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RESUMO 

No Brasil termos como industria da seca e escassez de agua sao constantemente relacionados 

a regiao nordeste do pais. Atribui-se a essa situacao dois principals fatores que estao ligados a 

area em questao: clima semi-arido, caracterizado por apresentar baixas precipitacoes, com 

distribuicao irregular durante o ano e elevado indice de evaporacao e ao descaso das 

autoridades, refletido na falta de politicas publicas para implantacao de uma infra-estrutura 

adequada para a regiao. Porem e consenso que a principal forma de combate a escassez de 

agua e a sua utilizacao racional. Assim sendo, um dos principals entraves para conservacao e 

uso racional da agua encontra-se na falta de informacao da populacao, especialmente mais 

jovem e que freqiientam as escolas de ensino basico, fundamental e medio espalhadas nesta 

area. Essa diflculdade e oriunda da falta de acesso ao conhecimento gerado pela Ciencia e 

Tecnologia para conservacao e uso racional da agua. Com o proposito de contribuir com o 

desenvolvimento de comunidades de agricultores familiares na regiao do Nordeste brasileiro, 

atraves de processos de capacitacao, o projeto Universidades Cidadas (UFCG/COEP), em 

parceria com o projeto Espaco da Agua (UFCG/Estadual da PRAT A), planejou estrategias em 

que foram desenvolvidas atividades direcionadas ao manejo racional e a conservacao dos 

recursos hidricos, aplicadas atraves de metodologias interdisciplinares, conhecimentos e 

tecnologias especificas junto ao corpo docente e discente de uma escola publica rural da 

Comunidade de Urucu, Municipio de Gurinhem/PB, cujos avancos podem ser contabilizados 

a partir de resultados desencadearam uma serie de acoes praticas na comunidade e entorno 

como mutiroes de coleta de lixo e recuperacao de nascentes, alem da inclusao de temas 

relacionados a agua, de modo concomitantemente as disciplinas do parametro curricular 

obrigatorio, na perspectiva de que os estudantes possam relacionar os assuntos vistos na 

escola com a sua vida cotidiana. 

Palavras-chave: Sustentabilidade hidrica. Educa9ao ambiental. Comunidades rurais 
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1. INTRODU^AO 

Nao seria estranho se o planeta Terra se chamasse planeta Agua; cerca de dois tercos 

do nosso "lar" e composto por agua, assim como os seres vivos que nele habitam possuem 

grandes quantidades de agua na sua composicao. Na Terra ha cerca de 1.360.000.000 km 3 de 

agua que se distribuem da seguinte forma: 1.320.000.000 km 3, o que equivale a 97%, 

constituem os mares e oceanos; 40.000.000 km 3 (3%) compoem o estoque de agua doce das 

quais 25.000.000 km 3 (1,8%) estao congelados; 13.000.000 km 3 (0,96%) encontram-se nos 

subterraneos; 250.000 km 3 (0,02%) estao estocados em lagos e rios e 13.000 km 3 (0,001%) 

como vapor de agua (WIKIPEDIA,2009). 

Fundamental para a manutencao da biodiversidade e de todos os ciclos naturais, a 

producao de alimentos e a manutencao da propria vida, a agua vem se tornando cada vez mais 

um recurso estrategico para a humanidade. As grandes civilizacoes ja dependem e vao 

depender, cada vez mais, da agua para sua sobrevivencia economica e biologica, alem do 

desenvolvimento economico e cultural. Porem, embora dependam da agua para sua 

sobrevivencia e para o desenvolvimento economico e social, as sociedades humanas poluem e 

degradam incessantemente este recurso (TUNDISI & TUNDISI, 2006). 

Apesar do uso da agua variar de pais para pais, a agricultura e a atividade que mais 

consome agua. O uso irracional da agua pelos empresarios rurais e a falta de assistencia 

tecnica dos governos as populacoes rurais, no sentido de preservarem nascentes e matas 

ciliares, tern afetado significativamente o ciclo da agua, provocando desequilibrio climatico 

com registros freqiientes de estiagens prolongadas em varias regioes do globo. Em se tratando 

do Brasil, a regiao nordeste tem sido a mais atingida pelo escassez de agua, principalmente na 

area denominada de Poligono das Secas (936.993km2), delimitada pela Lei n° 1348 de 10 de 

fevereiro de 1951 como sendo area oficial de incidencia periodica deste flagelo e de atuacao 

do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. 

Segundo Reboucas & Marinho (1972), as condicoes fisico-climaticas que 

predominam no Sertao do Nordeste do Brasil podem, relativamente, dificultar a vida, exigir 

maior empenho e maior racionalidade na gestao dos seus recursos naturais em geral e da agua, 

em particular, uma vez que as medias pluviometricas sao baixas e variam entre 400 e 800 mm 

anuais, distribuidos de forma bastante irregular, enquanto que as taxas de evaporacao em 

"tanques Classe A" chegam a variar entre 1000 e 3000 mm/ano. 
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Segundo ainda este autor "... nao seria correto dizer que chove pouco no semi-arido do 

Nordeste, mas que evapora muito". A vulnerabilidade a que esta exposta toda a populacao 

desta regiao, decorrente da instabilidade climatica, e dramatizada pelos periodos de seca que 

ocorrem, em media, a cada cinco anos (CRUZ et al., 1999). A criacao em 1909 da Inspetoria 

de Obras Contra as Secas (IOCS), transformada depois no Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), deram inicio a um programa de combate as secas, cujo objetivo 

principal foi a acumulacao de aguas atraves da acudagem e de obras de infra-estrutura como 

construcao de adutoras, reservatorios e sistemas de distribui9ao de agua. Este projeto teve 

dura9ao de 1909 a 1945 (GARRIDO, 1999). 

Atualmente, um dos principals desafios enfrentados pela Ciencia e Tecnologia para 

conserva9ao e uso racional da agua no semi-arido brasileiro, encontra-se na falta de 

informa9ao da popula9ao em geral, especialmente da popula9ao mais jovem e que freqiientam 

as mais diversas escolas de ensino basico, fundamental e medio espalhadas pela regiao. 

Com o proposito de contribuir com o desenvolvimento de comunidades de agricultores 

familiares na regiao do Nordeste brasileiro, atraves de processos de capacita9ao, o projeto 

Universidades Cidadas (UFCG/COEP)1, em parceria com o projeto Espa90 da Agua 

(UFCG/Estadual da PRAT A) 2 , instituido para desenvolver atividades relacionadas ao manejo 

racional e conserva9ao dos recursos hidricos, lan9aram-se em um novo projeto onde foram 

desenvolvidas atividades direcionadas ao manejo racional e a conserva9ao dos recursos 

hidricos, divulgando conhecimentos e tecnologias especificas junto ao corpo docente e 

discente de uma escola publica rural da Comunidade de Uru9u, Municipio de Gurinhem/PB. 

Desta forma, o presente trabalho se propos a avaliar as metodologias utilizadas durante 

0 decorrer das atividades desenvolvidas por estes projetos, em parceria com a escola local da 

comunidade rural de Uru9u, no tocante a difusao de tecnologias para conserva9ao e uso 

racional da agua no semi-arido brasileiro, numa perspectiva interdisciplinar. 

1 O Projeto '"Universidades Cidadas" e resultado de uma combinacao de esforcos entre o Comite de Entidades no Combate a 
Fome e pela Vida - COEP e seis Universidades do nordeste (UFCG. UFRPE, UFRN, UFS, UFPI e URCA), com acoes 
desenvolvidas nos estados da Paraiba. Pernambuco, Rio Grande do Norte. Alagoas. Piaui e Ceara. Seu objeto maior e auxiliar 
no desenvolvimento de comunidades de agricultores familiares. atraves de processos de capacitacao, ampliando e/ou 
potencializando seus horizontes de trabalho e proporcionando a geracao de novas oportunidades de emprego e renda. 

2 O projeto "Espaco da Agua tern como foco principal a atualizacao de professores do ensino fundamental e medio, de 
diversas areas do conhecimento, sobre a questao da conservacao e uso racional da agua. como tambem de jovens e adultos 
que vivem em comunidades rurais proximos a Campina Grande e que apresentem potencial para implantacao de praticas 
sobre o uso racional da agua. 



2. FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1. O uso racional da agua 

A palavra "pensar" deriva da palavra latina pensare, que significa pensar. Segundo 

GEOCITIES (2009), pensar e, igualmente, raciocinar, e e, a partir da analise do que 

conhecemos que nos tornamos capazes de descobrir novas relacoes entre os objetos do nosso 

conhecimento, ou novas qualidades do real, que nao poderiam ser simplesmente conhecidas 

atraves da experiencia sensivel. 

"Cogito, ergo sum" significa "penso, logo existo"; ou ainda "Dubito, ergo cogito, 

ergo sum": "Eu duvido, logo penso, logo existo", e uma conclusao que o filosofo e 

matematico frances Rene Descartes alcan9a apos duvidar de sua propria existencia, mas a 

comprova ao ver que pode pensar e se esta sujeito a tal condi9ao, deve de alguma forma 

existir. 

A razao permite-nos ir alem dos dados imediatos da experiencia sensivel, de forma a 

descobrirmos as causas dos fenomenos que observamos (causas essas que nao sao 

identificaveis diretamente), bem como as lets que regem os processos constitutivos da 

realidade. E deste modo que surge a ciencia, como saber racional que visa explicar o 

funcionamento da realidade, portanto, pode-se concluir que todos os atos do pensamento 

obedecem aos principios logicos da razao (GEOCITIES, 2009). 

O fenomeno da seca estimulou o "pensar" o uso da agua no Brasil. Segundo LANNA 

(1995), "esse fenomeno foi o responsdvel pela introdugao de processos de gerenciamento dos 

recursos hidricos'" que permitissem a sobrevivencia das popula9oes atingidas pela severa 

escassez de agua em suas regioes. Tais processos refor9aram a rela9ao entre a convivencia 

com a seca e o uso racional da agua como forma de manuten9ao do homem nos locais 

atingidos por esse fenomeno natural. 

As primeiras a9oes nesse sentido remontam ao seculo XIX, quando em 1845 o 

Imperador D. Pedro I I deu inicio as primeiras iniciativas locais de combate as secas 

implementadas pelo Estado. Com a cria9ao em 1909 da Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS), transformada depois no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

teve inicio um programa mais efetivo de combate "as secas", cujo objetivo principal foi a 
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acumulacao de aguas atraves da acudagem e de obras de infra-estrutura como construcao de 

adutoras, reservatorios e sistemas de distribui9ao de agua (GARRIDO, 1999). 

A primeira legisla9ao regulamentar do uso deste recurso no Brasil foi o Codigo das 

Aguas de 1934. A nova Constitui9ao Federal, promulgada em 1988, criou o cenario adequado 

a proposi9ao de uma legisla9ao mais abrangente. Apos anos de tramita9ao no Congresso 

Nacional, foi aprovada a Lei 9.433, de 1997, que instituiu a Politica Nacional de Recursos 

Hidricos e canais descentralizados de participa9ao por meio dos Conselhos Nacional e 

Estaduais de Recursos Hidricos e dos Comites de Bacias Hidrograficas. A gestao das aguas 

passou a ser realizada por bacias hidrograficas e com a participa9ao do Estado, usuarios 

privados e sociedade civil, "desaguando em um rico momento de exercicio da cidadania" 

(GARJULLI, 2003). 

O uso racional da agua diz respeito as mais diversas atividades antropicas e por isso 

possui carater interdisciplinar. Pensar o uso da agua significa identificar a oferta deste recurso, 

e entao delimitar as prioridades e formas do seu uso e aplica9ao, garantindo a quantidade e 

qualidade deste bem na "devolu9ao a natureza", possibilitando a manuten9ao do seu ciclo e, 

conseqtientemente, a conserva9ao da sua oferta. "A agua faz parte do patrimonio do planeta. 

Cada continente, cada povo, cada na9ao, cada regiao, cada cidade, cada cidadao e plenamente 

responsavel aos olhos de todos" (Declara9ao Universal dos Direitos da Agua, Unesco,1992). 

Portanto, a agua e um bem comum, sendo sua conserva9ao de responsabilidade 

individual e social, tornando imperativo o conceito da sinergia, onde o todo e maior que a 

soma das partes. Como ja dizia um dos mais influentes biologos do seculo XX, Rene Jules 

Dubos: "Pense globalmente. Aja localmente". 

2.2. A extensao rural 

A extensao rural, de forma organizada e considerada classica pelos que estudam sua 

historia, nasceu nos Estados Unidos na decada de 80 do seculo dezenove, quando os 

resultados das pesquisas realizadas nos Centros de Experimenta9ao e nos Colegios Agricolas 

precisaram ser divulgados entre os produtores rurais, surgindo entao o chamado "Extention 

Service", com seus metodos pedagogicos proprios, caracterizados principalmente pelas 

demonstra9oes de metodos e resultados (OLINGER, 2009). 

12 



Quanto a extensao rural no Brasil, os trabalhos pioneiros foram desenvolvidos pela 

Associacao de Credito e Assistencia Rural - ACAR, fiindada em 1948. em Minas Gerais, 

criada gracas aos esforcos feitos pela "American International Association" (A.I.A.), que 

estava empenhada em difundir o modelo do Servico de Extensao norte-americano, como meio 

de ajudar o desenvolvimento economico e social de alguns paises em fase de desenvolvimento 

(AMBIENTE BRASIL, 2009). 

Apesar de todos estes anos, ainda hoje o conceito de extensao rural nao alcancou uma 

unanimidade entre os profissionais da area, o que tern gerado as mais diversas interpretacoes 

e os mais variados entendimentos, de forma que e comum encontrar entre os autores termos 

como "transferencia de conhecimento", "educacao", "assessoria" "pacotes tecnologicos", 

"interdisciplinaridade", entre outros; o que se tern na verdade, e uma tentativa de cada orgao 

extensionista dentro ou fora do Brasil, de "personalizar" o seu proprio modo de trabalho e de 

como ele influencia diretamente no preparo dos profissionais e na utilizacao de metodologias 

adequadas a cada realidade, ou a adocao de modelos similares aos da revolucao verde, ou na 

formatacao de modelos proprios. 

Para a Associacao Brasileira de Entidades Estaduais de Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural - ASBRAER (2009), a extensao trata da difusao da vulgarizacao do 

conhecimento por meios e metodos extra-escolares, a exemplo de conferencias, palestras, 

cursos de curta duracao, seminarios, no contato direto dos educadores com os educandos, em 

seus lares e comunidades ou areas de trabalho. 

Ja para AMBIENTE BRASIL (2009) e o processo de estender, ao povo rural, 

conhecimentos e habilidades, sobre praticas agropecuarias, florestais e domesticas, 

reconhecidas como importantes e necessarias a melhoria de sua qualidade de vida. Para a 

Associacao Brasileira de Credito e Assistencia Rural - ABCAR, extensao rural e um processo 

cooperativo, baseado em principios educacionais. que tern por finalidade levar, diretamente, 

aos adultos e jovens do meio rural, ensinamentos sobre agricultura, pecuaria e economia 

domestica. Esses ensinamentos buscam modificar habitos e atitudes da familia, nos aspectos 

tecnico, economico e social, possibilitando-lhe maior producao atraves da melhoria da 

produtividade, elevando-lhe a renda e melhorando seu nivel de vida. 
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2.3. O uso de metodologias interdisciplinares na extensao rural 

Segundo Esteva (1996), desenvolvimento, em sua formulacao teorica mais ampla, 

significa a realizacao de potencialidades sociais, culturais e economicas da sociedade, em 

perfeita sintonia com o seu meio e entorno ambiental. Para Soares (2006), a nocao de 

desenvolvimento implica no aumento do bem-estar com mudanca na estrutura economica e 

social e envolve a sociedade inteira, em todos seus aspectos. O desenvolvimento abriga uma 

multiplicidade de fatores que envolvem aspectos economicos, sociais e politicos, entre outros, 

que devem ter em conta os valores e atitudes de uma populacao especifica. 

Assim, e cada vez mais dificil conceber o meio rural apenas por uma analise setorial, 

enfocando atividades economicas, que historicamente o caracterizam como meio da producao 

agricola. A complexidade das relacoes produtivas e a reorganizacao do espaco rural levaram 

esse espaco a demandar uma nova dinamica, marcada pela revalorizacao da natureza e pela 

interligacao economica entre os setores economicos. Nesse contexto, ganham relevancia as 

atividades nao-agricolas que passam a compor parcela significativa da renda no meio rural. 

Nessa perspectiva, o meio rural torna-se multifuncional e articulado ao meio urbano e por isso 

tern sido denominado de "novo rural" (SOARES, 2006). 

Essa nova dinamica do meio rural, demanda das equipes de extensao uma composicao 

interdisciplinar, dado a diversidade e complexidade dos processos, e exige do profissional 

habilidade para trabalhar em equipe e com um universo de conhecimento bastante diverso e 

diferente da sua base de conhecimento. Para o Ministerio do Desenvolvimento Agrario -

MDA (2005) o novo papel da extensao rural e "estimular, animar e apoiar iniciativas de 

desenvolvimento rural sustentdvel, que envolvam atividades agricolas e nao agricolas, 

pesqueiras, de extrativismo, e outras, tendo como centro o fortalecimento da agricultura 

familiar, visando a melhoria da qualidade de vida e adotando os principos da Agroecologia 

como eixo orientador das agoes". 
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3. PROCEDIMENTOS M E T O D O L O G I C O S 

3.1 - Caracterizacao da Comunidade Rural de Urucu 

Urucu fica localizada no municipio de Gurinhem, a uma distancia de 

aproximadamente 80 km de Campina Grande, tendo acesso pela BR-230 em direcao a capital 

do Estado, com nucleo habitacional principal bastante concentrado e uma populacao de mais 

de 1.000 habitantes, distribuida entre 203 familias, tendo como uma de suas principals 

caracteristicas a organiza9ao coletiva, existindo uma associa9ao comunitaria atuante desde 

2001 denominada de Associa9ao Comunitaria dos Produtores Rurais de Uru9u, composta 

atualmente por 66 (sessenta e seis) associados. Grande parte destas familias associadas 

trabalha em propriedades de terceiros e apenas duas possuem terras proprias. 

As atividades produtivas desenvolvidas pela popula9ao local sao baseadas na 

agricultura familiar de subsistencia atraves do cultivo do milho, fava, feijao, batata doce, alem 

do algodao que e comercializado numa escala maior na propria regiao. Totalmente cercada 

por fazendas, esta comunidade vem passando por grandes dificuldades para ter acesso a terras 

para o cultivo, tendo que aluga-las em troca de servi90, ou seja, o uso da terra e permitido em 

contrapartida ao desmatamento e limpa das areas que ocuparao ou pelo pagamento de um foro 

no valor R$ 100,00 por ha na ocupa9ao e outra parcela de igual valor na devolu9ao da area ao 

proprietario. O periodo de aluguel da terra geralmente e de um ano; apos este tempo os 

fazendeiros/proprietarios retomam as areas para plantio de capim e cria9ao de gado. 

Os moradores mais antigos da regiao de U1119U relatam que, quando a mata nativa que 

rodeava as areas onde hoje se localiza a comunidade ainda existia, a principal nascente 

existente na regiao, "a chorona" (Figura 01), alimentava um riacho que ofertava suas aguas 

durante o ano todo, atendendo as necessidades da popula9ao local, alem de possibilitar outras 

atividades, entre elas a pesca. 

Com o passar dos anos os proprietaries das terras foram desmatando as suas areas com 

dois objetivos principals: a venda da madeira para a fabrica9ao de carvao e o plantio do sisal. 

Alem disso, os proprios moradores necessitavam da madeira da floresta para constru9ao das 

suas casas e como fonte de energia para alimentar os seus fogoes de lenha. 

15 



Figura 01. Chorona: principal nascente de aguas existente na regiao da comunidade 
rural de Urucu, agosto de 2007. 

Com o passar dos anos e o aumento gradual e progressivo do desmatamento, inclusive 

das matas ciliares, o riacho da comunidade reduziu a oferta de agua e tornou-se temporario, 

apresentando vazao apenas nos periodos chuvosos do ano. Com a escassez cada vez maior de 

terras para o cultivo, cerca de 50 familias passaram a cultivar milho e feijao no alto das serras, 

uma vez que todas as terras de baixadas, os chamados aluvioes, possiveis de serem 

arrendadas, foram sendo intensamente ocupadas. Esta situacao contribuiu e contribui para o 

desaparecimento da mata nativa e das matas ciliares, tendo, pois, reflexo direto na oferta de 

agua para a comunidade. 

Atualmente, a agua para suprimento da populacao e dos animais vem de 40 cisternas 

individuals, de um acude de porte razoavel pertencente a um fazendeiro da regiao (que 

permite o acesso da populacao ao manancial), de um poco artesiano com agua salobra e de 

caminhoes pipas fornecido pelos governos municipal e federal quando a situacao torna-se 

critica durante os periodos de prolongadas estiagens (Figura 02). 
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Figura 02. Poco e acude que atualmente abastecem a comunidade, agosto de 2007. 

Os primeiros registros relacionados ao ensino na comunidade remota a meados do 

seculo XX. O municipio de Gurinhem ainda nao era emancipado e pertencia a comarca de 

Pilar, de modo que a primeira "escola" funcionava nos domicilios e as primeiras professoras 

que se tern registros foram Antonia Silva e suas irmas Maria das Dores (Dora) e Maria 

(Mariinha) que davam aulas gratuitamente para os moradores da regiao. Com a mudanca 

destas para outra localidade, a "escola" acabou fechando. 

Apos alguns anos o poder municipal acabou fundando uma escola, que tinha como 

professora Maria da Penha Silva. Na decada de 60, depois da emancipacao do municipio de 

Gurinhem, foi criada a Escola Municipal Rural Mista de Urucu, que tambem era domiciliar, e 

mais tarde, em 1973, passou a ser o Grupo Escolar Municipal Analia Arruda da Silva, que 

atualmente denomina-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Analia Arruda da Silva 

(Figura 03). As primeiras professoras desta escola foram Maria Bernadete da Silva e Maria 

de Lourdes Silva. 

Esta escola conta hoje com um corpo docente formado de 11 professores, dos quais um 

possui nivei fundameniai, ires possuem nivei medio, seis sao esiudanies de pedagogia 

(superior incompleto) e uma e formada em pedagogia (nivei superior), de acordo com o que 

pode ser visto no Quadro 01. 
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Quadro 01. Descricao do quadro de professores da Escola Municipal Analia Arruda da 
Silva em 2007, de acordo com a escolaridade dos docentes e as turmas que lecionam. 

Professores Nivei de escolaridade 

Deysiane Luis da Silva — i J : -
I I 1 V C 1 1 1 1 C U 1 U CJA - C u U C a C a O p a i ' a J O ' v C i i S C 

Adultos 

\ 4 :_ r » _ : * i .1 _ 0 : 1 — 
r » i . i i i i i i v i / j a u c u a 0 1 1 v a u i V C i f u n d a i i l C n t a i L . J / - V 

Ivania Maria dos Santos Lima 
superior incompleto 1° ano do ensino fundamental 

Lucia de Fatima Silva nivei superior fundamental 2 (6° ao 9° ano) 

Zilda Feitosa da Silva superior incompleto fundamental 2 (6° ao 9° ano) 

Ana Maria Marques da Silva superior incompleto 5° ano (antiga 4 a serie) 

Lucimar Ramos Lima superior incompleto 4° ano 

Eliny Alves Rocha 
superior incompleto fundamental 2 (6° ao 9° ano); 

Severina Expedita da Silva superior incompleto fundamental 2 (6° ao 9° ano); 

Maria das Gracas Feitosa de nivei medio pre- escolar 

Paiva 

Elidiane da Silva nivei medio fundamental 2 (6° ao 9° ano). 
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A escola municipal oferece ensino ate o 9° ano do ensino fundamental. Apos este 

nivei, os alunos sao transferidos para a cidade em transporte fornecido pela prefeitura. Alem 

da escola municipal, ha tambem uma escola particular para criancas, regida pela professora 

Ana Claudia da Silva. 

utftl 

figura 03. i.scoia Municipal de ensino fundamental "Analia Arruda da Siiva em 1983 e 
atualmente, agosto de 2007. 

Existe ainda na comunidade um posto medico que recebe visitas das equipes do 

Programa da Saude da Famiiia duas vezes por semana, sendo que os aiendimenios de urgencia 

sao feitos na sede do municipio, com deslocamento por carros particulars fretados pela 

Prefeitura. No que se refere ao transporte, tem-se o registro de apenas uma linha de onibus 

que faz o trajeto da Comunidade a Cidade de Gurinhem apenas nos dias da feira (sabado). 

com os custos sendo bancados pela Prefeitura do Municipio. 

Figura 04. Presidente da associacao indicando uma das raras areas destinadas a 
expansao das casas na comunidade e o por do sol em Urucu, Janeiro de 2006. 
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3.2 - Materials e metodos 

O primeiro contato entre as equipes e os participates aconteceu no dia 26 de 

Novembro de 2006, caracterizando-se por ser o primeiro contato direto dos membros do 

Espaco da Agua com a comunidade rural de Urucu, haja vista que o Projeto "Universidades 

Cidadas"ja atuava na comunidade desde dezembro de 2005. 

Nesta ocasiao foram trabalhadas oficinas em que os professores e estudantes da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Analia Arruda da Silva tiveram acesso a aparatos fisicos 

(pluviometros, bombas de agua manual, proveta, entre outros), alem de videos, palestras e 

dinamicas relacionados com a agua e o seu uso racional, mediados pela equipe do projeto 

Espaco da Agua. 

Ainda dentro desta atividade, a equipe do projeto Universidades Cidadas realizou 

debates que levassem a reflexoes sobre a sustentabilidade do uso da agua no bioma caatinga e 

as suas implicacoes na seguranca alimentar dos que habitam a regiao semi-arida brasileira, 

enfatizando a importancia dos conhecimentos adquiridos na escola para compreensao dos 

processos naturais e, conseqiientemente, na melhor forma de intervir e de conviver com os 

mesmos. 

O segundo encontro com os participates aconteceu no dia 10 de Julho de 2007 e teve 

como principal objetivo a elaboracao de um cronograma de atividades (Quadro 02) que fosse 

estruturado junto com os mesmos, visando inclusive a participacao de todos nas reunioes de 

preparacao das equipes em Campina Grande. 

Quadro 02 - Cronograma de encontros preparatories e oficinas da parceria "Espaco da 
Agua" x "Universidades Cidadas" na comunidade rural de Urucu. 

16 de julho de 2007 10 de agosto de 2007 

31 de agosto de 2007 21 de setembro de 2007 

19 de outubrode 2007 09 de novembro de 2007 

30 de novembro de 2007 14 de dezembro de 2007 
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Durante os debates o corpo docente da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Analia Arruda da Silva, Agentes Comunitarios de Saude e liderancas comunitarias, buscaram 

identificar os pontos de maior interesse para a comunidade na perspectiva de otimizar o uso 

da agua. Estas reflexoes sobre a realidade da comunidade e a influencia de seus atos sobre a 

oferta e qualidade da agua, gerou a necessidade de realizacao de uma analise mais apurada 

sobre a importancia do uso racional deste recurso, levando a um desdobramento na 

comunidade de temas que precisariam ser abordados durante as oficinas, conforme 

explicitado no Quadro 03. 

Quadro 03 - iteiacao das areas e iemas abordados peias equipes dos Projetos na Escoia 
publica de Urucu sobre o manejo e uso racional da agua. 

Area abordada Conteudos Temas abordados 
evenros" 

Captacao, estimativas Precipitacao media; 

I de armazenamento e Formas de 

(10 de agosto) Fisica demandas do uso de 

agua 

armazenamento; 

Evapotranspiracao. 

Salinizacao; 

I I 

(21 de setembro) 
Quimica Qualidade da agua 

roiuicao ae 

mananciais, lencois 

freaticos e solos. 

hcoiogia; 

II I 

(09 de novembro) 
Biologia Agua e saude 

Doencas de 

veiculacao hidrica; 

Tratamenio da agua. 

IV 

(14 de dezembro) Matematica 

Abordagem 

transversal as outras 

ciencias 
Fracoes e Volumes 
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A partir de entao as atividades desenvolvidas pela parceria entre os projetos 

Universidades Cidadas & Espaco da Agua, foram acordadas e planejadas, num primeiro 

momento, em reunifies previas de trabalho, envolvendo participantes dos dois projetos, de 

maneira que foram deiimiiadas as responsabiiidades de cada equipe. 

A equipe do Projeto Espaco da Agua se responsabilizou por relacionar a questao do 

uso racional da agua aos conhecimentos de fisica, quimica e matematica, buscando a 

atualizacao dos professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Analia Arruda da 

Silva. 

Para tal, utilizou uma metodologia de abordagem bastante dinamica. com auxilio de 

kits didaticos relacionados com as disciplinas em questao (cones, esferas, cubos, cilindros, 

funis, entre outros) e que possibilitaram a exposicao visual de temas como volume, area, 

fracoes, leis da fisica e quimica (Figura 05). 

Figura 05. Alguns aparatos (bomba de agua manual e pluviometro) utilizados durante 
as intervencoes dos projetos parceiros junto aos docentes de Urucu, agosto de 2007. 

Essa metodologia buscou ainda associar os conteudos vistos na escola com os 

elementos contidos no cotidiano dos alunos, que em sua maioria sao filhos dos agricultores 

(uma vez que existem pessoas na comunidade que desempenham outras funcoes como 

professores, agentes de saude, pedreiros, comerciantes, entre outros), de modo que a 

visualizacao dessa relacao permitisse aos estudantes identificar os conhecimentos obtidos na 

escola com a implicacao na sua vida pratica. 
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Quanto aos professores especificamente, estimulou-se a utilizacao de pedagogias 

visuais na aprendizagem dos estudantes, de modo que os proprios professores construiram os 

kits, possibilitando o desdobramento dessa atividade para outros eventos da escola. Procurou-

se ainda sensibilizar os docentes para a contextualizacao dos conteudos com a realidade dos 

estudantes, tornando as aulas mais atrativas e dinamicas. 

A equipe do Projeto Universidades Cidadas ficou responsavel por relacionar os 

conteudos vistos no momento anterior, moderado pela equipe do projeto Espaco da Agua, 

dentro da disciplina estudada e utilizando o vies da agua, com a realidade agricola local, uma 

vez que os estudantes da escola sao filhos de agricultores e vivenciam essa realidade 

diariamente. 

Buscando destacar a importancia da agua para as sociedades, utilizou-se o tema 

"Agua, o ouro do milenio", visando relacionar a reducao da oferta de agua com a necessidade 

de usa-la racionalmente. Um dos pontos abordados nesse tema foi a captacao da agua da 

chuva atraves de cisternas rurais; considerando a precipitacao media anual local 418 mm, e 

sabendo a area de captacao (que pode ser o telhado das casas), pode-se calcular o volume de 

uma cisterna, relacionando a captacao da agua da chuva com a matematica. 

Entre outros assuntos abordados destaca-se "As propriedades da agua versus o solo 

agricola", em que foram tratadas questoes como a estrutura molecular da agua, as suas 

mudancas de estado, tensao superficial e outras propriedades deste liquido e a importancia de 

conhece-las para um manejo mais consciente e racional deste recurso. Ainda dentro dessa 

tematica, tratou-se de questoes como a acidez do solo, os processos erosivos e as suas relacoes 

com a agua, bem como a influencia destes efeitos na adubacao e lixiviacao de um solo 

agricola, relacionando o elemento agua com a quimica e a matematica. 

Para a realizacao dos debates utilizou-se videos que retratavam a situacao de escassez 

de agua vivenciada pelo povo que habita a regiao do semi-arido brasileiro, como tambem 

exemplos de familias e comunidades que conseguiram, atraves do uso racional da agua, 

conviver com a seca. Foram tambem utilizados recursos de projecao visual como material de 

auxilio aos moderadores e aos participantes, permitindo a visualizacao dos conteudos 

expostos, facilitando assim a troca de experiencias. Por fim, dinamicas que permitiram melhor 

fluencia das oficinas, uma melhor empatia entre moderadores e participantes e, finalmente, 

melhor aproveitamento por parte do grupo (Figura 06). 
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Figura 06. Exposicoes da equipe do Projeto Universidades Cidadas, agosto de 2007. 

As equipes de trabalho dos dois projetos eram compostas por profissionais de varias 

areas de atuacao, como fisica, quimica, matematica, arte e midia e ciencias agrarias, alem de 

professores licenciados do ensino medio e estagiarios de todas estas areas, conferindo uma 

caracteristica interdisciplinar, agregando qualidade e proporcionando um diferencial ao 

irabaiho desenvoivido. 

Os trabalhos desenvolvidos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Analia 

Arruda da Silva tbram sempre divididos em dois momentos: o primeiro momento no turno da 

manna, mediado pela Equipe do Projeto Espaco da Agua e o segundo no turno da tarde, 

mediado pela Equipe do Projeto Universidades Cidadas. As tematicas das oficinas eram 

tratadas pelas equipes de maneira complementar, porem enfatizando perspectivas diferentes e 

compreendiam um universo que ia desde a atualizacao e capacitacao de professores atraves da 

exposicao, adocao e troca de experiencias, a uma acao direta dos temas abordados com o 

cotidiano dos estudantes filhos dos agricultores (Figuras 07 e 08). 
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Figura 07. Elaboracao dos kits didaticos pelos professores da E.M. Analia Arruda da 
Silva sob mediacao da Equipe do Espaco da Agua, setembro de 2007. 

Figura 08. Telhado com calha e cisterna para a captacao de agua de chuva, agosto de 
2007. 

25 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Durante os trabalhos que se iniciaram em 26 de novembro de 2006 e se entenderam 

ate 14 de dezembro de 2007, aconteceram "8" debates com os professores da escola local, dos 

quais resultaram numa serie de demandas identificadas como necessarias e prioritarias, sendo 

aquelas consideradas mais urgentes pelos membros da propria comunidade, relacionadas e 

postas em pratica de imediato. conforme consta a seguir: 

S Sensibilizacao dos estudantes e de outros membros da comunidade para a necessidade 

de se usar a agua de maneira racional; 

S Recuperacao das matas ciliares; 

S Tratamento adequado para os residuos solidos gerados pela populacao e que poluem a 

agua e o solo da regiao; 

S Combate a pratica das queimadas na "limpeza" de solos agricolas; 

S Incentivo ao plantio de arvores nativas e combate a derrubada de arvores; 

S Estimulo a participacao de outros segmentos da comunidade nestas atividades; 

/" Inclusao de temas relacionados ao uso racional da agua junto as disciplinas do 

parametro curricular obrigatorio da escola. 

Estes embates, comuns na pratica da extensao universitaria com comunidades rurais, 

em que se busca inserir a producao do conhecimento e sua apropriacao pelo grupo de 

agricultores familiares e pelos membros da academia (professores e estagiarios), como parte 

integrante de suas complementacoes e formacoes profissionais, contribuem sensivelmente 

para enriquecer e fortalecer o processo dialogico entre as partes envolvidas (BRASIL, 2006). 

A partir da identificacao das demandas, num sucinto diagnostico no que diz respeito a 

oferta de agua, os professores decidiram elaborar projetos que ao longo de sua execucao 

atenuassem os fatores que, por afetarem o meio ambiente, reduzem a oferta de agua na 

comunidade. Segundo Souza (2005) o posicionamento "social" dos seres humanos devera 

estar sempre pautado naquilo em que o meio ambiente exige para satisfazer as necessidades 

dos proprios seres vivos, sejam eles humanos ou nao, garantindo assim a sua sobrevivencia 

futura. 

O somatorio de todas as respostas da comunidade resultou em uma serie de eventos 

praticos que contaram com a participacao dos professores, estudantes e voluntarios da propria 

regiao; um exemplo disto foi o mutirao de coleta seletiva de residuos solidos espalhados ao 
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longo das areas do povoado, muito deles jogados dentro e nas margens dos principals 

corregos da bacia hidrografica local, na qual foram coletadas 3,5 toneladas de lixo no nucleo 

habitacional principal (Figura 09), com ampla divulgacao e participacao da comunidade, 

inclusive dos agentes de saude, que se integraram ao processo atraves de uma serie de 

informacoes a populacao sobre a relacao entre o lixo e algumas doencas presentes na 

comunidade, dentre elas as doencas de veiculacao hidrica. 

Figura 09. Muiirao para coieia seietiva tie residuos soiiuos, juiho de 2008. 

Outra atividade realizada visou a recuperacao das matas ciliares da principal nascente 

de agua da comunidade, onde tbram plantadas cerca de 250 mudas de especies nativas (Figura 

10). Esse evento mobilizou estudantes, professores e voluntarios num grande mutirao, que 

contou com a presenca de especialistas na area florestal, de modo que a pratica foi 

acompanhada de palestras sobre a importancia da atividade na manutencao e no aumento da 

oferta de agua para a comunidade. 

Registrou-se ainda outras atividades de cunho educacional como a promocao de 

gincanas ecologicas, brincadeiras, concurso de soletracao, perguntas e respostas, apresentacao 

de fantoches, videos sobre a importancia da agua e palestras sobre os mais diversos temas 

relacionados a agua, buscando proporcionar a comunidade informacoes que permitam deter o 

crescente processo de deterioracao das areas proximas as nascentes, provocadas 

principalmente pela utilizacao de queimadas para as atividades agricolas, alem de sensibiliza-

la sobre a importancia da coleta seietiva do lixo e suas vantagens no combate a doencas 

transmitidas por insetos ou mesmo pela agua contaminada. 
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Figura 10. Mutirao para recuperacao da principal nascente da comunidade a 
"Chorona", agosto de 2008. 

E importante destacar ainda que a participacao e o engajamento permanente dos 

estudantes, filhos dos produtores da comunidade, nestas atividades extrapolou todas as 

expectativas, tornando-se um dos resultados mais relevantes ao longo de todo o processo. 

Segundo Carvalho (1995), para a crianca, "a escola representa sua primeira forma de vivencia 

social diferenciada de sua familia, local, pois, de experimentar regras estabelecidas para 

aprendizagem que envolva ferramentas sociais (...), sendo esta uma oportunidade impar dos 

estudantes vivenciarem a discussao de problemas sociais que ocorrem ao redor de suas 

residencias e entornos da comunidade". 

Alem disso, a inclusao de temas relacionados ao meio ambiente e ao uso racional da 

agua nos parametros curriculares obrigatorios da escola tornou essa atividade um processo 

permanente, no qual os individuos e a comunidade tomam consciencia do seu meio ambiente 

e adquirem conhecimentos, conhecem novos valores, ganham habilidades a partir das 

experiencias que vivenciam e passam a ter, sobre os acontecimentos, capacidade de agir -

individual e coletivamente - na buscar de solucoes para problemas ambientais de grande e 

pequena monta dentro de menor espaco de tempo possivel (Conferencia de Tbilisi, 1977). 
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5 - CONCLUSOES 

Os trabalhos da parceria entre os projetos Espaco da Agua & Universidades Cidadas, 

baseado em metodologias interdisciplinares e na parceria com a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Analia Arruda da Silva, se mostraram eficientes no sentido de promover 

reflexoes dos membros da comunidade sobre suas necessidades basicas e primordiais que 

precisam ser trabalhadas na busca de alternativas sustentaveis de geracao de renda no seu 

proprio local de origem e que agridam o minimo possivel o meio ambiente. 

As respostas efetivas da comunidade no que diz respeito tanto as atividades de 

sensibilizacao da populacao para o uso racional da agua, quanto as atividades praticas que 

passaram a acontecer no sentido de reduzir doencas de veiculacao hidrica e aumentar a oferta 

de agua atraves da recuperacao de nascentes existentes na comunidade demonstra o grau de 

maturidade e de consciencia da populacao envolvida. Concomitantemente a essas respostas, e 

importante ainda enfatizar que ao relacionar as disciplinas curriculares obrigatorias com a 

questao do uso racional da agua, os professores e estudantes da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental "Analia Arruda da Silva" passaram a se envolver de forma direta e permanente 

com situacoes que no seu dia a dia ainda nao eram percebidas e que permitiu a ambos os 

segmentos identificar os potenciais a serem aproveitados e as possiveis solucoes para 

problemas cronicos que afetam diretamente as suas vidas. 

Comprovou-se nesse trabalho a eficiencia da parceria entre projetos de extensao rural 

bem planejados, e escolas rurais e que, pelo uso de metodologias interdisciplinares, e possivel 

se criar "atalhos" para acelerar os processos de desenvolvimento comunitario, sem 

comprometer os valores culturais e os potenciais produtivos das regioes de abrangencia. A 

parceria firmada com a escola agrega uma qualidade diferenciada aos trabalhos, tornando-os 

mais pertinentes e eficientes, com perspectivas de alcancar a curto e medio prazo, tempos 

presentes e cidadaos futuros. 
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