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1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao resta duvida que dos primordios dos tempos ate o momento atual o mundo 

mudou sensivelmente. As transformacoes foram tantas e advindas de tantos fatores que 

quase nao da para encontrar resquicios do passado e reconhecer algumas das caracteristicas 

ou indicadores do mundo antigo, nas sociedades mais atuais. 

Em sua dissertacao de mestrado Queiroz (1997) destaca que ao longo de sua historia 

o homem tern introduzido altera9oes no equilibrio dos ecossistemas e usando seu saber 

natural conseguiu se apropriar dos recursos ao seu redor para suprir suas necessidades de 

alimenta9ao e abrigo. Este saber, acrescenta o mesmo autor, estava representado pelas 

inovacoes tecnologicas constantes e lhe possibilitou o dominio sobre as for9as fisicas do 

meio onde estava inserido. 

Nesse processo de intera9ao do homem com a natureza, ele faz uso de elementos 

mediadores, intermediarias, ferramentas ou instrumentos facilitadores que lhe auxiliam na 

busca pela sua sobrevivencia. 

E essa parceria traz conseqiiencias muito positivas como se ve na afirma9ao 

seguinte: 

De posse dessas ferramentas e usando a coopera9ao social, o homem 

reduz consideravelmente o tempo gasto na luta pela sobrevivencia. 

Com a diminui9ao do tempo gasto que seria despendido na luta pela 

vida, sobra-lhe tempo livre para atividades culturais, e desta forma, 

novas ferramentas sao produzidas, dando-lhe mais eficiencia de 

interven9ao na natureza. Desse relacionamento, homem-natureza e 

homem-homem, o ser humano produz a cultura, ou seja, cria bens 

materials, valores, modos de fazer, pensar e de perceber o mundo. 

(QUEIROZ,1997,p.2) 

Em contraposi9ao ao desenvolvimento alcan9ado ate entao, o mundo tambem 

passou a conviver com uma serie de problemas, nunca antes sonliados, como a degrada9ao 

do meio ambiente, a desigualdade social, a exacerba9ao da pobreza e da miseria entre os 

homens, a polui9ao, as drogas, o descaso pela coisa publica, entre tantos outros. 

Queiroz (1997) sobre esse fato comenta que "a rela9ao homem e natureza trouxe 

inumeras implica96es, pois se de um lado possibilitou o conforto e ofereceu melhores 

condi96es de vida, engendrou no mesmo processo uma amea9a a vida".(op.cit.,p.2) 
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Ao mesmo tempo a solucao parece cada vez mais longe, mais distante, ou mais 

dificil de ser efetivada. Nesse sentido complementa Guimaraes (1993): 

Em que pese a importante evolucao do pensamento mundial com 

relaQao a crise do desenvolvimento que se manifesta na crise do meio 

ambiente, uma avaliacao geral das altemativas propostas - entre elas a 

de desenvolvimento sustentado - revela que houve ava^os na busca 

de solucoes defmitivas, nem tampouco inovadoras. (op.cit.,p.l 13) 

A verdade dos fatos e que, com maiores ou menores niveis de sofisticacao, as 

altemativas de solii9ao da crise supoem mudan9as de carater ainda marginal nas institui9oes 

e regras do sistema economico e financeiro, conclui o autor. 

Enquanto isso nao se concretiza, estrategias de menor impacto, mas de extrema 

importancia, come9am a serem implantadas no sentido de conhecer com mais detalhe o 

problema, estuda-lo em suas multidimensoes, para entao buscar a sua solu9ao, ou rever o 

quadro a que se chegou. 

Partindo dessas considera96es desenvolvemos nosso Estagio Supervisionado do 

Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, no Programa de 

Estudos e A9oes para o Semi-Arido - PEASA. 

O desenvolvimento do estagio partiu de um estudo de caso, cujos alvos foram as 

comunidades de Cuiuiu e Recanto I I situadas respectivamente nos municipios de Barra de 

Santa Rosa e Jerico, no estado da Paraiba. 

Com a realiza9ao do trabalho, o PEASA pode mostrar que aliando conhecimentos e 

a96es e possivel encontrar saidas para o semi-arido, particularmente nas comunidades aqui 

descritas ou enfocadas. 

As fontes que subsidiaram nossas coloca96es encontram-se relacionadas na 

bibliografia e os resultados, embora nao conclusivos, se apresentam como animadores. 
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2 PROGRAMA DE ESTUDOS E ACOES PARA O SEMI-ARIDO (PEASA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com mformacoes retiradas do site vvww.peasa.ufcg.edu.br esta 

instituicao foi criada em meados do ano de 1994 e instalou-se como um novo mecanismo 

destinado a articular e promover dentro da Universidade Federal de Campina Grande -

UFCG e das instituicoes de pesquisa e desenvolvimento do Estado da Paraiba, a realizacao 

de estudos e intervencoes nas atividades de ensino, pesquisa e extensao relacionadas a 

tematica do semi-arido. Este programa implanta uma metodologia de trabalho, onde a 

enfase na visao multidisciplinar e privilegiada e difundida. Sua finalidade e desenvolver as 

potencialidades de todas as instituicoes do Estado que se prestem ao equacionamento e a 

criacao de altemativas para os graves problemas desta importante parcela do territorio e da 

sociedade paraibana. Visa, portanto, contribuir para o desenvolvimento do semi-arido 

atraves dos meios e competencia inerentes a universidade e demais instituicdes congeneres: 

a producao e a difusao de conhecimentos apropriados a regiao que possam ter sobre esta, 

efeitos dinamizadores. 

O PEASA (Programa de Estudos e Acoes Para o Semi-Arido), embriao de uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

art icula9§o maior entre o Estado e a Sociedade, objetiva em ultima instancia, a busca de 

uma nova postura de a9ao, irmanada com o homem em suas raizes, preocupada com a 

qualidade de vida e com a preserva9ao do meio ambiente. Nesta perspectiva tern como 

objetivos especificos: 

• Promover o desenvolvimento da sociedade regional do semi-arido em bases 

socialmente justas e ecologicamente sustentaveis, atraves do refor90 e 

aperfei9oamento da infraestnituras socioeconomica e do sistema produtivo; 

• Desenvolver a capacidade de assegurar a produ9ao dos meios de 

sobrevivencia e aumentar a competitividade da produ9ao, permitindo 

melhorias nas condi96es de vida da popula9ao da regiao semi-arida. 
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Localizado na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, no Bloco AB -

2°andar, o PEASA tern urn corpo de funcionarios descrito na Tabela 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1 - Quadro de Funcionarios (Corpo do Peasa) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cargo Nome 

Coordenador Geral Vicente de Paulo A. Araujo 

Coordenador Administrativo Carlos Minor Tomiyoshi 

Secretaria Marilene Duarte 

Secretaria Francisca Constantina 

Chefe dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90s gerais Irenaldo Gomes de Abreu 

Chefe do setor de compras Rossino Ramos 

Digitador Jose Braulio Japiassu 

Motorista Jose Jackson 

Motorista Severino Ramos Simoes 

Pesquisadora / Consultora Gilvanize Alves Tito 

Pesquisador / Consultor Orlando Villar 

Pesquisador / Consultor Jose Leonaldo Lima de Farias 

Estagiaria IEL/ SEBRAE Shirlene Kelly 

Baseado na Tabela 1 pode-se observar que o PEASA tern um consideravel corpo de 

funcionarios, nos quais dentro deles existe um grande numero de Engenheiros como 

Vicente de Paulo A. Araujo e Vicente de Paulo A. Araujo (Engenheiros Civis), Jose 

Leonaldo Lima de Farias (Engenheiro Agronomo), Gilvanize Alves Tito(Engenheira 

Agricola), e outros que atuam diretamente nas comunidades fazendo com que o trabalho 

dessa instituicSo seja um trabalho qualificado e de muita competencia. 

Atraves de estudos de viabilidade tecnico-economica, realizados suas pelas equipes 

o PEASA analisou cada uma das areas do semi-arido paraibano na quais continham 

aspectos mais relevantes para concentra9ao de esfor90s multidisciplinares da inst itui9ao. 

Nesse sentido, o PEASA esta atuando preferencialmente em seis areas representativas de 

regioes fisiograficas de clima semi-arido do Estado da Paraiba, denominadas de Unidades 

Geoambientais de Estudos e A9oes - UGEA's. 
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A unidade geoambiental de trabalho em cada uma dessas UGEA e a bacia 

hidrografica. A opcao pelo desenvolvimento de um trabalho em bacias hidrograficas e 

decorrente da ado9ao de uma visao global do conjunto formado pelo meio fisico e social 

presente, ou seja, uma interpreta9ao nao fragmentada das redoes existentes entre o ser 

humano e a natureza e dos recursos naturais entre si, tais como solo, agua, vegeta9ao e 

fauna; independentes da localiza9ao das cercas divisorias das propriedades rurais ou linhas 

secas de divisas municipals. A seguir, na Figura 1, esta a localiza9ao das unidades 

geoambientais de estudos e a9oes - UGEA's . 

Figura 1 - Localiza9ao das Unidades Geoambientais de Estudos e A96es - UGEA's 

(1) Cariri - Bacia do Rio Sucuru 

(2) Curimatau - Bacia do Rio Guandu 

(3) Depressao Sertaneja - Bacia do Riacho de Santa Gertrudes 

(4) Vale do Pianco - Bacia do Riacho Santana 

(5) Catole do Rocha - Bacia do Rio Jerico 

(6) Alto Sertao - Bacia do Riacho Santo Antonio ou Jangada 
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Atraves de um levantamento do potencial de comunidades pertencentes a cada 

UGEA's, o PEASA analisou a potencialidade, quais os interesses destas comunidades em 

crescer suas produtividades, quais, como ja foi mencionada, a viabilidade tanto tecnicas 

quanto fmanceiras. E principalmente como se encontrava a comunidade, que poderia estar 

sem investimentos para poder se desenvolver, pois muitas vezes grandes areas de 

desenvolvimento podem estar esquecidas. 

Sendo assim, o PEASA atua preferencialmente nas areas estudadas de acordo com 

as UGEA's aproveitando na execu^ao dos projetos, os recursos humanos e infra-estrutura 

de laboratories, veiculos e equipamentos existentes em todas as instituicoes que participam 

em parceria com o programa. 

O programa abre espaco para um aprender-fazendo, interativo, co-participativo, 

democratico e acima de tudo, que se aproxima da realidade das comunidades atingidas. 

Alguns projetos podem, de acordo com suas especificidades e com as necessidades de uma 

determinada localidade ou comunidade, atuar isoladamente fora das UGEA's, desde que as 

atividades desenvolvidas estejam alinhadas com os objetivos do PEASA. 

O PEASA apoia varios programas dentro do semi-arido paraibano, nos quais abrange 

diversos setores estrategicos para o desenvolvimento sustentavel da regiao semi-arida 

paraibana, de forma articulada e organizada, priorizando as demandas das comunidades nas 

seguintes areas do conhecimento: Educa9ao, Historia e Artes; Informa9ao Tecnologica, 

Sensoriamento Remoto e Meteorologia; Manejo, Conserva9ao dos Solos e Maquinas / 

Implementos Agricolas; Meio-Ambiente Preserva9ao, Conserva9ao, Produ9ao e Manejo 

Florestal; Sociologia e Assessoria Juridica Rural; Seguran9a Alimentar e Processamento 

Agroindustrial de Alimentos; Recursos Hidricos, Irriga9ao, Saneamento e Abastecimento; 

Recursos Minerals e Energia Alternativa; Produ9ao, Manejo e Saude Animal; Economia, 

Transporte, Distribui9ao e Comercializa9ao (Marketing e Design); 

Armazenamento e Constates Rurais; Saude. 

Os projetos, nos quais o PEASA esta envolvido atualmente serao detalhados mais 

adiantes. Para tais projetos o PEASA conta com uma serie de parcerias. Dentro da 

Universidade Federal de Campina Grande, na qual mantem uma intensa parceria com todos 

13 



os Centros e seus Departamentos, Nucleos e Laboratories: CCT,CCBS, CH, CFP, CSTR, 

CCJS, NERG entre outros. 

Entretanto, na sua estrategia de atuacao, o PEASA valoriza primordialmente a 

possibilidade de estabelecer parcerias com outras instituicoes voltadas aos mesmos 

objetivos de desenvolvimento do semi-arido. Neste sentido, as principals instituicoes que o 

Programa mantem parcerias sao: SETRAS, EMATER, UEPB, EMEPA, INTERPA, 

EMPASA, LMRS, FAC, PPTA/SICTCT/PB, SUDEMA, EMBRAPA, INCRA, IBAMA, 

DNOCS, ETFPB (Cajazeiras), EATFPB (Sousa), ABAG, PENSA/USP , ABIPTI, 

FIEP/SESI/SENAMEL, PaqTcPb, ATECEL, FUNAPE, ONGs da Articulacao do Semi-

Arido Paraibano, APAN, Conselhos Municipals de Agriculture, Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, Cooperativas de Produtores Rurais, Federa9ao dos Trabalhadores da 

Agricultura e Associacoes Comunitarias de Base. 

O PEASA conta com um orgamento para custeio e pequenos investimentos pela 

UFCG, com a contra-partida espontanea das parcerias institucionais, alem do financiamento 

para projetos de pesquisa e acoes de extensao, dos seguintes orgaos de fomento: FINEP. 

CNPq, MEC/SESU, CAPES, ETENE / Banco do Nordeste, SENAR, SEBRAE, 

FAPESQ/SICTCT/PB, SETRAS, SUDENE/ADENE, entre outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 AGROINDUSTRIAS 

Nas agroindustrias o objetivo e transformar as comunidades rurais - constituidas por 

micros e pequenos agricultores, totalmente a margem de quaisquer politicas publicas de 

desenvolvimento - em uma populacao com melliores condi96es economicas, sociais e 

ambientais.Sendo assim, sua missao, e baseado numa visao sistemica, promovendo a 

implanta9ao de polos de desenvolvimento no Semi-Arido Paraibano, atraves de uma equipe 

multidisciplinar, alicer9ada numa articula9ao interinstitucional e na demanda das 

comunidades rurais. 
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As agroindustrias atualmente que recebem o apoio do PEASA sao mostradas no 

esquema de uina rede de distribuicao (Figura 2). 
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Figura 2 - Uma rede de agroindustrias 

Dentro do or9amento do PEASA, como ja foi dito, eneontram-se pequenos 

investimentos espontaneos que auxiliam no apoio as agroindustrias mostradas na rede 

acima, mais mesmo assim ainda conta com um deficit, o que acarreta que nem todos os 

projetos estao em andamento, alguns param por falta de investimentos para a compra de 

materiais, outros por falta de for9a de vontade da propria comunidade, entre diversos 

problemas que a institui9ao enfrenta. 

2.2 CENINSA (Central de Informacoes para Sistemas Agroindustriais) 

Baseado no site oficial o Ceninsa (www.ceninsa.ufpb.br) e o levantamento das 

principals cadeias ou arranjos produtivos e identifica9ao dos possiveis clusters do 

agronegocio da regiao Nordeste. Nas etapas de analise e estudo de cadeias produtivas e 

identifica9ao de possiveis clusters da regiao Nordeste, levantou-se as principais 

metodologias de analise e estudo desenvolvidas por diversas institui9oes. 
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As cadeias produtivas sao: 

• OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abacaxi e um fruto tropical bastante demandado no mercado de frutas, 

com uma producao mundial de 12,3 milhoes de toneladas (1998), o que 

lhe confere elevada importancia economica e social. Uma das metas do 

Forum do Abacaxi com o Portal CENINSA e ampliar a presenca da 

Paraiba nos mercados interno e extenio. 

• O camarao que na regiao Nordeste oferece condicoes excepcionais para 

o crescimento sustentado da criacao e producao. Uma das metas do 

Cluster do Camarao com o Portal CENINSA e fortalecer uma rede de 

parcerias a medida que cada participants identifica seu papel e assume, 

voluntariamente, a responsabilidade e os ganhos de fazer o negocio 

acontecer. 

• A industria do couro bovino no Brasil produz cerca de 30.200.000 

unidades. No Nordeste, a procedencia da producao de couros bovinos 

corresponde a 9,57% da producao nacional. Uma das metas do Polo 

Calcadista da Paraiba com o Portal CENINSA e atuar na consolidacao de 

uma vocacao natural do Estado - a fabricacao de calcados e arms. 

• Uma das metas do Cluster do Ovino-Caprino da Paraiba com o Portal 

CENINSA e promover o estabelecimento de bases comerciais e de 

mercado do agronegocio de caprinos e ovinos, padroes tecnologicos, 

padroes de manejo tecnologico, e de mecanismos que apoiem o 

levantamento de exigencias do mercado consumidor. 
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2.3 CISTERNAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escassez e a ma qualidade da agua para o abastecimento familiar em meio rural e 

um dos mais agudos desses problemas, dada a participacao vital desse insumo nas 

atividades fisiologicas dos seres humanos, fez com que diversas mstituicoes de 

pesquisa/extensao criassem varios tipos de programas, com a finalidade de implantar nas 

pequenas propriedades rurais, uma infra-estrutura hidrica permanente, a fim de minimizar 

os grandes problemas da falta de recursos hidricos nas comunidades rurais do nordeste e 

com isso, permitir ao homem rural um melhor relacionamento com o meio em que vive. 

Com tal situacao a PEASA e alguns de seus parceiros veem desenvolvendo esforcos para 

combater o efeito da estiagem atraves de estudos para captacao e conservacao de agua 

pluvial, notadamente para consumo humano, com destaque para a construcao de cisternas 

de placas no meio rural. 

Com esse ambito o PEASA coordenou e supervisionou a construcao de cisternas, 

atraves de cursos (40 horas/cada) e acompanhamento das mesmas. Realizou os contados 

com as comunidades e/ou prefeituras onde as cisternas seriam construidas. Coube tambem 

ao PEASA a compra e transporte do material de construcao aos locais de realizacao dos 

mesmos, transporte dos instrutores aos locais de realizacao dos cursos, elaboracao e 

fornecimento de material didatico, emprestimo dos equipamentos de aula (TV, video 

cassete, retroprojetor e projetor de slides), documentacao (fotografias) das atividades 

realizadas, divulgacao dos cursos, elaboracao do Relatorio de Atividades, emissao dos 

certificados aos alunos que participaram dos cursos e pela compra e entrega dos Kits de 

Construcao e o de Alimentacao que foram doados para cada comunidade beneficiada. ( Ver 

anexo 1) 
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2.4 MEIO AMBIENTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Asa Branca, Concriz, Sabia, Galo de Campina, Rolinhas (Vermelha, Branca, 

Diamante, Azul e Cascavel), Azulao, Casaca de Couro, Xexeu de Bananeira, Vem Vem, 

Caboclinho...Estas sao algumas das muitas variedades de aves silvestres do Semi-Arido 

nordestino. O Canario da Terra, em extincao no Cariri Paraibano, volta a repovoar uma area 

de 8.000 ha da regiao como um dos resultados do Projeto de Triagem, Readaptacao, 

Reproducao e Reintroducao de Animais Silvestres no Cariri Paraibano, desenvolvido na 

Fazenda Veneza do Jua(300 ha) de propriedade de Jose Braulio Japiassu. localizada no 

Km 18 da estrada que liga o municipio de Sume ao Congo, onde esta instalada uma base de 

soltura para animais silvestres cadastrada no I BAM A - Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Renovaveis. (Ver anexo 2 ) 

2.5 PLANAGRO (Sistema de Planejamento e Zoneamento Agroclimatico) 

Recentemente, porem, os servicos de previsao meteorologica passaram a fornecer 

informacoes mais precisas sobre as caracteristicas da estacao chuvosa, com antecedencia de 

um a tres meses. Isto pode vir a reduzir significativamente a incerteza no planejamento 

agroclimatico de curto prazo, a medida que a precisao das previsoes seja melhorada. Este 

trabalho apresenta um sistema informatizado para zoneamento agroclimatico, que 

determina a melhor epoca de plantio de culturas dependentes de chuva e suas necessidades 

de irrigacao suplementar, a partir das caracteristicas fisiologicas das culturas, do regime 

climatico local e da previsao meteorologica. 

O Sistema encontra-se em fase intermediaria de implementacao e e composto de 

seis modulos funcionais: 
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P L A N A G R O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARPEC HI DRESTS AVALPREC BALHI D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - Funcionalidades do Planagro 

ZAGRO 

Onde: 

• BDADOS = Banco de Dados 

• CARPEC = Caracterizacao do Periodo de Precipitacao 

• PEREFET = Identificacao do Periodo Efetivo de Precipitacao 

• HIDRESTS = Analise Estatistica de dados Hidro-Metereologicos 

• AVALPREC = Avaliaciio da Precipitacao e Evapotranspiracao no Periodo 

• BALHID =Balanco para Manejo das Culturas 

• ZAGRO =Zoneamento Agroclimatico Georeferenciado 

19 



3 PROJETOS ACOMPANHADOS NESTE ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Comunidade Cuiuiu - Municipio de Barra de Santa Rosa 

A Bahia e a Paraiba lideram a producao da fibra do sisal (Agave sisalana, Perr) no 

pais, tendo essa cultura importante valor social e economico. A sisalicultura e grande 

absorvedora de mao-de-obra, na entressafra de outras culturas tornando-se, portanto, uma 

significativa fonte de geracao de emprego e renda, justamente no periodo seco, quando a 

for^a de trabalho rural encontra-se ociosa. 

O municipio de Barra de Santa Rosa, situadO no estado da Paraiba, tern uma area de 

8.939 hectares destinada a colheita do sisal, sendo a producao de fibra de 80t/ano. Nela se 

encontra a Comunidade Cuiuiu que tern como atividade principal a atividade artesanal. Das 

cento e setenta e quatro familias que fazem a comunidade, mais da metade se dedica a esta 

atividade artesanal. Esta atividade faz parte da cultura e tradicao do lugar. Era comum 

encontrar nas suas residencias locas um alpendre (extensao lateral da casa), com uma 

"engenhoca" para confeccionar cordas. Os engenhos de cordas, como sao designadas as 

engenhocas, sao pecas compostas de uma roda de bicicleta provida de manivela, ligada a 

uma planetaria atraves de uma correia ou corda, atualmente estas "engenhocas" encontram-

se na sede da associacao. 

A atividade e desenvolvida de forma bastante rudimentar, o que dificulta uma maior 

producao alem de causar acidentes tipicos desse tipo de atividade, como o corte das maos. 

Grande parte da mao de obra para fabricacao de cordas e constituida por criancas, mulheres 

e idosos, o que torna o processo ainda mais lento e com baixa producao. Ainda existe na 

comunidade, alem destas atividades, o cultivo de milho e feijao para subsistencia, 

utilizando tecnicas simples e baixo nivel tecnologicos. 

Quando do inicio da implantacao do projeto a comunidade ainda era inexperiente 

quando a todo o processo de fabricacao de pecas artesanais, so fabricavam cordas e tapetes, 

por isso tinham uma rentabilidade bem menor do que a de atualmente, atraves do PEASA, 

as cooperadas recebeu capacitacao e aprimoramento da mao de obra, e hoje produzem 

pecas para ser distribuidas nacionalmente. (Ver catalogo de produtos em anexo 4). 

A associacao conta com cerca de 32 pessoas atuantes diretamente, e outras tantas 

indiretamente, para as quais as associadas compram a fibra de sisal. A associacao produz 
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artesanato de qualidade, vendidos em lugares sofisticados, promovendo assim a auto-estima 

das associadas, possibilitando a realizacao de sonhos dos associados e o melhoramento das 

condicoes de vida desta comunidade, um vez que o crescimento das vendas que era 

praticamente zero passou para R$2.500,00/mes em media. 

A comunidade e associada ao Parque Tecnologico da Paraiba atraves da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COOAGRIL - Cooperativa de Agroindustrias, que atua na comercializacao dos produtos, 

fornecimentos de insumos, abre canais confiaveis de comercializacao, promocoes 

adaptadas aos produtos, levantamento de informacoes de mercado, entre outros. 

Figura 4 - Produtos do Artesanato da comunidade de Cuiuiu 

A comunidade conta coma orientacao da Engenheira Agricola Gilvanize Alves Tito 

(pesquisadora /consultora) que da o suporte tecnico as associadas, atraves de visitas a 

comunidade semanais, para um acompanhamento rigoroso, no sentido de controlar a 

qualidade do produto, da subsistencia da associacao, incentivo para continuarem a 

producao, pagamento das associadas pelos produtos vendidos. 

Em um acompanhamento a visita de Eng8 Gilvanize a comunidade pude constatar 

como funciona a associacao. Ao chegarmos na sede so encontravam-se algumas associadas 

trabalhando, dentro de poucos minutos praticamente todas as associadas estavam na sede. 

A Eng a Gilvanize coordenou uma reuniao com as associadas, destacando pontos 

importantes como os cuidados com as cordas das pecas, e em seguida comecou o 

pagamento as associadas de um grande pedido do Pao de Acucar. Logo apos o 

encerramento da reuniao voltamos ao municipio de Campina Grande 

21 



3.2 Comunidade Recanto II - Municipio de Jerico 

A comunidade de Recanto I I esta localizada a 06 km a oeste da sede do Municipio 

de Jerico, na Meso - Regiao do sertao paraibano e Micro - Regiao de Catole do Rocha, 

distante 284,7 km do municipio de Campina Grande. As cidades de maior relacionamento 

sao: Catole do Rocha (33 km) Pombal (30 km) e por ultimo a capital do estado, Joao 

Pessoa (404,7 km) ligada pela BR 230. 

O beneficiamento do pescado na comunidade Recanto I I e uma altemativa viavel no 

aproveitamento da producao do mesmo, levando o desenvolvimento para a comunidade, 

pois se trata de uma tecnologia que proporciona grande rentabilidade de aproveitamento da 

materia prima, onde as familias envolvidas na pesca artesanal terao acesso a uma tecnologia 

altemativa e de facil manejo. 

A atividade da comunidade se resume a pesca que atinge em media 4 horas diaria, 

na captura do pescado (manual), que geralmente e exercida pelo chefe da familia e os filhos 

mais velhos, enquanto que o restante do grupo familiar participa indiretamente de outras 

atividades, como a agricultura de subsistencia nas vazantes do Acude Carneiro (milho, 

feijao, batata doce, jerimum, arroz), as culturas de sequeiro (algodao moco e algumas 

fruteiras), e a pecuaria com a criacao de caprinos, bovinos e aves de pequeno porte. 

O projeto que atualmente esta em fase de implementacao, com a construcao de 

unidades de processamento e artesanato, (a planta se encontram em anexo), pois para um 

melhor processamento de peixe, que sera explicitado mais adiante, e seus demais 

componentes se faz necessario uma unidade de beneficiamento. Este e um importante 

aspecto que esta relacionado com uma das atividades do Engenheiro Civil. As plantas que 

chegam no PEASA muitas vezes nao estao de acordo com as necessidades que a 

comunidade requer ou mesmo nao estao tendo um aproveitamento adequado do espaco 

fisico. Dentro do PEASA temos um Engenheiro Civil, Eng0 Orlando Villar, com a 

responsabilidade de analisar cada projeto, objetivando definir os pontos no projeto que 

deixaram a desejar. 

O peixe, tilapia niloticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sarotherodon niloticus, L), e uma especie importante 

comercialmente e representa um suporte alimentar de baixo custo, apresentando o 

rendimento de file da ordem de 32% em pesos acima de 500 gramas (comprimento medio 
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dos peixes de 27,9 cm) e uma disponibilidade de 66,0% de residuos para indusfrializacao e 

obtencao da farinha do peixe, que sera utilizado como racao, dos peixes para proprio 

cultivo, diminuindo assim os custos de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5 - Tilapia 

A pesca esta sendo feita atualmente so manualmente, visto que as unidades estao 

em construcao. A venda dos peixes se dar In natura no comercio local, quando nao for 

consumida pela propria familia. A producao pela captura de pescado gira em torno de 5 a 

10 kg/familia/dia. 
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4 CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja destacamos em outre- momento deste relatorio que o estudo de casos que 

empreitamos nao tern um carater conclusivo. Porem, as acoes empreendidas durante a sua 

efetivacao foram por demais sugestivas de que o Programa de Estudos e Acoes do Semi-

arido - PEASA, desenvolvido pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, esta 

estruturado em bases solidas e, por esse motivo, tern se constituido como uma das 

estrategias mais apropriadas para o enfrentamento da crise que assola nossa regiao, 

particularmente no que se refere as questoes do Semi-arido paraibano, representado pelos 

municipios de Jerico e Barra de Santa Rosa que nos serviu como alvo de estudo. 

Constatamos que esses municipios, como tantos outros por esse Brasil a fora, 

esquecidos pelos governantes e por eles mesmos comecaram a se perceber vivos, atuantes e 

buscar no seu povo, e na mobilizacao do seu proprio potencial, forcas para se reerguer, 

motivacao para mudar o quadro. A comercializacao de produtos locais, alem de projetar o 

municipio fez resgatar a auto-estima da populacao, melhorando sensivelmente a sua 

qualidade de vida aumentando assim a expectativa de um futuro mais promissor. 

Cada comunidade estudada apresenta um perfil diferente, considerando-se as suas 

especificidades, o que repercute no modo de operacionalizar as acoes e tambern nos 

resultados alcancados. 

De qualquer modo, ficou por demais evidente que a relacao do homem com o 

ambiente acontece como em uma via de mao dupla, onde um influencia, mas tambem sofre 

a influencia do outro e que os beneficios advindos do desenvolvimento tambem sao 

diretamente proporcionais as conseqiiencias danosas que se tem que arcar em sua 

decorrencia. 
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Anexo 1 - Informa^oes tecnicas sobre a cisterna de 

placas cilindrica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cisterna tern a forma cilindrica, com a capacidade para armazenar 

aproximadamente 15 mil litros, suas paredes foram construidas com placas de concreto 

fabricadas no local, a tampa foi em laje pre-moldada , com o diametro de 3,50 metros, a 

profundidade em torno de 2,20 metros. O sistema de captacao de agua foi instalado no 

beiral do telhado da construcao mais proxima a cisterna. O volume da cisterna pode variar 

em funcao da quantidade de blocos por fileiras e tambem em funcao da altura da cisterna. 

Figura 1 - Cisternas Cilindricas 



Quadro IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO PARA UMA CISTERNA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Item Discriminacao do Material Unidade Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 Cimento Saca 15 

02 Areia M 3 2,5 

03 Cascalhinho ou Brita 16 Lata 50 

04 Massa Plastica - Ibere (Lata 500 gr) Gramas 500 

05 Sikal Litro 02 

06 Ferro 3.4 Kg 15 

07 Zinco com 30 cm de largura Kg 20 

08 Cano em PVC de 75 mm Metro 18 

09 Joelho em PVC de 75 mm Ud 03 

10 T em PVC de 75 mm Ud 01 

11 Trilho para laje com 3,0 metros Ud 03 

12 Trilho para laje com 2,60 metros Ud 02 

13 Trilho para laje com 1,60 metros Ud 02 

14 Bloco para laje com 03 furos Ud 120 

15 Cal Megao Kg | 10 

16 Peneira Ud 01 

17 Botoes rapido duzia 03 



QUADRO IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - KIT DE CONSTRUQAO DOADO PARA CADA COMUNIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Item Discriminacao do Material Unidade Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 Pa de Bico Com Cabo ud 01 

02 Pa Quadrada com Cabo ud 01 

03 Picareta Com Cabo ud 01 

04 Enxada Com Cabo de 3 Libras ud 01 

05 lvlarreta de 1,5 Kg ud 01 

06 Talhadeira Media ud 01 

07 Torques de 10" ud 01 

08 Prumo ud 01 

09 Regua de Aluminio com 02 Metros ud 01 

10 Tesoura Para Zinco de 10" ud 01 

11 Mangueira de Nivel com 05 Metros ud 01 

12 Escala Metrica com 02 Metros ud 01 

13 Forma de Ferro Para Confeccao das 

Placas 

ud 01 

14 Desempoladeira de Madeira Pequena ud 01 

15 Desempoladeira Media de Aco ud 01 

16 Pincel Grande ud 01 

17 Pincel Pequeno ud 01 

18 Colher de Pedreiro N° 09 ud 01 



Anexo 2 - Fazenda Veneza do Jua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - Filhote reproduzido na Fazenda Veneza do Jua 



Anexo 3 - Fotos das artesas da comunidade Cuiuiu 

Foto 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A fibra de sisal logo apos o desfibramento. 

Foto 3 - Associadas confeccionando as cordas. 



Foto 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Associadas confeccionando as cordas. 

Foto 5 - Associadas na confeccao das cordas, manuseando 
a "engenhoca". 

Foto 6 - Associadas na confeccao das pecas de artesanato 

com a fibra de sisal, na sede da associacao. 



Anexo 4- Catalogo de Produtos Cuiuiu 





Cesto hexagonal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C01 (12,5x9,5cm) 

ref. Sisal 

Bandeja com alga 
B01 (18x18x6cm) 

802 (15,5x15,5x5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,50111) 

B03(13x13x4,5cm) 

ref. Sisal 

Bad com armagao metalica 
B01 (23x17x15cm) 

B02 (20x12x10,5cm) 

B03 (12x8x7,5cm) 

ref. Sisal 



Porta guardanapo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P01 (13x5x7,5cm) 

ref. Sisal 

Bandeja 
B01 (30x21 x8cm) 

B02 (27x16x8cm) 

B03 (21x13x8cm) 

ref. Sisal 



Luminaria quadrada vasada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L01 (15x15x46cm) 

ref. Sisal 

Luminaria quadrada em blocos 
L01 (15x15x40cm) 

ref. Sisal 



Luminaria quadrada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L02 (13x13x40cm) 

Luminaria redonda 
L01 (diam. 14cm) 

(alt. 42cm) 

ref. Sisal 





CUM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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www.paqtc.rpp.br zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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