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APRESENTAÇÃO

O desenvolvimento sustentável das Ciências Agrárias assegura um 
crescimento socioeconômico satisfatório reduzindo potenciais impactos ambientais, 
ou seja, proporciona melhores condições de vida e bem estar sem comprometer os 
recursos naturais. 

Neste contexto, a obra “Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências 
Agrárias” em seus 3 volumes traz à luz, estudos relacionados a essa temática.

Primeiramente são apresentados trabalhos a cerca da produção agropecuária, 
envolvendo questões agroecológicas, qualidade do solo sob diferentes manejos, 
germinação de sementes, controle de doenças em plantas, desempenho de animais 
em distintos sistemas de criação, e funcionalidades nutricionais em animais, dentre 
outros assuntos.

Em seguida são contemplados estudos relacionados a questões florestais, 
como características físicas e químicas da madeira, processos de secagem, 
diferentes utilizações de resíduos madeireiros, e levantamentos florestais.

Na sequência são expostos trabalhos voltados à educação agrícola, 
envolvendo questões socioeconômicas e de inclusão rural.

 O organizador e a Atena Editora agradecem aos autores por compartilharem 
seus estudos tornando possível a elaboração deste e-book.

Esperamos que a presente obra possa contribuir para novos conhecimentos 
que proporcionem o desenvolvimento social e sustentável das Ciências Agrárias.

Boa leitura!

Júlio César Ribeiro
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RESUMO: A formação continuada em 
educação escolar quilombola foi executada 
através da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Curaçá – BA, um processo 
construído coletivamente com as comunidades 
quilombolas do Município, a partir de reuniões 
com os profissionais das escolas quilombolas 
e lideranças das comunidades, como também 
profissionais de escolas não quilombolas, 
mas que recebem alunos oriundos dessas 
comunidades, elencando assim considerações 
para construção do plano de ação da formação. 
Com isso, pretende-se assegurar a formação 
especifica para atuação desses profissionais nas 
escolas do município, para que assim ambas 
as escolas exerçam uma educação escolar 
considerando e respeitando as relações étnico 
raciais. É importante enfatizar que a formação é 
pensada a partir de uma educação intercultural, 
decolonial e inclusiva, que também é presente na 
educação quilombola, mas que perpassa pelas 
demais especificidades do contexto escolar. Para 
tanto, foram realizados seis encontros com carga 
horária total de cinquenta horas, perpassando 
por discussões mais subjetivas sobre as 

realidades das comunidades, até o estudo da 
legislação referente a educação quilombola 
e para as relações étnico raciais, tendo como 
resultado da formação a construção de diretrizes 
para educação intercultural no Município. Para 
tanto, foi necessário ancorar-se nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), dentre outros 
documentos que dão subsidio para construção 
dos currículos escolares estaduais e municipais. 
Essa experiência é também mais uma das 
formas de (re) existência dentro da conjuntura 
política do país. Pois, discutir e evidenciar os 
diferentes lugares de fala dentro de um processo 
de ensino e aprendizagem, realizar com os 
quilombolas e para os quilombolas, é resistir a 
um sistema opressor que ainda quer a população 
brasileira colonizada. Portanto, todo percurso da 
formação foi pensado a partir de uma perspectiva 
decolonial, para que as comunidades e escolas 
possam ressignificar suas realidades e dar 
sentido a suas práticas educativas.
PALAVRAS-CHAVE: Quilombola, plano de ação, 
comunidades rurais, escola, decolonial. 

THE CONSTRUCTION OF CURRICULUM 
GUIDELINES FOR INTERCULTURAL 

EDUCATION IN THE MUNICIPALITY OF 
CURAÇÁ – BA

ABSTRACT: Continuing training in quilombola 
school education was carried out through 
the Municipal Education Secretariat of the 
Municipality of Curaçá - BA, a process built 
collectively with quilombola communities in the 
Municipality, through meetings with quilombola 
school professionals and community leaders, 
as well as professionals from non-quilombola 
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schools, but who receive students from these communities, thus listing considerations 
for building the training action plan. With this, it is intended to ensure specific training 
for the performance of these professionals in schools in the municipality, so that both 
schools exercise school education considering and respecting racial ethnic relations. It 
is important to emphasize that training is based on intercultural, decolonial and inclusive 
education, which is also present in quilombola education, but which permeates the 
other specificities of the school context. To this end, six meetings were held with a total 
workload of fifty hours, going through more subjective discussions about the realities of 
the communities, until the study of the legislation regarding quilombola education and 
for ethnic racial relations, resulting in the formation of the construction of guidelines 
for intercultural education in the municipality. For that, it was necessary to anchor in 
the National Curriculum Guidelines (DCNs), among other documents that provide 
subsidies for the construction of state and municipal school curricula. This experience 
is also one of the forms of (re) existence within the country’s political context. For, to 
discuss and highlight the different places of speech within a process of teaching and 
learning, to perform with quilombolas and for quilombolas, is to resist an oppressive 
system that still wants the colonized Brazilian population. Therefore, the entire training 
path was thought from a decolonial perspective, so that communities and schools can 
reframe their realities and give meaning to their educational practices.
KEYWORDS: Quilombola, action plan, rual communities, school, decolonial. 

1 |  INTRODUÇÃO 
A formação continuada para Educação Quilombola foi realizada entre os 

meses de março a dezembro de 2019 nas comunidades quilombolas rurais do 
Município de Curaçá, um território quilombola já demarcado e titulado composto 
por sete comunidades que se intitulam como: Caraíbas, Jatobá, Rompedor, Favela, 
Sombra da Quixaba, Primavera e Boqueirão, também o território da comunidade do 
Ferrete, ainda não demarcado, mas que se auto reconhece como quilombola.

É válido ressaltar a importância de enxergar as comunidades quilombolas 
como espaço de afirmação, ressignificação de suas culturas, (re) existência, e de 
quebra de paradigmas, assim como nos elucidam Candau e Oliveira (2010). 

“Essa mudança de paradigma implica também a construção de uma 
base epistemológica “outra” para se pensar os currículos propostos 
pela nova legislação, ou seja, novos espaços epistemológicos, 
interculturais, críticos e uma pedagogia decolonial”.

Foi com esse pensamento que a formação foi construída e realizada dentro 
desses espaços, a partir de rodas de conversa, instrumentos de diagnóstico, até 
a construção do plano de ação colaborativo, desenhando esses novos espaços 
epistemológicos. 

É imprescindível evidenciar que com os passar dos anos muito já se foi 
discutido e avançado em relação a humanização da educação e de um currículo que 
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tenha representatividade a todas as diferenças existentes na sociedade brasileira. 
Entretanto, ainda se faz necessária a continua discussão e construção de políticas 
que viabilizem a história dos povos brasileiros na atualidade, inclusive porque as 
leis que ancoram essa educação estão postas nos documentos, mas existe uma 
grande relutância de colocá-las em prática, para tanto, se faz importante pensar 
uma pedagogia decolonial. 

Desse modo, é fundamental ressaltar como nos diz Candau e Oliveira (2010, 
p. 19) que “trata-se de ampliar o foco dos currículos para o reconhecimento da 
diferença. Mais do que uma inclusão de determinadas temáticas, supõe repensar 
enfoques, relações e procedimentos em uma perspectiva nova”. Pode-se dizer que 
uma perspectiva intercultural, que pensa o espaço de conquista e poder do “outro”, 
o espaço de ser “outro”, de fazer diferente, de ressignificar histórias e construir 
currículos que pertençam também a identidades quilombolas, a corpos negros de 
antes e de agora.

2 |  DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
A experiência com a formação continuada em educação quilombola pôde 

reafirmar a importância de estar dentro dos territórios construindo coletivamente uma 
prática com mais significado dentro das escolas, possibilitando ao aluno aprender 
a partir de sua realidade, tanto nos territórios quilombolas, quanto nas escolas da 
Sede do Município em que os alunos quilombolas também estudam.

A princípio para elaboração do plano de formação, a Secretaria de Educação 
a partir dos núcleos de Educação Inclusiva e Educação do Campo traçou algumas 
ações a serem realizadas, descritas a seguir: 

• Momento de escuta dentro das comunidades quilombolas, realizando 
rodas de conversa com as lideranças e toda equipe escolar junto a 
Superintendência Pedagógica, Núcleo de Educação Inclusiva e Edu-
cação do Campo. Enfatizando sempre a importância da construção 
coletiva; 

• Escolha do formador/mediador, com experiência e formação na área, o 
professor Me. Roberto Remígio Florêncio; 

• Momento de conversa com as quatro escolas da Sede do Município que 
participaram dessa formação continuada, entendendo que as escolas 
estaduais fazem parte do município e que os alunos circulam nas duas 
redes de ensino, é que essas foram convidadas a colaborar com a 
formação. 

• Apresentação da proposta de formação ao Conselho Municipal de Edu-
cação – CME;
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• Seleção e estudo dos materiais pedagógicos a serem utilizados na 
formação; 

• Concluir a formação com a construção colaborativa do documento 
das diretrizes municipais para educação intercultural no Município de 
Curaçá. 

Foi realizado durante os encontros, estudos e diálogos a partir de diversas 
experiências das próprias escolas e comunidades quilombolas, assim como 
embasamento para discussões a partir dos estudos sobre educação intercultural 
e decolonial, currículo e diversidade étnico racial, narrativas quilombolas para 
formação de professores, as leis 10.639/03 e 11.645/08, revisão dos projetos político 
pedagógicos e outras discussões de cada realidade que estava posta a partir dos 
espaços de vivencia. 

Os encontros da formação continuada em educação escolar quilombola na 
Comunidade de Nova Jatobá podem ser verificada nas Figuras 1 e 2.

Figura 1. Formação Continuada em Educação Escolar Quilombola. Nova Jatobá – 
Curaçá BA. 

Fonte: Secretaria de Educação de Curaçá.
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Figura 2. Formação Continuada em Educação Escolar Quilombola. Nova Jatobá – 
Curaçá BA. 

Fonte: Secretaria de Educação de Curaçá.

3 |  RESULTADOS
Como todo planejamento é flexível, a formação foi realizada durante os 

meses de Março a Dezembro com algumas mudanças nos encontros, mas sempre 
tendo em vista o material que estava sendo proposto de construir e que o Município 
claramente precisa para continuar oferecendo uma educação de qualidade que 
atenda as diferentes realidades. 

O Objetivo de apoiar a implementação das diretrizes curriculares nacionais 
e construir as diretrizes municipais foi alcançado, com a ação colaborativa da 
diversidade presente foi construído o documento que está na responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Educação e escolas municipais de apropriarem-se e 
colocarem em prática, a princípio dentro dos seus currículos e posteriormente na 
sala de aula, pensando a prática pedagógica do professor, a partir de, e colaborando 
junto aos alunos com aprendizagens com mais representatividade, buscando assim 
novas perspectivas, pensando o currículo como Elucida Silva (2010). 

“O currículo, como espaço de significação, está estreitamente 
vinculado ao processo de formação de identidades sociais. [...] o 
currículo também produz e organiza identidades culturais, de gênero, 
identidades raciais, sexuais... Dessa perspectiva, o currículo não 
pode ser visto simplesmente como um espaço de transmissão de 
conhecimento. O currículo está centralmente envolvido naquilo que 
somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O 
currículo produz, o currículo nos produz” (MOREIRA; SANTANA e 
SANTANA. 2012. p.4)
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Para tanto, como nos diz Silva (2010), a formação a partir das diferentes 
realidades possibilita também a construção desse currículo plural, evidenciando 
quem são e as infinitas possibilidades de quem os nossos alunos pretendem ser, 
se tornar.

É importante ainda dizer que as comunidades quilombolas do município 
precisam discutir mais suas realidades, o processo de afirmação dentro desses 
espaços, principalmente dos mais jovens. O que pode servir para elaboração 
por parte do Município de oficinas nas comunidades, sobre identidade, cultura, 
pertencimento, o território como espaço material e também simbólico, a legislação 
quilombola, entre outros temas.

Entretanto, é necessário frisar que, segundo as lideranças das comunidades 
e também diversos profissionais das escolas, ainda não tinham participado 
coletivamente de um processo de construção e execução de uma formação 
continuada dentro de suas comunidades.

REFERÊNCIAS
CANDAU, V. M. F.; OLIVEIRA, L. F. de. Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista e 
Intercultural no Brasil. Belo Horizonte, v.26, n.1. Abril 2010. Educação em Revista. 

MOREIRA, M. A. SANTANA, J.V.J. SANTANA.M. Currículo, Diversidade étnico-racial e 
Interculturalidade: Algumas Proposições. Ano 2. n6. Junho de 2012. Educação, Gestão e 
Sociedade: Revista da faculdade Eça de Queiroz. ISSN  2179-9636. 



 
Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências Agrárias 3 256Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Adubação orgânica  53, 54, 55, 56, 59

Agricultura  1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 43, 46, 55, 78, 80, 
82, 97, 106, 107, 108, 110, 119, 120, 121, 130, 131, 149, 150, 185, 191, 193, 227, 
237, 238, 246, 248, 249, 251, 253, 255

Agricultura familiar  1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 46, 108, 110, 119, 120, 121, 130, 131, 
248, 249, 251, 253

Agroecologia  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 60

Agropecuária  1, 5, 24, 25, 34, 45, 60, 68, 79, 93, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 
120, 143, 149, 150, 252, 254

Alimentação  6, 46, 52, 62, 96, 173, 174, 189, 246

Aves  9, 10, 42, 158, 168, 169, 170
B

Bacia leiteira  184, 185, 189

Biodegradável  134

Biomassa  54, 55, 57, 58, 59, 211, 213, 216, 221, 224

Biotecnologia  23, 24, 93, 94, 96, 97, 98, 102, 105, 106

C

Cabras  145, 146, 149, 150

Caprinocultura  145, 146

Caracterização química  208

Citricultura  27, 28

Cobertura  48, 55, 83, 85, 194, 195, 198, 250, 253

Controle biológico  15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 33

Controle microbiano  23, 27

Cooperativa  5, 108, 109, 110, 121, 122, 125, 126, 127, 129

D

Defeitos  200, 201, 204, 205

Dimensionamento de equipamentos  35, 36

E

Eficiência  18, 22, 26, 28, 32, 33, 66, 81, 83, 108, 115, 118, 119, 128, 129, 216, 217, 
224, 233, 236, 246, 249, 252



 
Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências Agrárias 3 257Índice Remissivo

Embalagem  142

Energia  12, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 134, 185, 208, 216, 217, 222, 224, 
225, 255

Esterco bovino  54, 56, 57, 59, 60

Eventos extremos  71, 184

Exportação  19, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 104, 105

F

Fauna acompanhante  172, 174, 175

Floresta  9, 10, 86, 91, 207, 211, 212, 213, 224, 225, 226, 234, 246, 250

Florestas  13, 68, 83, 92, 201, 224, 225

Fungos entomopatogênicos  15, 20, 23, 24

G

Genótipos  53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Grãos  18, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 85, 87, 147

H

Hidrolisados  172, 174, 175, 179

I

Inseticida biológico  15, 23, 32

L

Legislação  19, 93, 96, 119, 145, 149, 240, 241, 245, 251

Leite  23, 134, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 183, 184, 187, 189, 191, 192

Lignina  208, 210, 211, 212, 213, 217, 234, 235, 236

M

Madeira  39, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 229, 
236, 237, 238, 239

Microbiologia  145, 231

Mudanças climáticas  185, 192, 193

P

Parâmetros genéticos  61, 63, 65, 66, 67, 68

Pólen  81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

Polinização  81, 82, 83, 87, 88



 
Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências Agrárias 3 258Índice Remissivo

Precipitação  56, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193

Propriedade intelectual  93, 94, 95, 96, 104, 106

Propriedades físicas  37, 39, 40, 41, 194, 200, 201, 203, 204, 206, 207

Q

Queijo  145, 146, 147, 148, 149, 150

R

Raízes  17, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Rendimento  45, 46, 47, 49, 50, 51, 145, 147, 148, 211

Resíduos  15, 19, 22, 65, 133, 172, 174, 179, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 234, 236, 255

Retratibilidade  200

S

Sementes  3, 4, 10, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 83, 102, 103, 120

Séries temporais  69, 77, 188, 192

Sistema intensivo  145

Solubilidade  133, 137, 139, 140, 141, 235

Sustentabilidade  1, 8, 9, 55, 134, 194, 229, 246, 249, 251, 252, 253, 254

T

Tecnologia  2, 3, 4, 35, 42, 43, 94, 95, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 
121, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 147, 152, 153, 154, 157, 175, 184, 189, 192, 193, 
213, 215, 246, 252, 253, 254, 255

Tendências climáticas  69, 71, 72

V

Variáveis agronômicas  54

Variedades  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 62, 96, 103








