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1. INTRODUCAO 

A Extensao Rural tern sido usualmente considerada como um ingrediente 

importante nos processos de desenvolvimento agrario e rural. Por isso, a 

estrategia dos governos, em paises desenvolvidos ou em desenvolvimento, e das 

organizacoes internacionais (como a FAO ou o Banco Mundial), tern passado 

quase sempre pela criacao de Servicos de Extensao e pelo financiamento de 

programas e projetos especificos neste campo. Comprova tal importancia o fato 

dos paises ditos desenvolvidos, nomeadamente os paises da Europa, os EUA, o 

Canada, a Australia e a Nova Zelandia, possuirem tais Servicos desde o inicio do 

seculo XX. 

O Brasil, contudo, um pais de terceiro mundo, ficou praticamente a margem 

deste movimento. Na verdade, no Brasil, a folha de Servicos da Extensa^ Rural 

nao tern sido nada brilhante e a inexistente ou deficiente articulagSo com a 

investigacao agraha surge como uma das variaveis com maior peso na explicagao 

do status quao atual do desenvolvimento agrario nacional. 

No geral, em termos praticos, a Extensao acabou por ficar na mao de 

tecnicos isolados, desenquadrados (quer do ponto de vista do acompanhamento 

e avaliacao do seu trabalho, quer do apoio que deveria ser prestado por 

investigadores), com a obrigacao de realizarem tarefas concorrentes, numa 

atmosfera institucional marcada, entre muitas outras coisas, pela falta de atrativos 

profissionais e quantas vezes pela incerteza quanto as medidas de politica 

agraha. Dessa forma, o papel da Extensao tern sido assumido por um grande 

numero de organizacoes, i n s t i t u t e s e servicos, sobretudo cooperativas e 

a s s o c i a t e s de agricultores. 

Embora a referenda considere desta forma, pontualmente, na nossa 

regiao, nao podem ser desconsiderados os incontaveis beneffcios trazidos pela 

Extensao Rural para o Estado. Novas tecnologias, novos metodos, novas 

alternativas, novos programas, introducao de novas culturas e exploracdes 

agropecuarias, e atualizacao constante de conhecimentos, atraves de um 

processo educativo direto e grupal, em diversas areas, como na area de credito e 

organizacao rural, que sao frutos da agao extensionista no Estado. 



O trabalho da Extensao Rural e um processo educativo, tendo como lema 

ajudar a populacao a ajudar-se, no entanto para poder ajudar, precisa o 

extensionista antes de qualquer coisa, descobrir e analisar os problemas da 

populacao com a qual vai trabalhar. Consequentemente, a Extensao nao esta 

interessada, apenas, no aumento da producao agricola e na elevacao da renda 

do produtor rural, mas sim, em tudo que diz respeito a valorizacao da vida rural, 

procura descobrir os problemas, interesses e necessidades da populacao rural, 

atraves do conhecimento da realidade rural. 

Seguindo este raciocinio, o estagio foi realizada na microbacia do Riacho 

Paus Brancos com 2.309,70 ha, a 45 Km de distancia da sede do municipio de 

Campina Grande, que se encontra inserida na sua grande parte no assentamento 

Paus Brancos de responsabilidade do INTERPA, onde vivem cerca de 70 

familias. A regiao e considerada como uma das mais adversas ao 

desenvolvimento, sendo a escassez de agua um dos principais problemas, que na 

maioria nao auferem nenhuma renda e o pouco que a obtem e proveniente da 

aposentadoria rural. 

Baseado num estudo iniciado pela UFPB em 1999, atraves da tese de 

doutorado desenvolvida por Baracuhy (2001), foi desenvolvido um trabalho de 

levantamento socio-economico. No trabalho desenvolvido pelo estagio, foi 

aplicado um questionario socio-economico em tres familias, para depois ser 

realizado um confronto da qualidade de vida atual e de quando foi iniciado o 

estudo, a aproximadamente tres anos. Sendo assim, foram acompanhadas acoes 

socio-economicas e inovacoes tecnologicas na area, alem da obtenccio de 

prognosticos referentes as familias alvos de estudo. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O B J E T i v O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Geral 

Analisar fatos que caracterizam a problematica do Assentamento de Paus 

Brancos, a partir de uma amostra de tres familias com caracteristicas distintas de 

assimilar o trabalho de extensao rural. Utilizar, adequadamente, as tecnicas 

extensionistas na atualizacao do produtor rural, em face dos avancos e mudancas 

tecnologicas, promovendo o desenvolvimento da comunidade rural, elevando a 

rentabilidade e a geracao de emprego atraves do estudo e caracterizacao dos 

sistemas de producao e sua inserg^o no mercado, sendo este de cunho agricola, 

pecuaria e artesanal. 

Melhorar a qualidade de vida da populacao de baixa renda, atraves do 

desenvolvimento da economia, da melhoria dos servicos basicos (saude, 

educacao e saneamento) e do apoio a sua sustentabilidade institucional e 

ambiental. 

2.2 Especificos 

- Levantamento socio-economico atual de tres familias da microbacia; 

- Pesquisa de levantamento socio-economico da situacao das familias a 

aproximadamente tres anos; 

- Confronto dos dados, observando os resultados obtidos e avaliando-os; 

- Acompanhar as acoes socio-economicas e inovacoes tecnologicas na area de 

captacao de agua mais adequadas as condicoes locais da comunidade; 

- Obtencao de prognosticos, como ferramenta de melhoria da qualidade de vida 

das familias estudadas. 
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3. REVISAO BIBLIOGRAFiCA 

Segundo PORTELA (1993), a atividade de Extensao depende cada vez 

mais das novas tecnologias da informacao e de redes multiplas de aprendizagem 

envolvendo o setor privado e a sociedade civil. Tem-se verificado que a tendencia 

no Brasil, e para um maior afastamento do estado, abrindo-se espaco para 

sistemas talhados sob medida, a partir da experimentacao local informada pela 

experiencia global. Numa epoca de crise do mundo rural e de mudangas 

profundas e rapidas na maneira de pensar e de fazer a agricultura, em que se fala 

de quotas de produgao, diversificagao da economia rural, qualidade dos produtos, 

agricultura em equilfbrio com o ambiente, revitalizagao do espago rural e aumento 

da competitividade, isso tudo dentro de uma promessa de agricultura sustentavel, 

e imprescindivel caminhar para sistemas capazes de lidar com a complexidade, 

que propiciem a partilha de informagao, a aprendizagem e a criagao de saberes. 

Nao restam, pois, duvidas quanto a necessidade de instituigoes e servigos bem 

capacitados para o apoio ao desenvolvimento agrario e rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Conceito e Definicao de Extensao Rural 

COSTA (1982), afirma que nao e prudente apresentar uma definigao 

exata do que e Extensao Rural, pois que a respeito se expressam muitas ideias e 

os conceitos variam segundo as condigoes sociais, culturais e economicas de 

cada pais. 

O autor completa ainda que, dentre as varias definigoes que a Extensao 

Rural possui, ela pode ser definida como sendo o centro de um sistema de 

promogao rural, atraves do qual se orientam e canalizam as recomendagoes, 

iniciativas e conhecimentos, capazes de produzir as mudangas de atitudes 

exigidas para determinada conjuntura socio-economica. 
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3.2 Objetivos da Extensao Rural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a designacao de objetivos, Costa, (1982), refere-se a uma meta, para 

a qual se dirigem os esforgos, destinados a dar cumprimento a pianos ou tarefas 

pre-determinadas. Os objetivos da Extensao Rural sao de natureza educacional, 

ou seja, destinados a provocar mudangas de comportamento do povo rural. 

Sendo que o principal objetivo e a elevacao do nivel de vida das populacoes 

rurais, tendo em vista alcangar o bem estar social. 

Estimular a populacao rural, para que se processem mudangas em sua 

maneira de cultivar a terra, de char seu gado, de administrar o seu negocio, de 

dirigir o seu lar, de defender a saude da familia, de educar seus filhos e por fim de 

trabalhar em favor da propria comunidade, constitui-se no papel basico da 

extensao rural. (COSTA, 1982) 

Didaticamente, Costa (1982) agrupa os objetivos da Extensao Rural da 

seguinte maneira: Objetivos Principals ou Fundamentals, Objetivos Secundarios 

ou Especlficos de Trabalho. Segue abaixo a descrigao de cada um deles: 

1. Objetivo Principal ou Fundamental: A elevagao do nivel de vida das populagoes 

rurais torna-se o principal objetivo da extensao rural, tendo em vista alcangar o 

bem-estar rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Objetivos secundarios ou especificos de Trabalho: Constituem-se nos passos 

ou "degraus" que devem ser seguidos para se alcangar o objetivo principal: 

2 .1 . Objetivos de natureza economico-financeira 

Visam possibilitar o aumento do poder aquisitivo da familia rural. 

Estao diretamente ligados ao aumento da renda do produtor rural. A 

quest§o economica e o ponto de partida para melhoria das 

condigoes de vida no campo. 

2.2. Objetivos de natureza social 

Procuram incentivar a busca de um melhor padrao de vida, ou seja, 

buscam despertar no homem rural a necessidade de viver bem e 
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melhor. A aspiragao por um padrao de vida melhor sempre se 

constitui num forte estimulo a obtengao de uma maior producao. 

2.3. Objetivos de natureza comunitaria 

Incluem todos aqueles que visam desenvolver na populacao o 

sentimento de grupo coeso como um fator indispensavel a 

organizagao da classe rural, objetivando encontrar solucao para os 

seus problemas economicos e sociais. 

O autor cita ainda, que a simples intencao de realizar algo em beneficio da 

populagao rural, assim como, a mera criacao de um servico de extensao, nao e 

suficiente para obter o sucesso desejado. Para que a extensao rural possa atingir 

os seus reais objetivos de ordem pratica, e necessario que se disponha de uns 

tantos requisitos, entre os quais os mais importantes sao os seguintes: 

- Disponibilidade de informagoes praticas, baseadas nas necessidades reais; 

- Disponibilidade de pessoal tecnico, treinado para o trabalho de extensao; 

- Disponibilidade de maquinas e implementos, para aplicagao da nova 

tecnologia; 

O autor salienta ainda que, os objetivos de natureza economico-

financeira nunca poderao ser subestimados no trabalho educacional de extensSo, 

pois representam um fator indispensavel para alcangar as mudangas desejadas, 

tanto no campo social quanto no campo tecnologico. Por exemplo, um agricultor 

possuindo maior poder aquisitivo, podera satisfazer um maior numero de 

necessidades que outrora nao conseguia satisfazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Concepcoes da educagao e opcoes pedagogicas. 

COSTA, 1982, diz que o termo educagao como nos conhecemos e 

vivemos em constante ligagao com ela, nada mais e do que uma forma de ensinar 

ou conduzir alguem a seu melhoramento em qualquer area ou setor social que se 

encontre. E e baseado nesta informagao que vamos agora liga-la a Extensao 

Rural, que nao deixa de ser uma forma que se encontrou para educar uma area 

voltada para o campo. 
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0 autor continua que, sendo que educagao rural nao e uma coisa muito 

simples de se planejar, suas formas de aplicagao fogem um pouco a regra que se 

ve no cotidiano das escolas, onde se segue o ritual de informagoes que depois 

serao avaliadas e verificaremos se foram bem absorvidas ou nao. No campo nSo 

se pode seguir esta sequencia em vista de varios fatores de discordancia, uma 

delas e facil de se perceber que e o grau de instrugao dos agricultores e seus 

familiares que na maioria das vezes possuem um grau de escolarizagao muito 

baixo e as vezes ate inexistente. 

COSTA, 1982, imagina entao, a fungao que tern o extensionista em ter 

que levar seus conhecimentos a essas pessoas e fazerem elas acreditarem no 

que o extensionista pode oferecer para seus problemas, pois esta e a fungao da 

extensao no seu trabalho educativo, ou seja, ele esta ajudando a essas pessoas a 

melhor se relacionarem com o meio em que vivem, minimizando problemas ao 

mesmo tempo em que podem evoluir dentro da sua area de atuagao no campo. 

A extensao rural tern como forma principal de ensino, o que nao poderia 

ser diferente segundo Costa, 1982, um aprendizado voltado para a pratica, ou 

seja, uma aula de laboratorio onde se aplica de forma direta o que aprendemos. E 

preciso que o extensionista estimule o agricultor a desenvolver suas capacidade 

de auto-ajuda, pois so ira beneficia-lo, e consequentemente sua comunidade se 

este tiver ou fazer parte de uma. 

O autor complemente ainda que, para que todo este projeto de educagao 

rural funcione e necessario uma boa aproximagao do voluntario como agricultor, 

nao havendo diferengas, claro que, sempre conservando seu lugar no 

conhecimento do que se esta aplicando para que o agricultor nao perca a 

confianga em seu aprendizado, mais e necessario um otimo relacionamento 

extensionista-agricultor para que haja uma boa continuidade na resolugao dos 

problemas. E de grande importancia que o extensionista saiba se relacionar com 

essas pessoas, utilizando uma linguagem bem adequada para cada situagao, 

este linguajar tern que ser o mais simples possivel para que possa ser assimilada 

por eles e por fim ter o retorno do que se aplica. 

A extensao rural nao educa apenas individuos com baixo nivel de 

escolaridade e de renda, mais da uma ligao de vida a qualquer pessoa que se 

presta a ajudar estas pessoas, que muitas vezes, ou se nao todas as vezes, 

necessitam de auxilio. Esse apoio tambem ensina o quanto e importante ajudar 
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alguem que precisa, e o bem-estar que e sentido ao realizar tal tarefa, que educa 

interiormente e faz ver que isso nada mais e do que simples obrigacao de 

qualquerum. (COSTA, 1982) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Comunicacao rural. 

De acordo com COSTA, 1982, nos trabalhos da Extensao Rural, a 

grande preocupacao tern sido sempre dotar o produtor e sua familia com 

informagoes de interesse a sua area de producao. 

O autor continua, que as formas como sao levadas as novidades 

tecnologicas devem ser traduzidas ao agricultor ou criador, de uma maneira 

didatica que o leve a uma completa compreensibilidade. A comunicacao pode ser 

definida como a forma de fazer chegar uma ideia de um individuo a outro ou a um 

grupo de individuos. 

COSTA, 1982, explicita que, na comunicagao entre o pesquisador e o 

publico podem existir barreiras que poderSo dificultar a comunicagao eficaz entre 

os mesmos. Essas barreiras decorrem dos seguintes fatores: 

• Desenvolvimento cultural; 

• Diferenga de interesses; 

• Diferenga de vocabulario. 

No processo de comunicagao, podem ser distinguidos quatro elementos 

basicos: 

I. Comunicador-quern comunica; 

II. Mensagem - o que se comunica; 

III. Meio - como se comunica; 

IV. Publico - a quern se comunica. 

3.5. Classif icacao dos metodos e tecnicas de Extensao Rural. 

A classificagao adotada e a mais usual, segundo Costa, 1982, e foi feita 

em fungao ao alcance de cada metodo, ou seja, do numero de pessoas atingidas. 
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• Metodos individuals: visita, contato, correspondencia pessoal, 

demonstragao de resultados, demonstragao de tecnicas, etc; 

• Metodos grupais: reuniao, demonstragao de resultados, demonstragao de 

tecnicas, cursos, excursoes, etc; 

• Metodos destinados a massa: radio, televisao, jornal escrito, carta-circular, 

cartazes, publicagoes, exposigoes, entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DescrigSo de alguns metodos de ExtensSo Rural: 

A. Carta circular, e uma carta que, com igual conteudo pra todos, e reproduzida e 

enviada para muitas pessoas. Dever te os seguintes aspectos: texto simples, um 

titulo ativo, uma saudagao amistosa e uma ilustragao sugestiva. 

B. ExcursSo: e um metodo pelo qual o agente de extensao desloca, em conjunto, 

um grupo de pessoas com interesses comuns, a um local ou locais, onde as 

pessoas passam a ter experiencias concretas, com objetivo de motivar mudangas 

de habitos e atitudes. 

C. Dia de Campo: apresenta caracteristicas bastante semelhantes a excursSo em 

termos de conteudo e das etapas envolvidas no seu planejamento. Porem, sua 

pratica e feita de maneira menos formal que a excursao. 

D. Rcidio: e um meio de comunicagao em massa, o qual pode atingir um numero 

indeterminado de pessoas num dado momento. 

E. Curso: e um metodo que tern como finalidade treinar ou capacitar grupos de 

pessoas, com relagao a determinadas praticas de interesse para o 

desenvolvimento do programa de extensao. 

F. Campanha: e um esforgo concentrado objetivando provocar mudangas no 

pensar, no sentir e no atuar de um publico determinado, em relagao a um assunto 

de seu interesse. 
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a. Extensao e um sistema educacional; 

b. Baseia-se na realidade rural; 

c. Trabalha a base de programas, elaborados com a populacao; 

d. Busca a cooperacao de outras agendas ou instituicoes; 

e. Estimula e utiliza a lideranca e o trabalho em grupo; 

f. Adota a familia domo unidade de trabalho; 

g. Comeca o processo educativo ao nivel do agricultor; 

h. Articula-se com a pesquisa; 

i. Faz constante avaliagao do trabalho em execucao; 

j . Preocupa-se com a juventude rural. 

Entretanto, a Extensao Rural, por sua natureza e filosofia de trabalho, esta 

sujeita a se defrontar com problemas, que se constituem em verdadeiros 

obstaculos a sua atuacao eficiente. Entre estes obstaculos podemos Costa, 1982, 

cita os seguintes: 

1. Falta de pessoal preparado para a fungao de extensionista; 

2. Falta de uma estrutura eficiente no campo da Extensao; 

3. Falta de uma ligagao estreita entre a extensao e a pesquisa; 

4. Falta de dados para diagnosticos de situagoes; 

5. Baixo nivel de escolaridade da populagao rural; 

6. Basear-se na participagao voluntaria das pessoas; 

7. Abranger tecnicas complexas, de resultante a medio e longo prazo; 

8. Falta de uma politica agricola bem definida e bem planejada; 

9. Falta de uma infra-estrutura fisica adequada; 

10. Atitude paternalista do governo. 

Um inquerito exploratorio realizado em 1996 pela EMATER, junto de 

tecnicos e agricultores de todo o pais, permite apresentar alguns dados 

relativamente atuais, que sao motivos para reflexao. 

No caso dos agricultores, destacam-se os seguintes aspectos: 

• A falta de apoio tecnico e citada por 40% dos inquiridos, refehndo 50% a falta 

de informagao sobre subsidios; 
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G. Unidade Demonstrative:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma demonstragao envolvendo um conjunto de 

tecnicas, ja comprovadas na area e que sao empregadas por um produtor, sob 

controle tecnico e orientacao do extensionista. 

H. Unidade de Observaca~o: e tambem conhecida como teste de campo. E um 

metodo de experimentacao e de e4xtensao ao mesmo tempo, destinado a 

comprovar nas condicoes locais a aplicabilidade de uma pratica cuja vantagem foi 

estabelecida previamente em situacoes semelhantes pelos trabalhos de pesquisa, 

e tambem para mostrar, mediante exemplos, a viabilidade economica da mesma. 

/. Visita & Propriedade ou Lar: e uma visita que dever ser feita com objetivos 

especificos, como: estabelecer ou melhorar as relacoes entre o extensionista e a 

familia; atender a pedido de assistencia tecnica feito pela familia; aconselhar ou 

fornecer orientacSo sobre problemas; obter dados ou informagoes de interesse 

do programa de extensao; incentivar a participagao da familia no programa de 

extens§o e verificar resultados de praticas realizadas. 

J. DemonstracSo de Resultados: e um metodo de ensino destinado a mostra, por 

meio de um exemplo, a aplicag^o pratica de uma tecnica ou grupo de tecnicas 

relacionadas entre si. 

K. DemonstracSo de T6cnicas: e um metodo empregado pelo extensionista para 

ensinar a uma pessoa ou grupo de pessoas a maneira correta de executar uma 

determinada tecnica ou pratica. 

L Influ6ncia Indireta: e um metodo que consiste na adogao de uma pratica ou 

praticas por um agricultor que foi influenciado ou recomendado por seu vizinho ou 

colega do campo, sem intervengao direta do agente de extensao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. Caracteristicas e limitacoes do uso das tecnicas e recursos utilizados 

pela Extensao Rural. 

De acordo co os objetivos de um Servigo de Extensao Rural, Costa, 1982, 

deduzir algumas caracteristicas da Extensao Rural, e sintetiza da seguinte forma: 
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• Menos de metade (48,8%) costuma solicitar apoio tecnico, dirigindo-se 

preferencialmente a cooperativas (41%) e cerca de um terco paga por tal 

apoio; 

• As principals fontes de informacao dos agricultores sao os produtores da 

mesma atividade (60,5%), familiares (47,5%), vizinhos (43,2%) e cooperativas 

(33,5%). Os servicos oficiais surgem com apenas 24,2%; 

• Os programas agrarios de TV sao tambem referidos com fonte de informacao 

por 50,9% e as feiras agricolas por 49,8%. Os centros de experimentacao 

apenas sao destacados por 9,8%, as acoes de demonstragao por 13,7% e a 

formacao por 20,2%. 

Quanto aos tecnicos inquiridos, ligados, sobretudo a servicos oficiais 

(42%), empresas privadas (14%), a s s o c i a t e s (13%) e cooperativas (10,5%), 

verifica-se que: 

• As atividades de extensao, informacao e formacao sao as que mais os 

ocupam, nao sendo norma avaliar o trabalho realizado; 

• Trabalham, sobretudo com agricultores individualmente, sendo os contatos 

solicitados por estes e realizados no campo, com frequencia irregular; 

• Os problemas que mais sentem sao a indefinicao de politicas e orientacoes 

(56%), a falta de meios financeiros (55%), a ausencia de ligacao com a 

investigacao (42,5%), a falta de formacao permanente (34%) e a falta de 

informacao atempada (33%). 

• A designagao profissional preferida e "consultor tecnico" (47,5%), sendo a 

designacao "extensionista" citada por apenas 23,5%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7. Estrategias de acao e planejamento em Extensao Rural 

De acordo com COSTA, 1982, O planejamento de um programa visa a 

melhor utilizacao possivel dos recursos disponiveis. Para que o trabalho seja 

executado adequadamente e necessario que sejam utilizados metodos que 

possibilitem a concretizacao dos objetivos. 

O autor continua ainda que, conhecimento da filosofia e da metodologia da 

extensao e o trabalho se desenvolvem dentro de um programa previamente 

elaborado. "Programa" significa um proposito ou uma declaracao pra promover 

12 



entendimento em torno de uma iniciativa. Por programa de extensao, portanto, 

entende-se que se trata de uma descricao da politica de ac3o de um servico de 

extensao, que se aplica a todos os niveis da organizacao de um trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Programa de Extensa"o 

Um programa de extensao rural constitui-se, basicamente dos seguintes 

itens: 

• Levantamento da situagao que se encontra a area; 

• Identificagao dos problemas; 

• Determinagao dos objetivos a serem alcangados; 

• Lista de atividades a se executar; 

• Calendario de atividades; 

• Declaragao, em linhas gerais, para solucionar um conjunto de problemas. 
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4. MATERIAIS E METODOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o uso criativo das potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias 

da informacao e da comunicagao, nomeadamente em termos de partilha de 

informacao e dinamizacao de processos interativos de formacao e aprendizagem, 

foi realizado um levantamento atual da situagao em que se encontra a area de 

estudo, que se trata do assentamento de Paus Brancos, uma microbacia, 

localizada na zona rural do municipio de Campina Grande, PB. Nesta bacia vivem 

aproximadamente 70 familias que dependem basicamente da agricultura de 

subsistencia, venda do carvao, da pecuaria e aposentadoha. 

Tragou-se um perfil de cada uma delas, para, num outro momento, analisar 

os parametros de produgao atual destas familias, podendo assim, avaliar a 

contribuigao que estas familias obtiveram a partir da agao de um projeto de 

Doutorado desenvolvido na comunidade pela Universidade Federal de Campina 

Grande, em que esta avaliagao foi realizada com o confrontamento entre os 

dados atuais e o levantamento anterior ja referido. 

Foi tambem inferida uma projegao futura destes parametros, apos analises 

conjunta e participativa dos agricultores e extensionistas envolvidos. 

Depois de identificadas todas as informagoes a serem coletadas, formulou-

se um conjunto de perguntas que formaram um questionario, que se tomou a 

base de aquisigao de dados. Utilizando-se da metodologia adequada de 

pedagogia e comunicagao rural, tomou-se cuidado para construir perguntas 

simples e de facil assimilagao pelo entrevistado, de forma que nao ocorressem 

constrangimentos, e que suas respostas refletissem fielmente as informagoes 

requeridas. 

Atraves dos diagnosticos e dos resultados obtidos, concomitante com uma 

entrevista com o coordenador do projeto, foram selecionadas tres familias para 

serem alvo do estudo. A escolha destas, foi baseada na forma distinta como cada 

uma delas reagiu ao projeto depois de quase tres anos do inicio de sua aplicagSo. 

A primeira delas, pela sua localizagao privilegiada na garganta da bacia, foi 

beneficiado com coqueiro irrigado por aspersao, com agua retirada de um pogo, 

que dispunha de volume suficiente para a irrigagao de 0,5 ha; a segunda familia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mesmo descrente da tecnologia adotada, foi beneficiado com a construcao de tres 

barragens subterraneas; e a terceira familia foi escolhida, por apresentar-se 

inatingivel pelo projeto, demonstrando a incapacidade que o extensionista sofre, 

algumas vezes, durante a realizacao do seu trabalho. 

A primeira visita ocorreu na area com o sentido de consultar os agricultores 

selecionados, se os mesmos concordavam com a entrevista, bem como para 

marcar dia e hora que o trabalho seria realizado. 

Uma semana depois foi realizada a entrevista. No inicio, havia um certo 

desconforto, de ambas as partes (entrevistador e entrevistado), mas , como a 

Universidade vem realizando um trabalho na comunidade a cerca de quatro anos, 

ja existe uma certa credibilidade dos agricultores nas pessoas que chegam 

carregando a bandeira da Universidade, facilitando a obtencao da confianca 

necessaria para a realizacSo da entrevista, que foi alcancada quando o 

extensionista se comportou como o agricultor, usando do mesmo vocabulario, 

sentando da mesma forma e mostrando que o objetivo era de ajuda-lo. 

Para n§o causar constrangimento, a questao do uso de preservatives e 

outros contraceptivos deixaram de ser integrados ao questionario, apesar da 

importancia do assunto, entretanto, no desenrolar da entrevista, que durou 

aproximadamente duas horas, grande foi a surpresa quando a entrevistada 

comentou sobre o assunto, demonstrando a sua confianca frente a extensionista. 
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5. R E S U L T A D O S E D i S C U S S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familia 1 

O Sr. Jose Iremar Emenergido de Souza tern 51 anos, estudou ate a 3 a 

serie do primeiro grau. Possui um casal de filhos, ambos jovens, maiores de 

idade. Na epoca da aplicagao do primeiro questionario, ha tres anos, os filhos 

moravam com os pais, hoje, o rapaz mora no Rio de Janeiro, enquanto a moca 

casou e mora tambem no assentamento, sendo que o marido, trabalha numa 

fabrica em Campina Grande, e nao depende do trabalho rural. 

Na sua propriedade, que se localiza na garganta da bacia, foi implantado 

uma area de 0,5 ha de coqueiros irrigados por aspersao. O coco, foi escolhido, 

por se tratar de uma cultura bastante resistente ao sal, ja que a agua utilizada 

para irrigacao, provem de um pogo de qualidade nao muito boa, que varia entre 

8 0 0 - 1 0 0 0 dS/m. 

A perspectiva e que o produtor possa tirar em media 300 frutos de cada 

coqueiro por ano, que daria uma produgao aproximada de 300 mil cocos. 

Considerando que o proprietario vende a unidade do fruto a R$ 0,30 (trinta 

centavos), seu lucro esperado e de R$ 9.000,00 por ano, tirando as perdas e 

investimentos, o lucro real do produtor pode chegar a R$ 6.000,00 ao ano, ou 

seja: R$ 500,00 mensais ou ainda 2,5 salarios minimos. 

Familia 2 

O Sr. Sebastiao Cardoso, que tern 47 anos, estudou ate a 1 a serie, e 

proprietario de uma area inferior a 16 ha. Sempre criou gado de leite, mas antes 

da implantagao do projeto, no periodo de estiagem, quando o volumoso acabava, 

era inevitavel a venda de algumas cabegas, para evitar a morte de alguns 

animais. Quando foi apresentada a proposta do projeto ao proprietario, em que a 

sua propriedade seria adequada para a construgao de barragens, s6 que 

subterranea, ele nao acreditava nos beneficios que elas o trariam, em todo caso, 

aceitou a agao. 
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Houve grande satisfacao por parte do produtor, quando foi constatado o 

resultado da retencao de solo em leito de riacho arenoso, mostrando sedimentos 

de argila apos um ano e no periodo seco, com retencao de agua no Barramento 

com Pneus Usados para Contengao de Solo e Agua (BAPUCOSA). Apos uma 

chuva de maior intensidade, a BAPUCOSA gerou uma pequena bacia hidraulica, 

que permitiu acumulo e infiltragao de agua para dentro da barragem subterranea 

e no pogo amazonas. 

A area beneficiada pela tecnica de barragem subterranea e BAPUCOSA 

propostas por BARACUHY (2001), mesmo com chuvas extremamente irregulares 

de 420 mm/ano, deram sustentabilidade de varios cortes na cultura do Sorgo 

Forrageiro (Sorghum vulgare) ate o inverno seguinte, em 2002. 

A criagao de gado foi aumentada, e atualmente, o volumoso colhido, e 

suficiente para ser estocado, sendo utilizado pelos animais no periodo de nova 

estiagem, e para venda entre os seus vizinhos. O aumento da produgao, e 

consequentemente de sua renda, de R$ 40,00 para R$ 500,00 mensais, foi 

evidente, mas o trabalho nao se encerrou. 

A manutengao das barragens feita por tecnicos tern que ser constante, 

para assegurar que estas, continuem armazenando agua adequadamente. A casa 

sede da familia, necessita de reformas, e esta, ja faz parte de projeto de mestrado 

a ser coordenado pelo Prof. Dr. Jose Wallace do Nascimento, do Departamento 

de Engenharia Agricola da Universidade Federal de Campina Grande. 

Familia 3 

A Dona Maria do Socorro Nascimento Cardoso, tern 31 anos e o primeiro 

grau incompleto (estudou ate a primeira serie). Vive com o seu companheiro de 

37 anos e teve onze filhos, dos quais tres mortos: dois antes de completar um 

ano, e o outro afogado; e oito filhos vivos, em que o mais novo tern dois meses , e 

o mais velho tern 18 anos. Seis estao na idade escolar, mas os dois mais velhos 

pararam de estudar na primeira serie, e hoje trabalham com o pai e a mae na 

lavoura de subsistencia, onde plantam feijcio, milho e batata. 
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A propriedade tern aproximadamente 17 ha, ha um barreiro na propriedade 

que esta vazio ha muito tempo. E cercada com dois arames e a familia reside na 

propriedade ha 12 anos. 

A renda da familia depende do carvao, que vendem aproximadamente 10 

sacos por mes a R$ 4,00 cada. A dona da casa, trabalha esporadicamente como 

faxineira e lavadeira, ja que nao tern com quern deixar os filhos, que sao muitos. 

O casa, que era de taipa, hoje e de alvenaria, telhada com telha canoa, 

rebocada e caiada. Possui uma area de aproximadamente 19 m 2 , tern dois 

quartos e uma area que serve de sala. 

Na primeira visita que fizemos, a cozinha era do lado externo da casa, 

coberta com lona e sem paredes; quando chovia, a cozinha era transferida para o 

banheiro, que e junto a casa. 

Nenhum dos compartimentos possui rede hidraulica, e a instalacao eletrica 

foi feita clandestinamente a aproximadamente dez meses, e tern como utilidade 

acender a uma unica lampada na casa. 

Na casa quase nao ha mobiliarios, as criancas dormem no chao batido, 

quando muito, com um pedago de pano sujo. A familia vive em estado de miseria, 

nao apenas pela falta de alimentacao, mas tambem pela falta de higiene no 

interior da casa, bem como de todos os moradores da mesma. A "briga" pelo 

alimento, e consequentemente pela sobrevivencia, reservou aos cuidados sociais, 

o segundo piano. 

Diante deste quadro, uma acao assistencialista emergencial nao poderia 

deixar de ser tomada. Um mutirao foi realizado pelos estudantes da Universidade 

do Curso de Engenharia Agricola, em que treze alunos sensibilizados pela 

situagao da familia, promoveram uma manna de trabalho voluntario, procurando 

restabelecer a auto-estima dos moradores com acoes sociais como pintura 

(caiacao) da casa, faxina, higiene pessoal das criancas (banho, corte de cabelo, 

higiene bucal) alem de arrecadacao de alimentos, roupas, filtro de barro e um 

berco. 

Uma alternativa para a injecao imediata de recurso para a familia e toda a 

comunidade, seria fazer com que a mae das criancas tivesse a possibilidade de 

receber a ajuda do Governo Federal de R$ 15,00 por crianga na escola, sendo 

que o numero maximo e de 3 criangas a serem assistidas, atraves do Programa 

Bolsa Escola, junto com o Programa Auxiliar Vale Gas, que e de R$ 15,00 a cada 
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dois meses por familia, acrescido com a renda atual da familia, de R$ 40,00, 

resultaria numa renda mensal de R$ 92,50. 

Essa ideia, foi levada junto a Secretaria de Planejamento e Gestao da 

prefeitura de Campina Grande, representado pelo prof. Telmo Silva de Araujo, 

que tern se mobilizado para que seja concretizada essa acao. 

A execucao de uma cisterna, que outrora, fora negado, e almejada pelos 

moradores da casa, com o objetivo de se ter uma reserva de agua para consumo 

proprio, ja que a agua e o principal fator limitante da regiSo. 

Seria aconselhavel induzir a assentada a fazer uma esterectomia, ja que a 

mesma nao utiliza nenhum metodo contraceptive 

Uma solicitacao formulada por todos os entrevistados, e que seja realizado 

o acompanhamento de uma unidade medica mensal a comunidade em datas 

programadas, composta de medico, enfermeiro e odontologo, que possam 

assegurar e acompanhar a sanidade dos agricultores. 

Apesar de todo o descredito transitorio, havera sempre uma forte demanda 

de acoes Extensionistas, tanto por parte dos agricultores e suas familias quanto 

pelos lideres municipals, pelas I n s t i t u t e s governamentais e n3o 

governamentais, pelas liderancas politicas, instituicoes financeiras e a 

comunidade em geral. 

Tudo dependera evidentemente da possibilidade dos brasileiros virem a 

valorizar o espaco rural e a entender a importancia da agricultura como principal 

fronteira entre a sociedade e a natureza. As nacoes que adotaram a linha do 

desenvolvimento humano preferiram ter muitos agricultores e poucos safristas, 

em vez de muitas favelas e um punhado de baroes (por aqui eles foram 

promovidos a reis). Ate ha pouco, foi inversa a atitude que prevaleceu na 

sociedade brasileira, e os sinais de mudanca sao muito novos para que possam 

ser considerados favas contadas. 

Mas tambem existem muitos sinais de que a sociedade brasileira pode 

estar se dando conta, com muito atraso, de que o crescimento economico nas 

cidades, por mais forte que pudesse ser, seria incapaz de reduzir ou estabilizar o 

desemprego urbano. E nao e impossivel que venha a se dar conta, tambem, que 

qualquer anseio de desenvolvimento sera mero sonho se nao puder ampliar as 

oportunidades de geracao de renda no meio rural. 
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Uma nova politica agraha tern que ser, portanto, uma politica de 

investimento em "capital social", isto e, na dimensSo do processo de 

desenvolvimento mais esquecida pela tecnocracia. 
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6. C O N C L U S O E S E RECOMENDAQOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Levando-se em consideragao os resultados obtidos no presente estudo, conclui-

se: 

• Houve aumento significativo na renda familiar; 

• A insercao de novos conhecimentos e novas tecnologias desenvolvidos e 

adaptados, promoveu melhor aproveitamento dos recursos naturais 

renovaveis e reducao na erodibilidade do solo; 

• Houve aumento da captacao da agua para uso humano, animal e vegetal; 

• Reduziu-se o desmatamento da vegetacao nativa; 

• Aumentou-se a auto-estima dos moradores da comunidade, conquistado 

atraves da consolidagao dos mesmos como produtores atuantes; 

Recomenda-se que a Universidade adote a referida bacia, continue 

contribuindo para desenvolvimento socio-economico da mesma, atraves da 

promocao de atividades cientificas, assistencia tecnica e de extensao, com vista a 

viabilizar a sustentabilidade e a melhoria dos recursos ambientais e dos 

assentados. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario Apiicado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perguntas pessoais: 

1. Nome, idade e escolaridade do chefe da familia e conjuge; 

2. Casado? Numero de filhos? Todos estudam? (caso nao, por que?); 

3. Renda? 

4. A mulher ajuda de alguma maneira com a renda da familia? 

Perguntas sobre a propriedade: 

5. Area da propriedade? 

6. Quanto tempo reside no local? 

7. Ha algum baixio na propriedade? 

8. E cerdada? Quantos arames? 

9. Ha alguma fonte de agua? 

10. Quantidade de banheiros, e frequencia de utilizacao destes; 

11. Qual a principal atividade para renda; 

12. Ha algum aposentado na familia? 

13. Tern energia eletrica? A quanto tempo? 

14. Quais equipamentos e eletrodomesticos possui? 

Perguntas sobre o Projeto implantado pela Universidade. 

15. Conhece o Projeto da Universidade (Prof. Baracuhy)? 

16. Qual foi o beneficiamento? Em que melhorou? 

17. Sua renda/melhoria de vida foi em funccio da aplicagao do projeto? Ainda 

ha condicoes de melhorar? Em quanto? Por que? 

18. Que sugestoes o senhor poderia dar, que seja importante para o projeto e 

para a melhoria da comunidade? 
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