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INTRODUQAO

A comunicagao e indiscutivelmente, um direito que 
permite o exercicio da cidadania, estabelecendo 
possibilidades de manifestagao, autonomia, de poder de 
decisao, de fortalecimento, de pertencimento, de educagao e 
de informagao.

O radio e um veiculo midiatico marcado pela 
proximidade com os ouvintes, pela prestagao de servigos, 
pelo baixo custo e mobilidade de recepgao e pela presenga de 
suas ondas em regioes remotas. E o meio de comunicagao 
mais acessivel e democratico que existe e que pode ser 
usado como ferramenta de educagao e extensao {RIBEIRO, 
2007).

O radio pode exercer no processo de comunicagao um 
papel fundamental na construgao de um pais democratico, 
como esclarece Peruzzo (1998) ao relatar a experiencia do 
uso do radio na Nicaragua, na campanha de alfabetizagao 
nacional de 1980, instaurando um processo de comunicagao 
sem precedentes — por meio do radio as pessoas aprenderam 
a ler e a escrever, educaram-se politicamente, receberam 
principios de cidadania. Alem disso, foi por meio dos 
programas radiofonico que o campo e a cidade se integraram, 
incrementando-se as possibilidades de emprego de novas 
tecnicas agricolas.



Esse processo de educomunicagao, neologismo 
cunhado peia jungao entre educagao e comunicagao, da um 
significado particularmente importante para a agao do radio. 
Educagao e Comunicagao -  assim como a educomunicagao -  
sao formas de conhecimento, areas do saber ou campo de 
construgoes que tern na agao o seu eiemento inaugural, 
reconhece Soares (2006).

A educagao tem-se aproveitado dos novos recursos 
tecnologicos para produzir programas educativos 
muftidisciplinares nas mais diversas areas do conhecimento. 
Nesse cenario, o radio contemporaneo se destaca na 
educagao, nao so no sentido de comunicativo, mas como uma 
interface de formagao mista ou formagao virtual, que se 
caracteriza pela ausencia de determinagoes e limitagoes 
temporais, estimulado por interagoes sincronas e assincronas 
com claros objetivos de ensino-aprendizagem (CORDEIRO, 
2004).

A educomunicagao radiofonica como um novo campo 
de intervengao social e de atuagao profissional, com 
possibilidade de produzir programas de educativos a partir da 
comunicagao, possibilita uma constante interagao emissor- 
receptor que anula a linearidade cartesiana, surgindo como 
uma proposta pedagogica alternativa e inovadora, baseada na 
relagao entre a sociedade e a informagao (SOARES, 2001), 
Como afirma Freire (1987), na Pedagogia do Oprimido: 
“Ningudm educa ninguem, ninguem se educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo".

Quando se pensa particularmente na atividade agricola 
tradicional, a relevancia da informagao aumenta e o 
entendimento da abordagem do radio enquanto vetcuio 
facilitador da insergao social do agricultor se torna expressivo, 
pois o radio diminui a fronteira entre o rural e urbano. Por isso, 
fazem-se indispensaveis a insergao do agricultor num 
contexto socioeconomico competitivo, a dinamizagao e a 
valorizagao da atividade agricola tradicional, o que se acredita

ser possivel, dentre outros fatores, via acesso a informagao 
radiofonica (GRA2IANO DA SILVA, 1999).

Embora o radio seja um dos meios de comunicagao 
mais democraticos que existem, de maneira geral, verifica-se 
ainda em diversas localidades, sobretudo as de menor porte, 
uma programagao voltada para o consumo, exciuindo sua 
contribuigao em prol do fortalecimento das regioes rurais, com 
poucos ou quase nenhum programa direcionados ao povo do 
campo nas radios comerciais.

Considerando a relevancia do radio, como instrumento 
de educomunicagao, para difusao da cultura e promogao da 
integragao nacional, e seu pape! de destaque nas atividades 
de fortalecimento do protagonismo das comunidades, 
especialmente da zona rural, cuja agao e capaz de alterar 
habitos e criar necessidades, a pesquisa objetivou apresentar 
a percepgao de cidadaos das comunidades rurais do 
municipio de Serra Branca, sobre a importancia do programa 
radiofonico Matutando Agroecologia como proposta de 
aproximagao das comunidades, estimulo ao fortalecimento da 
agriculture familiar e da transigao agroecologica e a posigao 
dos representantes do sistema de radiodifusao sobre os 
programas de radio voltados especificamente ao povo do 
campo.

A extensao e a comunicagao rural sao imprescindiveis 
para o desenvolvimento local, pois, consoante Neto (2010), sao 
sistemas de educagao que atingem os agricultores atraves de 
metodologias adequadas e da agao de iideres em grupos e 
comunidades, visando £ adogao de novas praticas agricolas e 
domesticas.

O Programa Matutando Agroecologia

O programa Matutando Agroecologia surgiu em 2011 
com a proposta para divulgar as pesquisas sobre conservagao 
do solo e agroecologia em uma linguagem popular, a exemplo



do Prosa Rural (EMBRAPA), de maneira a ajudar agricultores e 
produtores rurais na condugao de suas atividades no campo, 
mas sobretudo, com a ideia de entrelagar os saberes dos 
povos do campo, ampliando sua visibilidade por parte do 
mundo urbano e publicizando suas experiencias. Dar voz ao 
povo campones, conhecer suas dificuldades e interesses, por 
eles mesmos.

A logo foi idealizada pelo estudante de Agroecologia 
Marcio Fernando e gentilmente cedida ao programa. Os textos 
sao pesquisados pelos academicos e montados para depois 
serem editados. A pesquisa e baseada nas vivencias com os 
agricultores, aproveitando-se datas alusivas ao meio rural, bem 
como eventos ligados a tematica (Figura 1).

Matutando Agroecologia

nas0ndas do Radio

Figura 1. Logos do Programa Matutando Agroecologia

O projeto iniciou suas atividades na Radio Cidade de 
Sume (95 FM), em 2011, onde e apresentado aos domingos ao 
meio dia. Em 2013 foi articulado a implantagao do Matutando 
na Radio Solidariedade de Serra Branca (87.9 FM) e ate o 
presente o programa mantem o horario de apresentag§o nas 
sextas, das setes as oito da manha, impreterivelmente (Figura 
2)-

Figura 2. Logos das Radios parceiras do Programa Matutando
Agroecologia

O formato do Matutando e como uma conversa ao pe 
do r£dio, de modo interativo, com tema definido no inicio, com 
vinhetas e musicas de fundo. Sao apresentadas entrevistas, 
historias, receitas e noticias com programagao local/regional. O 
estilo informal, descontraido, buscando facilitar o entendimento 
do conteudo, que ja trata de temas tecnicos. Procura-se 
resgatar os valores da regiao, abordando assuntos conhecidos, 
a exemplo de plantas da localidade, receitas regionais, 
musicas e poemas de cantadores conhecidos.

Para efetivagao dos programas sao elaborados textos a 
partir das explanagoes de sala de aula, com os academicos 
das disciplinas de Solos e Agroecologia e consultas a artigos, 
livros, revistas e sites das diversas areas tematicas.

A elaboragao dos textos e a locugao e feita por tres 
membros do PASCAR (locutores amadores), a partir da 
orientagao da coordenagao geral da agao extensionista.

Todos os textos sao elaborados de forma a possibilitar 
a assimilagao e a memorizagao da mensagem. Assim, busca- 
se prosear no radio com os agricultores, de forma que a 
mensagem seja ouvida e entendida, num processo de 
interagao, de participagao para favorecer a criagao de urn eto 
comunicativo. O objetivo e naturalizar a fala para estabelecer 
empatia com o ouvinte e aproximar a linguagem tecnica do 
vocabulario dos produtores rurais. Mais que isso: os locutores, 
academicos do CDSA, procuram falar de maneira simples,



como numa conversa feita na ro9a, na associagao, sem muitos 
arranjos.

As musicas que compoe o programa foram escolhidas 
pelos estudantes-locutores que se basearam em suas 
vivencias pessoais, tendo em vista que sao jovens oriundos do 
meio rural. Procura-se enfatizar a dinamica da produgao 
agroecologica e o cuidado com o solo, mas valorizar 
igualmente os artistas da terra, aos acordes da sanfona, ao 
som do forro e do baiao, considerando que esse momento 
resgata o sentimento de pertencimento desses atores sociais.

Alem dos temas tecnicos abordados, o programa 
alterna esse foco com entrevistas e noticiarios de assuntos 
pertinentes ao mundo rural, dando destaque a acontecimentos 
de interesse dos agricultores, as agoes dos movimentos 
sociais, muitas vezes esquecidos no sistema de comunicagao 
(Figura 3).

Figura 3. Os reporteres do Matutando Agroecologia 
entrevistando agricultores e personalidades ligadas ao mundo 
campones.
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Procura-se tambem incentivar pelas ondas do radio, 
agoes educativas e comunitarias as criangas, jovens, 
agricultores e agricultoras. A qualidade de vida e a 
preocupagao com o meio ambiente tambem sao destacados, 
visando o desenvolvimento sustentavel da regiao.

Ao longo de suas edigoes o Matutando Agroecologia 
tern se pautado pela valorizagao e o resgate da arte e cultura 
local, trabalhando as belezas naturais da regiao do Cariri 
paraibano, com sugestoes de passeios e trilhas para 
conhecimento e valorizagao dos espagos semiaridos, ideia 
surgida de conversas entre os locutores e os agricultores, 
durante atividades nas feiras, e evidencia naturalmente a 
repercussao do Programa e o despertar do publico ouvinte.

METODOLOGIA

Este estudo e prioritariamente um estudo de caso que, 
que de acordo com Yin (2001), situa-se como uma 
oportunidade de realizar uma pesquisa atraves de investigagao 
de um fenomeno contemporaneo analisando seu contexto de 
forma real, com uso de diversas fontes de evidencias sobre o 
assunto.

Para realtzagao da pesquisa foi escolhida como 
amostra populacional para a aplicagao de questionarios, 
constituida por um quantitative de duzentos agricultores e 
agricultoras, do municipio de Serra Branca, moradores da zona 
rural e da cidade, divididos em igualdade de genera, ouvintes e 
nao ouvintes do Programa Matutando Agroecologia, 
encontrados nas feiras e em visitas as comunidades rurais.

RESULT ADOS E DISCUSSAO

Constatou-se que o radio continua sendo um veiculo 
de grande alcance e que ainda e muito presente na vida da



populagao na cidade e no campo, sendo o meio de 
comumcagao preferido pelo povo campones (Figura 4).

Figura 4. Prioridade de meio de comunicagao dos agricultores 
para receber inform agoes

... Evidencia-se, pelos dados da pesquisa, que televisao e 
radio sao os veiculos destacadamente mais citados pela 
populagao da regiao. Dos dois, o radio, porem, foi citado pela 
maiona em primeiro lugar como veiculo mais consumido (70%) 
Em pesquisa com comunidades rurais no Rio Grande do Sul 
sobre o acesso as fontes midiaticas, Puhl e Weber (2010) 
tambem venficaram que o radio ocupa as primeiras posigoes 
em termos de audiencia.

O progresso trouxe muitas inovagoes e possibilidade de 
aproximagao entre o campo e a cidade: antes da era do radio e 
da televisao no Brasil, as pessoas que residiam nas 
comunidades rurais eram vistas como isoladas, mas com a 
expansao da luz eletrica e, atras dela, dos meios de 
comunicagao eletronicos, os agricultores puderam se inteirar 
dos fatos sociais e economicos, sentindo-se parte integrada do
Pa'S J L  d°  slste-ma capitalista, bem desenvolver novas 
sociabilidades (LEAO, 2005).
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Como o radio nao requer qualquer capacidade alem da 
audigao e como seu emprego nao e excludente de outras 
atividades, pois nao exige uma atengao concentrada, e e 
possibilita a superposigao e o entrelagamento de tarefas, ou 
seia, o povo do campo pode se manter informado ao mesmo 
tempo em que executa suas tarefas em seus locais de 
trabalho, levando o radio para o rogado, para o estabula para 
as areas de plantio e demais dependencies do sitio. Outras 
caracteristicas como a linguagem coloquial, identificagao com o 
publico, a interatividade, a aproximagao e a publicagao dos 
fatos locais sao fatores positives na escolha do veiculo que tern 
a maior audiencia nos lares rurais familiares.

Embora necessaria e urgente, a troca de informagoes, a 
construgao de saberes entre tecnicos e agricultores, apregoada 
por Paulo Freire (2002) e Abramoway (1998) nao ocorre com 
frequencia, contudo, e notoria a necessidade de utilizar o radio 
como urn instrument para fortalecimento e divulgagao da 
agroecologia (CAPORAL; COSTABEBER, 2000). Nesse 
cenario, tem-se destacado alguns exemplos ligados aos 
movimentos dos nucleos de agroecologia das universidades, 
como os programas Povos de Pernambuco' e "Agroecologia 
na Web" do Nucleo de Agroecologia e Campesinato, da 
UFRPE

o  Matutando Agroecologia, idealizado pelo Programa 
de Agoes Sustentaveis para o Cariri (PASCAR), reconhecido 
pela Rede de Nucleos de Agroecologia (RENDA NE) como 
nucleo de agroecologia, tambem tern trabalhado no vies do 
fortalecimento das discussoes sobre agroecologia e 
conservagao dos solos na regiao caririzeira e ja tern uma 
expressiva audiencia na microregiao do Canri Ocidental, 
situando-se como relevante meio de socializagao de 
experiencias e aproximagao de saberes (Figura 5).
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Figura 5. Audiencia do Matutando Agroecoloqia pelos 
entrevistados. v

Os agricultores foram questionados sobre os temas e a 
linguagem do programa Matutando, se os mesmos sao 
acessiveis e se os conteudos abordados sao interessantes 
para a populagao do meio rural. Dos entrevistados, 85% 
disseram que escutam o programa semanalmente, 
constatando assim que o programa exerce sua finalidade. 
Sobre a elaboragao da mensagem, que e a principal 
terramenta para urn bom entendimento do receptor, que deve 
ser precisa, clara, objetiva e com uma linguagem simples, 90% 
dos agricultores disse que os temas veiculados sao de facil 
entendimento e atendem suas expectativas. Esse percentual 
foi bastante relevante, considerando que no trabalho de 
Barbosa (2007) sobre o programa Prosa Rural da Embrapa 
67 /o dos ouvintes mencionaram que sempre entendem as 
mensagens e informagoes.

Nas respostas dos agricultores ouvintes, ficou ciaro 
que cada pessoa recebe as informagoes passadas de forma 
diferente (individual), e que o entendimento das informagoes 
pelos agricultores tambem e diferenciado. Quern explica bem 
e Barbero (1997) quando diz que a recepgdo e individual e 
baseia-se em urn contexto particular e, ao mesmo tempo
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publico, ou seja, refere-se 3 identidade cultural de cada 
pessoa, pois consiste de urn processo sempre em construgao, 
que interage com o social.

O fluxo de informagao, de dialogos individuals e 
influencia reciproca entre os integrantes do programa 
Matutando e os membros das comunidades rurais e 
extremamente relevante, pois acredita-se que a comunicagao 
rural aliada a extensao rural 6 um processo bastante eficiente 
para o desenvolvimento local, como demonstra Friedrich 
(1988) em sua analise de que “o que a rigor se postula e que 
a comunicagao rural deva transformar-se num verdadeiro 
processo de interagao social [...] um processo pelo qual, 
produtores e tecnicos desenvolvam suas caracteristicas e 
suas vocagoes", Para Duarte (2005) a comunicagao rural e 
feita de forma correta quando ela constroi mudangas e 
melhora as condigoes de vida da populagao rural.

Alem disso, a comunicagao rural se da por 
informagoes entre o setor rural e os demais setores da 
populagao, que divulgam informagoes para ajudar a vida dos 
moradores do meio rural como resultados de pesquisas, 
novas variedades, manejo adequado do solo e da agua, 
dentre outros.

Bordenave (1988) diz que nao basta o agricultor 
plantar boas sementes, utilizar fertilizantes adequados e 
possuir bons equipamentos se ele nao os utilizar 
corretamente. Algumas inovagoes tecnicas estao intimamente 
relacionadas com mudangas sociais na vida das pessoas do 
campo. Perguntados se aplicam as informagoes trazidas pelo 
Matutando no cotidiano da roga, 83% dos agricultores afirmou 
que sim pois procuram 'testar' o que os locutores apresentam.

Sobre os temas de maior interesse, os agricultores 
mencionaram diversos, todavia, temas como solo, agua e 
pecuaria, foram os mais mencionados, como as dificuldades 
apresentadas pelos agricultores, em fungao da ausencia da 
assistencia tecnica no meio rural.



Merece destaque o assunto associativismo, pois os 
agricultores entendem que e urgente trabalhar nessa tem^tica 
para fortalecer os grupos e inovar nas perspectivas de 
engrandecimento dos pequenos negocios agrarios como o 
agroturismo e turismo rural, bem como nas diversas 
associagoes onde a formagao do capital social e 
imprescindivel (Figura 6),
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Figura 6. Temas de maior interesse dos aqricultores 
entrevistados.

Outros temas figuram como relevantes, quais sejam, 
festas locals e artesanato, desde que essas sao 
preocupagoes sempre presentes no povo caririzeiro, 
interessados em manter viva suas tradigoes e culturas. Nesse 
sentido, importante ressaltar a atividade de louga de barro, 
ainda presente na regiao, na comunidade rural do Ligeiro de 
Baixo em Serra Branca, de cuja atengao e apoio carece para 
prosseguir. Outras agoes culturais, como o cordel e os 
repentes tambem sao fortes na regiao e merecem destaque.

Sobre a qualidade do programa, houve unanimidade, 
em que todos os entrevistados responderam que o programa 
e bom, pois traz informagao e orientagoes. Outro ponto 
importante mencionado pelos agricultores e que se sentem 
reconhecidos pelos locutores. Essa proximidade do ouvinte 
com o locutor incentiva o consumo do programa. Desta forma, 
o locutor deixa de ser uma pessoa distante do ouvinte e passa 
a fazer parte da sua vida.

Outro ponto importante apresentado pelos 
entrevistados diz respeito a presenga de agricultores e 
representantes do mundo rural trazidos para serem 
entrevistados durante a programagao do Matutando 
Agroecologia. No gerai os agricultores consideram muito 
importante se ver representados nos meios de comunicagao e 
preferem que as notlcias difundidas tenham ligagao com seu 
cotidiano e com suas atividades agricolas, por isso, grande 
parte dos entrevistados prefere centralizar sua audiencia no 
veiculo radio, com carater local, e na assistencia tecnica, que 
se concentra em explicar com mais proximidade e linguagem 
acessivel os conteudos rurais de maneira aplicada (Figura 7).



Figura 7, Imagens dos locutores no Studio de gravagao com
agricultores

CONSIDERAQOES

A pesquisa constatou que e preciso incentivar a 
execugao de programas e realizar a comunicagao rural, pois e 
preciso estreitar os lagos entre os saberes das populagoes 
rural e urbana. Na verdade, e preciso muito mais do que a 
garantia do acesso a informagao: e necessario que a 
comunicagao para o povo do campo seja um elo entre o meio 
rural e o meio urbano, fortalecendo o desenvolvimento.

O radio deve cumprir seu papel de agente de educagao 
e transformagao, disseminando informagoes para melhorar a 
qualidade de vida, alem de permitir a aplicabilidade das 
tecnologias e processos da inovagao para a melhoria da 
produgao agropecuaria.

E notdria a importancia do programa Matutando 
Agroecologia para o desenvolvimento dos agricultores e 
agricultoras das referidas comunidades, transmitindo a cada 
um deles e delas a informagao tecnica favorecendo assim mais 
seguranga na hora de execugao dos trabalhos diarios e 
necessarios, destaco ainda a importancia para que as outras 
emissoras da cidade tambem se solidarizem e proporcionem 
esse espago para um programa idealizado e projeto para os 
agricultores 6 necessario dar-se o reconhecimento e

empoderamento a essas pessoas que sofre e tern sede de 
informagoes, visto que os mesmo sao responsaveis pelo 
abastecimento de alimentos na cidade.
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