica, 
ecológica. Contexto atual da agricultura orgânica. Teoria da Trofobiose. Estudos de caso na 
agricultura orgânica: avaliações de situações problema e tomadas de decisões. Práticas de Campo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: Agropecuária, 
2002. 592p. 
GLIESSMAN, S.R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: 
UFRGS, 2005.  
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THEODORO, Suzi Huff; DUARTE, Laura Goulart (org). Agroecologia: um novo caminho para a 
Extensão Rural sustentavel. Coleção Terra Mater. Garamond, 2009.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para una agricultura sustentable. Editorial Nordan–
Comunidad,1999. 325 p. Dispnível em: 
http://www.agroecologia.cnptia.embrapa.br/biblioteca/agroecologia/Agroecologia.pdf. 
GLIESSMAN, STEPHEN R. Agroecology - The Ecology Of Sustainable Food System. CRC Press, 
2006.  
WARNER, Keith Douglass; KIRSCHENMANN, Fred. Agroecology In Action: Extending Alternative 
Agriculture Through Social Networks. Coleção: Food, health, and the environment. Mit Press, 2007. 
 
AGROTURISMO - 40 aulas 
OBJETIVOS: Fornecer elementos teóricos e práticos que possibilite conhecimentos acerca do 
agroturismo. 
EMENTA: Agroturismo: definições e origens. Agroturismo e turismo rural no Brasil. Impactos 
socioeconômicos do agroturismo. Planejamento e desenvolvimento do agroturismo. Diretrizes e 
tendência do agroturismo. Projetos e estudos de caso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PORTUGUEZ, Anderson Pereira; TAMANINI, E; SANTIL, J A S. Turismo no espaço rural. Roca, 
2006. 
SANTOS, Eurico de Oliveira. Agroturismo e o turismo rural em propriedades. Oliveira Santos, 2004.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PORTUGUEZ, A. Agroturismo e desenvolvimento regional. São Paulo: Hucitec, 2002 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS - 40 aulas 
OBJETIVOS: Integrar o estudante com o conhecimento teórico e prático de produção e utilização de 
agroenergia. Efetuar balanços de massa e energia em unidades e equipamentos de produção dos 
biocombustíveis. Analisar as variáveis de projeto e operação para a otimização de unidades de 
produção dos biocombustíveis. 
EMENTA: Conceito e importância da agroenergia. Matriz energética do Brasil e agroenergia no 
Brasil. Conceitos e fontes de biomassa. Importância. Aspectos sobre produção. Implicações 
econômicas, sociais e ambientais dos componentes do complexo agroenergético. Florestas 
energéticas do Brasil: biogás, etanol, biodiesel e resíduos agropecuários e florestais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ABRAMOVAY, Ricardo. Biocombustiveis: a energia da controversia. SENAC São Paulo, 2009. 
KNOTHE, G.; VAN GERPEN, J.; KRAHL, J.; RAMOS, L. P. Manual de Biodiesel. SP: Edgard Blücher, 
2006. 
 
ECONOMETRIA - 80 aulas 
OBJETIVOS: Fornecer instrumentos de “medição econômica” para a elaboração de estudos 
empíricos na área de economia no agronegócio.  
EMENTA: Econometria como método de verificação na ciência econômica. Modelo clássico de 
regressão linear simples. Modelo clássico de regressão linear geral. Modelos com variáveis 
qualitativas. Problemas com a violação das hipóteses do modelo linear geral. Introdução à análise de 
séries temporais. Variáveis instrumentais. Introdução a sistema de equações simultâneas. Estudos de 
caso e prática em laboratório de informática. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira. Econometria de series temporais. Cengage, 2008.  
KENNEDY, Peter; VIEIRA, Daniel. Manual de Econometria. Campus, 2009.  
MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira. Edgard Blucher, 2008. 
 
ESPANHOL I - CH 40 aulas 
OBJETIVO: O estudante deverá ser capaz de comunicar-se em situações simples do cotidiano 
profissional, apresentar-se (in)formalmente e dar informações pessoais; escrever mensagens de e-
mails breves e cartas informais; compreender frases e vocabulário sobre temas de interesse pessoal 
e profissional; extrair informações de textos técnicos específicos da área. Reconhecer as diferenças 
fonéticas elementares do idioma. 
EMENTA: Introdução à compreensão e produção oral e escrita por meio da integração das 
habilidades lingüístico-comunicativas. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades acadêmico-
profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua espanhola. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DIAZ, M. Dicionário Santillana para estudantes: Espanhol Português/ Português-Espanhol com CD-
ROM. Moderna/ Santillana, 2008. 
MORENO, C; FERNÁNDEZ, G E. Gramática contrastiva del español para Brasileños. Madrid: SGEL, 
2007.  
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ARAGÓN, M C; GILI, Ó C y BARQUERO, B L. Pasaporte Ele. Niveles A1/A2/B1/B2. Colecciónes con 
4 libros. Edelsa: Madrid, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DICIONÁRIO ESCOLAR VOX DA LÍNGUA ESPANHOLA. Edição monolíngüe. Barcelona: ANAYA, 
2006. 
GARCÍA, G R; BELTRÁN, B A; CABRERO, J C G y ROMÁN-MENDOZA, E. Primer Plan 4: ámbito 
profesional. Edelsa: Madrid, 2003.  
GONZÁLEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil. Madrid, Edelsa, 2000. 
MANGAS, G. G y LOSA, M. C. M. Tecnicas de conversación telefónica. Edelsa: Madrid, 2006.  
PALOMINO, María Ángeles. Tecnicas de correo comercial. España: Edelsa, 2006. 
PRADA, M; BOVET, M y MARCÉ, P. Entorno Empresarial. Nivel B2. Edelsa: Madrid, 2008. 
 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS – 40 aulas 
OBJETIVOS: Trabalhar com êxito em projetos diversos, tanto no planejamento, como no 
gerenciamento. 
EMENTA: Gerenciamento de projetos: introdução, conceitos e definições. Estruturas organizacionais. 
Etapas de um projeto: Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, 
Riscos, Aquisições e Integração.  Apresentar ferramentas de planejamento e controle dos projetos. 
Utilização de softwares para gerenciamento de projetos. Consolidar os conceitos em um plano de 
projeto integrado. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
KERZNER, HAROLD. Gerenciamento de Projetos. São Paulo: Editora Blucher, 2011. 676 p. 
PMBOK - Guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. 4 ed. São Paulo: 
Livraria cultura, 2009. 470p. 
FINOCCHIO, J.; SILVA, L.S.F.; SOARES, C.A.P.; VALLE, A.B. Fundamentos do gerenciamento de 
projetos. São Paulo: FGV, 2011. 
 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL – 40 aulas 
OBJETIVOS: Mostrar a importância da inovação tecnologia nas sociedades contemporâneas. 
Disponibilizar metodologia capaz de promover o desenvolvimento de inovações tecnológicas na 
gestão e na direção de setores do trabalho do agronegócio. Propiciar aos alunos conhecimentos 
básicos e subsídios para a gestão e comercialização da propriedade industrial como fatores 
estratégicos na transferência de resultados para as empresas. 
EMENTA: O conceito de ciência, tecnologia e inovação tecnológica. A importância da inovação 
tecnológica no agronegócio. Os tipos de inovação. A Gestão da Inovação Tecnológica. 
Desenvolvimento de novos produtos. Propriedade intelectual no Brasil. Propriedade industrial. 
Processos de marcas e patentes. Vantagens do sistema de patentes. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TECNOLÓGICA. Agropolo: uma 
proposta metodológica. Brasília, 1999. 
SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. São 
Paulo: Saraiva, 1996. 
SIMANTOB, M.; LIPPI, R., Guia Valor Econômico de Inovação nas Empresas. São Paulo: 
Globo, 2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AMINTAS NETO; PANIGASSI, R. Propriedade intelectual: O caminho para o desenvolvimento. São 
Paulo. Microsoft Brasil, 2005. 
MAÑAS, V. A. Gestão de tecnologia e inovação. São Paulo: Editora Érica, 1993.  
MARTINE, George; GARCIA, Ronaldo Coutinho. Os impactos sociais da modernização 
agrícola. São Paulo: Hucitec, 1987 
MATTOS, L. R. J.; GUIMARÃES, S. L. Gestão da tecnologia e inovação – Uma abordagem 
prática. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.  
MOTTA, Paulo Roberto. Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2000.  
ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Meio Ambiente e dinâmica de inovações na agricultura. São 
Paulo: Annablume/FAPESP, 1998. 
VARGAS, Milton. Para uma filosofia da tecnologia. São Paulo: Alfa Õmega, 1994 
 
TECNOLOGIAS FLORESTAIS - 40 aulas 
OBJETIVOS: Fornecer elementos teóricos e práticos que possibilite conhecimentos básicos acerca 
de tecnologias florestais e suas interações com o agronegócio. 
EMENTA: Diversidade biológica na biosfera e as regiões de megabiodiversidade (como referência o 
Brasil). Realidade mundial e nacional sobre áreas de conservação. Análise das fronteiras entre a 
crescente demanda de alimentos e a autosustentabilidade ambiental em sistemas agroflorestais 
(Agricultura sustentável). Práticas de campo. Projetos e estudos de caso. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MORAN, Emilio F;OSTROM, Elinor. Ecossistemas Florestais. SENAC S P, 2009.  
 
TÓPICOS AVANÇADOS NO AGRONEGÓCIO - 40 aulas 
OBJETIVOS: Fornecer elementos teóricos e práticos que possibilite conhecimentos acerca de 
assuntoa não abordados anterormente e relevantes para o agronegócio. 
EMENTA: A ser definida no plano de ensino. Projetos e estudos de caso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Conforme definição no plano de ensino. 
 
 

COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES 
 
TRABALHO DE GRADUAÇÃO – CARGA HORÁRIA 160 horas (distribuídas nos dois últimos 
semestres), além das 2400 horas. 
OBJETIVO: Elaborar um trabalho de síntese criativa dos conhecimentos proporcionados pelas 
disciplinas do curso. 
EMENTA: O estudante elaborará, sob a orientação de um professor orientador, um Trabalho de 
Graduação cujo tema já foi definido anteriormente e apresentará o trabalho perante uma banca 
examinadora. 
BIBLIOGRAFIA: 
POLITO, R. Superdicas para um Trabalho de Conclusão de Curso Nota 10. Saraiva, 2008. 
 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – CARGA HORÁRIA de 240 horas, além das 2400 
horas. 
OBJETIVO: Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades, analisar 
situações e propor mudanças no ambiente organizacional e societário; complementar o processo 
ensino-aprendizagem. Incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional. Aproximar os 
conhecimentos acadêmicos das práticas de mercado com  oportunidades para o estudante de 
conhecer as organizações e saber como elas funcionam. Incentivar as potencialidades individuais, 
proporcionando o surgimento de profissionais empreendedores. Promover a integração da 
Faculdade/Empresa/Comunidade e servir como meio de reconhecimento das atividades de pesquisa 
e docência, possibilitando ao estudante identificar-se com novas áreas de atuação. Propiciar 
colocação profissional junto ao mercado de trabalho, de acordo com a área de interesse do 
estudante.  
BIBLIOGRAFIA: 
BIANCHI, A C M; ALVARENGA, M; BIANCHI, R. Manual de Orientação - Estagio Supervisionado. 
Cengage, 2009. 
OLIVO, S; LIMA, M C. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. Thomson 
Pioneira, 2006. 

 
 
 

Infraestrutura 
Biblioteca incluindo acervo específico e atualizado. 
Laboratório de informática com programas específicos. 
Laboratório didático: área de plantio e criação de animais. 
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ANEXO B – DIVULGAÇÃO DO EVENTO “DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO 
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR (DAP) 
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ANEXO C – PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR) COMO IMPORTANTE CANAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
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ANEXO D – DECLARAÇÃO DE AULAS MINISTRADAS NA FACULDADE DE 
TECNOLOGIA “MÁRIO ROBERTSON DE SYLLOS FILHO”, CAMPUS DE 
MOCOCA/SP 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
www.fatecmococa.edu.br 

Avenida Doutor Américo Pereira Lima, s/n • Jardim Lavínia • 13736-260 • Mococa • SP • Tel.: (19) 3656-5559 

DECLARAÇÃO 

A Faculdade de Tecnologia de Mococa – Fatec-Mococa, criada pelo Decreto n. 48.434, de 07 de 
janeiro de 2004, publicada no D.O.E em 08 de janeiro de 2004, Seção I, pág. 06, neste ato representada pela 
Profa. Doutora Fabiana Maria Martins Gomes de Castro, portadora do RG n. 16.968.377-1 SSP/SP, conforme 
Portaria do Coordenador Técnico 12/06/2017, publicada no D.O.E. em 13/06/2017, Poder Executivo, Seção II, 
pág. 74, declara, para todos os fins de direito que Ana Paula Bagaiolo Moraes Barbosa, portadora da 
cédula de identidade n. 35.065.591-1 SSP/SP, aprovada em Edital de Ampliação Externo número 064/2020, 
na Disciplina  Direito, Edital de Ampliação Externo número 021/2020, na Disciplina Direito Empresarial  por 
prazo determinado em 05/06/2020, categoria Professor de Ensino Superior, ministrou as disciplinas abaixo 
relacionadas no Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio, Gestão da Tecnologia da Informação e 
Gestão Empresarial nos períodos matutino e noturno. 

Curso Disciplina Carga horária Ano letivo 
Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio Noções de Direito 40 horas 2º Semestre de 2020 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Empresarial (Processos Gerenciais) 

Direito Empresarial 80 horas 2º Semestre de 2020 

Curso Superior de Tecnologia Gestão da 
Tecnologia da Informação 

Legislação Aplicada à 
Tecnologia da 
Informação 

40 horas 2º Semestre de 2020 

Mococa, 20 de julho de 2021. 

Prof. Doutor Adriano Dias de Carvalho 
Diretor Substituto Fatec Mococa 
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ANEXO E – PROJETO DE EXTENSÃO PROPOSTO PARA A 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO NA 
FACULDADE DE TECNOLOGIA “MÁRIO ROBERTSON DE SYLLOS 
FILHO”, CAMPUS DE MOCOCA/SP 
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ANEXO F – FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA ENTRE AS DISCIPLINAS DE 
NOÇÕES DE DIREITO E AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
REALIZAÇÃO DO PROJETO EXTENSIONISTA DO CURSO DE 
TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO NA FACULDADE DE TECNOLOGIA 
“MÁRIO ROBERTSON DE SYLLOS FILHO”, CAMPUS DE MOCOCA/SP 

 



 
 

102 

ANEXO G – RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE E 
COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTENSIONISTA EM 
PROJETO DE PARCERIA ENTRE AS DISCIPLINAS DE NOÇÕES DE 
DIREITO E AGRICULTURA FAMILIAR DO CURSO DE TECNOLOGIA EM 
AGRONEGÓCIO NA FACULDADE DE TECNOLOGIA “MÁRIO 
ROBERTSON DE SYLLOS FILHO”, CAMPUS DE MOCOCA/SP 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino” 

 
RELATÓRIO DE HAE 

CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANO 
1º SEMESTRE DE 2021 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
Tipo do Projeto de HAE: Projeto de Parceria no Projeto Contribuição para o 

crescimento do agronegócio local por meio do 

fortalecimento de pequenas propriedades rurais e do 

incentivo ao desenvolvimento sustentável no 

Município de Mococa/SP   

Docente Responsável: Profª Drª Mirina Luiza Myczkowski Gomes 

Profª Drª Silvia Regina Martinez de Mello Lipi 

Nº de Hora Atividade Específica: 4 HAE 
 
 

2. OBJETIVOS, AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS 
 
O presente projeto teve por objetivo mobilizar os alunos do 4º Semestre do curso de Tecnologia 
em Agronegócio a atuarem juntamente à comunidade local informando sobre a importância da 
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), 
bem como as políticas públicas que se tornam acessíveis a partir de sua obtenção junto ao 
EMATER - quando o agricultor estiver sediado no estado de Minas Gerais – ou junto à Casa do 
Agricultor – quando o agricultor estiver sediado no estado de São Paulo. Tendo em vista a 
localização da FATEC Mococa próxima ao estado de Minas Gerais, as informações sobre esse 
cadastro do agricultor familiar foram prestadas para ambos os estados, frisando as 
peculiaridades que cada um possuía para a sua realização, beneficiando, assim, a região de 
Mococa. Os discentes tentaram também fazer um levantamento de possíveis agricultores 
urbanos e rurais que se enquadrem nesses critérios para a obtenção da DAP a fim de assegurar 
que a informação chegasse ao máximo de pessoas, todavia o trabalho individualizado restou 
prejudicado em virtude da pandemia por COVID-19 e restrições impostas pela Lei Geral de 
Proteção de Dados, a lei nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de 
agosto de 2020, que dificultou a obtenção de dados privados de produtores por instrumentos 
online. Tal iniciativa teve por principal função aproximar os alunos da FATEC Mococa da 
comunidade agrícola local, prestar informações relevantes para o seu desenvolvimento e 
implemento da agricultura familiar, contribuindo, assim, com o projeto “Contribuição para o 
crescimento do agronegócio local por meio do fortalecimento de pequenas propriedades rurais e 
do incentivo ao desenvolvimento sustentável no Município de Mococa/SP”, além de prospectar 
potenciais alunos para a faculdade a médio e longo prazo. 
As ações concretizadas nesse sentido foram: a produção de um vídeo curto sobre a DAP, que 
foi veiculada por meio do Whatsapp; duas lives sobre a DAP 
(https://www.youtube.com/watch?v=K8HQRpALmNY) e sobre o PNAE 
(https://www.youtube.com/watch?v=HTrmgPGWVLw&t=10s), todos com o objetivo de informar a 
comunidade acadêmica e externa (os vídeos contaram, cada um, com mais de cem 
visualizações). Além disso, foram feitos relatórios dos Municípios de Mococa, Tapiratiba e Casa 
Branca, enumerando as DAPs ativas, expiradas e canceladas. 
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Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino” 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mococa-SP, 05 de julho de 2021. 
 
 

_____________________________ 
Profª Drª Ana Paula Bagaiolo Moraes 

FATEC - MOCOCA 


