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RESUMC 

Neste momento em que abre-se um amplo campo de debate e critica ao pensamento 

reducionista e materialista, que decorre do modelo capitalista de progresso, e oportuno 

fazer uma reflexao profunda dos aspectos centrais que, a partir dos anos 60, 

conformaram a situagao de vulnerabilidade que vivenciam comunidades e segmentos 

produtivos excluidos, a partir de uma nova leitura da realidade nordestina, visando criar 

as condigoes materiais e politicas de um possivel desenvolvimento sustentavel. 

Apesar da mudanga dos padroes vulneraveis prevalecentes no mundo rural 

nordestino ter sido obstruida por muitos fatores, entre eles os vinculados ao proprio 

modelo de desenvolvimento em vigencia, no presente trabalho abordamos o que coube 

aos Cursos das Ciencias Agrarias neste processo. 

Tentamos desvendar a importancia que a adogao de uma Politica Agricola calgada 

no padrao de desenvolvimento convencional teve para a modernizagao da agricultura no 

Brasil e como esta opgao de desenvolvimento agricola influenciou os pianos 

educacionais aplicados nas LES das Ciencias Agrarias, tomando como universo-amostra 

de estudo os cursos que existem na UFPB. 

Finalmente, indicamos a relevancia que a formulagao e execugao de uma 

orientagao educacional ativa teria, entre outros, para a formagao dos profissionais das 

Ciencias Agrarias, visando a promogao de um desenvolvimento agricola sustentavel na 

regiao Nordeste, sem necessariamente situar-se na contramao da Politica Educacional 

do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A B S T R A C T 

At present the materialistic and reductionism idea has largely been discussed and 

criticized. It is caused by capitalist progress model. It has been confirmed, since sixties, 

that the communities and excluded productive segments pass through this vulnerable 

situation. This is an opportunity to reflect deeply the central aspects of Northeast reality 

from a new angle to develop the political and materielistic conditions of possible 

sustaintable development. 

The Northeast rural world, in spite of changing prevailing vulnerable patterns, has 

been blocked by many factors such as the ones related to suitable model of 

developmental state. In the present work, we approach those courses that fitted the 

Agrarian Sciences within this process. We tried to reveal the adoption's importance of 

an agriculture politics based upon conventional development pattern, which was 

responsible for agricultural modernization in Brazil. We also emphasis how this 

agriculture development choice influenced the Educational plans applied to Higher 

learning Institutes in Agrarian Sciences. The sample universe of studies is based upon 

the ones that exist in UFPB. 

Finally, we indicate that the fonnulation and execution importance of an active 

educational orientation would be, among others, very important for the professional 

Agrarian Sciences formation, considering the agriculture sustaintable development 

promotion in Northeast region without necessarily being against the National 

Educational Politics. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Este trabalho significa um esforco de percepgao e problematizacao do processo 

educativo nas IES das Ciencias Agrarias, vinculando-o as grandes questoes socio-

ambientais presentes na realidade brasileira. sem perder de vista o movimento mais 

amplo da globalizagao da economia e da sociedade. 

Num momento em que as dimensoes da agressao a natureza, por um lado, e por 

outro, a marginalizacao e exclusao de amplos segmentos produtivos do campo se 

agigantam, como resultado da aplicacao do padrao tecnologico e dos processos sociais 

predominantes na agricultura do pais, e preciso qualificar as implicacoes da orientagao 

que assumem os cursos universitarios que fonnam os profissionais que atuam no setor 

rural da sociedade brasileira. Contudo. nesta ocasiao. o objeto-amostra de nosso estudo 

sao apenas os Cursos das Ciencias Agrarias da UFPB Agronomia e Zootecnia do Centro 

de Ciencias Agrarias, Campus III - Areia, PB; Engenharia Florestal e Medicina 

Veterinaria do Centro de Saude e Tecnologia Rural. Campus VI I - Patos, PB: 

Engenharia Agricola do Centro de Ciencias e Tecnologia, Campus II - Campina 

Grande, PB. 

A preocupacao pela Educacao como objeto de estudo e tao antiga como atual. 

Em sua analise das relagoes entre sociedade, Estado e sistema educativo, Durkheim 

sustenta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... nao incumbe ao Estado impor uma 

comunhao de ideias e sentimentos sem a qua! a 

Sociedade nao se organiza; essa comunidade e 

espontaneamente criada, e ao Estado outra coisa 

nao cabe senao consagrd-la, mante-la, tornd-la 

mais conscientes aos individuos... E funqao do 

Estado proteger esses principios essenciais, faze-los 

ensinar em suas escolas, velar porque nao ftquem 



ignorodos pelas crenqas de parte algunut, zelar pelo 

respeito que Ihe devemos " (Durkheim: 48:49, 1978). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma revisao da historia do Brasil deixa claro, no entanto, que aqui as coisas tern 

ocorrido de uma outra maneira. Sendo uma sociedade heterogenea a "comunidade de 

ideias e de sentimentos" tern sido mais uma imposicao do Estado do que o resultado 

espontaneo da convivencia social. No Brasil, a escola antes que reconhecer os 

"principios essenciais" da propria sociedade para consagra-los, serviu para introduzir a 

cultura moderna ocidental e desde entao o Estado tern desempenhado um papel 

protagonico nas mudangas culturais e na modernizagao, valendo-se, para isso, entre 

outros, fundamentalmente do sistema educativo. 

E inegavel que "existe uma realidade extremamente racional, totalitaria e 

absolutista que tende a avassalar muito o comportamento humano" (Borheim. 1965). De 

fato, a nossa vida em sociedade se nos apresenta como sistema. Qualquer agao ou 

problema que surge se integra e/ou se resolve em termos de um sistema (sistema 

juridico, educacional, de transito etc.) do qual, em principio, nao se pode sair. Mas, 

apesar de parecer muito pratico, e um sistema que aprisiona e que nao atende as 

demandas de todos os segmentos da sociedade. Dai que. um sistema racional, mesmo 

gerado socialmente, nao funciona para muitos de seus componentes. Como pode existir 

um sistema ao mesmo tempo racional e justo, um sistema que concilie objetivos e 

interesses diferenciados de uma sociedade heterogenea? 

Quais as possibilidades de se lidar e compreender processos desse tipo? 

Uma reflexao sobre os fins da escola e da educagao numa sociedade heterogenea. 

estruturalmente contraditoria, nao pode ignorar as contradigoes que estao inscritas em 

uma instituigao destinada a servir a interesses diferentes e ate antagonicos. Essas 

contradigoes se expressam nas tensoes existentes a partir de exigencias opostas. entre 

fins e objetivos diferenciados, e meios diferenciados para alcanga-los. 

Talvez seja fundamental aqui lembrar que a educagao e antes de tudo um 

componente conjuntural, em que as instituigoes de ensino da sociedade se moldam e 

produzem o tipo de educagao que corresponde ao jogo de forgas em um dado momento 

do processo historico de desenvolvimento dessa sociedade. Torna-se cada vez mais 
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claro que o sistema educativo e instrumental, e neste sentido a ideia cntica da 

perspectiva gramsciana sobre o processo educativo como instrumento de transfonnagao 

gradual da sociedade e importante referencial. 

Se ha algo de original neste estudo e que ele centra-se fundamentalmente na pratica 

concreta das instituigoes de Ensino das Ciencias Agrarias e na pratica profissional dos 

formados nessas instituigoes. orientada nao so para perceber as ideias que legitimam o 

sistema educativo oficial, bem como as ideias e agoes que buscam ampliar espagos 

alternativos, assumindo responsabilidades eticas e sociais demandadas pelo mundo 

social concrete 

Nosso trabalho parte do pressuposto de que: 

A POLITICA SETORLAL para a AGRICULTURA, comprometida com o modelo 

de desenvolvimento agricola convencional, isto e, com a modernizagao agricola e sua 

progressiva internacionalizagao, influenciou fortemente a politica educacional aplicada 

nas IES das Ciencias Agrarias no Brasil. 

A questao atual e saber como essa politica educacional, atrelada ao modelo de 

desenvolvimento economico dominante no pais, podera vir a ser afetada pelo 

questionamento a este modelo e pelo questionamento a concepgao da natureza do 

progresso cientifico. 

Nas decadas que se seguiram a I I Guerra Mundial, no ambito do debate sobre 

desenvolvimento economico, a ideia subjacente era de que "a longo prazo. o 

crescimento economico seria condigao necessaria e suficiente para a superagao do 

subdesenvolvimento". Portanto, a questao social nao aparecia como um problema que 

pudesse persistir apesar do crescimento economico. A questao ambiental, por sua vez, 

reduzida a sua dimensao de base de recursos naturais, era vista como um eventual 

obstaculo ao crescimento economico. embora pouco importante. 

Contudo, os problemas sociais e ambientais, resultantes desta modernizagao, em 

magnitude sem precedentes na Historia, levaram a se questionar a sustentabilidade do 

modelo de desenvolvimento economico em vigencia. (Ribeiro Ademar, 1993:263). 

Tornou-se igualmente claro que o padrao de desenvolvimento agricola dominante 

no mundo nao e passivel de generalizagao no mundo rural, nao so por razoes de ordem 

ecologica, mas por sua inadequabilidade a uma ordem geo-socio-ambiental heterogenea, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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assumindo. em conseqiiencia, formas estruturalmente excludentes. Temos assim, no 

caso brasileiro, um processo de modernizacao agricola, cujo padrao tecnologico e 

incompativel com as necessidades e especificidades dos produtores agricolas. 

A experiencia historica brasileira e paradigmada em termos de alto crescimento 

economico no setor agricola, o que nao implica que este deixou de ser altamente 

excludente. 

Da forma como as sucessivas politicas agricolas foram formuladas e executadas no 

pais, excluiu uma ampla maioria de pequenos agricultores, aumentando a concentracao 

da renda e da riqueza no meio rural, pois esteve associada a uma politica agraria que 

promoveu a modernizagao do latifundio e limitou cada vez mais o acesso a terra a 

trabalhadores rurais, acirrando deste modo as desigualdades sociais no campo, e que se 

expressa em altos indices de desemprego, pobreza, fome e indigencia. Por outro lado, 

ocorreu o mesmo com as politicas diferenciadas de desenvolvimento rural na forma de 

programas especiais para pequenos produtores, que foram continuamente afetadas pelo 

manejo da politica macroeconomica, ainda que nunca fossem prioritarias na politica 

economica brasileira. Pelo contrario, sempre operaram a margem, estando presentes 

apenas para justificar a captagao de recursos financeiros para as necessidades da 

demanda privada no pais. 

O resultado de todo esse processo se alastra no Brasil sobretudo a partir da segunda 

metade dos anos sessenta, expresso no aprofundamento das desigualdades sociais no 

campo e particularmente na pauperizacao dos segmentos dos pequenos agricultores. 

No Brasil, como em todos os paises latino americanos, o setor agricola e 

heterogeneo. Ha setores produtivos que tern possibilidades de alinhar-se dentro do 

padrao de desenvolvimento agricola convencional (empresarial), que utilizam 

tecnologia moderna de base qufmica e mecanica sofisticada e de alto custo, que por 

conseguinte requerem profissionais especialistas nao so em conhecimentos cientificos e 

tecnicos para um trabalho eficiente no uso destas, mas inclusive com capacitagao 

especializada em administragao rural, em planejamento, em gerenciamento financeiro e 

comercial, em informatica aplicada, etc. 

Por outra parte, nestes mesmos paises, ha setores maioritarios de pequenos 

produtores familiares que tern a ocupagao agricola como eixo de sua organizacao social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e economica, mas que nao dispoem de capital e trabalham limitados estruturalmente por 

seus meios de produgao, sobretudo a terra, tendo por isso mesmo baixa rentabilidade. 

precisando de assistencia tecnica adequada a sua condigao especifica. maior educagao. 

capacitagao e organizagao para o trabalho orientado a melhoria de sua produtividade. 

para deste modo nao so satisfazer seus meios de vida, mas elevar o montante minimo da 

produgao atual para um montante razoavelmente competitivo (sem abrir mao de sua 

lucratividade). As limitagoes atuais e a insensibilidade para a situagao de crise destes 

segmentos pairam como um campo de forga que os empurra para uma inviabilidade 

economica competitiva, alem de bloquear fortemente as possibilidades de um 

desenvolvimento sustentavel. De fato, sem buscar caminhos alternatives para fortalecer 

a agricultura familiar, hoje excluida, nao se pode pensar num desenvolvimento 

sustentavel local nem nacional. 

O desafio e buscar politicas pluralistas de desenvolvimento e nelas vias alternativas 

que incorporem todos os setores rurais hoje marginalizados do processo de 

desenvolvimento, reconhecendo a sustentabilidade como um dos elementos essenciais 

do modelo de desenvolvimento e visualizando a SUSTENTABILIDADE como 

oportunidade de desenvolvimento. Nesta perspectiva, nao pode estar ausente a 

necessidade de um novo perfil de recursos humanos, uma nova etica, uma nova visao de 

mundo. 

Sera que as LES das Ciencias Agrarias estao formando profissionais para responder 

as demandas diferenciadas num mesmo setor agricola? 

Educagao e tecnica; tecnica e progresso sao relagoes inegaveis sempre que estas 

nao se encaminhem ao esvaziamento do sentido da vida. da final idade do ser, da 

preservagao do planeta. 

E preciso um repensar sobre o modelo de desenvolvimento dominante na 

sociedade, e sobre o percurso da ciencia e tecnologia que a sustentam, haja vista que ele 

ja vem provocando graves problemas socio-ambientais e ate a exclusao do direito 

fundamental ao trabalho, alem de um custo socio-politico muito alto. No espago restrito 

ao setor rural, e imprescindivel olhar a evolugao do pensamento cientifico em areas 

chaves, como as das Ciencias Agrarias, sem perder a visao multidimensional da 

questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Sena puro deterniinismo historico dizer que o Modelo Agricola Americano cujo 

apice foi a "Revolugao Verde" era a unica via de veneer a fome" e promover o 

desenvolvimento do mundo rural. (VEIGA, 1994). 

Isto e particularmente importante para paises como os da America Latina e do 

Caribe, onde 35% da populagao vive em areas rurais e a agricultura responde por uma 

populagao semelhante em emprego, alem de que nestes espacos se concentram 

magnitudes significativas de populacao pobre. 

A situagao fica ainda mais dramatica se situarmos nosso olhar sobre a regiao geo-

economica e social do Nordeste brasileiro, cuja area rural se encontra mais concentrada 

na regiao semi-arida (912.208 Km
2 )

1 . E no Nordeste, espaco do territorio brasileiro 

onde vive 30% da populagao do pais (42.822.100 habitantes em 1990) que a divida 

social acumulada, em periodos de crise ou crescimento, assume maior dimensao. 

Apesar de nas ultimas decadas a regiao Nordeste ter conseguido reverter a 

tendencia de declinio de sua participagao na economia brasileira, nao conseguiu alterar 

as precarias condigoes sociais em que vive a maioria de sua populagao, mantendo-se em 

poder dos nordestinos os "recordes" nacionais negativos no que tange a qualidade de 

vida. A maioria dos indicadores de qualidade de vida nordestinos apresentam hiatos de 

mais de 50% com relagao as demais regioes, por quanto se encontram no Nordeste mais 

da metade (51%) dos analfabetos brasileiros acima de 10 anos; cerca da metade das 

habitagoes sub-normais do Brasil; quase 2/3 da populagao brasileira com deficit calorico 

superior a 200 calorias/dia; quase metade dos trabalhadores brasileiros com rendimento 

igual ou inferior a 1 (hum ) salario minimo; a esperanga media de vida do nordestino 

(52 anos) e inferior em 10 anos a media do habitante da regiao Sudeste do pais. Em 

numeros absolutos, tem-se cerca de 4.600.000 trabalhadores rurais e 2.600.000 

trabalhadores urbanos que percebem remuneragao igual ou inferior a 1 (hum) salario 

minimo. O desemprego aberto na regiao (desempregados + sub-empregados) totaliza 

cerca de 6.000.000 de trabalhadores, sendo que 2/3 destes estao nas areas rurais. 

(Presidencia da Republica, 1990:5-6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obedecendo criterios mais politicos do que ecologicos, o chamado POLIGONO das Secas, 

compreendendo 936.993 Km 2, foi delimitado pela Lei N° 1348 de 10/02/51, delimitacao que foi muitas 

vezes alterada, para mais, para efeitos de Politica Desenvolvimentista da SUDENE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Estas condigoes sociais associadas as condigoes geo-ambientais e fisico-climaticas 

que assolam a realidade da maior porcao da area rural complexificam a situacao critica 

do homem do campo nordestino, particularmente as massas trabalhadoras que sao os 

segmentos mais vulneraveis da regiao. 

Face a essa realidade e face as criticas ao modelo de desenvolvimento economico 

convencional, fica a UFPB, como uma das Universidades sediada no Nordeste, na mira 

dos questionamentos sobre seu papel junto aos problemas de desenvolvimento da 

regiao. Em maior ou menor grau, as Instituigoes de Ensino Superior das Ciencias 

Agrarias estao se questionando a si mesmas ou estao sendo questionadas pela sociedade 

no sentido de formar profissionais que melhor satisfagam as necessidades das 

instituigoes (publicas e privadas) que os empregam, e sobretudo de dar respostas as 

demandas sociais que a sociedade comporta. 

Cientes de que hoje em dia a realidade social planteia aos profissionais das 

Ciencias Agrarias respostas mais efetivas aos novos requerimentos, aos novos desafios. 

o presente trabalho se encaminha a abordar a orientagao do ensino superior na area das 

Ciencias Agrarias face as grandes transformagoes ocorridas no mundo contemporaneo 

nas tres ultimas decadas; resgatar a importancia que a adocao de uma politica agricola 

calcada no padrao de desenvolvimento convencional teve para a modernizagao da 

agricultura no Brasil e, particularmente, para o desenvolvimento do setor agricola no 

Nordeste brasileiro; desvendar como esta opgao de desenvolvimento agricola 

influenciou os pianos educacionais aplicados nos Cursos das Ciencias Agrarias. Nosso 

estudo tenta resgatar a trajetoria do processo educativo nos Cursos das Ciencias 

Agrarias da UFPB, orientada a perceber o perfd profissional dos egressos. a partir das 

geragoes dos anos sessenta. tentando visualizar as mudancas ocorridas neste processo; 

finalmente indicar a relevancia de se repensar algumas praticas educacionais na linha de 

uma "Orientagao Educativa Ativa" que possa melhorar a formagao dos profissionais das 

Ciencias Agrarias para responderem melhor aos requerimentos diferenciados de uma 

sociedade heterogenea e em constante mudanga. 

Para o encaminhamento desses objetivos, trabalhamos com um arcabougo teorico-

metodologico que resgata duas grandes questoes em debate, quais sejam: a proposta de 

desenvolvimento sustentavel na era da globalizagao, focalizando o questionamento do 



modelo de desenvolvimento agricola baseado na valorizacao do padrao tecnologico 

convencional aplicado a modernizagao agricola no Brasil - aspecto que ja adiantamos 

suscintamente nas paginas anteriores - e a questao da crise dos processos de 

conhecimento, aspecto que tern sido colocado em cheque por vertentes do pensamento 

que conclamam por uma nova orientacao da ciencia em geral e do processo educativo 

em particular, estendendo-se a mudanca nas praticas dos profissionais das mais diversas 

areas de conhecimento, quando abordam fenomenos e problemas que planteiam as 

sociedades contemporaneas. 

A crise dos processos de conhecimento esta vinculada as nocoes sobre os limites do 

conhecimento cientifico e as criticas a este conhecimento, quando a ciencia e tomada 

como verdade absoluta. Implica, necessariamente. no reconhecimento dos valores 

culturais como parte constitutiva da propria ciencia. Fortalecendo a ideia de verdade 

absoluta do conhecimento cientifico como um valor cultural moderno, sustenta-se a 

ideia do saber cientifico e do saber tecnologico como saberes superiores, isentos de 

valores culturais de individuos, grupos, classes sociais, instituigoes e sociedade, 

portanto como saberes social e culturalmente neutros. (MORELRA.,1993). Isto fomeceu 

uma sangao cientifica
2

 para a manipulagao da propria ciencia e da tecnologia, a 

exploracao da natureza, e consolidou uma drastica mudanga cultural na imagem do 

homem em relagao a natureza. 

Essa questao, como tern sido colocada neste final de seculo, tern como um de seus 

elementos constituintes a critica a este pensamento cientifico herdado, o que vem a 

requerer uma nova capacidade perceptiva da propria ciencia, que permita uma nova 

forma perceptiva da realidade, uma nova visao do mundo. 

A crise dos processos de conhecimento, que no fundo parece estar ligada aos 

interesses e as proprias transformagoes estruturais do capitalismo na sua fase 

contemporanea de globalizagao da economia, e, portanto, relacionada com uma mesma 

dinamica subjacente que envolve, segundo CAPRA (apud MOREIRA, 1993) a nossa 

crise de ideias (crise de dimengoes intelectuais). "Um sinal impressionante de nosso 

tempo e o fato das pessoas que se presume serem especialistas em varios campos ja nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estarem capacitados a lidar com os problemas urgentes que surgem em suas respectivas 

areas de especializagao (...). O fato de a maioria dos intelectuais que constitui o mundo 

academico subscrever percepcoes estreitas da realidade, as quais sao inadequadas para 

enfrentar os principals problemas de nosso tempo (...) problemas sistemicos, o que 

significa que estao intimamente interligados e sao interdependentes. Sendo assim, nao 

podem ser entendidos no ambito de metodologia fragmentada que e caracteristica de 

nossas disciplinas academicas e de nossos organismos governamentais".(CAPRA: 

1982:22). 

Igualmente. essa crise esta ligada a nossa crise de valores, que inclui a crenca de 

que o metodo cientifico e a unica abordagem valida de conhecimento; a concepgao de 

universo como um sistema mecanico composto de unidades materials elementares; a 

concepgao de vida em sociedade como uma luta competitiva pela existencia; a crenga 

do progresso material ilimitado, a ser alcangado atraves do crescimento economico e 

tecnologico. (CAPRA apud MOREIRA, 1993). 

Neste contexto, faz-se necessario uma mudanga de mentalidades, de valores e de 

cultura para permitir a possibilidade de olhar o mundo e seus fenomenos de fonna 

holistica. e de pesquisar e agir no quadro metodologico de uma pratica multidisciplinar 

e interinstitucional. Mas a construgao social de uma visao holistica da realidade, que 

incorpore o conhecimento cientifico moderno e contemporaneo desses novos objetos, 

entre eles os esforgos de percepgao e problematizagao do processo educativo vinculado 

as grandes questoes socio-ambientais presentes na realidade brasileira, e um processo 

que esta em curso. 

Do ponto de vista cognitive esta tarefa transcende as atuais fronteiras disciplinares 

e conceituais. mas e preciso ter consciencia da defasagem e da necessidade de um 

esforgo conjunto na construgao e sistematizagao de uma nova percepgao da realidade 

social dos problemas contemporaneos que ela comporta, reconhecendo que em essentia 

e uma expressao dos desdobramentos de uma crise do pensamento herdado, da "crise da 

razao". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 A pesquisa cientifica, na era cientifica moderna, herdada pela razao instrumental que passa por Galileu, 

Bacon, Descartes e Newton se constitui no arcabouco operacional da Ciencia Moderna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPRA (apud MOREIRA, 1993), ao defender esta tese, alerta para a necessidade 

de um novo paradigma que entende ser "Uma Nova Visao da Realidade, Uma Mudanga 

Fundamental em Nossos Pensamentos, Percepcoes e Valores". (CAPRA, 1982:14). 

A proposta de Modernizagao centrada na Escola teve, no Brasil, sua epoca de 

sistema quase incontestado, mas face as grandes transfonnagoes estruturais ocorridas no 

mundo contemporaneo e suas graves seqiielas. particularmente no ambito socio-

ambiental, nao existe mais a aceitagao indiscriminada do ocidental, nem da 

modemidade imposta como caminho unico de progresso. 

A aposta implicita e por uma nova modemidade cuja nogao esta em construgao, 

onde tende-se a resignificar uma serie de fenomenos, tende-se a relevar a composigao 

pluricultural da sociedade, tende-se a que a diferenga nao se oculte senao se trabalhe a 

partir dela. 

"A Filosofia Moderna se da entre dois polos: um, e a ideia de Sistema, quer dizer 

de racionalidade extrema, de organizagao pratica, uma ideia de sistema em que ha a 

internalizagao de todos os dados da Sociedade. No outro polo esta a ideia de fragmento. 

No proprio sistema (expele, exclui) o fragmento existe como uma forga muito grande. O 

individuo se fragmenta, se particulariza, sai do sistema. Para ele, o sistema racional ja 

nao funciona e entao sucumbe. O ser no individualismo que nasceu dentro do sistema, 

ja nao se oculta, reivindica. E a reivindicagao do fragmento. (Borheim, 1965). As vezes 

o motor pode ser a violencia, em outras pode ser a busca de novos caminhos. 

No nosso entender, para promover uma nova modemidade orientada ao 

desenvolvimento sustentado tern que se inventar novos caminhos. E neste processo tern 

que se visualizar criticamente o sistema dominante, o modelo de desenvolvimento em 

vigencia, e a partir dele trabalhar o fragmento. valorizar a diversidade tomando em 

conta a heterogeneidade estrutural da sociedade. 

Perdendo a percepgao da dinamica da realidade social, vendo-a limitada e pre-

estabelecida, produz-se um conhecimento parcelar, atraves das denominadas 

especializagoes. 

Se os pressupostos epistemologicos que enbasam a Ciencia Moderna se encontram 

atualmente em crise, e sendo a Universidade, por principio, o espago de construgao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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saber, nao pode senao encontrar-se profundamente abalada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II o que aponta CAPRA 

(apud MOREIRA, J. R. 1993): 

"As ultimas decadas de nosso seculo vein 

registrando um estado de profunda crise mundial. E 

uma crise complexa multidimensional, cujas facetas 

afetam todos os aspectos de nossa vida - a saude e o 

modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das 

relacoes sociais, da economia, tecnologia e politica. 

E uma crise de dimensoes intelectuais, morais e 

espirituais, uma crise de escala e premencia sem 

precedentes em toda a historia da humanidade. Pela 

primeira vez, temos que nos defrontar com a real 

ameaca de extincdo da raca humana e de toda a 

vida no planeta ". 

E basico reconhecer que a Ciencia e a Universidade, como produtos do 

desenvolvimento historico, encontram-se em transicao continua e estao submetidas a 

constantes mudancas, surgindo a necessidade de reflexao acerca do papel da 

Universidade, especialmente no contexto atual. 

E o que nosso trabalho tenta fazer, tomando como universo empirico os cursos das 

Ciencias Agrarias da Universidade Federal da Paraiba (UFPB) especialmente os 

cursos de Graduacao de Agronomia e Zootecnia do CCA, Engenharia Florestal e 

Medicina Veterinaria do CSTR e o de Engenharia Agricola do C C T . 

O periodo analisado comeca na decada de 60. As decadas de 60 e 70 correspondem 

ao periodo em que ocorreu a opgao oficial e a consolidagao do padrao de 

desenvolvimento tecnologico convencional na agricultura no Brasil. E foi justamente 

nesse periodo que ocorreu a criagao e a expansao dos cursos agrarios, induzidas pela 

necessidade de contar com um maior numero de profissionais especializados no 



campo das Ciencias Agrarias. que SCHULTZ. principal ideologo da Modernizagao da 

Agricultura, denominou de "capital humano". 

Agora, passando a aspectos operacionais relativos ao processo de pesquisa, o 

presente trabalho baseou-se no levantamento de dados secundarios e primarios. 

A pesquisa bibliografica, documental, estatistica, censitaria foi ampla e se estendeu 

por um periodo de aproximadamente seis meses, quando alem de obras produzidas 

sobre aspectos teoricos e de conteudo correlates a problematica em estudo, 

examinaram-se documentos oficiais da ABEAS, MEC, CNPq, documentos dos Cursos 

estudados, tais como estatutos, relatorios de atividade, decretos, atas, registros de 

discursos, programas disciplinares, Projetos de Pesquisa e Extensao, folders, 

catalogos, etc. 

A pesquisa de campo se realizou no periodo de julho/96 ate dezembro/96, 

contemplando dois meses de trabalho em cada uma dos Cursos das Ciencias Agrarias 

e reservando alguns intervalos para entrevistar docentes aposentados e profissionais 

egressos. trabalhando em entidades como EMBRAPA, EMATER, etc. A amostra 

privilegiou os profissionais agrarios, docentes e tecnicos que tinham sido egressos dos 

cursos em estudo, conforme mostra a tabela N° I . 

Fazer um balanco da formagao universitaria dos alunos das Ciencias Agrarias e da 

experiencia profissional dos egressos dos Cursos Agronomicos e Agricolas implicou 

requerer dos docentes em exercicio, docentes aposentados e profissionais egressos dos 

Cursos uma auto-avaliacao profissional e ocupacional, abordando aspectos criticos e 

auto-criticos com respeito ao cenario institucional de informagoes e formagao 

profissional, e da experiencia profissional dos egressos a luz da formagao recebida 

neles. 

O trabalho contendo quatro capitulos encontra-se estruturado da seguinte forma: 

No Capitulo I , intitulado "Universidade e Sociedade", e discutida a problematica da 

articulagao entre Universidade e Sociedade em nosso pais, incluindo como sub-

capitulos a Reforma Universitaria; e o surgimento e expansao dos cursos de Ciencias 

Agrarias no contexto da modernizagao da agricultura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No Capitulo I I , intitulado "Os Cursos das Ciencias Agrarias na UFPB: Historico e 

Caraterizacao", e abordado o surgimento e as caracteristicas dos cursos agrarios na 

UFPB, a partir de sua reconstituigao historica. 

No Capitulo I I I , intitulado "A Formagao dos Profissionais das Ciencias Agrarias na 

UFPB: Encontros e Desencontros", no primeiro momento e apresentado o perfil do 

profissional fonnado nas decadas de 60, 70 ate 1985; no segundo momento, o perfil do 

profissional fonnado apos 1985. 

No Capitulo IV, intitulado "Os Profissionais da Ciencias Agrarias na virada do 

seculo: Desafios e Possibilidades", sao focalizados no primeiro sub-capitulo os 

problemas de fundo que dificultam o processo formativo dos profissionais das Ciencias 

Agrarias, expondo um panorama geral da Ciencia da Tecnologia e do Modelo de 

Desenvolvimento Economico Dominante, e suas implicacoes na orientagao educacional 

na area das Ciencias Agrarias, bem como a situagao da educagao agricola face as 

grandes transformagoes oconidas na era da globalizagao da Economia e a questao do 

Desenvolvimento Sustentavel no setor agropecuario. No 2° sub-capitulo e apresentado o 

atual processo de formagao dos profissionais das Ciencias Agrarias no ambito dos 

Cursos da UFPB. E no 3° sub-capitulo e enfocado o futuro perfil do profissional para os 

novos tempos, indicando as limitagoes existentes para o processo formativo e 

finalmente e apresentado uma agenda preliminar para a construgao de uma orientagao 

educativo ativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A Universidade nao esta fora da historia de 

um pais; tampouco e toda a historia; mas por ela 

passa a historia do pais e do povo e ela participa da 

historia, da vida. Neste sentido, e a aspiraqao 

humana, tentativa, ensaio, verificacao, drama e 

desenlace, tare/a comunitdria, trabalho de homens 

que querent se expressar como homens; fato humano 

que nenhuma lei poderd abolir e que se expressard 

muitas vezes apesar da lei. Ela e uma realidade que 

fala. Deixemo-la, portanto, falar e trataremos de 

escutd-la, nao no que queremos ou no que nos 

convem, mas no que ela nos quer dizer". 

(LEYENDECKER apud FA VERO, 1980:15) 
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CAPtTULO / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 

Este capitulo pretende discutir a problematica da articulacao entre Universidade e 

sociedade em nosso pais, abordando seus encontros e desencontros com a realidade. 

Este tema se constitui num campo de analise fecundo, pois como afirma 

ALBUQUERQUE (1980:25). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao creio que haja instituicao melhor situada 

do que a Universidade para buscar a conciliacao 

entre os objetivos socialmente desejados e sua 

viabilidade. Nao que, evidentemente, deva a 

Universidade procurar substituir a sociedade, ou a 

representacao politica institucionalizada, 

arvorando-se em interprete da comunidade (nao se 

quer o governo dos sdbios...), mas no sentido de 

que, nesse campo, sua contribuicao pode ser 

inestimdvel". 

Assim sendo, o autor reconhece a inestimavel contribuicao que a Instituigao de 

Ensino Superior pode desempenhar no desenvolvimento social, atraves da capacitagao 

de recursos humanos, da pesquisa, da extensao, da formagao de uma consciencia critica 

e da ampliagao e difusao de cultura. Acrescenta que a literatura academica tende a 

subestimar o seu papel social, quando a enfoca apenas como "instituigao alienada da 

realidade". No entanto, ALBUQUERQUE (1980:25) considera que: 

15 



"a primeira missao da Universidade consiste 

em conrribuir para a formulacdo de programas e 

projetos capazes de viabilizd-los em examinar, 

criticamente, as politicas e programacoes 

governamentais, em execucdo ou em elaboracdo, 

com vistas a propor os ajustamentos e 

aperfeicoamentos julgados pertinentes e 

oportunos ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por isso, como salienta GURGEL (1980:223), as relagoes entre Estado e 

Universidade se revestem de grande importancia. Ao concordar com ALBUQUERQUE, 

com relacao ao papel da Universidade. enfoca: 

"A Universidade pode estar presente, mas deve 

selecionar os programas de que participa, evitando 

se comprometer em atuaqdes, que representam o 

puro cumprimento de rotinas administrativas e que 

nada tern de novo, para despertar o seu inter esse 

inventivo ". (IBID:223) 

Entao, GURGEL considera que nos programas relacionados a uma perspectiva 

desenvolvimentista, a Universidade deve estar presente como uma das forgas, numa 

presenga engajada e participativa. No entanto, deve ter o cuidado de nao se apresentar 

como responsavel direta. Desta maneira. o seu papel e de avaliar as programagoes, as 

execugoes, indicando o que devem permanecer ou nao em fungao dos problemas e das 

necessidades numa perspectiva que relacione estas atividades com o processo ensino-

aprendizagem. Assim, possibilita uma visao critica da situagao, pois a Universidade e 

"uma comunidade pensante, que deve ensinar e desenvolver o espirito critico dos 

estudantes". 
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Em concordancia com esse pensamento GOVIAN (apud GURGEL (1980:223-

224) em um documento intitulado: "A essentia da Universidade", a concebe como um 

"centro de critica que deve formar graduados capazes de pensar e critical
-

 com 

independencia e que saibam transmitir a sociedade este espirito". 

Nesta perspectiva. como enfoca BARBOSA (1979:139): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A vida universitaria, quando vivida em clima 

que se quer livre, enconrra-se permeada de conflitos 

e choques de opinides. nao se pode deixar de 

perceber tambem que e esse mesmo entrecho de 

ideias, metodos, teorias. etc., que torna possivel a 

evolugao do saber e do entendimento das prdticas 

sociais ". 

Neste sentido, se aplica a Universidade a condicao de uma instituigao de 

vanguarda, a servigo do desenvolvimento e comprcmetida com a sociedade, 

especialmente com os segmentos maioritarios, funcionando como um centro de criacao 

de tecnologias e de Know - how. 

No entanto, como expressa CHAUI (1980:45), quando nos defrontamos com as 

criticas acerca da Universidade como centro de criagao e de produgao cultural, as 

discussoes enveredam por outros caminhos. Por um lado. na area de tecnologia afirma-

se que a dependencia do sistema economico impossibilita a pesquisa autonoma, 

"forgando a universidade a limitar-se ao adestramento de aplicadores do Know - how 

estrangeiro". Por outro lado. na area de humanidades. enfoca-se que o sistema socio 

economico e "avesso a propria ideia de cultura", privilegiando o puro tecnicismo, que 

"anula o sentido das humanidades, relegadas a condigao de ornamentos ou de 

anacronismo tolerado". 

Contudo, expressa que este desencanto da comunidade Universitaria ou com 

relagao a ela como produtora de cultura e verdadeiro, mas partial, pois o fundamental e 

refletir a quern no pais serviu o ensino, a pesquisa e a extensao. Este procedimento abre 

espagos para indagagoes mais amplas e complexas. 
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A autora enfoca que na questao da adequacao entre a Universidade e a Sociedade, 

muitos educadores se sentem "fascinados pela modernizagao", expressa na 

"racionalidade adniinistrativa e eficacia quantitativa", contrariando aqueles que 

pretendem uma universidade onde "ensinar seja uma arte e pesquisar, a tarefa de uma 

vida".) 

Ao refletir sobre o aspecto desta modernizagao, CHAUI (1980:46) argumenta que a 

disjungao entre humanismo e tecnicismo surge como ideal do "dominio tecnico sobre a 

natureza, atraves da ciencia e do dominio sobre a sociedade, atraves da politica". Nesta 

perspectiva. o homem moderno como sujeito do conhecimento e da acao e motivado 

"pelo desejo de dominagao pratica sobre a totalidade do real". E para tornar possivel 

esse dominio necessita "elaborar a ideia de objetividade desse real, precisa controlar, 

preve e manipular a realidade. Entao, complementa: 

'WozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condicao de sujeito do conhecimento, isto 

e, de consciencia instituidora de representacdes, o 

homem moderno cria um conjunto de dispositivos 

teoricos e prdticos, fundados na ideia moderna de 

objetividade como determinacao completa do real, 

possibilitando a realizacdo do adagio baconiano: 

"saber epoder". 

Ao reporta-se a MERLEAU-PONTY, a autora expressa: "se a ciencia e a tecnica 

manipulam as coisas recusando-se a habita-las, e devido ao fato de ter sido convertida 

em objetividade pelo proprio homem". Entao, enquanto mentor dessas "representagoes 

manipulaveis", se coloca no lugar de observador separado das coisas, no sentido de 

domina-las, definindo assim a relagao do conhecimento e da tecnica como de mando e 

submissao. Desta forma, o homem ocupa o mesmo lugar que ocupa o poder, ou seja, o 

Estado, na sociedade moderna. Logo, aponta que opor de maneira imediata o 

humanismo do tecnicismo nao leva muito longe, pois sao resultados diversos da mesma 

origem, expressa na separagao sujeito/objeto presente na Ciencia Moderna. Deste modo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para a autora, esta oposigao so adquire um novo sentido a partir de uma nova visao de 

saber, onde a subjetividade, a objetividade, a teoria e a pratica sejam percebidas de 

maneira interrelacionadas, atentando para as diversidades dos interesses sociais. 

Portanto, CHAUI (1980:47) expoe que a ausencia de produgao de cultura nao se 

explica somente pelo fato do problema da dependencia economica, ou da tecnocracia 

estar devorando o humanismo, ou da falta de verbas, mas porque a Universidade se 

encontra organizada de maneira a "conhecer para que nao se possa pensar. Adquirir e 

reproduzir para nao criar. Consumir, em lugar de realizar o trabalho da reflexao". 

(IBID:47). Segundo a autora, tudo quanto entra no ambito da universidade tem que ser 

reduzido e manipulado. E preciso a conversao do real em "coisa moita para adquirir 

cidadania universitaria". 

A conseqiiencia dessa situagao e levar os docentes a "adesao fascinada a 

modernizagao, a criterios de rendimento, de produtividade e de eficacia". 

A autora enquadra a universidade brasileira no ambito destas argumentagoes, uma 

vez que reduz a "esfera do saber a do conhecimento", sem levar em consideragao o ato 

da reflexao, retificagao e construgao de um novo saber. 

Seguindo esta linha de pensamento, FAVERO (1980:29) considera que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A Universidade nao pode ser simplesmente o 

lugar de transmissdo de saber, mas o lugar critico, 

uma instituicao que critica o saber, onde se discute 

a cultura e se projeta os rumos da cultura nacional. 

Organizar as linhas projetivas de cultura exige uma 

atitude fundamental: a participaqao da universidade 

na comunidade ". 

Ao prosseguir sua argumentagao, a autora expoe que caso proceda de maneira 

contraria, a Universidade estara negando-se a si mesma, desenraizando-se da realidade e 

consequentemente sendo mais uma instituigao ornamental dentro da sociedade. 
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Assim, a Universidade nao deve, sob o pretexto de edificar e salvaguardar uma 

neutralidade cultural, mascarar a instancia politica e perpassar uma imagem para a 

sociedade de "terreno neutro", desvinculada dos interesses sociais. 

A autora, ao reconhecer as instituigoes universitarias como emergentes de uma 

consciencia critica acerca dos problemas sociais, expressa que este tipo de universidade 

necessita desenvolver um diagnostico do desenvolvimento desigual de nossas regioes e 

analisar o processo de exclusao politica e cultural da maioria da populagao brasileira. 

principalmente a rural. Nesta perspectiva. as IES devem caracterizar-se como espago de 

questionamentos, de investigagao cientifica em todos os ramos do saber, isto e, um 

centro de reflexao, de elaboragao e construgao de novos conhecimentos. Acrescenta que 

e a esse tipo de universidade, destinada a reflexao critica, que denomina de emergente. 

pois busca orientar e encaminhar, com autenticidade e sentido historico. os valores e as 

necessidades do povo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E o proprio querer ser cultural do povo. Em 

suma, a universidade emergente e aquela que 

exerce, da melhor maneira, suas funcoes especificas. 

Tal fato nao significa que ela seja uma instituicao 

original em todos os sentidos. O que se rejeita e 

aquela instituicao cujas fungdes nao passam de 

slogans que servem, apenas, para serem repetidos 

nos discursos oficiais ou constarem de documentos e 

relatorios da instituicao, nunca chegando a ser 

especificados e, muito menos, concretizados". 

(FAVERO, 1980:29) 

Segundo a autora, esse tipo de "universidade emergente" ainda nao existe em nosso 

pais. Apesar de algumas tentativas. predomina aquela que se preocupa apenas em 

formar profissionais de nivel superior, tecnicos e homens de "cultura superior". Mesmo 

que algumas instituigoes apresentem tragos ou caracteristicas que se desviem desse 
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modelo, "na realidade continuam funcionando em muitos aspectos como uma 

instituicao conservadora. (IBID:29). 

Ao abordar a questao da Universidade em nosso pais, SANTOS (1978:18) propoe 

que se considere dois modelos: um tradicional e um critico. O primeiro se caracteriza 

pelos seguintes aspectos: dissociagao entre a Universidade e Sociedade. neutralidade 

com relagao aos problemas sociais, participagao restrita do corpo docente, pratica 

cientifica fracionada em "especializagoes" que nada tern em comum, onde a 

complexidade do real e fragmentada, na visao do especialista. Por outro lado, o modelo 

critico se caracteriza pelos seguintes aspectos: a Universidade tern consciencia de ser 

parte da Sociedade e reflete em sua organizacao as contradigoes do contexto em que se 

encontra inserida; tende a ser dinamica, a refletir e discutir os problemas sociais, 

produzindo uma critica social e uma autocritica, estimula a participagao dos alunos; a 

pratica cientifica e integrada, pois esta integragao permite captar a realidade complexa. 

O autor prossegue sua exposigao argumentando que a Universidade tradicional 

limita-se a corresponder, de maneira mais ou menos adequada, "as determinagoes do 

mercado de trabalho e as condigoes locais e momentaneas", programando seus 

cum'culos "sob a pressao da demanda do grande numero, embora em pouco tempo o 

mercado fique saturado". Sanciona a divisao social do trabalho em especialidades e 

profissoes que atendem a interesses de uma minoria em detrimento das necessidades 

sociais. Desta forma, ensinam uma cultura "superior" voltada para os grandes centros 

estrangeiros. Nesta perspectiva: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A sociedade surge como algo exterior, fonte 

de recursos e ao mesmo tempo destinatdria do 

ensino universitdrio. A Universidade recebe de 

volt a, anualmente, com as for mat ur as, o 

investimento feito. O produto tern a forma de set-

social util, do especialista adaptado as necessidades 

do desenvolvimento social, e do qual se espera que 

desempenhe o papel previamente atribuido. A 

relacao de qualidade e definida pelo tipo de 
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competencia exercida na esfera de um saber e um 

poder especificos, assume entao a forma da 

quantidade, da mercadoria que se encontra o seu 

equivalente no privilegio com que a sociedade 

satisfaz sua sede de crescimento e poder". 

(FAVEROJ980.18). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse modelo de Universidade se baseia em postulados reducionistas, a exemplo do 

que dizem (PARSONS/SCHULTZ) que preconizam uma ciencia neutra, capaz de 

resolver os problemas "pelo mero efeito de sua verdade", acreditando numa harmonia 

preestabelecida na sociedade, sem questionar a complexidade do real. SANTOS 

concorda com FAVERO (1980), afirmando que existe de fato em nosso pais uma 

Universidade tradicional, "ainda que em muitos de seus aspectos ela se afaste do 

modelo proposto e parega realizar certos elementos criticos". (SANTOS 1978:18). 

Preocupados com a questao do intercambio entre a Universidade e Sociedade, 

THERRJEN & CARTAXO (1980:18-19) enfocam que as relagoes entre elas se pautam 

na predominancia, no ambito das atividades universitarias, de dois movimentos. O 

primeiro, denominado de movimento de reprodugao, resultante de "exigencias de 

manutengao e consolidagao dos padroes materials, sociais e culturais vigentes", cuja 

viabilidade se expressa na forma como sao conduzidas as atividades de ensino, pesquisa 

e extensao e no seu grau de criticidade. O segundo, denominado de movimento de 

transfonnagao, transcende as exigencias limitadoras do movimento anterior, e considera 

a Universidade como uma "instituicao social matriz de um amplo e fecundo processo de 

mudancas dos padroes correntes da cultura", e se expressam na natureza do ensino, da 

pesquisa e extensao, na reflexao critica e no inter-relacionamento com a realidade. 

Assim sendo, os autores consideram mister que no exercicio da fungao critica as 

Instituigoes Superiores assumam compromissos, que se expressem: 
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"Nas areas de pesquisa que sao consideradas 

prioritdrias, no tipo de direcionamento dado ao 

ensino, na produgao dos recursos humanos e no 

proprio estilo de gestdo academica pela natureza da 

pesquisa que produzem e pelas emanaqdes culturais 

que transmitem ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FAVERO (1980:27-28), ao corroborar com a posigao de THERRIEN & 

CARTAXO expressa que, neste sentido, a Universidade necessita desenvolver e 

transformar seus metodos de trabalho, suas linhas de pesquisa, seus programas de 

ensino, procurando participar na elaboracao da politica cientifica do pais, e na resolugao 

dos problemas mais urgentes do contexto social em que se encontra inserida. Segundo a 

autora, na medida do possivel a Universidade deve atrair para si a tarefa de assumir a 

consciencia critica da sociedade. 

"Alicercada no processo de fundamentaqdo 

cientifica, que deve ser uma de suas funqoes 

peculiares, a universidade deve ser tambem capaz 

de mostrar, com clareza, as deformaqoes e 

contradiqdes do todo social e propor alternativas 

concretas levando em conta as necessidades 

nacionais e nao apenas os interesses de alguns 

grupos privilegiados". 

LUCKESI (1995:39) defende uma Universidade onde nao se ministre apenas o 

ensino (universidade-escola), mas aquela em que "exista efetivamente campo, abertura e 

infra-estrutura que possibilitem e incentivem a pesquisa". Por isso, rejeita o ensino 

universitario repetitivo, verbalistico e livresco, desvinculado da realidade, pois este 

procedimento de ensino e tipico de um modelo de universidade que nao exercita a 

criatividade, e nao incentiva o habito do estudo critico. 
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Segundo LUCRES I (1995:41). a pesquisa deve ser a atividade fundamental do 

centro universitario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"TociaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as demais atividades tomardo 

significado so na medida em que concorram para 

proporcionar a pesquisa, a investigacao critica, o 

trabalho criativo no sentido de aumentar o cabedal 

cognitivo da humanidade ". 

O autor ressalta que ao formar profissionais de alto nivel, a Universidade deve ser 

espago de "cultivo do espirito, do saber, onde se desenvolvam as mais altas formas de 

cultura e de reflexao". 

SUCUPIRA (apud GURGEL 1980:223) salienta que ao procurar interligar-se com 

o meio onde esta inserida, as IES devem evitar que a extensao seja "veiculo de uma 

cultura alienada", desligada do contexto historico, e portadora de valores dominantes e 

excludentes. Assim, considera que a Universidade nao seria compreendida sem a "plena 

consciencia de sua insergao na sociedade, sem que se estabelega um sistema de relagoes 

de ajustamento mutuo entre ambas". Toniando-se imprescindivel que a sociedade 

elabore uma imagem da Instituigao, segundo a sua significagao, o seu papel e os seus 

valores. 

Entao, segundo o autor acima mencionado, o fundamental e que ao prestar 

servigos, "pense" e "atue" no contexto social, respeitando os valores proprios, 

construidos a partir da pratica cotidiana dos agentes, ajudando-os em seus desejos de 

autopromogao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 R E f C E / U * U M V E C S I T A E I ^ 

A analise da relagao entre Universidade e sociedade nao pode desconsiderar 

a politica educacional brasileira pos - 68, que se expressa no contexto da Reforma 

Universitaria, pois como enfoca FRIGOTTO (1995:43), ao analisar a educagao 

neste periodo, o economicismo, baseado no conjunto de postulados basicos da 
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"teoria do capital humano", serviu de base conceptual e tecnica a estrategia de 

ajuste da educacao, ao tipo de opcao por um capitalismo associado e subordinado 

ao grande capital. Neste contexto, afirma que: "A Refomia Universitaria de 68 e, 

sobretudo a lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional de 1971, corporificam 

a essentia deste ajuste". 

GERMANO (1993) complementa FRJGOTTO, quando expressa que numa 

"manobra pelo alto", o Estado politico empreendeu uma Reforma de Ensino 

Superior (1968), pautada na economia da educagao de cunho liberal que tenta 

estabelecer uma relagao direta, imediata e mesmo de subordinagao da educagao a 

produgao, e vincula a pesquisa cientifica a acumulagao do capital. 

O Estado, em sua instancia politica, passa a intervir no ambito do ensino 

Superior, no sentido de integrar a educagao aos propositos da Politica de 

Crescimento economico, que considerava o processo de modernizagao como meta 

principal. Nesta perspectiva, assumiu a tarefa de reformar o ensino universitario, 

que representava uma "etapa fundamental na preparagao de mao-de-obra 

qualificada, que iria intervir diretamente nao apenas na produgao, mas igualmente 

nos aspectos qualitativos da produgao". (RODRIGUES, 1987:125). 

Desta forma, a ideologia da modernizagao, no ambito da politica educacional 

para o ensino Superior associava-se aos postulados da "Teoria do capital 

humano", que como afirma FRIGOTTO (apud GENTILI 1995:93) nao levou em 

consideragao as relagoes de poder e relagoes de forga na sociedade. 

No entanto, CUNPLA (1988) e GERMANO (1993), alertam para que esta 

politica educacional, que se expressou a nivel de ensino superior pela Reforma 

Universitaria, nao seja analisada apenas como uma mera decorrencia meramente 

das determinagoes extemas, inerentes as prerrogativas expressas no acordo MEC 

- USAID. Os autores nao negam a influencia norte - americana nessa Reforma, 

mas consideram a importancia de perceber a da propria dinamica da sociedade 

brasileira. 

GERMANO (1993:126). em sua tese de doutoramento intitulada: "Estado 

Militar e educagao no Brasil", procura demonstrar que mesmo tendo sido 

influenciada por esse acordo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"(...) isso nao nos autoriza a identificar a politica 

educacional pds-1964 e, no seu interior, a Reforma 

Universitaria de 1968 como exclusiva, conforme deixam 

transparecer muitas andlises, decorrencia de determinacdes 

externas. Isso representa deixar de lado a dindmica interna 

da sociedade brasileira. A politica educacional e, 

primeiramente, um resultado do desenvolvimento histdrico 

da formagao social brasileira ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo CUNHA (1980:241-242), o documento que permite compreender 

essa politica educacional e o relatorio de trabalho do GTRU, (Grupo de Trabalho 

para Reforma Universitaria) que se consubstancia nas seguintes propostas postas 

em pratica nas Universidades apos a Reforma: a departamentalizacao, o regime de 

creditos, a "unificacao do vestibular por regiao e o ingresso por classificagao do 

ensino". 

Nesse contexto. eficiencia e a produtividade tornaram-se valores absolutos. 

tendo validade em si e por si mesmos. 

CHAUI (1980:38), ao tratar do perfd da Universidade no pais, expressa que 

uma ideia que norteou a Reforma foi aquela que vincula a educagao a dimensao 

economica, determinando a forma, o conteudo, a duragao, a quantidade e a 

qualidade de todo o processo de ensino superior, sendo encarada como 

"adestramento de mao-de-obra para o mercado e concebida como capital, e um 

investimento e, portanto, deve gerar lucro social". 

Nesta perspectiva, sua tarefa nao e a da produgao e transmissao de cultura. 

mas de treinamento dos formandos a fim de que sejam produtivos. Portanto, "a 

Universidade passou a adestrar mao-de-obra e fomecer forga-de-trabalho'*. 

(CHAUI, 1980:39). 

Segundo a autora, esta forma de conceber a educagao como capital, como 

investimento, tern a finalidade de perpassar a ideia de que ao ser fator de 
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integracao nacional, a educacao, racionaliza e unitlca a vida social modernizando 

a nacao e gerando "progresso" que, a longo prazo, beneficiaria a todos os 

segmentos da sociedade. 

Prossegue sua exposicao afinnando que muitos tem contestado acerca da 

universidade reformada como espago de adestramento de mao-de-obra, alegando 

que esta fungao e preenchida rapida e eficazmente pelas empresas, negando a 

fungao economica da Instituigao e considerando-a como Instituigao anacronica. 

"um peso morto" aos orgamentos governamentais". No entanto. a autora discorda 

destas analises, acrescentando: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E a sua modernizaqao o toque de caixa que a 

faz aparecer como irracional e inutil, incapaz de 

atender as exigencias do mercado, criando futuros 

desempregados. Mas isto nao significa, de modo 

algum, que a determinaqdo economica da 

universidade reformada seja inexistente". (CHAUI. 

1980:40). 

Ressalta que negar esta dimensao da universidade e "'nao perceber o 

significado preciso deste adestramento'". pois a universidade reformada esta 

"encarregada de um treinamento generico e previo que sera complementado e 

especializado pelas empresas". (CHAUI, 1980:41). Ratifica sua ideia 

argumentando que a empresa pode "qualificar" em algumas horas ou em alguns 

dias, sendo mais uma prova de que quanto mais cresce o acervo cultural e 

tecnologico, o proprio saber, tanto menos se ensina e se aprende nas 

Universidades. 

O valor do diploma mede-se, entao, nao tanto pela excelencia dos cursos, 

mas pela situagao do mercado de trabalho, que determina, previamente, o tipo de 

produto necessario. 

Logo, CHAUI (1980:42) acrescenta que a Universidade reformada foi 

estruturada segundo o "modelo organizacional da grande empresa", tendo o 
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"rendimento como fim. a burocracia como meio e as leis do mercado como a 

condigao". Entao. nao se pode reduzir a "articulagao universidade - empresa 

apenas ao financiamento da pesquisa e do fornecimento de mao-de-obra, uma vez 

que esta se encontra organizada segundo o modelo da grande empresa capitalista. 

Ao abordar esta questao CUNHA (1988:19) expressa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nessa busca das determinagoes do ensino 

superior, encontrei a subordinacdo da universidade 

a empresa capitalista. Nao a imediata e visivel 

subordinacdo financeira e administrativa, que tanto 

se temia. Mais profundamente, a domindncia -

melhor diria, como Antonio Gramsci, hegemonia -

que as prdticas do "americanismo", prdprias da 

grande industria, passaram a ter nela: a 

organizacao e a avaliagdo da universidade em 

fungao da produtividade, da "organizagdo racional 

do trabalho" e das linhas de comando, conceitos 

essenciais as doutrinas de Frederick Taylor e de 

Henry Ford". 

No entanto, GUARABIRA NETTO (1978:23) expoe que a Universidade 

brasileira e realmente um espaco altamente burocratizado, que reitera e reproduz 

praticas tradicionais e conservadoras. Mas ela contem, sem duvida, elementos que 

poderao ser recuperados e reestimulados, tornando-se mister identificar aquilo que 

e dinamico no seu interior. Nesta perspectiva, CUNHA (1988:111) expressa que 

uma universidade critica, onde possam ser recuperados e reestimulados os 

elementos dinamicos e aquela que estimula uma consciencia critica e autocritica. 

Desta maneira, deve empreender a critica tanto no "nivel do conteudo do ensino 

como da organizacao da instituigao". 

Seus curriculos e pesquisas devem ser voltados para as necessidades da 

maioria da populagao, e nao da minoria que detem o poder. Deve se posicionar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contra "a concentragao das pesquisas nas ciencias aplicadas em detrimentos das 

ciencias basicas" e nas ciencias exatas em detrimento das ciencias hunianas. Deve 

possibilitar que a formagao cientifica seja completa, compreendendo os problemas 

sociais e permitindo que os fonnandos conhegam o metodo cientifico que o 

"capacite a acompanhar os progressos da ciencia e tecnologia". e o metodo da 

busca, do aprender a aprender e do fazer - fazendo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 2 OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SCECIAiENT© E EXPANSAC CCS ClESCS DE ClENCIAS 

ACRACIAS NC CCNTEXTC CA MCCERNIZACAC CA 

ACEICCLCCEA 

A expansao do ensino Agricola Superior no pais se verificou a partir da 

decada de 60, surgindo novas carreiras na area das Ciencias Agrarias, que se 

seguiram as tradicionais: Agronomia e Veterinaria. 

As instituigoes de ensino superior agricola que ministravam esses cursos 

estavam vinculadas ao Ministerio da Agricultura. No entanto, a partir, do Decreto 

N° 60.731 de 1967, foi transferido para o Ministerio da Educagao e Cultura, tendo 

em vista a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDBEN), sancionada 

em 1961, que estabeleceu: 

Art. 6° - O Ministerio da Educagao e Cultura exercera as atribuigoes do 

Poder Publico Federal em materia de educagao. 

CAPDEVLLLE (1991:102), ao apresentar uma retrospectiva historica acerca 

da Educagao Agricola Superior a partir da decada de 60, expoe que em 1960 foi 

instalado em Vigosa (MG) o primeiro curso de Engenharia Florestal do pais e em 

1961 surgiram novos cursos de Agronomia, em Passo fundo e Santa Maria (RS), e 

um de Medicina Veterinaria. Em 1961 foram criados dois cursos de Agronomia 

em Brasilia e Juazeiro na Bahia. Em 1963 um curso de Agronomia em Goiania, 

um de Veterinaria em Fortaleza e em Botucatu, em Sao Paulo, e um de 

Engenharia Florestal na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Acrescenta que no 

ano de 1961 funcionavam 21 cursos de Ciencias Agrarias, entre eles 08 de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Veterinaria e 12 de Agronomia e 01 de Engenharia Florestal. Ao terminar o ano 

de 1965. existiam 33 cursos nessa area do conhecimento. 

Com relagao ao surgimento dos novos cursos na area de Ciencias Agrarias, a 

autora demonstra que apos 1965, quando ja existiam tres cursos de Engenharia 

Florestal no pais, surgiram os cursos de Zootecnia em 1966. o primeiro instalado 

em Uruguaiana, na Faculdade de Zootecnia da Universidade Catolica do Rio 

Grande do .Sul, e o de Engenharia Agricola em 1973, na Universidade Federal de 

Pelotas - Rio Grande do Sul. CAPDEVILLE (1991:15) apresenta a seguinte 

tabela: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q U A D R O I 

EvoLugAo DO NUMERO DE CURSOS NA AREA DAS CIENCIAS 

AGRARIAS, NAS IES DO PAIS. PERIODO: 1 9 6 0 - 1 9 8 9 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C U R S O S 1 9 6 0 1 9 6 5 1970 1975 1 9 8 0 1985 1989 

Eng. Agronomica 12 19 21 29 38 46 53 

Med. Veterinaria 08 11 15 22 26 26 34 

Eng. Florestal 01 03 04 09 12 12 15 

Zootecnia 0 0 03 08 12 15 16 

Eng. Agricola 0 0 0 03 08 08 08 

FONTE: ABEAS. Guias das Instituicoes de Ensino Superior de Ciencias Agrarias: graduacao e pos-

graduacao, 4a ed. Brasilia. ABEAS. 1989 apud CAPDEVILLE, G. O Ensino Superior Agricola no 

Brasil, 1991. 

O autor, mesmo reconhecendo a coincidencia entre o periodo desta expansao 

e as Reformas do ensino no pais, especialmente a lei N° 5.540, de 28 de novembro 

de 1968, alerta para o fato de nao se estabelecer uma relagao de causalidade entre 

ambas. Entre as razoes que aponta ao explicar a expansao do ensino Superior na 

decada de 60, destaca a procura de novos canais de ascensao social por parte das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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camadas menos favorecidas e a integracao da educacao ao projeto de 

desenvolvimento. E no que diz respeito ao ensino agricola, enfoca a "inversao de 

recursos neste ramo de ensino, por entidades estrangeiras, como as Fundacoes 

FORD e ROCKFELLER, a USAID e a FAO'" (IBID: 106). Acrescentando que 

essas entidades, alem de contribuirem em termos financeiros para aquisicao de 

equipamentos nas instituigoes agricolas de Ensino Superior e de treinarem 

docentes, "difundiam a teoria do capital humano". pois era baseado nestes 

pressupostos que justificavam e legitimavam suas praticas. Nesta perspectiva. 

injetavam recursos financeiros na area agraria, pois a considerava com 

"tradicional e atrasada", carente de equipamentos e principalmente de recursos 

humanos capacitados. se constituindo num entrave ao crescimento economico do 

pais. Equiparam os laboratories e fmanciaram bolsas de estudo no exterior para 

profissionais docentes que pretendessem se capacitar a nivel de pos - graduacao. 

Alem disso, essas agendas ofereciam cursos de extensao, de especializagao e 

apoiavam a instalacao de cursos de mestrado nessa area do conhecimento. 

Um outro orgao destacado pelo autor foi a COSUPI (Comissao Supervisora 

do Piano dos Institutos), que estimulou e financiou as instalagoes dos Institutos 

destinados ao ensino, a pesquisa e a investigagao cientifica tecnologica. 

O autor (1991:15) acrescenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Paralelamente ao desenvolvimento do ensino 

superior, criaram-se instituicdes destinadas a 

pesquisa agricola, como entre outras, o Instituto 

Agrondmico de Campinas (IAC), o Instituto 

Bioldgico de Sao Paulo (IB), o Instituto de 

Pesquisas da Amazonia (INPA) e, principalmente, a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuario 

(EMBRAPA), em 1973, com sede em Brasilia, mas 

com subsididrias e centros de Pesquisa prdprios ou 

conveniados, em quase todos os estados da 

Federacdo (Lei N° 5.851, de 7 de setembro de 1972). 
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Igualmente, desde cedo, mere ecu especial atencao 

das autoridades a difusdo da tecnologia agricola, 

com programas de animacdo rural ou "extensao 

rural", cuja expressdo mais importante foi a 

Associacdo Brasileira de Credito e Assistencia 

Rural (ABCAR), que, a partir de 1973, passou a 

chamar-se Empresa Brasileira de Assistencia 

Tecnica e Extensao Rural (EMBRA TER) ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GURGEL (1986:66) em sua obra intitulada: "Extensao Universitaria: 

Comunicagao ou Domesticacao", destaca que o sistema ABCAR foi implantado 

no Brasil com o apoio da American Internacional Association, tendo como 

objetivo geral a "assistencia tecnica as familias do interior, com suporte de credito 

supervisionado e de assistencia social a familia". Caracterizando-se pela ideia de 

prestagao de servicos, pretendia "desenvolver uma agao no sentido de mudancas 

de comportamento das populacoes rurais", visando a aquisigao de novos 

conhecimentos, atitudes, habitos e habilidades. 

O autor afirma que a extensao rural foi transportada para o Brasil sem "uma 

visao critica" das nossas realidades. Nesta mesma linha de raciocinio, expoe: 

"Na realidade seu objetivo maior insere-se na 

perspectiva da teoria da modernizagao e atraves de 

uma equipe de campo formada inicialmente por um 

agrdnomo e uma economista domestica se oferecem 

treinamentos nos campos da comunicagao, 

psicologia, agronomia, veterinaria e 

desenvolvimento de comunidades, de acordo com a 

orientagao ideoldgica da extensao rural norte-

americana (AMMANN, apud GURGEL, 1986:66). 
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Prossegue sua exposigao enfocando que esse modelo de extensao rural 

iniluenciou decisivamente as experiencias de extensao universitaria que surgiram 

no pais. Modelo esse que nao estimulava a criatividade e nao questionava as 

realidades, prevalecendo o valor da tecnica. 

GURGEL (1986:83), ao tratar sobre a lei da Reforma Universitaria com 

relacao a extensao, expressa que os seus artigos 20 e 40, respectivamente. 

estabelecem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As universidades e as instituigoes ensino 

superior estenderdo a comunidade, sob forma de 

cursos e sen-icos especiais, as atividades de ensino e 

os resultados da pesquisa que Ihe sao inerentes ". 

"As instituicdes de ensino superior, por meio de 

suas atividades de extensao, proporcionardo aos 

seus corpos discentes oportunidades de participagao 

em programas de melhoria das condigoes de vida 

das comunidades e no processo de 

desenvolvimento ". 

No entanto, o autor assinala que na pratica das universidades brasileira, a 

atividade de extensao se caracterizou como um servigo prestado por estudantes a 

comunidade, e nestas instituigoes de ensino superior acentuou-se um "carater de 

opecionalidade ou excepcionalidade". E muitas vezes se concretizou atividades 

civicas, desportivas, culturais, artisticas, etc., desvinculadas das atividades 

academicas, ou como uma imposigao cultural a estas comunidades, haja vista que 

em seu artigo 20 fica claro que "a extensao projetara as comunidades os resultados 

das pesquisas e do ensino sob forma de cursos e servigos" (IBID:85). Acrescenta 

que como a pesquisa era praticamente inexistente nesse periodo, e o ensino era 

"rebuscado e academico, pouco se tinha o que ofertar a sociedade". 
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"E sendo a universidade concebida numa 

perspectiva empresarial, a comunidade passou a ser 

vista como clientela que, como tal. devia dispor de 

recursos financeiros que podiam ser captados por 

parte da empresa universitaria". (IBID: 85). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante das informacoes expostas por CAPDEVILLE (1991) e GURGEL 

(1986), torna-se mister salientar que mesmo nao existindo uma relagao de 

"causalidade" entre a expansao do Ensino Superior Agricola com a Reforma 

Universitaria. e possivel analisa-las conjuntamente. haja vista que o mesmo 

pressuposto teorico - metodologico utilizado como base para criacao e expansao 

dos cursos nas Ciencias Agrarias e para a criacao dos Institutos de pesquisa foi 

usado para a Reforma Universitaria, e que elas continham um projeto comum: o 

crescimento economico do pais. Como aponta o proprio CAPDEVILLE 

(1991:21): 

"A Teoria do Capital Humano, que fez muitos 

adeptos na area das Ciencias Agrarias, no Brasil, 

orientou a maior parte das acdes empreendidas, 

apds 1960, para o desenvolvimento do ensino 

agricola de nivel superior no Pais. A partir dessa 

epoca passou-se a dor grande importdncia ao 

planejamento economico em geral e ao 

planejamento da educagao em especial. Na Teoria 

do Capital Humano inspiraram-se as agdes dos 

organismos internacionais (USA ID) as reformas do 

ensino iniciadas em 1966 e o planejamento 

educacional, que tevegrande voga". [...] 
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Alem do mais, como esta Reforma comportava todo o ensino Superior, as 

Escolas Agricolas, ja existentes, que ministravam os cursos de Agronomia e 

Veterinaria. bem como os novos cursos que foram surgindo, sofreram as suas 

conseqiiencias, pois segundo as prerrogativas govemamentais o Ensino Agricola 

Superior se integraria ao processo de crescimento economico, como meio de 

contribuir para a modernizagao da agricultura, atraves da capacitacao dos 

recursos humanos, e quanto mais rapido fossem "racionalizadas" as Instituigoes 

de Ensino, segundo as diretrizes da Reforma Universitaria, mais rapidamente 

seriam capacitados esses recursos indispensaveis para a formagao de novos 

profissionais, segundo esta visao, e para o planejamento dos orgaos de pesquisa e 

extensao, tendo em vista o processo de modernizagao da Agricultura em curso no 

pais. 

Desta forma, a politica educacional expressa na Refonna Universitaria de 

1968 se estendeu a todas as Instituigoes de Ensino Superior, inclusive as agricolas. 

E seus postulados economicistas foram dirigidos a todo ambito universitario, 

tendo no campo das Ciencias Agrarias um terreno fertil, haja vista o teor 

modemizante dos seus pressupostos que correspondiam as transformagoes que 

estavam ocorrendo na agricultura do pais, ou seja, o processo de modernizagao da 

agricultura, que envolviam praticas tecnologicas "modernas" e um coipo de 

especialistas correspondentes. 

Neste sentido, a expansao e a "pulverizagao" do Ensino Agricola superior" 

reflete a preocupagao das politicas govemamentais de "criar este grupo de 

especialistas', que conforme a teorizagao Schulteana se consubstanciaria no 

capital humano, indispensavel ao crescimento economico da agricultura no pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITVIO 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cs C E K S C S L A S C I E N C I A S A C R A E I A S N A U f E C : 

H l S T € E I C C E C A E A C T E E 1 Z A C A C 

O presente capitulo pretende abordar o surgimento e as caracteristicas dos cursos 

de ensino superior de Ciencias Agrarias na UFPB, a partir da reconstituicao historica da 

criacao dos novos cursos que surgiram apos a decada de 60, a saber: Zootecnia, 

Engenharia Agricola e Engenharia Florestal, que, associados aos existentes 

anteriormente, Agronomia e Veterinaria, foram responsaveis pela formagao dos 

profissionais das Ciencias Agrarias de nivel superior no ambito do Estado da Paraiba. 

OS Cursos das Ciencias Agrarias estao localizadas em tres Campi da UFPB: 

Centro de Ciencias Agrarias. CCA no Campus I I I - Areia-PB. 

Centro de Saude e Tecnologia Rural. CSTR no Campus V I I - Patos-PB. 

Centro de Ciencias e Tecnologia CCT no Campus I I - Campina Grande-

PB. 

2 .1 C CENTDC DE CIENCIAS AGRARIAS ( C . C . A ) 

Em 10 de setembro de 1933. o Ministro da Viacao e Obras Publicas Jose 

Americo de Almeida (Areiense), acompanhado do Presidente Getulio Vargas e 

dos auxiliares Juarez Tavora (Ministro da Agricultura, Industria e Comercio), do 

bacharel Plinio Lemos e do agronomo Raul Pires Xavier, visitaram a cidade de 

Areia - PB, onde tiveram a oportunidade de presenciar uma exposigao de produtos 

agricolas, organizada pelo agricultores locais, que naquele momento, procuraram 

explicitar as potencialidades agricolas daquela area geografica, bem como a 

necessidade do aproveitamento dos recursos agricolas ali existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste interim, foi apresentado ao Presidente o desejo da criacao de uma 

Escola de Agronomia na Paraiba. Os estudos preliminares que tinham como 

objetivo a implantacao desta escola, foram efetuados, ainda naquela epoca. pelos 

agronomos Navarro de Andrade e Alfeu Domingues. Diretor do Servigo de 

Plantas Texteis do Ministerio da Agricultura. 

A Escola de Agronomia da Paraiba, posteriormente denominada Escola de 

Agronomia do Nordeste, foi criada em 12 de margo de 1934 atraves do Decreto 

Estadual N° 478. A inauguragao verificou-se no dia 15 de abril de 1936, sendo 

dirigida inicialmente pelo Professor Carvalho Araujo. 

A Escola iniciou suas atividades com o curso medio de agricultura, de nivel 

elementar, e com o curso fundamental. O primeiro correspondia ao primeiro grau 

de estudos e habilitava o formando ao titulo de tecnico agricola. Tinlia a duragao 

de dois anos em regime semestral, passando. posteriormente, a ter uma duragao de 

tres anos, durante os quais eram ministradas disciplinas basicas e 

profissionalizantes. O segundo tinha a duragao de dois semestres, constando 

essencialmente de praticas agricolas. 

Em 1937, iniciou-se o Curso Superior de Agronomia, com a realizagao do 1° 

vestibular, reconhecido pelo Decreto Federal N° 5.347 de 06/03/1940, 

constituindo-se a Escola, entao, no primeiro Estabelecimento de Ensino Superior 

do Estado da Paraiba. 

Naquele periodo, o ensino era regido, rigorosamente pelas normas da Escola 

Nacional de Agronomia. tendo suas disciplinas e programas semelhantes, 

totalizando um numero de 20. disciplinas ou programas aproximadamente. 

A Escola de Agronomia do Nordeste recebeu forte contingente de 

professores, para o atendimento de suas atividades docentes, oriundos do Estado 

de Minas Gerais. O reconhecimento dos cursos (Medio e Superior),pelo Govemo 

Federal verificou-se em 1940, quando esta foi equiparada a Escola Nacional de 

Agronomia. No entanto, a partir de 1951, torna-se uma Escola Federal, conforme 

acordo firmado entre o governo do Estado da Paraiba e a Uniao, sendo integrada a 

Universidade Federal da Paraiba em 16 de maio de 1969, passando a ser 

denominada Centro de Ciencias Agrarias e Tecnologia (Campus agrario de Areia). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O curso Medio foi transformado em curso Agro - tecnico em 1949. sendo extinto 

em 1971, restando o Curso Superior de Agronomia. 

O Decreto N° 73.701 de 28 de fevereiro de 1974 extingue a Escola de 

Agronomia do Nordeste. criando, na Universidade Federal da Paraiba o C C A . -

Centro de Ciencias Agrarias. Este esta constituido por quatro Departamentos 

agrupando docentes que respondem pelas atividades de ensino, pesquisa e 

extensao nos dois cursos de Graduagao sao os seguintes: 

Departamento de Ciencias Fundamentals e Sociais (DCFS); 

Departamento de Solos e Engenharia Rural (DSER); 

Departamento de Fitotecnia (DF); 

Departamento de Zootecnia (DZ). 

Cada curso de Graduagao do C C A . tern uma Coordenacao: 

Coordenagao de Curso de Graduagao de Agronomia; 

Coordenagao de Curso de Graduagao de Zootecnia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C t CSC C E ACECNCHCl 

O corpo docente do Curso de Agronomia esta lotado em tres Departamentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O R P O DOCENTE D O DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FUNDAMENTAL D O C C A , POR NIVEL DE QUALIFICACAO, TEMPO DE SERVIGO, 

SITUACAO FUNCIONAL E PREVISAO DE APOSENTADORIA 

R E G I M E . T E M P O D E S E R V I C O T E M P O D E S E R V I C O P R E V I S A O D E 

N O M E T I T U L A C A O C L A S S E D E 

T R A B A L H O NA U F P B F O R A DA U F P B A P O S E N T A D O R I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Carlos E. de Vasconcelos M Ass. II 40 h 03 anos 25 anos 2004 

2. Cauby Dantas G Aux. I DE 02 anos e 08 meses 03 anos 2022 

3. Fernando B. Cavalcanti M Adj. IV DE 22 anos e 06 meses 04 anos 2000 

4. Francisco F. de Souza M Adj. IV DE 19 anos e 06 meses 09 anos e 11 meses 1997 

5. Francisco P. Sobrinho E Aux. rv DE 07 anos e 06 meses 21 anos 1999 

6. Heretiano Gurjao Filho E Ass. I DE 05 anos e 03 meses 04 anos e 07 meses 2009 

7. Jesiel F. de Souza E Adj. IV DE 18 anos e 08 meses 09 anos 2000 

8. Jose Algaci L. da Silva M Ass. I DE 07 meses 02 anos 2027 

9. Jose Alves Barbosa M Adj. IV DE 15 anos e 07 meses 10 anos 2005 

10. Jose Florencio de Oliveira M Adj. IV DE 21 anos 05 anos 1997 

11. Josinaldo X. de Medeiros E Adj. IV DE 18 anos e 06 meses 02 anos 2007 

12. Kleber Salgado Bandeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"~"E Adj. IV DE 20 anos 08 anos 1997 

13. Marcia V. C. Miranda M Ass. I DE 06 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
14. Marcos A. P. Pequeno M Adj. I DE 14 anos e 06 meses - 2016 

15. Sheila C. de Farias G Aux. I DE 03 anos 04 anos 2020 

16. Tatiane Santi M Ass. I DE 11 meses - 2027 
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QUADRO II I 

CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA RURAL NO C. C. A, POR NIVEL DE QUALIFICACAO, 

TEMPO DE SERVigo, SITUACAO FUNCIONAL E PREVISAO DE APOSENTADORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E G I M E T E M P O D E S E R V I C O NA T E M P O D E P R E V I S A O D E 

N O M E T I TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u L A C A O C L A S S E D E 

T R A B A L H O U F P B 

S E R V I C O F O R A 

DA U F P B A P O S E N T A D O R I A 

1- Albericio P. de Andrade D Adj. IV DE 20 anos, 01 mes e 23 dias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2008 

2- Antonio W. de A. Gondim MS Adj. IV DE 26 anos, 01 mes e 21 dias - 2007 

3- Carlos Alberto A. de Lima MS Adj. IV DE 23 anos, 03 meses e 08 dias - 2010 

4- Elissa Dorotea P. de A. Lima MS Adj. IV DE 20 anos, 10 meses e 06 dias - 2002 

5- Francisco de A. de Oliveira D Adj. IV DE 24 anos, 04 meses e 07 dias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2006 

6- Herendra Singh Teotea PhD Adj. IV DE 15 anos, 07 meses e 08 dias - 2012 

7- Iede de Brito Chaves D Adj. IV DE 23 anos, 07 meses e 23 dias - 2005 

8- Ivandro de Franca da Silva D Adj. IV DE 20 anos, 01 mes e 23 dias - 2008 

9- Jose Crispiniano F. Filho MS Adj. IV DE 04 anos, 04 meses e 10 dias - 2024 

10- Jose Ferreira da Costa Filho MS Adj. IV DE 31 anos, 03 meses e 05 dias - 2002 

11- Lourival F. Cavalcante D Adj. IV DE 24 anos, 08 meses e 22 dias - 2004 

12- Luis Carlos T. Araruna MS Adj. IV DE 16 anos, 06 meses e 10 dias - 2012 

13- Maciel Nlines Duarte Esp. Adj. IV DE 20 anos, 11 meses e 12 dias - 2007 

14- Marcia R. T. de Oliveira MS Adj. IV DE 16 anos, 06 meses e 10 dias - 2012 

15- Nivaldo Timoteo de Arruda MS Adj. IV DE 21 anos, 06 meses e 10 dias - 2007 

16- Paulo Ednei H. da Silva MS Adj. IV DE 27 anos, 02 meses e 19 dias - 2007 

17- Pedro de Araujo Lima MS Adj. IV DE 21 anos, 05 meses e 13 dias - 2007 

18- Roberto Wagner C. Raposo MS Adj. IV DE 18 anos, 01 mes e 03 dias - 2010 

19- Rui Bezerra Batista D Adj. IV DE 26 anos, 09 meses e 19 dias - 2007 

20- Sandra Barreto de Queiroz MS Adj. IV DE 22 anos, 11 meses e 25 dias - 2005 

21- Saulo Cabral Gondim G Adj. IV DE 19 anos e 20 dias - 2009 

22- Vania da Silva Fraga MS Adj. IV DE 23 anos, 02 meses e 26 dias - 2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

40 



Q U A D R OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IV 

CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA POR NIVEL DE QUALIFICACAO. 

C C A - U F P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIVEL N° de DOCENTES 

Graduado 04 

Especializacao 01 

Mestrado 11 

Doutorado 05 

Pos-Doutorado 02 

TOTAL 23 

FONTE: Secretaria do Curso de Agronomia. 1996. 

Os Professores destes Departamentos tambem ministram disciplinas no Curso de 

Zootecnia. 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE GRADUACAO DE AGRONOMIA. 

C C A - UFPB 

Regime didatico: Creditos Curriculo pleno\horas-aula: 4.215 

Numero de Creditos:275 Disciplinas obrigatorias horas-aula:3.900 

Tempo de integralizacao: Disciplinas optativas\horas-aula:315 

- numero minimo de periodos letivos:08 Numero minimo de creditos por periodo 

letivo:17 

- numero maximo de periodos letivos:16 Numero maximo de creditos por periodo 

letivo:34 

Fonte: UFPB-PRG. Coordenacao e Programas. 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERIAS DE FORMACAO BASICA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Matematica 

Quimica 

Zoologia 

Estatfstica 

Biologia Geral 

Desenho 

Fisica 

Botanica 

Processamento de Dados 

II. MATERIAS DE FORMAGAO GERAL: 

Ciencias Humanas e Sociais Ciencias do Ambiente 

III. MATERIAS DE FORMACAO PROFISSIONAL: 

Solos 

Climatologia 

Mecanizacao Agricola 

Fitotecnia 

Recursos Naturais Renovaveis 

Zootecnia 

Economia e Administracao Rural 

Topografia 

Fitossanidade 

Irrigacao e Drenagem 

Construgao Rurais 

Silvicultura 

Tecnologia de Produtos Agricolas 

Extensao Rural 

Desde 1980, o C C A tern deixado a criterio dos alunos o direito de optar pela 

realizacao de um trabalho de tese de Graduagao, ao final do qual somara 28 creditos que 

substituirao os 20 correspondentes as disciplinas optativas e os 08 do Estagio 

Supervisionado. Esse trabalho denominado de mini-tese, tern por objetivo desenvolver 

no aluno a capacidade da pesquisa, permitindo-lhe instalar experimentos de campo, 

analisar e inteipretar os resultados. 

O numero de vagas oferecidas no curso de Agronomia (Tabela I), ate 1996 tem-se 

mantido constante (80). As vagas tern sido preenchidas em sua totalidade, com excegao 

do ano de 1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O total do diplomados, de 1989 ha uma redugao desse percentual. Ocorreu um 

decrescimo violento no periodo de 1991 ate 1994, iniciando substantivo aumento a 

partir de 1995. 

A evasao tern se constituido um fenomeno presente no cursos, atingindo mimeros 

mais elevados em 1987 e 1995. 

A tabela a seguir revela que, do total de 937 ingressantes, evadiram-se 

aproximadamente 39,48% do curso de Agronomia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T A B E L AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

FLUXO DOS ALUNOS DO CURSO DE AGRONOMIA - C C A . - U F P B . 1980-1996 . 

G E R A C A O T O T A L D E V A G A S 

O F E R E C I D A S 

T O T A L D E 

INGRESSANTES 

T O T A L D E 

E V A S A O 

T O T A L D E 

DIPLOMADOS 

1980 50 56 12 44 

1981 50 56 07 49 

1982 60 74 15 59 

1983 70 84 19 65 

1984 80 85 24 61 

1985 80 85 16 67 

1986 80 84 28 54 

1987 80 83 36 44 

1988 80 86 32 48 

1989 80 85 30 35 

1990 80 85 28 19 

1991 80 81 21 03 

1992 80 86 19 00 

1993 80 80 15 00 

1994 80 39 03 02 

1995 80 * 83 * 47 21 * 

1996 80 * 60 * 18 46 * 

T O T A L 1.270 937 370 617 

Fonte: Caderno do Curso de Graduacao em Agronomia, 1996.Setor Academico - UFPB - PRAI, 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C C lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CSC CC ZCCCCCN1A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No segundo semestre de 1976, foi criado o curso de Zootecnia, no ambito do 

Estado da Paraiba, conforme Resolucao N° 79. de 2 de setembro de 1976, 

localizando-se no Centro de Ciencias Agrarias (Campus III - Areia), correspondendo 

a epoca do processo de "pulverizacao" da area de Ciencias Agrarias no pais. 

Ao ser indagado a respeito do surgimento desse novo curso no ambito da 

UFPB, o informante expos3: 

"A Zootecnia era apenas disciplina do curso de 

Agronomia, esta carreira proveio deste Car so". (W.Z) 

Ao se referir as justificativas que foram apresentadas para a criagao desse 

curso na epoca, relata: 

"Com o crescimento Agropecuario que vinha 

passando a nacdo na decada de 70 vdrias universidades 

criaram esse curso de Zootecnia para dar um maior 

embasamento cientifico, prdtico e tedrico na produgao de 

animals domesticos, por que de um lado tinha a 

agronomia, que se sustentava na produgao de alimento., 

Tinha um veterindrio que trabalhava com sanidade 

animal mas nao se detinha tanto na questao produgao 

quanto na produtividade do rebanho. E ficava o 

veterindrio e o agrdnomo estudando parte da Zootecnia. 

Entretanto, com o crescimento da pecudria propriamente 

dita, os estudiosos acharam que se devia criar este curso 

que ficou quase como um intermedidrio entre o agrdnomo 

Dados historicos fornecidos por informantes aposentados. 
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e o veterindrio, sendo responsdvel pela producdo unica e 

exclitsiva de producdo de alimenlo animal". (W.Z) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi neste contexto que o infonnante inseriu a finalidade da criacao do curso de 

Zootecnia no ambito da UFPB, ou seja. na necessidade de um curso que se dedicasse 

unica e exclusivamente a area de produgao animal, que correspondesse aos objetivos 

mais gerais da ciencia zootecnica. 

Continua sua exposigao, argumentando: 

"A Zootecnia surgiu para cobrir uma lacuna 

existente, porque o veterindrio estudava Zootecnia mas 

nao estudava com profundidade;, o agrdnomo tambem. E 

hoje o zootecnista tern um curriculo especifico para sua 

atuacdo, enquanto que o veterindrio se dedica a ciencia 

medico animal e o agrdnomo a agronomia propriamente 

dita". (W.Z) 

Atualmente o corpo docente do Departamento de Zootecnia. por nivel de titulagao, 

esta constituido da seguinte forma: 
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QUADRO V 

CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DO C C A , POR NIVEL DE QUALIFICACAO, TEMPO DE SERVICO 

, SiiuAgAo FUNCIONAL E PREVISAO DE APOSENTADORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REGIME TEMPO DE SERVICO N A TEMPO D E SERVICO PREVISAO 

N O M E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATlTULACAO CLASSE D E UFPB F O R A D A U F P B D E 

T R A B A L H O APOSENTADORIA 

1) Aderbal Costa Vilar Filho M Adj. IV 40 h 18 anos e 03 meses 04 anos 2008 

2) Alexandre Jose Alves G* Aux. II DE 04 anos e 10 meses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2022 

3) Amaro Calheiros Pedrosa PD Adj. IV DE 22 anos - 2005 

4) Divan Soares da Silva D Adj. IV DE 17 anos e 09 meses 03 anos 2009 

5) Edgar Cavalcante Pimenta Filho D Adj. IV DE 18 anos - 2009 

6) Edmar Mesquita de Oliveira M 

D 

Adj.PV DE 17 anos e 06 meses 02 anos 2009 

7) Elenise Gongalvcs de Oliveira 

M 

D Adj. 1 DE 04 anos e 09 meses - 2017 

8) Fernando Guilherme Perazzo M Ass. 1 DE 06 meses - 2026 

9) Francisco Jacintho M. da Silva E Ass. 11 DE 12 anos - -

10) Giselda da Trindade e Oliveira E* Adj. I l l DE 19 anos - 2003 

11) Joaquim Regis Malheiros Filho M Adj. IV DE 18 anos - 2009 

12) Jose Ivanildo de Vasconcelos M Adj. IV DE 17 anos e 07 meses 04 anos e 07 meses 2009 

13) Jose Leite Queiroz Filho M Adj. IV DE 20 anos - 2007 

14) Jose Saraiva Neves G Ass. I l l DE 14 anos OX anos 2010 

15) Ludmila da Paz Gomes da Silva D Adj. I DE 07 anos e 04 meses 08 anos 2010 

16)Manoel de Oliveira Dantas D Adj. IV DE 14 anos e 08 meses - 2012 

17) Maria Cristina Afonso Lorezon jvl*** Ass. I l l DE 05 anos - -

18) Maria Norma Ribeiro D Adj. I DE 06 anos e 06 meses - 2015 

19) Patricia Mendes Guimaraes M Ass. I DE 06 meses 03 anos 2021 

20) Valfredo de Andrade Aguiar M Adj. IV DE 20 anos 03 anos 2007 
* Ccmcluindo Mestrado na I IN ESP. 

•* Libcrada para Doutorado na Ui ;V/MG 

*** InformacSo fomecida pelos Docentes, uma vez que ate o momento a SRI I nao informou. 

**** Calculado conforme norm as vigentes em Setembro de 1997. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partir da criacao do novo Curso de Graduagao em Zootecnia o Centro de 

Ciencias Agrarias conta atualmente com dois Cursos de Graduagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTRUTURA CURRICULAR D O CURSO DE ZOOTECNIA. C C A - UFPB 

Regime Didatico: Creditos Curriculos Pleno/horas-aula: 420 

Numero de Creditos: 270 Disciplinas Obrigatorias horas-aula: 3.855 

Tempo de Integralizagao: 

Numeros de Periodos Letivos: 08 

Numero Maximo de Periodos 

Letivos: 16 

Disciplinas Optativas horas-aula: 345 

Numero Minimo de Creditos por 

Periodo Letivo: 17 

- Numero Maximo de Creditos por 

Periodo Letivo: 33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: Cadernos de Graduacao, 1995. 

DISCIPLINAS DE FORMAGAO BASICA: 

Matematica 

Quimica 

Zoologia 

Estatistica 

Biolosia Geral 

Desenho 

Fisica 

Botanica 

Processamento de Dados 

II. DISCIPLINAS DE FORMACAO GERAL: 

Ciencias Humanas e Sociais Ciencias do Ambiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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III. DISCIPLINAS DE FORMACAO PROFISSIONAL: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Solos Bioclimatologia Animal 

Higiene dos Animais e Instalagoes Instalagoes Zootecnicas 

Maquinas Agricolas Produgao Animal 

Pastagens e Plantas Forrageiras Nutrigao Animal 

Economia e Administragao Rural Fisiologia da Reprodugao 

Melhoramento Animal Extensao Rural 

Estagio Supervisionado 

O numero de vagas tern permanecido constante de 1991 ate 1996. 

Quanto ao numero de diplomados. no periodo de 1985 ate 1991 registra-se uma forte 

queda. acentuando-se nos ultimos anos. 

A evasao tern se constituido um fenomeno presente no curso, acentuando-se a partir de 

A tabela I I revela que, do total de 617 ingressantes, evadiram-se aproximadamente 51.8% 

do Curso de Zootecnia. O indice de evasao e muito alto. 

1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TABELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I 

FLUXO DOS ALUNOS DO CURSO DE ZOOTECNIA - C C A . - U F P B . 1980-1996 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G E R A C A O T O T A L DE V A G A S 

OFERECIDAS 

T O T A L DE 

INGRESSANTES 

T O T A L DE 

E V A S A O 

T O T A L DE 

DEPLOMADOS 

1980 30 35 00 19 

1981 30 47 05 24 

1982 40 31 09 1 4 

1983 40 31 1 6 14 

1984 40 36 07 19 

1985 40 33 1 9 07 

1986 40 33 1 4 08 

1987 40 35 07 08 

1988 40 32 27 03 

1989 4 0 37 1 7 01 

1990 40 37 1 2 09 

1991 50 40 1 0 08 

1992 50 55 26 13 

1993 50 45 * 54 02 

1994 50 23 * 32 04 

1995 50 * 4 4 * 25 04 

1996 50 * 23 * 4 0 07 

T O T A L 720 6 1 7 3 2 0 164 

Fonte: Caderno do Curso de Graduacao em Zootecnia.1995. Coordenacao Seconal de Controle Academico -

1997. Coordenacao do Curso de Zootecnia, 1997. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . 2 C C N T E C r tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SAL DE E TECNCEOGI4 R L K A L - C 5 . T . C C A M E I S 

V I I - PATOS - P B 

2.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ENCENtlAEIA FLCEESTAE E MECICIN4 YECEEIS-iEl* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os cursos de Medicina Veterinaria e Agronomia surgidos na cidade de Patos -

PB, em 27 de novembro de 1970, atraves da Lei Municipal N° 923, funcionavam na 

entidade particular de ensino superior Fundacao Francisco Mascarenhas. 

Posteriormente, uma auditoria realizada em 1977, por representantes do Conselho 

Federal de Educagao (C.F.E).suspendeu os novos vestibulares, em virtude das 

precarias condigoes de funcionamento (LIRA FILHO apud ASSIS DA NOBREGA, 

1995:11-12). 

Segundo o Diretor daquela Fundagao, a decisao que suspendeu o ingresso de 

novos alunos foi influenciada pelo ex-governador da Paraiba, o areiense Jose 

Americo de Almeida, que defendia que o curso de Agronomia devia funcionar 

apenas no Campus de Areia - CG.A. (IBID: 12) 

No entanto, ainda que esse diretor negasse a carencia de condigoes infra-

estruturais, algumas entrevistas efetuadas com professores e alunos da epoca 

apontam para o seguinte: falta de bibliotecas, de laboratories, de restaurante, de 

residencia universitaria, alem de baixo indice de qualificagao docente a nivel de pos-

graduagao, o que justificou e legitimou a decisao do C.F.E. (Conselho Federal de 

Educagao) 

Neste interim, a UFPB que se encontrava "operacionalizando a sua proposta 

de interiorizagao". como forma de resolver estes problemas cria o Campus VII sob a 

"denominagao de Centro de Saiide e Tecnologia Rural (C.S.T.R), encampando o 

Curso de Medicina Veterinaria e criando o de Engenharia Florestal", desativando o 

curso de Agronomia. (LIRA apud ASSIS DA NOBREGA. 1995:13) 

A autora prossegue o historico da criagao dos cursos de Engenharia Florestal e 

Medicina Veterinaria, enfocando que as justificativas para criagao, contidas nas 

Resolugoes 380/79 e 381/79 do conselho Universitario/UFPB, referem-se ao seguinte 

argumento: 
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"Pelo faro do Municipio de Patos se conslituir num 

centro polarizador de uma vasta regido interior ana do 

Estado em torno do qual gran'itavam 50 municipios e para 

o qual convergent os interesses de uma parcela bastante 

significativa daquela populacdo, imprescindivel seria a 

criacao de cursos que atendessem a estes interesses". 

(IBID: 13) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O C.S.T.R. esta constituido por tres Departamentos: 

• Departamento de Medicina Veterinaria; 

• Departamento de Engenharia Florestal; 

• Departamento de Ciencias Basicas. 

Cada curso ministrado no C.S.T.R tern uma coordenacao: 

• Coordenacao de Medicina Veterinaria; 

• Coordenacao de Engenharia Florestal; 

• Coordenacao de Cursos nao - regulares como os de especializacao - quando estes 

sao oferecidos. 

Os docentes do C.S.T.R. estao lotados em tres Departamentos e sao os que 

realizam as atividades de ensino, pesquisa e extensao em cada Curso de Graduacao. 

exceto os de Ciencias Basicas, que apoiam ambos os cursos de Graduacao. 
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QUADRO VI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CORPO DOCENTE D O DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS POR NIVEL DE 

QUALIFICACAO. C S T R - U F P B 

N T V E L N ° D E D O C E N T E S 

Graduados 03 

Especializa9ao 00 

Mestrado 07 

Doutorado 00 

TOTAL 13 

FONTE: Departamento de Ciencias Basicas. 1996. 

O curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal da Paraiba, inserido 

no semi-arido, foi criado em 06 de novembro de 1979 atraves da Resolu9ao 380/79 

do Conselho da Universidade. Foi reconhecido pelo Conselho Federal da Educa9ao 

em 08 de maio de 1986, atraves do parecer 297/86, cuja portaria foi divulgada no 

Diario Oficial da Uniao em 01 de julho de 1986. A primeira turma ingressou no 

curso no 2° semestre de 1980. 

O curso foi implantado no Centro de Saude e Tecnologia Rural, Campus VII , 

sediado na cidade de Patos, a qual fica a 298 Km da capital do Estado. 

De acordo com a Resolu9ao 08/84 do Conselho Federal de Educa9ao o curso 

de Engenharia Florestal se integra a area de Ciencias Agrarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO VII zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CORPO DOCENTE D O DEPARTAMENTO ENGENHARIA FLORESTAL SEGUNDO NIVEL DE 

QUALIFICAGAO. C S T R - U F P B 

N T V E L N ° D E D O C E N T E S 

Graduados 03 

Especializacao 02 

Mestres 25 

Doutores 03 

TOTAL 33 

FONTE: Departamento de Engenharia Florestal, 1996. 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE GRADUACAO DE ENGENHARIA 

FLORESTAL. CSTR - UFPB 

I. MATERIAS DE FORMACAO BASICA: 

Matematica Estatistica e Fisica 

Experimenta9ao 

Quimica Biologia Geral Botanica 

Zoologia Desenho Processamento de Dados 

II. MATERIAS DE FORMACAO GERAL: 

Ciencias Humanas e Sociais Ciencias do Ambiente 



III.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERIAS DE FORMACAO PROFISSIONAL: 

Solos 

Protecao Florestal 

Silvicultura 

Tecnologia de Produtos 

Florestais 

Topografia 

Mecanizacao e 

Exploracao Florestal 

Silvimetria 

Manejo Florestal 

Climatologia 

Estruturas de Madeiras 

Conservacao de Recursos 

Naturais 

Extensao Rural 

O REGIMENTO DIDATICO E O SEGUINTE: 

1. DISCIPLINAS NO CURRICULO MIN1MO 

2. DISCIPLINAS COMPLEMENTARES 

OBRIGATORIAS 

3. DISCIPLINAS COMP. DE LEGISLACAO 

ESPECIFICA 

4. ESTAGIO SUPERVISIONADO 

5. DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Fonte: Coordenacao Setorial - PRAI, 1997. 

3.270 hs 218 CREDITOS 

210 hs 14 CREDITOS 

30 hs 

180 hs 

180 hs 

02 CREDITOS 

06 CREDITOS 

12 CREDITOS 

Segundo ASSIS DA NOBREGA (1995:130), a justificativa para a criacao do 

Curso de Engenharia Florestal expressa a necessidade de profissionais para realizacao 

de pesquisas no semi-arido paraibano, no sentido de "realizar o planejamento e 

aplicacao de uma politica florestal de acordo com o desenvolvimento socio-economico 

da regiao e do pais". 

A autora expoe que o corpo docente do Departamento de Engenharia Florestal, no 

ano de sua criacao, era composto por 11 professores, sendo 10 graduados e 01 mestre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O numero de vagas ofereeidas anualmente tem-se mantido estavel ao longo dos 

anos de funcionamento do curso (30). O numero de ingressantes tern oscilado, 

acentuando-se a partir de 1994. 

Os primeiros concluintes de Engenharia Florestal sao do ano de 1984. Dos 29 

alunos ingressos em 1980, apenas 03 concluiram o curso no tempo considerado ideal 

pela grade curricular. 

Apesar do total de evasao nao ser tao alto, o numero de diplomados, anualmente, e 

baixo. 

Nos primeiros anos de funcionamento do curso nao se registra nenhum abandono. 

O fenomeno inicia-se a partir de 1987, sendo que os registros nao sao altos, exceto nos 

anos de 1989 e 1992. 

A tabela I I I revela que, do total de 411 ingressantes, aproximadamente 28,7% 

evadiram-se do curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TABELA III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FLUXO DOS A L U N O S D O CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL -

1 9 9 6 

C .S .T .R . - U F P B . 1 9 8 0 -

GERACAO TOTAL DE VAGAS 

OFERECIDAS 

TOTAL DE 

INGRESSANTES 

TOTAL DE 

EVASAO 

TOTAL DE 

DIPLOMADOS 

1980 30 29 0 0 

1981 30 30 0 0 

1982 30 30 0 0 

1983 30 30 0 0 

1984 30 30 0 03 

1985 30 26 0 09 

1986 30 30 0 10 

1987 30 30 06 11 

1988 30 25 03 12 

1989 30 12 24 10 

1990 30 29 16 08 

1991 30 16 09 06 

1992 30 26 32 05 

1993 30 30 08 08 

1994 30 09 06 06 

1995 30 * 15 * 08 13 

1996 30 * 14 * 06 05 

T O T A L 510 411 118 106 

Fonte: ASSIS DA NOBREGA. S.C.A. Analise do Rendimento Escolar dos Alunos de Medicina 

Veterinaria e Engenharia Florestal da UFPB. Urn estudo exploratorio. 1995. Secretaria do Curso de 

Engenharia Florestal, 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 2 3 C l C S C CC AiELICINA VCTCRISAKIA 

As justificativas apontadas pela Resolucao 381 79 do CONSEPE, que legitima a 

criacao do curso de Medicina Veterinaria, referem-se a necessidade de formacao de 

pessoal qualificado na area de prevencao, cura e diagnostico com vistas a melhoria da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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saiide e aumento da produtividade de rebanhos. ou seja, a necessidade de formar 

profissionais nesta area. (ASSIS DA NOBREGA, 1995:13) 

Em 1980. o corpo docente do Departamento de Medicina Veterinaria era composto 

de 16 professores. sendo 12 graduados e 04 ou especialistas. Em 1995 contava com 09 

graduados. 14 especialistas. 16 mestres. 01 doutor e 01 pbs-doutor. 

Atualmente o quadro de professores, segundo sua qualificasao, e o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO VIII 

CORPO DOCENTE D O DEPARTAMENTO DE M E D I C I N A VETERINARIA SEGUNDO NIVEL DE 

QUALIFIGACAO. C S T R - U F P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N I V E L N° D E D O C E N T E S 

Graduado 10 

Especializacao 05 

Mestrado 11 

Doutorado 02 

T O T A L 28 

FONTE: Departamento do Curso de Medicina Veterinaria. 1996. 

E S T R U T U R A C U R R I C U L A R D O C U R S O D E M E D I C I N A V E T E R I N A R I A 

I . MATERIAS DE FORMAQAO BASICA: 

Quimica Microbiologia 

Morfologia dos Animais Domesticos Imunologia 

Fisiologia dos Animais Domesticos Parasitologia 

Genetica Animal Matematica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I I . MATERIAS DE FORMACAO GERAL: 

1- Ciencias Humanas e Sociais 

2- Ciencias do Ambiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III. MATERIAS DE FORMACAO PROFISSIONAL: 

1- Anatomia Patologica 

dos Animais 

Domesticos 

4- Fisiologia e 

Fisiopatologia da 

Reproducao dos 

Animais Domesticos 

7- Higiene e Inspecao 

de Produtos de 

Origem Animal 

10- Extensao Rural 

2- Clinica Medica dos 

Animais Domesticos 

5- Medicina Veterinaria 

preventiva e saude 

publica. 

8- Zootecnia 

11- Estagio 

Supen isionado 

3- Cirurgia Medica dos 

Animais Domesticos 

6- Tecnologia de 

Produtos de Origem 

Animal 

9- Economia e 

Administracao Rural 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE M EDICINA VETERINARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Disciplinas do Curriculo Mm into 3375 hs 225 Cr 

Complententares Obrigatorias 180 hs 12 Cr 

Estagio Supervisionado 360 hs 12 Cr 

Disciplinas Complententares Optativas 315 hs 21 Cr 

Cargo Hordria Total 4230 hs 270 Cr 

Fonte: Coordenacao Setorial - PRAI, 1997. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O numero de vagas oferecidas tem-se mailtido estavel ao longo dos anos de 

funcionamento do curso (50). Todas as vagas oferecidas tern sido preenchidas. O indice de 

ingressante no curso e alto. 

Tendo o curso iniciado em 1980, os primeiros concluintes sao de 1984, isto e, apos dez 

periodos letivos. De 1986 ate 1996 o numero de concluintes anualmente e mais de 50% do 

numero de ingressantes, com excecao do ano de 1990. 

Desperta a atencao o alto indice de diplomados, se comparado com o total de alunos que 

permaneceram no curso. 

A evasao tern sido um fenomeno presente, desde o inicio de seu funcionamento, embora 

com indices relativamente baixo, destacando-se apenas o ano de 1995. A tabela IV revela que 

dos 933 ingressantes, aproximadamente 25,8% evadiram-se do curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA IV 

FLUXO DOS ALUNOS D O CURSO DE M E D I C I N A VETERINARIA - C .S .T .R . - U F P B . 1 9 8 0 - 1 9 9 6 

GERACAO TOTAL DE VAGAS 

OFERECIDAS 

TOTAL DE 

INGRESSANTES 

TOTAL DE 

EVASAO 

TOTAL DE 

DIPLOMADOS 

1980 50 50 0 0 

1981 50 50 06 0 

1982 50 51 09 0 

1983 50 53 12 0 

1984 50 54 15 03 

1985 50 53 11 19 

1986 50 49 06 36 

1987 50 56 11 39 

1988 50 50 23 35 

1989 50 54 10 36 

1990 50 51 23 15 

1991 50 52 23 46 

1992 50 54 05 30 

1993 50 74 21 21 

1994 50 56 20 24 

1995 50 * 60 * 33 37 

1996 50 66 * 13 32 

T O T A L 850 933 2 4 1 373 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte Os dados da tabela ate 1995 foram retirados de ASSIS DA N O B R E G A S.C.A. Analise do Rendimento Escolai dos Alunos de 

Medicina Veterinaria e Engenharia Florestal da UFPB. Um estudo exploratorio, 1995 Os dados atuais fornecidos pela Coordenacao do 

Curso de Medicina Veterinaria * Setor Academico. PRAI, 1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C i c s r DE E S C E N D A C I A A G E I C C E A - C C T - L f P B . C A M F E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O grupo de trabalho, coordenado pelo Conselho de Pesquisa, constituido por 

docentes e tecnicos brasileiros e por especialistas norte-americanos ligados a Academia 

Nacional de Ciencias dos EE.UU. recomendou a criacao de Cursos de Engenharia 

Agricola no pais. Seguindo essas recomendacoes o Centro de Ciencias e Tecnologia 

(CCT) da UFPB resolveu formular um anteprojeto (1975) para criacao de curso desta 

natureza, no ambito da UFPB. 

A justificativa referem-se ao fato de que a Engenharia Agricola liga sub-areas de 

dois campos, em que aplica os principios matematicos e cientiFicos as construcoes 

materiais e outro que se dedica a Ciencia de utilizar racionalmente os campos. Nestes 

termos, o Engenheiro Agricola e o profissional preparado em Ciencias Basicas e com 

conhecimentos Biologicos e Agropecuarios indispensa\ eis ao contexto regional. 

O projeto menciona que a organiza9ao deste curso tern a preocupa9§o fundamental 

de integral' os profissionais nesse contexto, argumentando que, no Nordeste, existia uma 

area de 1.500.000Kjn2, chamada "Poligono das Secas". que apresentando secas ciclicas, 

ocasiona prejuizos a produ9ao agropecuaria. Acrescenta que varios organismos atuavam 

visando obter uma tecnologia capaz de promover o seu crescimento socio-economico, 

inclusive com obras hidraulicas que armazenavam 11.355.189.000m3 d'agua. Porem, 

mesmo com a atua9ao do DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, as 

areas irrigadas eram poucas. O projeto de Engenharia Agricola considerava, entre outros 

fatores responsaveis pela pouca significa9ao das areas irrigadas, a carencia de 

profissionais competentes nesta area. 

Alem disso, a justificativa da cria9ao reporta-se aos projetos de irriga9ao das 

margens do Rio Sao Francisco, que, na epoca, previa a irriga9ao de 200.000Km". 

aumentando a demanda de profissionais especializados. 

Nestes termos, o curso foi criado pela Resolu9ao N° 11 - A/76 de 22/02/76 do 

CONSEPE, e seu funcionamento previsto para o Campus I I I , Areia - PB. No entanto, o 

curso foi instalado no C C T . Campus I I , da UFPB Campina Grande - PB, pela 

Resohi9ao N° 40/76 de 30/12/76 do CONSEPE. A estrutura curricular do curso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aprovado pela Resolucao N° 15/78 de 09/06/78 do CONSEPE estabelece a adequacao 

do basico aos dos cursos de engenharia, regidos pela Resolucao 48/76 do Conselho 

Federal de Educacao. A estrutura curricular atual e produto da reformulacao aprovada 

em 21/03/1990 pela Resolucao do CONSEPE N° 03/90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO IX zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CORPO D C O N I FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DO D t PARTAM t N IO Dt ENGt NHARIA AGRJCOt A DO C C T , PO RN i V U D I Q U A LI I I CA CA Q , Tt M PO D I St RV I CO , Sl UW CAO P U N O O N A L I PRt VISAODt APQSt N IAPORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° Nome do Docente NQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASF DA AR/P PA PS/I PRO" 

01 Alexandre Jose de Mclo Quciroz MS Ass. 1 03/01/92 A/Doutorado -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 1998 

02 Ana Virginia Rocha de A. GuimarSes GR Adj. IV 01/11/77 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2001 - • 

03 Antonio Farias Leal M Ass. I 15/03/91 - - 1998 2002 

04 Carlos Alberto Vicira de Azevedo DR Adj. II 29/04/93 Pos-Doutor - 2000 2001 

05 Carlos Minor Tomiyoshi DR Adj. Iv 01/09/80 - - - -

06 David John Turnell MS Ass. I I 29/04/93 Doutorado - - 1997 

07 Dernieval Araujo Furtado MS Ass. IV 02/01/90 - - 1999 2003 

08 Edilberto Bezen-a de Souza MS Ass. 1 29/04/93 - - 1998 2002 

09 Francisco de Assis Cardoso Almeida DR Adj. I l l 01/09/83 - - - -

10 Francisco de Assis Santos e Silva MS Ass. I I 29/04/93 Dotorado - - 1997 

11 Hamilton Medeiros de Azevedo MS Titular 02/05/74 - 1998 - -

12 Hans Raj Gheyi DR Titular 15/02/77 - - 1999 2000 

13 1 lugo Orlando Carvalho Guerra DR Titular 01/03/75 - - 2000 2001 

14 Italo Ataide Notaro DR Adj. I I 01/09/83 -
- - -

15 Joao Miguel de Moraes Neto MS Ass. I l l 29/01/89 - - 1998 2002 

16 Jogerson Pinto Gomes Pereira MS Ass. I 14/01/92 A/Doutorado - - 2000 

17 Jose Dantas Neto DR Adj. IV 15/01/80 Pos-Doutor - 2001 2002 

18 Jose Elias da Cunha Metri MS Adj. IV 01/04/76 Doutorado - 1998 1997 

19 Jose Geraldo de Vasconcelos Baracuhy MS Adj. IV 15/01/80 Doutorado - 1997 2001 

20 Jose Wallace Barbosa do Nascimcnto DR Adj. I 01/02/91 - - - -

21 Joscvaklo Pessoa da Cunha ES Adj. I l l 15/01/80 - - 1998 2000 

22 Josivanda Palmeira Gomes MS Ass. I l l 14/08/91 A/Doutorado - - 1998 

23 Juarez Paz IVdrosa MS Ass. I l l 27/06/91 - - 199 2003 

24 Lucia 1 lelcna Garolalo Chaves DR Titular 01/03/78 - - - -

25 Luiza Eugenia da Mota Rocha MS Ass. I 14/08/91 Licenca - - 2000 

26 Maria Elita Duarte Braga DR Adj. I - - - - -

27 Mario Eduardo Rangel Moreira C. Mata DR Adj. IV 31/12/79 - - - -

28 Marluce Araujo de Azevedo ES Adj. I l l 15/12/80 A/Mestrado - 1997 1999 

29 Mari Prestes Barbosa DR Adj. 11 29/04/93 - - - -

30 Mozaniel Gomes da Silva M Ass. I l l 13/03/91 - - 1999 2003 

31 Nonna Cesar de Azevedo M Adj. IV 22/07/76 - 1998 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

32 Pedro Dantas Fernandes SDR Adj. IV 01/04/77 - - - -

33 Romildo Dias Toledo Filho DR Adj. I 17/07/87 - - - -
34 Ross ana Maria F. de Figueircdo MS Ass. I 22/10/91 A/Doutorado - - 1998 

35 Vera Lucia Antunes de Lima MS Ass. II 22/10/91 A/Doutorado - - 1998 

Legenda: NQ = Nivel de Qualificacao. SF = Situacao Funcional. DA = Data de Admissao. AR/P = Atividade em realizacao/projetada. PA = Previsao de Aposentadoria. PS/I = Previsao de Saida 

ou Inicio. PR/D = Previsao de Retorno ou Termino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FORMACAO BASICA: 

7- Processamento de Dados 

8- Biologia 

9- Eletricidade 

10- Resistencia dos Materials 

11 - Fenomenos dos Transportes 

FORMACAO GERAL: 

1- Ciencias Humanas 

2- Ciencia do Ambiente 

FORMACAO PROFISSIONAL: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Basicas: 

a) Solos 

b) Topografia 

c) Hidrologia/Hidraulica 

d) Sistema de Producao Agricola 

2. Especificas: 

a) Mecanica Agricola 

b) Sistema Irrigacao e Drenagem 

c) Construcoes Rurais 

d) Processamento de Produtos Agricolas 

e) Eletrificacao Rural 

1- Matematica 

2- Estatistica 

3- Fisica 

4- Mecanica 

5- Quimica 

6- Desenho 



3. Geral: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Extensao Rural 

2. Economia e Administracao 

3. Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regime Didatico: Creditos Curriculos Pleno/horas-aula: 4215 

Numero de Creditos: 271 Disciplinas Obrigatorias/horas-aula: 3.900 

Tempo de Lntegralizacao: 

- Niimeros de Periodos Letivos: 10 

- Numero Maximo de Periodos 

Letivos: 16 

Disciplinas Optativas/horas-aula: 335 

- Numero Minimo de Creditos por Periodo 

Letivo: 18 

- Numero Maximo de Creditos por Periodo 

Letivo: 32 

FONTE: P.R.G - UFPB - Coordenacao de Curriculos e Programas. In : Cademos de Graduacao. 1995. 

O numero de vagas oferecidas, de 1980 ate 1996 (Tabela V) tem-se mantido constante 

(30). Todas as vagas oferecidas tern sido preenchidas. 

No Periodo de 1981 ate 1989, registra-se um indice razoavel de diplomados. Mas, ocorre 

um decrescimo violento na decada de 1990. 

O indice de evasao acentua-se a partir de 1985. registrando o percentual de 

aproximadamente 52,3% com relacao ao total dos ingressantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TABELA V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FLUXO DOS ALUNOS D O CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA AGRICOLA 

GERACAO TOTAL DE VAGAS 

OFERECIDAS 

TOTAL DE 

INGRESSANTES 

TOTAL DE 

EVASAO 

TOTAL DE 

DIPLOMADOS 

1980 30 35 0 * 01 

1981 30 33 0 * 11 

1982 30 32 04 * 21 

1983 30 32 06 * 17 

1984 30 32 12 * 13 

1985 30 30 15 * 12 

1986 30 34 21 * 17 

1987 30 29 15 * 17 

1988 30 30 20 * 12 

1989 30 32 21 * 20 

1990 30 34 25 * 05 

1991 30 34 16 * 05 

1992 30 33 21 * 11 

1993 30 29 22 * 09 

1994 30 28 28 * 05 

1995 30 31 25 * 02 

1996 30 41 36 * 06 

T O T A L 510 549 287 184 

Fonte: Secretaria do Curso de Engenharia Agricola. Caderno de Avaliacao do Curso de Engenharia Agricola, 

1995. 1° Relatorio de Avaliacao do Curso de Engenharia Agricola. * Setor Academico. PRAI . UFPB, 1997. 

Os reitores da UFPB tentando assegurar uma Universidade Publica de qualidade e 

voltada para sua regiao, fizeram da UFPB uma instituicao com estrutura multicampi. 

Precisamente os cursos de Ciencias Agrarias estudados, estao localizados em tres desses 

campi e iniciaram seus passos na decada de 70 ao serem encampados pela UFPB. De la para 

ca o corpo discente se multiplicou e o corpo docente cresceu e se qualificou atingindo um 

nivel em relacao a titulaciio pos-graduada. 

Aproximadamente 65% dos docentes tern uma media de 19 anos de servicos na UFPB e 

35% tern uma media de 06 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITVIO /// zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3- ECC/ HA^ AC CCS CCCEI SSI CN A I S CA S CI EN CI A S 

AG& ACIAS N A IJCDC: EN CCN EECS E 
CESEN CCN TCCS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentro desta pesquisa, planejou-se fundamentalmente abordar a especificidade da 

problematica da formacao nos Cursos das Ciencias Agrarias da UFPB. Mas, durante a 

pesquisa. constatou-se que o processo educativo apos os anos 85 e sobretudo na decada de 90 

introduziuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudan9as, mesmo sendo elas provenientes de iniciativas individuals nos 

programas disciplinares. E por essa razao que apresenta-se este estudo em dois sub-capitulos, 

para observar melhor as possiveis diferen9as existentes entre o processo educativo 

correspondente as decadas de 60, 70 ate 1985 e o correspondente a fase mais recente a partir 

de 1985. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA € P E D E I L c c P D C E I S S I C N A L f C D M A C C NAS DECADAS C E 6 C , 

7C ADE198<5 

As tres ultimas decadas sinalizaram um grande avan90 das fonjas produtivas no 

campo brasileiro, permitindo, nos anos 70, a necessaria cria9ao e expansao dos diversos 

cursos de Ciencias Agrarias, inclusive no ambito da UFPB. 

A concep9ao de m oden iiza9ao que caracterizou o crescimento economico da 

agricultura no pais, inclusive em certas areas da regiao Nordeste, - concretizou-se, 

contando com a con t ribui9ao dos profissionais desta area do conhecimento. Estes 

exerceram um papel fundamental na difusao e aplica9§o das tecnicas modernas. 

A ado9ao do Padrao Tecnologico conveneional para modernizar a agricultura com 

uso preponderate de capital-intensivo foi viabilizada por uma Politica Agricola. Esta 

foi marcada por um Sistema Nacional de credito que subsidiou ate a decada de 70 o 

desenvolvimento da agricultura e agroindiistria no pais. A Politica de Modemiza9ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reorientou a politica cientifica e tecnologica, ou seja, os setores de ensino, pesquisa e 

extensao rural, em nossa realidade. 

Pretende-se, neste capitulo, desvendar como esta opcao de modelo de 

desenvolvimento agricola influenciou nos pianos educacionais aplicados nos Cursos das 

Ciencias AgTarias na UFPB. 

A politica de formacao destes profissionais. embora determinada pelos interesses 

que regem a logica do capital, foi elaborada pelo Estado em sua instancia politica. Por 

isso a formacao dos profissionais da IES se inseriu num amplo processo institucional de 

Refonna Universitaria, desencadeada a partir de 1968 e materializada no ambito dos 

organismos da sociedade civil, particularmente, nas LES das Ciencias Agrarias, que 

disseminaram, atraves de uma pedagogia reducionista, as informacoes tecnico-

cientificas correspondente ao processo modernizante, de carater socialmente excludente. 

A compreensao da orientacao educacional dos cursos agrarios nao pode ser 

assimilada apenas analisando o campo de forcas presente no pais na decada de 60, mas 

deve ser entendida a partir do campo de forcas e interesses que, ao longo das ultimas 

decadas, existem nos proprios Cursos das Ciencias Agrarias da UFPB, apesar do que foi 

institucionalizado na Politica Educacional Nacional. 

Este procedimento permite resgatar a trajetoria do processo educativo nestes 

Cursos e perceber o perfil profissional dos egressos a partir da decada de 60 e seus 

impactos no mundo rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.1 A r C C M A C A C CCS PCCflSSICrVAIS CAS ClCNCIAS ACCACIAS 

NCS c c c sc s CA u r PC 

A concepcao de crescimento economico que prevaleceu na formacao dos 

profissionais agrarios egressos nos Cursos da UFPB, nas decadas de 60, 70 e meados de 

80, na pratica, foi sustentada na aplicacao intensiva de insumos modernos, na 

dependencia de recursos de capital, de subsidios e incentivos governamentais; relativos 

a uma producao e produtividade, todos compativeis com os retornos dos investimentos, 

aplicados para este fim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A extensao do conceito de capital para designar os investimentos em m'vel de 

educacao agraria fomentou a fonnacao destes profissionais aptos para aplicar 

conhecimentos tecnicos - cientificos no campo. Esta formacao foi assimilada a partir 

da nocao de capital, que inclui todas as fontes ou objetos que tern capacidade produtiva, 

isto e, qualidade de prestar servicos uteis e escassos. Ao adotar este conceito os cursos 

agrarios, nesta instituicao, nao contemplaram em seus programas de ensino as condicoes 

concretas da totalidade dos agricultores da regiao. particulannente do segmento 

maioritario, impossibilitado de investir em tecnologias pesadas, de alto custo, bem 

como de pagar os servicos dos agronomos, medicos veterinarios, zootecnistas, etc... 

Este conceito de capital humano, implicito na formacao dos profissionais agrarios, 

especialmente nas decadas de 60 e 70, nao pressupos a necessidade de conceber o 

capital como uma relacao social especifica, propria de uma fonna9§o social complexa e 

multidimensional, principalmente naquele periodo historico de expansao do capitalismo 

em certas areas da regiao Nordeste, que deixou a margem grande parcela da popula9ao 

que se localizava nestas areas. 

O ensino agrario foi direcionado para interesses de grupos dominantes, providos 

de capital nao - humano, constituido por maquinas e implementos agricolas de alto 

custo, por acesso a rede de distribui9ao de energia, insumos modernos etc e de capital 

humano, atraves de conhecimentos tecnicos. 

Acerca da questao, os informantes egressos expressam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na area de elaboracao de projetos, nos tinhamos 

orientacao de fazer projetos que fossem economicamente 

vidveis, que tivessem uma margem de seguranca, de 

retorno ao investimento ". (PQ). 

"Na realidade a preocupacdo era com o lado 

economico da producao ". (EF) 

Na sele9ao dos conteudos de ensino, nao se considerou as especificidades da 

estrutura agraria e agricola Nordestina, caracterizada por realidades distintas, em 

espa9o, tempo e disponibilidade de recursos. Nao se percebeu que as condi9oes 
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legitimadoras da pratica docente nao se reduzem ao estritamente pedagogico. pois a 

Universidade cumpre papeis que lhe sao outorgados pela sociedade. constituida por uma 

multiplicidade de interesses, valores e metas. 

Nas decadas de 60 e 70, a pratica universitaria respaldava-se em condicionantes 

historicos e socio - politicos que configuraram uma concepcao de homem tecnica e 

sociedade, expressa no pensamento economico reducionista. 

O modo como os docentes realizaram seus trabalhos, selecionaram e organizaram 

seus conteiidos de materia nestes cursos agrarios, ora abordados, tiveram relacao com 

este pressuposto metodologico. explicita ou implicitamente. A pedagogia tecnicista 

comeca a ser difundida, tornando-se um dos pilares da proposta metodologica para o 

Ensino Superior, apos a Reforma Universitaria de 68 e encontrou um terreno fertil nas 

Ciencias Agrarias, devido ao processo de modernizacao agricola, desencadeado a partir 

daquela decada, conforme expresso em capitulo anterior. 

Os informantes egressos explicitaram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O curso se baseava numa grande cadeia de 

informacdes a partir de livro - textos oriundos do Centro 

Sid, completamente desvinculados da nossa 

realidade. "(E.G.). 

"Os esquemas que aprendi na universidade com 

relacao ao manejo de solo e dgua era advindo dos livros 

do Sul do pais... Na proposta de conservaqao de solos, 

aprendiamos a fazer curva de nivel e terraco, que exigiria 

equipamentos pesados e investimentos, porem na 

realidade concreta onde fui trabalhar, os agricultores nao 

dispunham destes recursos. " (E.K.) 

Os livros textos freqtientemente trazem padroes culturais que reforfam a logica 

utilitarista, contribuindo para formar a imagem de um individuo autonomo. Esta 

autonomia, presente na razao cientifica, e individual e nao coletiva. 
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O "eu" do profissional passa a ser um elemento importante no processo de 

assimilacao do saber. 

A Ciencia Agraria, a partir da logica do capital, constroi um conjunto de valores 

individualistas. que nao permite refletir acerca de problemas mais gerais. pois o "outro" 

nao penetra em sua configuracao. 

E, neste sentido, os esquemas apreendidos na Universidade nao contemplavam a 

esfera do social, que se traduz na dimensao coletiva, o "nos". Nao era possivel perceber, 

a priori, esta disjuncao do saber agrario com a realidade, porque os pressupostos 

epistemologicos que embasavam a Ciencia Agraria e a Ciencia como um todo eram o 

racionalismo e individualismo. 

Entretanto, esta forma de tratar os conteudos. presos a um padrao tecnologico 

enraizado nestes principios, refletiu seriamente na realidade, pois ao lado destas copias 

arbitrarias do modelo extemo as condi9des locais, geralmente se copiam as distonpoes e 

inadequacoes, sem perceber que podiam ter sido evitadas, atraves da vincula9ao dos 

conteudos a realidade especifica. Com isso nao se pretende defender uma forma9ao 

apenas voltada para problemas regionais, mas uma forma9ao multidimensional, onde 

sejam acoplados elementos significativos para a realidade social, onde o Centro Agrario 

se encontra inserido, evitando, a constitui9§o de uma "muralha" entre a Universidade e 

a Sociedade. 

Corroborando com esta postura, um informante argumenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O formando tern que saber que a adubacdo quimica 

e importante. Entao, deve ter conhecimento sobre este 

aspecto. Porem, se vai trabalhar no Nordeste, em geral 

nao se aplica adubos, primeiro tern a questao da seca, o 

problema do solo que nao e adequado. 

E o estudante aprendeu a ser um "expert" nesta area. 

Entao, a gente tern uma instituicao escolar feita para 

outra realidade. Este e um grande problema. " (E.J.) 
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Neste sentido, nas tres ultimas decadas observa-se o desencontro entre ensino e 

realidade, como tao bem enfocou o infonnante abordado acerca do problema. Assim. as 

disciplinas do curso eram ministradas com conteudos de escassa aplicabilidade para os 

agricultores da regiao. Esse fato demonstra que os conhecimentos foram assimilados a 

partir de outras realidades. 

Em conseqiiencia. os Cursos das Ciencias Agrarias na UFPB formaram 

profissionais dependentes e consumidores de conhecimentos. em lugar de cientistas 

agrarios comprometidos na busca de caminlios para solucionar problemas mais 

prementes da regiao. Formaram profissionais desvinculados das necessidades da 

populacao agricola, carente de condicoes basicas de producao, no marco do Padrao de 

Desenvolvimento Agricola dominante no mundo contemporaneo. 

Nesta perspectiva, verifica-se a influencia da postura Parsoniana, uma vez que esta 

concebia um papel para a Universidade, como se ela estivesse inserida num "sistema 

social harmonico e funcional", onde os beneficiarios de suas praticas integrar-se-iam 

sem problemas nesse sistema. 

Portanto, os conteudos assimilados correspondiam aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informa9des, principios 

cientificos, leis, formulas, teoremas, etc, todos unilaterais. 

Este procedimento encontrava-se intrinsicamente relacionado a uma visao 

mecanicista. Por isso, o formando, ao assimilar os conteudos, deveria utiliza-lo na "justa 

medida". Esta postura decorre da preocupa9§o matematica de representar o mundo 

corretamente, caracteristica da Ciencia Moderna. Entao, o profissional das Ciencias 

Agrarias precisava assimilar as leis, formulas, teoremas. postulados, etc para lan9a-los 

na realidade. Esta logica nao permitia perceber que a heterogeneidade do dinamismo 

social nao admite medidas estabelecidas e unilineares. 

Neste sentido, utilizaram uma metodologia baseada na tecnologia educacional, que 

se caracterizou pela "aplica9ao sistematica de principios cientificos comportamentais e 

tecnologias apropriadas a problemas educacionais, em fun9§o de resultados especificos" 

(LIBANEO, 1984). O emprego desta tecnologia instrucional apareceu nos Cursos dos 

Centros Agrarios, neste periodo, sob a forma de uma concep9ao de aprendizagem como 

mudaii9a de comportamento, atraves da assimila9ao da tecnica como um fim, e nao 

como abertura de espa90 para a reflexao e gera9ao de conhecimentos novos, que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tambem possibilitassem solucdes diversiticadas para problemas variados em um setor 

agricola heterogeneo. Enfocando o assunto. um informante expressa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A questdo social na Universidade, na minha epoca, 

nao era levada em consideracdo. As disciplinas eram 

vistas mais em termos tecnicos". (A.H.) 

Este procedimento metodologico formou estudantes para aplicar "receitas", 

dificultando a busca de ferramentas para resolucao das situacoes concretas. Estas 

"receitas" das Universidades Agrarias nem sempre resolveram os problemas praticos, 

que os egressos enfrentaram no cotidiano de sua pratica profissional. 

Por outra parte, a quantidade excessiva de teoria em detrimento da pratica 

dificultou o encontro com a realidade, expressa numazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9§o concreta destes profissionais 

na promo9ao agricola na regiao. 

Um metodo de ensino de carater pouco participativo, nao fomentou a iniciativa, a 

criatividade, o compromisso e a responsabilidade dos egressos destas inst itui9oes de 

ensino na busca de solu96es para as adversidades e deficiencias socio-ambientais no 

Nordeste. 

O estudante que nao aprendeu a trabalhar com suas proprias maos, dificilmente 

pode explicar ao agricultor as praticas agricolas necessarias a uma determinada cultura; 

que nunca se deslocou para um banco de credito agricola, no sentido de conhecer e 

enfrentar a burocracia com que operam as inst itui9oes de credito, nao possui 

sensibilidade e conhecimentos significativos referentes ao processo de 

desburocratiza9ao dos tramites bancarios; que nunca participou ativamente em 

processos de comercializa9ao e tampouco enfrentou a explora9ao dos intermediaries, 

nao dispoe de conhecimento e de mot iva9ao para fomentar politicas (quando futuros 

planejadores de orgaos oficiais agricolas) e adotar medidas destinadas a melhorar a 

comercializa9ao no ambito das condi96es concretas dos agricultores. 

O processo de fragmenta9ao e autonomiza9ao presentes na Ciencia Moderna em 

geral, e nos cursos agrarios em particular, reproduziram uma concep9ao de Ciencia 

neutra e universal, baseada em "verdades absolutas", para o progresso da sociedade. 
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Os egressos so puderam buscar superar parte de suas limita9oes apos o seu 

ingresso no mercado de trabalho. tendo que adequar e readequar os conhecimentos a 

realidade. Neste sentido. um informante explicita: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na vida pratica, encontrei outra realidade. A gente 

estuda em termos teoricos, aquela coisa quase acabada, 

porem em termos praticos existe uma abrangencia de 

trabalhos, injinitamente complexos, que a gente tern que 

se adaptor e buscar em funcao da realidade de cada 

propriedade, de cada produtor, que sao coisas 

completamente estranhas ao convivio academico". (A.H.) 

"A gente saiu com uma visdo diferente de como e 

realmente a realidade". (A.H.) 

Assim, a educa9ao agraria caracterizou-se por um ato de doa9ao de saberes prontos 

e acabados, como expressa o egresso. O docente apenas se constituiu num elo de liga9ao 

entre o conhecimento-tecnico e o estudante, cabendo empregar o sistema instrumental 

previsto, baseado nos objetivos instrucionais preestabelecidos. Tanto os docentes como 

os discentes foram expectadores frente a esta "verdade". A comunica9ao entre ambos 

teve sentido exclusivamente tecnico, garantindo apenas a eficacia da 

transmissao/recep9ao dos conhecimentos, dissociando-se da visao que concebe a 

educa9ao como ato de cria9ao. de constru9ao de "'saberes", de desenvolvimento do 

espirito critico. 

Gramsci ao estudar a questao dos "saberes" pensava numa perspectiva de 

educa9ao "humanista", transcendendo esta caracteriza9ao utilitarista e identificando-a 

com as necessidade concretas dos homens. 

A dificuldade de superar a visao utilitarista que percebe a educa9§o como forma de 

"investimento em capital humano" advem dos postulados objetivantes presentes na 

Ciencia Moderna, que engendraram a separa9ao entre Ciencias Agrarias e Ciencias 

Sociais. Esta visao fragmentada contribuiu para aprofundar o processo de exclusao 
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social, que lancou parte substancial dos agricultores nos bolsoes de miseria das grandes 

cidades, atraves do processo migratorio. 

Essa logica reducionista e atomizadora presente nas Ciencias agrarias nao 

estimulou a investigacao cientifica, como veremos a seguir. 

A pesquisa universitaria constitui um ponto de partida importante na capacitacao 

dos profissionais desta area, pois alem de fonnar quadros para desempenhar funcoes nos 

diversos organismos que constituemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a Sociedade civil e politica, nos campos de 

investigacao agropecuaria, mantem a docencia atualizada em relacao aos avancos 

cientificos e as necessidades dos agricultores. No entanto, os docentes e discentes 

participavam, mas nao em forma pennanente de atividades de investigacao, nao 

dedicavam parte do seu tempo na busca de explicacoes dos fenomenos biologicos, 

economicos, agroecologicos, sociologicos, contribuindo na formulacao de solucoes aos 

problemas produtivos do campo, de maneira pratica, realista e concreta. 

Por outro lado, a extensao universitaria era efetuada atraves do programa 

CRUTAC
4, que surgiu no Nordeste a partir de 1966. 

A respeito do assunto, os informantes enfatizaram: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Durante o curso entre 71-75 a gente fazia estagio 

junto ao CRUTAC". (E.Gj 

"Quando terminei o curso fiz um estagio no que se 

denomina CRUTAC, que era uma especie de extensao". 

(E.K). 

"Enquanto estudante entre 74-77 fiz um estagio junto 

ao programa CRUTAC". (EF) 

4Este programa consistiria na penetracao da universidade no interior, civi'Lzando. instruindo, levando grandes 

beneficios para as populacoes incultas e desasistidas. Neste sentido, o agricultor teria a oportunidade de 

participar da cultura, tomando-se civilizado, "atraves da acao da entidade que representava a cultura que se 

queria levar aos que nao tern cultura'*. Entao, a missao da universidade seria provocar mudancas de atitudes na 

populacao rural ( P A I V A , 1986:137). A tarefa principal do C R U T A C era preparar o terreno para a 

"comunhao e harmonia dos ideais do progresso e dos principios que devern reger a paz, a justica, a ordem e a 

disciplina que fundamentam o equilibrio social e a felicidade dos povos". ( P A I V A , 1986:139). Nesta 

perspectiva, verifica-se a relacao existente entre os objetivos do C R U T A C e os do sistema A B C A R , exposto 

por GURGEL (1986), como vemos no 1° Capitulo. 
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O estudante de Ciencias Agrarias nos Cursos na UFPB. principalmente de 

Agronomia passou a desempenhar, no periodo de existencia do CRUTAC, um papel 

destacado junto a este programa. No entanto, segundo PAIVA (1986:141) era possivel 

identificar o carater politico ideologico do programa, que procurava mostrar o interesse 

do governo pelo povo, ao patrocinar este programa, difundindo a ideia de prestacao de 

servicos a sociedade. 

Dessa forma, verifica-se o carater sistematico prevalecente em seus pressupostos 

filosoficos, que exprimiu sua tarefa principal, bem como o carater de invasao cultural
5 

implicita em sua postura pratica. Portanto, e interessante ressaltar que o CRUTAC, ao 

caracterizar-se desta forma, tinha seus pressupostos baseados na ideia da "ciencia 

moderna" superando os elementos da "tradicao", urr.a vez que os saberes populares 

eram vistos como entrave ao progresso tecnologico no campo. Esta concepcao. por sua 

vez, estava atrelada a opcao de desenvolvimento rural, baseada num modelo 

padronizado. Preconizava a ideia de progresso a todo custo, sem perceber as 

diversidades geoambientais e culturais. Desta forma, estimulava-se a ideia de disjuncao 

entre natureza/cultura. 

Isso quer dizer, os profissionais foram prepanados para exercerem funcoes de 

planejamento nos organismos da Sociedade Politica e Sociedade Civil, segundo a 

concepcao de "intelligentsia cientifica",
6

 defendida per Mannheim. Neste entendimento, 

os profissionais foram requisitados para atuarem no encaminhamento dos programas 

governamentais de cunho modernizante, em certas areas nordestinas. Como veremos a 

seguir, uma parcela significava desses profissionais foi trabalhar nas instancias publicas, 

que difundiram pacotes tecnologicos da "Revolucao Verde". 

A este respeito, os infonnantes expressaram: 

5 Invasao cultural e a penetracao de uma cultura estranha, em uma comunidade qualquer, impondo-lhe sua 

maneira de ser e ver o mundo. 
6 Mannheim considerou que a "intelligentsia cientifica" teria capacdade de planejar a sociedade, pois nao 

trabalhariam com pontos de vista individuais, mas com a "sintese de varios pontos de vista", tendo a visao dos 

fenomenos libertos do subjetivismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A EMBR.APA utilizou uma gama de profissionais 

provenientes dos Centros de Ciencias Agrarias - UFPB, 

na area agrondmica ". (E. K.) 

"Eu iniciei minha vida projissional num orgao de 

extensao rural - EMATER". (E. F.) 

"Os profissionais agrarios, normalmente foram 

trabalhar nessas empresaspublicas". (A. H.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este vinculo existente entre formacao educacional e politica de desenvolvimento 

rural pode ser percebido a partir da separacao entre homem e natureza, presente na area 

das Ciencias Agrarias. Os egressos confirmaram esta disjuncao quando disseram que os 

cursos estimulavam a utilizacao de insumos modenios e de mecanizacao, sem contudo 

motivar acoes preventivas de agressao ao meio ambiente. Acerca do assunto os 

informantes explicitam: 

"A questdo do meio ambiente, na minha epoca, entre 

73-77, nao era abordada na Universidade, a questdo se 

restringia a silvicultura, que era uma disciplina ligada as 

drvores. A gente nao estudava a relacao meio-ambiente e 

semi-drido; questdo do uso de agrotoxicos etc... A relacao 

animal, homem, dgua, solo, planta, tudo que se relaciona 

com o ecossistema. a gente nao tinha informacoes, as 

adquiri na vida pratica". (A.H.) 

"Praticamente a preocupacdo com a ecologia e 

preservacdo do meio ambiente, nao existia durante a 

epoca de minha formacao, entre 78-82 ... os proprios 

docentes nem falavam em preservacdo do meio-

ambiente". (E.Z.) 
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A partir destas constatacdes, ficou evidenciada a influencia do padrao tecnologico 

do desenvolvimento agricola no ensino, na pesquisa e extensao nos Cursos das Ciencias 

Agrarias na UFPB. Tambem se pode ratificar as argumentacoes de MOREIRA 

(1996:19). Este autor indica que estudar a formacao profissional nas Ciencias Agrarias 

significa refletir acerca da politica de desenvolvimento rural. Esta reflexao e necessaria 

para compreender quais os interesses sociais que sao privilegiados quando se opta por 

um modelo de desenvolvimento rural e por um tipo de formacao profissional. 

A tematica abordada, posta desta maneira, envolveu campos de disputas politicas 

mais amplas do que aquelas que envolveram professores, pesquisadores e alunos nas 

instituicdes agrarias. Dai nao se ter enfocado neste trabalho o estritamento pedagogico. 

Este procedimento constituiu-se na busca de romper com a dimensao da logica 

atomizadora, embora, dentro das limitacoes impostas pelo conjunto de fatores com as 

quais lida um pesquisador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O PCDCIL DC PCCFISSICNAC fCCMADC ADOS 1 9 8 5 

No contexto das ideias dominantes no mundo contemporaneo, as preocupacoes 

com os problemas socio-ambientais ganham forca no ambito cientifico, politico e nos 

movimentos sociais
7. 

Tais questionamentos logram certa expressao no ambito dos Cursos das Ciencias 

Agrarias na UFPB, especialmente a partir de fins da decada de 80. 

Neste contexto tentamos resgatar as mudancas que a guisa de respostas surgiram 

no ambito academico das Ciencias Agrarias. tentando visualizar se isso tern impacto na 

7 A ECO - 92 (Conferencia das Nacoes Unidas sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento). ocorrida em 

maio de 1992 no Rio de Janeiro, onde participaram a maioria dos paises do mundo, constituiu-se um exemplo 

expressivo deste impulse Os principais temas discutidos foram: protecao da atmosfera. da agua doce, do mar, da 

terra, dos seres vivos; a questao da biotecnologia (seu uso adequado e seguro), do l ixo (controle de dejetos, 

especialmente do l ixo quimico toxico), pobreza no campo e cidades, satide. etc.. Nesta conferencia foram 

discutidas os rumos da economia mundial e os cuidados com o ambiente. Desta forma, foram abordados 

problemas diretamente relacionados com a vida, poluicao, modernizacao das indiistrias. etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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formacao profissional das ultimas turmas de egressos, mesmo que opinioes em 

confronto ainda seja objeto de disputas no interior dos Cursos das Ciencias Agrarias. 

Atraves da compreensao do atual horizonte informativo. e possivel avan^ar no 

entendimento do significado que tern, para a maioria dos agricultores carentes de 

recursos materials, a possivel emergencia de um novo tipo de profissional das Ciencias 

Agrarias. No entanto, nao se pretende concebe-lo como alternative nem avesso a 

pratica convencional. haja vista a visao heterogenea do mundo rural. 

EHLERS (1994:81), ao tratar da questao destes movimentos na sociedade 

brasileira, expressa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos anos 80 jd haviam dezenas de organizaqoes nao 

governamentais que criticavam os efeitos adversos do 

padrdo convencional e divulgavam as propostas 

alternativas. A aqao destas entidades contribuiu para que 

alguns ideais alternativos penetrassem nas esferas do 

poder publico ". 

O autor acrescenta que se torna dificil mensurar o impacto deste movimento no 

ambito da agricultura no Brasil, uma vez que os sistemas alternativos ocupam uma 

posicao marginal em relacao as praticas convencionais. No entanto, enfoca que em 

meados dos anos 80, as evidencias da degradacao ambiental motivaram uma parcela de 

pesquisadores a repensar os fundamentos da agricultura modema (IBID:92). 

Acerca do assunto, docentes infonnantes expoem: 

"Aproximadamente dez anos depois de 1975, se 

comeqou a pensar na questao do meio ambiente... se 

despertar o problema da agricultura moderna, dos 

insumos, adubos, etc. Se comecou a procurar alternativas. 

Entao, atualmente se pensa em equilibrio ecologico, 

biodiversidade, agricultura orgdnica. Antes o que se 

pensava era em termos de aracdo, fertilizantes, etc. Nos 
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Congressos de conservaqao de solos comecou, em meados 

de 80, a aparecer estudos sobre vermes compostos, 

leguminosas pivotantes para descompactar o solo, ftxaqdo 

de nitrogenio atraves de bacterias nitriftcantes. de 

modulacao de raizes, conseqiientemente equUibrio do solo 

e do ambiente de alguma forma ". (A. W.) 

"A preocupacao na epoca em que era estudante entre 

75-76 era mat's com a questdo de producdo e 

produtividade... nao importava como se conseguiria isso, 

se com a utilizaqao de agrotoxicos, de fertilizantes, a 

questao era produzir. Agora, dentro dos ensinamentos que 

sao repassados, a gente percebe que parte dos colegas de 

proftssao, tern preocupacao com o meio ambiente, relativo 

ao uso de agrotoxicos, fertilizantes, mdquinas pesadas em 

algumas areas". (A.B.) 

"A visao social e recente no ambito do curso. Antes 

se pensava em termos de avanqo tecnologico, preparaqdo 

de solo, mecanizaqdo. Entao, a visao de agricultura 

familiar, de manutenqdo dos trabalhadores rurais no 

campo, agora e que esta sendo ressaltado no curso". 

(A.B.J2 

"Agora e que a gente comeqou a se preocupar com as 

pequenas propriedades... e por conta disto os enfoques 

sao vistos no ambito das disciplinas. mas ainda sao de 

carater iniciais. Essa parte voltada para pequena 

propriedade. agricidtura familiar e assunto recente". 

(A.B.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendo por base estas informacoes, verifica-se que a nao historizacao da orientacao 

educacional dos profissionais agrarios, pode levar a falsa percepcao que toda a 

formacao efetuada de 65 ate os dias atuais e essencialmente mecanicista. Entao, deve-se 
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considerar que. embora as caracterislicas da educacao superior das Ciencias Agrarias 

esteja fundamentalmente vinculada ao modelo de Desenvolvimento Agricola 

Convencional. esta se reveste de especificidades pelas mudancas que vao se 

introduzindo nos diversos momentos do processo educativo. 

Mesmo os profissionais docentes, formados nas decadas anteriores, por forca da 

agudizacao das contradicdes socio - ambientais no mundo contemporaneo, passaram a 

despertar em seus atuais educandos uma consciencia acerca destes problemas, expressa 

nos objetivos e conteudos de alguns programas de ensino. bem como nos trabalhos de 

pesquisa e extensao, como sera expresso a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 C E N T C O C E CIENCIAS AGCACIAS C C A - Cccscs E E 

A C E C N C M I A E ZCCCECNIA 

A classica dicotomia entre educacao agraria tecnica e humanistica, que impediu a 

reflexao e criacao de um conhecimento vinculado a mudancas e demandas da realidade 

no mundo agrario, teve sua epoca de metodologia incontestada, nos cursos de 

Agronomia e Zootecnia do C C A . Esta afirmativa revela-se no germen de abordagem 

socio-ambiental expresso. recentemente, nos objetivos de certas disciplinas e nos 

trabalhos de pesquisa e extensao. 

No curso de Agronomia, pode-se enfocar, como exemplo, as seguintes disciplinas: 

Silvicultura - aborda em seu conteiido programatico a influencia dos fatores 

climaticos, edaficos e bioticos sobre as florestas e a influencia destas sobre o meio 

ambiente, enfocando os metodos de regeneracao natural das florestas, a finalidade do 

reflorestamento, a preservacao da madeira e as especificidades da zona semi-arida 

Nordestina; 

Genese, morfologia e classificacao de solos - possibilitam ao formando o 

conhecimento das caracteristicas dos diferentes solos, buscando compreender o 

processo evolutivo e o seu potencial, contribuindo para evitar a degradacao deste 

importante e indispensavel recurso natural. Nos seus conteudos abordam os solos no 

ambito do Nordeste e na Paraiba, destacando as suas propriedades e suas implicacoes 

agricolas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Microbiologia do Solo - estuda qualitativamente os componentes da microbiota do 

solo, abordando os processos bioquimicos de degradacao de compostos organicos pelos 

microorganismos do solo e praticas tecnicas de obtencao de inoculos
8 dos 

microorganismos, realizando experiencias cientificas com a microbiota
9 do solo e 

demonstrando os efeitos proporcionados aos vegetais. Nos seus conteudos enfocam: o 

solo como meio ambiente, ecologia microbiana, influencia do meio ambiente na 

atividade microbiana, as atividades bioquimicas dos microorganismos, o processo 

bioquimico da humificacao, poluicao do solo, reciclagem de residuos e fixacao 

biologica de nitrogenio; 

Recursos naturais renovaveis - enfocam em seus conteudos a contaminacao da 

biosfera, a fauna como recurso natural, a degradacao dos recursos vegetais, a questao do 

desmatamento, queimadas, desertificacao, especies vegetais em extincao e o significado 

da conservacao da natureza na qualidade de vida; 

Nutricao animal e adubos corretivos - capacitam os formandos na sistematica de 

adubacao organica (estercos de animais, restos vegetais, turfas); 

Irrigacao e drenagem - identificam diversos metodos de irrigacao, bem como os 

sistemas de drenagem; 

Horticultura geral - aborda em seus conteudos os fatores que devem ser 

considerados no processo de arborizacao; 

Zootecnia - enfoca a acao do ambiente natural sobre os animais domesticos e ao 

reconhecer entre as principals culturas animais a caprinocultura, 

Legislacao e politica agraria - refletem em suas unidades de ensino, conteudos 

relativos a questao agraria e agricola; 

Sociologia rural - estuda em seus conteudos a estrutura agraria e fundiaria do 

Brasil, a relacao entre agricultura e capitalismo, as relacoes de trabalho no meio rural, as 

causas e efeitos do processo migratorio rural-urbano; 

8 Inoculo - substancia empregada na inoculacao, isto e, no processo que consiste em adicionar ao solo o seu 

inoculante especifico, afim de facilitar a forma9ao de nodulos. 
9 Microbiota - conjunto de microbios que compoem o solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Manejo e conservacao de solos - apontam as praticas de controle de erosao e a 

importancia da conservacao dos solos, bem como questoes relativas a reflorestamento e 

planejamento conservacionista; 

Filosofia da ciencia - reflete acerca do papel da ciencia na sociedade, alertando 

para o papel do cientista agrario, como agente ativo no contexto onde se encontra 

inserido. 

Entre as disciplinas complementares optativas pode-se apontar: Tecnicas 

alternativas para o semi-arido brasileiro aborda as regioes agroecologicas e 

agroeconomicas do Nordeste, enfocando as caracteristicas do semi-arido, as tecnicas 

que devem ser utilizadas no poligono das secas, sistemas de irrigacao nao convencional 

e agricultura de sequeiro; salinidade e alcalinidade do solo e agua possibilita aos 

formandos o manejo e correcao de solos salinos, ressaltando a necessidade de lixiviacao 

de sais
10, a partir de drenagem; piscicultura buscar reconhecer as principals especies de 

peixes proprias para o cultivo no Nordeste. estudando o manejo de protecao, a profilaxia 

dos peixes e a adubacao organica em piscicultura. 

No curso de zootecnia, pode-se destacar como exemplo: Cunicultura enfocar em 

suas unidades de ensino questoes relativas ao manejo sanitario; Caprinocultura fornece 

elementos para o estudo dos aspectos gerais da caprino/ovinocultura no Nordeste, 

identificando as principais racas e/ou tipos nativos de caprinos nesta regiao, seus 

sistemas de criacoes e areas potenciais para a criacao, as principais exploracoes de 

produtos caprinos; bem como o quadro sintomatologico das principais infeccoes dos 

caprinos, a prevencao, tratamento e profilaxia das doencas, neste tipo de animal; 

introducao a zootecnia busca reconhecer as principais especies zootecnicas, sua origem, 

classificacao sistematica, caracteristicas etnicas e fisiologicas, sistemas de cultivo e a 

importancia socio-economico de sua criacao para a regiao Nordeste. E ao contemplar 

em suas unidades de ensino o ambiente natural e seus efeitos sobre os animais 

domesticos; alimentos e alimentacao enfoca em seus conteudos os efeitos dos 

antibioticos, as doses e o modo de acao; Forragicultura aborda os fatores climaticos e 

edaficos no crescimento das plantas forrageiras; bem como a formacao, recuperacao e 

Lixiviacao de sais - perda de minerais dos solos soluveis, em conseqiiencia da acao da agua subterranea. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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correlacoes entre precipitacao e erosividade, busca-se desenvolver equacao para 

estimar a erosivisidade da chuva a partir da pluviometria diaria. (CHAVES, 1997). 

O autor enfoca que desta maneira toma-se possivel tracar as isolinhas, mapeando a 

distribuicao espacial dos valores medios mensais e anuais da erosividade, haja 

vista que o conhecimento da quantidade, distribuicao e freqiiencia da erosividade, 

possibilita planejar estrategia para minimizar a suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aqao erosiva no Estado da 

Paraiba. 

Humus de minhoca e esterco bovino x producao e qualidade do alho cabaceiras, 

que pretende testar as doses de 10, 20, 30 e 40 toneladas por hectare de esterco 

bovino e 5, 10, 15 e 20 t/ha de humus de minhoca sobre a producao do alho, 

buscando avaliar a altura das plantas, peso medio, producao total, comercial e nao-

comercial de bulbos, pois segundo o autor a adubacao organica
13 e da maior 

importancia para o desenvolvimento das lavouras de alho. (OLIVEIRA, 1997). 

Efeito do gesso e da vinhaca na recuperacao de um solo sodico, buscando 

desenvolver praticas adequadas de manejo e recuperacao de solo afetado por sodio 

trocavel, visando incorporar areas improdutivas nos perimetros irrigados do 

Nordeste ao processo produtivo. Nesta perspectiva, pretende avaliar o efeito de 

diferentes doses de gesso incorporados a um solo sodico incubado com agua 

destilada e com vinhaca
7 sobre a estabilidade dos agregados, a condutividade 

hidraulica, e a percentagem de sodio trocavel. Desta forma, busca estudar o efeito 

da recuperacao de um solo sodico sobre niveis de estabilidade no estabelecimento 

das culturas do algodao, arroz e feijao tendo em vista que a salinidade se constitui 

num grave problema limitante da produtividade agricola. (ASSIS DE OLIVEIRA, 

1997). 

Levantamento do parasitismo nas brocas da cana de acucar (Diatraea Saccharalis e 

Castnia licus) em canaviais do brejo paraibano, tendo como objetivo conhecer o 

nivel de parasitismo da broca D. Saccharalis pelas moscas, P. Claripalpis, M. 

Minense (Dip. Tachinidae) e a Vespa C. flavipes. Pretende-se observar a 

ocorrencia de parasitas e alguns patogenos, na broca gigante da cana-de-acucar 

buscando recomendar formas mais viaveis de controle das pragas. (GUEVARA, 

1997). Como aborda o autor, estas pragas estao entre os principais problemas que 

contribuem para baixa produtividade, especialmente na regiao Nordeste, dentre as 

1 3 A adubacao organica se constitui na incorporacao de residuos organicos de diferentes origens, visando a 

melhoria da qualidade do solo. 
7 Vinhaca - residuo da destilacao do vinho. 
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quais, as mais importantes sao as brocas das especies Diatraea Saccharalis e 

Castnia licus. A primeira especie se distribui em todas as areas canavieiras do pais, 

a segunda, se restringe mais a regiao Nordestina. 

Estudo da frente de melhoramento de um solo cultivado com maracuja amarelo 

sob irrigacao localizada em Remigio - Pb, que busca estudar o avanco da frente de 

melhoramento de agua no solo, atraves do bulbo molhado, de modo a atender o 

desenvolvimento das plantas, nos meses de maior demanda atmosferica. 

determinando a vazao de gotejadores (emissores de agua) que fornecam volume 

suficiente a exigencia das plantas, que e da ordem de 10 litros diarios. Neste 

sentido, busca determinar o nivel de umidade a diferentes distancias do colo das 

plantas e em distintas profundidades ate o limite do sistema radicular, avaliando o 

efeito da cobertura morta
14 sobre a manutencao da umidade e a producao e 

qualidade dos frutos em funcao do volume de agua aplicada na presence e ausencia 

da cobertura morta do solo. (CAVALCANTE, 1997). Segundo o autor da pesquisa 

a incipiente introduclo da cultura, em torno de 10 a 15 ha, no municipio de 

Remigio - Paraiba, possibilita acreditar, que em funcao das caracteristicas dos 

solos profundos e da fotoluminosidade que nao e rigorosamente proprio do 

maracujazeiro, toma-se mister admitir possiveis e consideraveis vantagens, 

associadas a qualidade das aguas que, na parte semi-arida do municipio, nem 

sempre sao recomendadas para irrigacao. Desta forma, pesquisas que envolvam o 

manejo da agua, do solo e da cultura precisam ser implantadas e divulgadas. 

No curso de Zootecnia (CCA. ) aponta-se como exemplo, as seguintes 

15 

pesquisas : 

Gerenciamento tecnico financeiro da exploracao com caprinos leiteiros nas 

microregioes do Cariri e Curimataii, que pretende incrementar a participacao da 

exploracao com caprinos no mercado de consumo atraves da modernizacao do 

processo produtivo, desenvolvendo metodos de gerenciamento da exploracao com 

caprinos, identificando, priorizando e encaminhando para pesquisa problemas 

tecnologicos nesta area, no sentido de promover o melhoramento genetico dos 

rebanhos na Paraiba. Desta maneira, propiciando o contato multidisciplinar entre 

pesquisadores e extensionistas e proporcionando subsidios para uma orientacao 

1 4 Cobertura Morta - materia organica morta de origem vegetal que cobre o solo, manto do solo; substancias, ou 

melhor, restos vegetais que caem no solo ou vegetacao que se encontra sobre o mesmo. 
1 5 Os objetivos e as justificativas dos projetos de pesquisas foram retirados dos projetos originais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dirigida aos produtores a partir do desenvolvimento de tecnologias com utilizacao 

de residuos agro-industriais e de recursos naturais na alimentacao destes animais. 

(PIMENTA FILHO, 1997). Segundo o autor, este trabalho de pesquisa torna-se 

importante devido ao fato da criacao de caprinos constituir-se em dos componentes 

que alicercam a sobrevivencia da producao agropecuirio na regiao semi-arida do 

Estado da Paraiba. O autor da pesquisa expoe que existe um descompasso entre a 

importancia deste tipo de exploracao e seu aprimoramento atraves da inovacao 

tecnologica. 

- Neste perspectiva, acrescenta que a EMEPA e a UFPB. desenvolvem trabalhos de 

pesquisas com caprinos, com o objetivo de gerar. testar e adaptar tecnologias 

capazes de possibilitar a modernizacao dos sistemas de criacao com caprinos na 

regiao. Como resultado deste trabalho, pode-se enfocar pesquisas nas areas de 

manejo reprodutivo, manejo da caatinga, manejo alimentar, melhoramento 

genetico etc... No entanto, observacoes empiricas revelam que estas tecnologias 

estao sendo incorporadas de maneira lenta ao sistema de producao com caprinos da 

regiao. Sendo assim, a execucao deste projeto de pesquisa torna-se estrategico na 

modernizacao da caprinocultura no Estado da Paraiba. Desta forma, verifica-se a 

colaboracao da Universidade C C A . com outros orgaos governamentais, no 

sentido de desenvolver aspectos agropecuarios na regiao. 

Avaliacao de produtividade de leucena
16 (Leucaena leucose - phala) submetido a 

diferentes manejos, que tern como objetivo geral promover o aumento quantitativo 

de oferta de alimento proteico para ruminantes criados no Brejo Paraibano. Neste 

sentido, o autor expoe a necessidade de avaliar a produtividade de materia seca de 

leucena cultivada em sistemas diferenciados e a producao de fitomassa da leucena 

sob varios espacamentos, realizando analise quimica - bromatologica' e 

digestibilidade do material pesquisado. Enfoca que no Nordeste a pecuaria a 

afetada pela escassez de fontes alimentares proteicas e energeticas adequadas a 

nutricao animal, havendo uma necessidade de buscar solutes no sentido de 

obtencao de uma populacao animal economica. Explica que a leucena e uma 

leguminosa forrageira perene de porte arbustivo ou arboreo, muito resistente a 

seca, devido ao seu sistema radicular profundo; e pode ser explorada por mais de 

20 anos apresentando plena produtividade. (SOARES DA SILVA, 1997). 

1 6 Leucena-Leguminosa - relativa a familia dos legumes 
1 7 Bromatologica - metodo de analise quimica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Estudo comparative* da cronometria dentaria de caprinos mestizos criados no cariri 

paraibano. que pretende detenninar a cronometria dentaria de caprinos mesticos 

criados no semi-arido nordestino comparando-a aos modelos apresentados, que sao 

derivados de racas e ambientes distintos. verificando a situacao da denticao por 

ocasiao do nascimento destes animais e o inicio da substituicao da denticao de leite 

pela definitiva, no sentido de reconhecer se a evolucao dentaria e semelhante para 

os que nascem em epocas de seca e em epocas chuvosas. (GOMES DA SILVA, 

1997).Segundo o autor, nos ultimos anos, alguns empresarios rurais, especialistas 

agropecuarios, orgaos de pesquisa e ensino vein direcionando suas atencoes para 

caprinocultura no Nordeste. Expoe que esse fato decorre, naturalmente, da 

imposicao da logica da vocacao da regiao para a pecuaria e para exploracao de 

uma especie animal que ja tenha demonstrado a sua adequacidade as condicoes 

locais. Acrescenta que do ponto de vista da biologia desta especie, no contexto 

regional, especialmente no semi-arido, justifica-se a importancia da verificacao da 

adequacidade dos modelos de cronometria dentaria. Argumenta que, alem da 

constatacao de semelhancas ou nao da evolucao de denticao, o projeto tern como 

proposta apresentar um modelo de cronometria dentaria proprio do tipo de animal 

e da regiao que reunem, nessa condicao. 80% do rebanho caprino nacional, para 

fins de subsidiar o seu manejo produtivo e reprodutivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i o 

Ocorrencias de babesiose e anaplasmose no brejo paraibano, que busca 

identificar atraves de esfregaco sangiiineo periferico a presenca de parasitos 

intravascular, bem como registrar o quadro eritrocitario (Hemaceas, Hemoglobina, 

Hematrocito, e a serie Hematimetrica absoluta, volume Globular Medio, 

Hemoglobina Corpuscular Media e a Concentracao de Hemoglobina Corpuscular 

Media) dos bovinos carrapateados e com habitat no brejo paraibano. e informar ao 

pequeno produtor o uso correto de carrapaticidas dorados e fosforados, 

adicionados com ingredientes tensoativos anionico, fosfato alcalinizante, 

bentonita, enzimas e sal inorganico. (DANTAS, 1997). Segundo o autor, o 

carrapato provoca lesoes na pele dos animais que, de imediato, podem servir de 

espaco para penetracao de bacterias; bem como transmite protozoarios atraves de 

sua saliva, os quais invadem e destroem as hemacias dos animais parasitados. Dai 

a importancia deste estudo no municipio de Areia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ! Babesiose - infeccao causada por protozoarios do genero babesia, ao qual pertence o B. bovis causador de 

doencas bovinas. Anaplasmose - doenca infecciosa,, mas nao contagiosa, que afeta os bovinos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Associacao entre abelhas sem ferrao e abelhas meliferas em condicoes artificials, 

que pretendem observar o comportamento destas abelhas quando submetidas a 

alimentacao artificial colctiva em criatorio racional. (LORENZON, 1997). 

Segundo a autora do projeto, com a colonizacao incontrolada das abelhas 

africanizadas, vein ocorrendo interacdes competitivas com os meliponineos. 

abelhas indigenas sem ferrao, gerando controversias a respeito de superposicao do 

recurso alimentar e a possibilidade de criacao simultanea destas especies. Entao, a 

proposta desta pesquisa e elaborar ensaios para a avaliacao da associacao entre 

estas especies. 

Determinacao da incidencia da mastite
19 bovina baseada nos testes Whiteside e 

California matiste teste, que procura determinar a incidencia da mastite bovina. 

mediante os testes de Whiteside e California mastite teste e difundir aos produtores 

as tecnicas utilizadas e orienta-los na prevencao e controle. Sera observado 

tambem a incidencia da mesma em decorrencia da idade, fase de lactacao (inicio. 

pico ou fase de declinio da producao lactea). (DANTAS, 1997). De acordo com o 

autor, a mastite encontrada atualmente e caracterizada como enfermidade 

decorrente de um manejo inadequado. Neste interim, a pesquisa pretende difundir 

tecnologia barata e de alta eficiencia na deteccao e controle da mastite subclinica. 

nas propriedades circunvizinhas de Areia. 

No campo da extensao
20, destacam-se os seguintes projetos: 

Difusao de banco de proteina no Brejo Paraibano, que tern como objetivo melhorar 

qualidade e a quantidade da alimentacao proteica dos rebanhos do brejo paraibano. 

procurando difundir a pratica de formacao de bancos de proteina, formados por 

leucena e cunha, no brejo paraibano. Nesta perspectiva, busca introduzir pratica de 

conservacao de forragens, priorizando a fenacao
21 de leucena e cunha; implantar a 

pratica da utilizacao de fontes proteicas renovaveis, formar bancos de sementes 

selecionadas, possibilitando o treinamento em extensao e assistencia tecnicas dos 

estudantes do Curso de Zootecnia. (PIMENTA FILHO, 1997). Os autores do 

projeto enfocam que a microregiao do Brejo Paraibano e constituida de 

minifiindios, que apesar da predominancia de culturas de lavouras, apresentam em 

sua composicao pequenos rebanhos. Entao. a falta de informacoes de tecnologias 

'Mastite - inflamacao de mama. 

' Os titulos, objetivos e justificativas foram retirados dos projetos de extensao originais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apropriadas levam a baixfssima produtividade, refletindo negativamente na 

economia do municipio. Acrescentam a necessidade da implantacao de Bancos de 

Proteinas, justificando que esta pratica possibilita uma suplementacao de alto valor 

nutritivo e de baixo custo as exploracoes pecuarias. Enfocam que o Banco de 

Proteina constitui-se numa altemativa a suplementacao dos rebanhos, uma vez que 

as leguminosas Leucena (Leucaena leucocephala) e Cunha (Clitoria ternatea) 

apresentam um grande potencial para o aumento da produtividade animal. Sendo 

leguminosas ideais para as condicoes meteorologicas do Brejo Paraibano e 

apresentam-se como fontes proteicas. 

Uma nova abordagem em educacao ambiental, atraves do gerenciamento de 

residuos solidos, educacao florestal e controle de desertificacao, que busca 

sensibilizar as comunidades rurais, distritos, povoados e vilas suburbanas atraves 

da educacao ambiental, de modo a utilizarem de forma mais racional os recursos 

naturais e adotarem algumas medidas mitigadoras com relacao ao exaurimento ou 

degradacao dos mesmos, tendo em vista a necessidade de modificar o 

comportamento das populacoes com relacao a questao ambiental. (PEREIRA, 

1997). 

Incentivo ao desenvolvimento da piscicultura na regiao do Brejo Paraibano, que 

pretende difundir a piscicultura na regiao, levando os pequenos e medios 

produtores rurais a desenvolver a criacao de peixes em suas propriedades, nos seus 

recursos hidricos disponiveis e muitas vezes sub—explorados, visando melhoria da 

dieta alimentar da familia, bem como a obtencao de uma fonte complementar de 

recursos, pela venda do pescado excedente. Desta forma, produzir e distribuir 

alevinos de tilapia, curimata e carpa comum, tambaqui, com pequenos e medios 

produtores rurais do Brejo Paraibano; orientar e prestar assistencia tecnica aos 

produtores rurais, sobre as diversas atividades relacionadas com a producao de 

peixes, a saber: Construcao de instalacoes, transporte de alevinos e peixamento de 

acudes e viveiros; manejo alimentar dos peixes com produtos alternativos 

disponiveis nas propriedades; administracao e protecao do ambiente aquatico e dos 

recursos pesqueiros, e manejo de despesca. Segundo informacoes contidas nas 

justificativas do projeto, o Laboratorio de Piscicultura do DZ/CCA/UFPB, Campus 

I I I - Areia - Pb, foi construido, atraves do convenio UFPB/POLONORDESTE 

2 1 Processo de dessecacao lenta e parcial das forragens, no ar ou, modernamente por processos mecanicos que 

empregam o calor artificial, baixando seu teor de unidade e conservando seus principios nutritivos, maciez, 

aroma e cor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com o objetivo de produzir alevinos de Tilapia nilotica (O. niloticus) para 

distribuicao com pequenos e medios produtores rurais da regiao, desde 1984 este 

programa vem sendo executado ja tendo beneficiado centenas de produtores rurais 

da regiao do Brejo e das regioes circunvizinhas. (OLIVEIRA, 1997). Os autores 

acrescentam que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos itltimos anos tern se verificado uma grande 

procura por alevinos de especies como Curimata comum -

Prochilodus cearensis, tambaqui - Colossoma 

macropomum e carpa comum - Cyprinus carpio, a qual 

nao tern podido ser atendida por fait a de recursos 

financeiros para dotar a Unidade de Piscicultura de uma 

Infraestrutura (instalacdes e equipamentos) necessdria a 

producao destas especies. Alem disso, verificou-se nos 

itltimos meses, um grande, crescimento no interesse pela 

atividade, alem de uma grande preocupacao em explorar, 

com cultivos semi-intensivo, os recursos hidricos 

disponiveis no Estado da Paraiba, em particular da 

regiao do Brejo Paraibano. Como conseqiiencia positiva 

deste crescimento, tem-se a criacao de uma Cooperativa 

de Aquicultores (COMAPA), a realizacdo de cursos sobre 

piscicultura para tecnicos extensionistas, pequenos 

produtores e estudantes, e grande procura para 

orientacao de projetos piscicolas e conducdo do 

cultivo.(OLIVEIK4, 1997). 

Os autores prosseguem enfocando que com o grande impulso que se registra na 

Piscicultura, as estacoes produtoras de alevinos, comprovadamente, nao terao condicoes de 

atender a demanda de alevinos, em particular das especies tambaqui, curimata comum e carpa 

comum. Assim, o fortalecimento do programa de extensao de Piscicultura do CCA/UFPB, 

dara continuidade ao desenvolvimento da atividade piscicola na regiao. 
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A continuidade do Programa de Extensao. tambem refietira sobre a melhoria no ensino 

aprendizagem da disciplina Piscicultura e, ainda, sobre as possibilidades de pesquisa na area, 

uma vez que o Laboratorio passara a dispor de uma maior quantidade de materia prima basica 

para investigacao nas areas de instalacoes, crescimento, nutricao, alimentacao, limnologia 

(ecologia das aguas doces) e manejo de peixes de uma forma geral". 

A partir dos objetivos destes trabalhos de pesquisa e extensao veiculados no C C A , 

percebe-se que estes se constituent na negacao de um procedimento dicotomico entre 

Universidade- sociedade. implicando reconhecer que a pratica pedagogica dos docentes e 

estudantes, envolvidos nestas atividades, contribuem na abertura de espacos para uma 

concepcao "humanistica" no campo da educacao agraria, "transcendendo as exigencias 

limitadoras do movimento de reproducao, resultante de exigencias de manutencao e 

consolidacao dos padroes materials, sociais e culturais" dominantes e excludentes. 

(THERRIEN & CARTAXO, 1980). 

Nestes termos. ao propor alternativas concretas, levando tambem em consideracao as 

necessidades locais, assumem a tarefa de fomentar uma consciencia critica acerca dos 

problemas mais prementes dos agricultores e criadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 2 . 2 C C S T D C DC S A E D E C T E C N C L C G I A PEDAL - C . S . T . R C E D S C S 

D C E N G E N E A R E A fLCDESRAE C M E D I C I N A V E E E E I N A D I A 

3.2.2.1 Circle C E E N C E S I Afctu, C L C K E S T A L 

Entre os programas de ensino -2 que ampliam espacos para construcao de um 

saber comprometido com aspectos socio-ambientais, no C.S.T.R, especialmente no 

curso de Engenharia Florestal, pode-se citar: 

Arborizacao e paisagismo, que capacita o educando a elaborar e executar 

projetos paisagisticos, analisando os diferentes estilos de jardins do ponto de vista 

"Informacoes retiradas dos programas das disciplinas ministradas nos cursos do C.S.T.R. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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temporal e estetico, e compreendendo os principios, fatores e elementos de 

composicao paisagistica; 

Classificacao e fisica do solo, quando busca os fundamentos para o estudo de 

solos tropicais, bem como ao abordar os solos da regiao semi-arida, enfocando sua 

genese. manejo. adequacao e utilizacao: 

Dendrologia ao estudar os metodos de identificacao da arvore na floresta 

tropical; 

Ecologia geral - ao abordar em seu conteiido os componentes do ecossistema e 

as cadeias alimentares; 

Entomologia florestal - ao enfocar os fatores bioticos e abioticos que 

influenciam sobre os insetos, bem com os danos causados por insetos as florestas, 

considerando os metodos naturais de controle; 

Irrigacao e drenagem - ao estudar a relacao existente entre agua - solo - planta 

e clima, bem como a salinizacao dos solos e qualidade da agua para irrigacao, 

enfocando a finalidade e a importancia da drenagem agricola; 

Edafologia - ao abordar nocoes de geologia. genese. morfologia e materia 

organica do solo; 

Manejo e bacias hidrograficas - quando enfoca a relacao floresta e qualidade 

de agua, e a silvicultura em bacias hidrograficas, bem como o manejo de bacias 

hidrograficas no semi-arido nordestino; 

Manejo e conservacao ambiental - ao expor em suas unidades de ensino a 

importancia da protecao e conservacao dos recursos naturais. e a acao do homem no 

meio ambiente, a ecologia aplicada ao manejo de recursos, estudando questoes como 

desequilibrio ecologico, importancia das florestas, do solo, da agua e dos animais, os 

impactos ambientais, desenvolvimento sustentado. uso multiplo de florestas, 

educacao ambiental, legislacao ambiental e processo de desertificacao. Alem disso, 

aborda os tipos de poluicao ambiental e seu controle; 

Manejo de areas silvestres - quando explicita em seu conteiido de ensino a 

finalidade das areas silvestres, bem como piano de manejo das areas, no sentido de 

conservacao; 
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Manejo de fauna silvestre ao abordar as praticas de manejo de fauna e ao 

efetuar levantamentos faunisticos qualitativos e quantitativos. 

Manejo e conservacao do solo - ao estudar a erosao do solo, os fatores 

influentes. a topografia do terreno. cobertura vegetal e natureza do solo, enfocando a 

regiao Nordeste. Alem disso. aborda as praticas conservacionistas. e o 

depauperamento do solo pelo fogo, estudando os efeitos da queima nos solos e as 

recomendacoes para eliminacao da pratica da queima: 

Politica e legislacao florestal - ao abordar a importancia da politica florestal na 

formacao do engenheiro Florestal, a floresta e o refiorestamento como uma politica 

de alcance economico e social, conservacao e preservacao dos recursos naturais, 

codigo de protecao da fauna no pais, producao sustentada em florestas, a organizacao 

basica do IBAMA, uma politica florestal para o Nordeste, reforma agraria e codigo 

de etica profissional; 

Meteorologia e climatologia - ao estudar os climas no pais e na regiao 

Nordeste; 

Mecanizacao agroflorestal - ao expor em suas unidade de ensino as principais 

maquinas utilizadas para a implantacao e manutencao de florestas, incluindo o 

controle de pragas; 

Praticas silviculturas - ao enfocar os principios e metodos de controle de 

vegetacao, os tratos manuais e semi - mecanizados; 

Preservacao da madeira - ao explicitar a importancia da preservacao da 

madeira, os agentes destruidores da madeira, os preservatives e os metodos de 

tratamento convencionais e nao - convencionais; 

Protecao florestal - ao abordar as caracteristicas. causas e feitos do fogo sobre 

os recursos naturais, os danos causados as arvores, ao solo, a fauna, bem como a 

prevencao de incendios florestas, incluindo pianos de protecao e combate; 

Sociologia rural - ao enfocar em seus conteudos de ensino: classes sociais e 

meio rural, educacao e desenvolvimento rural, capitalismo agrario, agricultura e 

desenvolvimento economico, a questao agraria atual, a Reforma Agraria e os 

obstaculos a sua implantacao e o papel da educacao escolar na assistencia tecnica; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Viveiros florestais - ao pretender distinguir e caracterizar os tipos de viveiros 

florestas, estabelecendo os procedimentos a serem adotados para a producao de 

mudas florestais. 

No campo da pesquisa
23 o curso de Engenharia Florestal (C.S.T.R)tem se 

preocupado com certos elementos referentes as necessidades da regiao, como 

exemplo, pode-se destacar: 

Recuperacao de areas degradadas por sais, que visa selecionar especies tolerantes a 

ambientes salinos, no sentido de implantar em areas salinas dos perimetros 

irrigados da Paraiba. O autor enfatiza que a maioria dos perimetros irrigados do 

estado sofrem com o problema de salinidade, e tais areas apos atingir uma 

concentracao alta de sais sao abandonadas. Desta forma, a selecao das especies 

mais tolerantes e sua implantacao contribuiem para que estas areas passem a ser 

novamente produtivas. evitando problemas socio-ambientais. (VITAL DOS 

SANTOS, 1997). 

Producao de serrapilheira' em uma area de caatinga no municipio de Serra Negra 

do Norte (R.N), que pretende estimar a deposicao de serrapilheira e o retorno de 

nutrientes da fitomassa arborea para o solo, atraves da deposicao da serrapilheira, 

estabelecendo as correlacoes entre as condicoes climaticas e a deposicao da 

serrapilheira. (SILVA SOUTO, 1996:01). O autor acrescenta em sua justificativa 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A entrada de nutrientes para a vegetacdo atraves de 

detritos vegetais depositados no solo consiste em 

importante fonte de sustentacdo de sistemas florestais 

tropicais. A quantificacdo e analise do material orgdnico 

2 3 A s informacoes foram retiradas dos projetos de pesquisa originais. bem como de informacoes dos seus 

autores. 
2 4 A serrapilheira inclui folhas, caules, ramos, frutos, fiores e outras partes da planta, bem como restos de 

animais e material fecal. Uma vez feita a serrapilheira. ela sofre um processo de decomposicao com a liberacao 

eventual dos elementos minerals que compoem os tecidos vegetais ( S I L V A SOUTO, 1996) A taxa de 

desintegracao da serrapilheira esta determinada pela natureza fisica e quimica do tecido fresco, das condicoes 

de aeracao, temperatura e umidade da serrapelheira, assim como os tipos e quantidades de microflora e fauna 

presentes. Como os processos de decomposicao sao sobretudo biologicos. essas taxas estao influenciadas pelos 

mesmos fatores que governam a atividade dos organismos. ( S I L V A SOUTO, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deciduo sao tambem de grande interesse para o estudo 

da eiclagem mineral, uma vez que a transferencia de 

nutrientes vegetais para o solo se da atraves da 

decomposicao desse material. 

Dados sobre a concentraqdo de nutrientes na 

serrapilheira em formaqdes florestais brasileiras podem 

ser encontrados em diversos trabalhos, ainda que sejam 

relativamente exiguas as informaqdes oriundas do 

ecossistema caatinga. 

Esses dados aliados a outros, referentes aos estudos 

floristicos, proporcionarao um melhor embasamento para 

a tomada de decisoes sobre o manejo que poderd ser dado 

a caatinga. Tendo em vista a velocidade com que essa 

vegetaqao esta sendo destruida e a necessidade de 

conhecimento de parametros bdsicos que regem sua 

dindmica. (SILVA SOUTO, 1996:01) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Decomposicao da celulose e da serrapilheira em area de caatinga no municipio de 

Patos, PB, que busca avaliar a decomposicao do material organico, mediante a 

determinacao das taxas de decomposicao da celulose e do folheto, em area de 

caatinga, no municipio de Patos. sertao da Paraiba, tendo em vista a importancia de 

estudos acerca da decomposicao organica na manutencao dos ecossistemas
25. 

(SILVA SOUTO, 1996) 

Entre os programas de extensao que estao sendo desenvolvidos no curso de 

Engenharia Florestal, pode-se enfatizar: 

A minhocultura26 na producao de adubo organico (humus) para melhoriua da 

qualidade de vida da populacao do semi-arido paraibano, que pretende difundir a 

Ecossistemas - Conjunto formado pelos componentes bioticos (seres vivos) e abioticos (agua, luz, temperatura, 

terra, umidade do ar, etc 

Minhocultura - O processo de digestao de minhocas e decisivo para a transformacao da materia organica em 

humus, tomando-os, um dos mais importantes agentes quimicos do solo, enriquecendo-o constantemente de 
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minhocultura no vale do Espinharas, semi-arido paraibano, entre as populacoes 

rural e urbana periferica, visando a melhoria da qualidade de vida das mesmas. 

Nesta perspectiva, busca viabilizar a implantacao de minhocarios nas propriedades, 

conscientizar a populacao sobre a importancia da minocultura na qualidade da 

producao vegetal e na melhoria socio-economica das comunidades, produzir 

matrizes e humus no Viveiro Florestal/CSTR para distribuir entre a populacao 

carente e comercializar com os consumidores basicos de poder aquisitivo, 

perpetuar na comunidade academica de Engenharia Florestal os beneficios da 

minhocultura para a agro-siIvicultura, apoiar pesquisas inerentes a minhocultura e 

adubacao organica e habilitar pessoas de terceira idade a trabalharem com a 

minhocultura. (FERREIRA, 1995). 

Os autores do projeto argumentam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A minhocultura tern sido bastante difundida nas 

regioes mais desenvolvidas do Brasil (Sul e Sudeste) entre 

pequenos, medios e grandes produtores, os quais tern 

obtido aumento de produtividade das culturas, qualidade 

na producao e retorno socio-econdmico. Quanto ao 

Nordeste, esta cultura tern sido pouco difundida entre os 

produtores rurais, apesar de alguns esforqos de 

instituiqoes publicas em introduzi-la, como por exemplo, a 

EMATER-PB. 

Portanto, sabendo-se que a Minhocultura tern 

contribuido para a qualidade de vida em outras regioes 

do pais e que a mesma e vidvel tecnicamente no Nordesre, 

pretende-se transformar o Campus VII/UFPB num solo 

disseminador da criaqdo de minhocas e produqdo de 

humus no Vale do Espinharas, semi-arido paraibano". 

(FERREIRA, 1995:02) 

vida microbiana.. Alem disso, o humus melhora a porosidade e a aeracao do solo, tornando mais firme os 

97 



Projeto integrado de plantas medicinais do Campus VII - UFPB, que pretende 

difundir na escola, comunidade e servicos piiblicos a utilizacao de plantas 

medicinais e fitoterapicos""', a partir do resgate do saber e a receptividade popular e 

sua integracao com o saber cientifico. Neste interim, o projeto busca: 

contribuir para o resgate da pratica da terapia com plantas medicinais; 

verificar o saber e a receptividade dos alunos para com as plantas medicinais: 

conscientizar a comunidade sobre o direito a saude e ao medicamento, entre este os 

fitoterapicos, criando uma demanda para os servicos piiblicos de saude; 

fonnar recursos humanos para os cultivos de plantas medicinais, producao e 

utilizacao de fitoterapicos; 

- viabilizar a producao de remedios caseiros de forma cuidadosa, conscientizando a 

populacao sobre os perigos do uso indevido: 

incentivar as comunidades a instalacao de farmacias vivas (canteiros de plantas 

medicinais): 

conscientizar o aluno sobre relacao risco/beneficio dos medicamentos alopaticos e 

fitoterapicos; 

capacitar professores das escolas para o trabalho com plantas medicinais; 

alertar aos educadores da necessidade de ja incluir na formacao inicial dos alunos, 

conhecimentos preliminares sobre a importancia e uso das plantas medicinais. 

(MARINHO, 1997). 

Os responsaveis pelo projeto argumentam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Hoje, com a dificuldade economica da populacao, 

expectativas exageradas criadas em torno de produtos de 

grande industria, efeitos colaterais indesejados, alto 

preqos dos medicamentos industrializados (...) 

terrenos arenosos e mais porosos os argilosos (FERREIRA et alii 1995:01) 
2 7 Fitoterapia - aplicacao ou emprego dos remedios de origem vegetal. Fitoterapicos - Relativo a fitoterapia. 
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No Brasil, 60% da populacao nao tern accsso aos 

conhecimentos industrializados. Na Paraiba, sao poucos 

os municipios onde se encontra uma farmdcia ou 

drogaria. O homem do campo (sitio por exemplo) muitas 

vezes nao tern acesso aos tratamentos oficiais. o mesmo 

lanca-se a procura de praticas alternativas que 

favorecam, o bem estar ftsico e mental. Dentre estas 

praticas, o homem procura a utilizacao de plantas 

medicinais". (MARINHO et al, 1996:02) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Melhoria de especies frutiferas atraves de tecnicas de enxertia, que procura 

orientar os agricultores acerca de tecnicas de enxertia, bem como promover cursos sobre 

os beneficios de mudas enxertadas, nas comunidades rurais e pomares domesticos. 

(FERREIRA, 1997). 

3.2.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C L E S C E E M E C I C I N A \ E T E E I S A E I A . 

No elenco das disciplinas ministradas no curso de Medicina Veterinaria, que 

28 

aborda em seus programas de ensino , aspectos socio-ambientais pode-se destacar: 

Zootecnia Especial ao estudar em seus conteudos o manejo alimentar, sanitario e 

reprodutivo nos diversos tipos de criacao: avicultura. equinocultura, suinocultura, 

cunicultura e apicultura; 

Zootecnia geral ao abordar a acao do meio ambiente sobre os animais; 

Sociologia rural ao pretender analisar a relacao homem/campo no contexto da 

sociedade capitalista, enfocando a questao agraria na atualidade e as relacoes sociais no 

meio rural; 

Alimentos e alimentacao ao estudar os principios toxicos de alguns alimentos. 

bem como o manejo alimentar em diferentes especies, incluindo os caprinos; 

Informacoes retiradas dos programas de ensino originais 
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Ecologia geral ao abordar a importancia da ecologia para a medicina veterinaria, 

estudando os principios e conceitos relativos a ecossistemas. a ecologia marinha, a 

ecologia terrestre, nocoes de bioclimatologia, acao do ambiente natural sobre os animais 

domesticos, poluicao atmosferica, marinha e linologica, enfocando as causas. os agentes 

poluentes ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o combate; 

Doencas parasitarias dos animais - ao estudar medicina preventiva sanitaria no 

campo das doencas parasitarias, bem como os parasitas nas diversas especies. inclusive 

os caprinos, enfocando tratamento e cura da parasitose: 

Cunicultura e animais de laboratorio - ao enfocar o manejo alimentar e 

sanitario, explicitando a profdaxia das principais enfermidades que atacam os coelhos e 

a higiene geral das instalacoes, contemplando tanto a producao comercial e industrial 

como a caseira; 

Agrostologia ao expor os fatores ecologicos que influem nas pastagens, a 

adubacao organica e o metodo de conservacao de forrageiras; 

Tecnologias de produtos de origem animal I, ao explicitar as tecnicas de 

aproveitamento dos residuos de origem animal na fabricacao de alimentos para animais 

e adubos: 

Deontologia ao enfocar questoes morais e eticos no campo da medicina 

veterinaria; 

Apicultura ao abordar em uma das unidades de ensino algumas plantas meliferas 

da regiao; 

Caprino e ovinocultura - ao enfatizar a importancia do caprino e sua situacao na 

regiao Nordeste, bem como o manejo alimentar e sanitario; 

Extensao rural - ao enfocar a extensao rural e as politicas de desenvolvimento, 

abordando a educacao ambiental para sociedades sustentaveis e a qualidade de vida 

como parametro de desenvolvimento. Alem disso, ao discutir questoes relacionadas a 

extensao e comunicacao; 

Toxicologia veterinaria e plantas toxicas - ao explicitar a contaminacao 

ambiental, os praguicidas, os inseticidas, herbicidas etc., bem como as principais 

fontes de intoxicacoes no interior das residencias; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Microbiologia geral - ao abordar a influencia do ambiente fisico sobre as 

bacterias. 

No curso de Medicina Veterinaria, destacam-se os seguintes projetos de pesquisa: 

Avaliacao quantitative e qualitativa da fitomassa herbacea e lenhosa
29 de uma area 

reflorestada com jurema (Mimosa hostilis), que pretende avaliar o potencial 

forrageiro de areas reflorestadas para a producao de fitomassa pastavel e seu uso 

na alimentacao dos ruminantes bem como a cobertura do solo pelo estrato 

herbaceo e lenhoso e seu efeito sobre a protecao do solo. O autor argumenta que 

tendo em vista a grande problematica do uso indevido da vegetacao nativa, seja 

para agricultura, silvicultura e/ou pecuaria, o quadro de degradacao dos solos e da 

vegetacao caantiga vem se agravando tornando urgente o desenvolvimento de 

tecnicas com vistas a recuperar estas areas degradadas e desenvolver mecanismos 

que possibilitem o uso multiplo das mesmas, de maneira economicamente viaveis 

e ecologicamente sustentaveis. (PINHEIRO, 1997). 

Avaliacao nutricional do feno de plantas arboreas e arbustivas da caantiga do semi-

arido na alimentacao de caprinos e ovinos, que busca identificar especies 

forrageiras (arboreas e arbustivas) do semi-arido, consumidas exclusivamente 

fenadas (secas ), avaliando a composicao quimica do feno natural destas 

forrageiras e detenninando os coeficientes de digestibilidade destas na alimentacao 

de caprinos e ovinos deslanados. Pretende-se ao termino do primeiro ano de 

execucao, adequar um manejo mais racional em funcao das praticas de raleamento 

e de rabaixamento das forrageiras estudadas, na pastagem nativa (caantiga). O 

autor argumenta que o conhecimento cientifico, acerca da avaliacao nutricional das 

especies forrageiras consumidas na forma fenada, contribuira positivamente como 

Herbacea - toda cultura de ervas. Lenhoso 

elementos condutores. 

- referente ao lenho ou de natureza do lenho. Lenho - conjunto de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sistema estrategico de melhoria da alimentacao visando um melhor aproveitamento 

de nossa paisagem nativa. (AZEVEDO SILVA, 1997). 

Avaliacao reprodutiva de um rebanho Sindi no semi-arido paraibano. cujo objetivo 

e estudar o comportamento produtivo e reprodutivo do Gado Sindi no Semi-Arido, 

visando determinar os indices e parametros necessarios ao estabelecimento de 

sistemas adequados a exploracao da raca na regiao. Neste sentido, pretende: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Estabelecer os indices reprodutivos do rebanho e os 

indices produtivos relacionados as caracteristicas de 

crescimento e de carcaga" .(AZEVEDO SILVA , 1997). 

"Avaliar a producao leiteira da raga em diferentes 

niveis nutricionais; estabelecendo os indices produtivos 

relacionados as caracteristicas de producao de leite e 

estimando as herdabilidades, repetibilidades e 

correlagoes genetica, fenotipicas e ambientes das 

caracteristicas produtivos e reprodutivos; analisar o 

potencial digestivo e metabolico da raga, em relacao as 

forragens mais comuns da regiao e da combinacdo destas 

com alimentos concentrados; e potencializar a utilizacao 

do banco de germoplasma da raga Sindi a partir das 

informagdes obtidas ". (IBID: 02) 

O autor do projeto aborda: 

"A bovinocultura do Semi-Arido Paraibano, alem de 

representor uma substancial parcela do Produto Interno 

Bruto do Estado, se constitui numa atividade de grande 

alcance social, pois alem do grande contingente de mao-

de-obra que emprega representa a maior fonte de proteina 

de origem animal na dieta da populagdo da regiao. 
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Caracterizada por uma atividade empresarial de 

carater familiar, e feita, geralmente, em consorcio com a 

agricultura. usando-se principalmente a mao-de-obra da 

familia, no manejo do rebanho. Apresenta niveis de 

produtividade muito baixos em decorrencia do baixo 

potencial genetico e baixo nivel nutricional do rebanho, o 

que implica em elevada idade para o abate, elevado 

intervalo entre-partos e baixa producao de leite por 

vaca/ano. Uma das alternativas para melhoria dos indices 

de produtividade da bovinocultura da regiao seria o 

melhoramento genetico do rebanho, desde que 

acompanhado por um conjunto de praticas zootecnicas, 

tais como: melhoria das pastagens, conservacao e 

armazenamento de forragens, melhoria no manejo 

reprodutivoesanitario". (AZEVEDOSILVA, 1997:02) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Avaliacao dos niveis de Aglutininas anti-leptospira em jumentos Nordestinos, que 

busca pesquisar a presenca de aglutininas anti-leptospiras em jumentos nordestinos 

criados em condicoes de regiao semi-arida, associando a causa a possiveis perturbacoes 

na esfera reprodutiva (repeticao de cios, morte com 24 horas, morte ate o desmame, 

intervalo entre partos). 

O autor do projeto enfoca que entre as doencas ou infeccoes naturalmente 

transmissiveis entre os animais e o homem a leptospirose tern assumido grande 

importancia, afetando a saude animal, a producao e a saude publica, acrescentando: 

"Quando o animal consegue superar a fase aguda o 

seu sistema imune reage, produzindo anticorpos que 

antagonizam as leptospiras, presentes nos diversos 

humores, tecidos e orgaos, fazendo com que as mesmas 

persistant apenas em algumas areas do organismo aonde 
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os anticorpos ocorrcm em baixos niveis como e o caso da 

luz dos tubulos renais". (ALVES, 1997:01) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste termos, aborda que o jumento Nordestino se constitui num animal domestico 

resistente as condicoes do semi-arido. Este animal exerce um papel relevante "na busca 

em longa distancia de agua ou na locomocao a outras comunidades". Entao, aponta a 

necessidade de uma investigacao cientifica acerca deste animal, que segundo o autor e 

de um valor excepcional no poligono da seca, por ser usado por segmentos 

populacionais rurais carentes de recursos materiais. E sua criacao nao requer cuidados 

especiais; haja vista que se alimenta de diversos alimentos palhosos, recusados por 

outras especies. 

Tentativa de isolamento de leptospira interrogans a partir de tecido renal de roedor 

silvestre (Galea spixii spixii), que tern como objetivo a tentativa de isolamento de 

leptospiras a partir de tecido renal de prea criados no semi-arido nordestino. Segundo o 

autor, este animal silvestre se destaca por ser um roedor de pequeno porte (400g) 

consumido pelos habitantes das caantigas especialmente durante as secas. Neste sentido, 

o autor acrescenta: 

"Considerando a importancia dos reservatorios 

primdrios para a epidemiologia da leptospirose animal e 

humana, bem como o fato de nao existir na literatura 

nacional trabalhos de pesquisa tratando do isolamento de 

leptospiras em Pred (Galea spixii spixii) e entendendo que 

o isolamento do agente em questdo exerce um papel de 

relevdncia indiscutivel no controle da enfermidade, pois 

permite o conhecimento exato dos diferentes sorotipos que 

existem em um determinado lugar, foi estruturado o 

presente trabalho". (ALVES, 1997:02) 
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- Comparacao de duas tecnicas de isolamento de leptospira interrogans tomando por 

base a tecnica renal de caprinos, que busca estudar comparativamente as tecnicas de 

isolamento de leptospiras atraves da pipeta Pasteur e das diluicdes seriadas em 

meios de cultura com agentes antimicrobiano 5 fliior Uracil a partir de tecido renal 

do Caprino. O autor explicita que a caprinocultura se constitui numa atividade de 

valor destacado no meio rural nordestino. No entanto, aponta com um dos fatores 

responsaveis pela baixa produtividade neste rebanho o abortamento, cujas 

principais causas sao de origem sanitaria ou nutricional. Entao, expoe que o 

isolamento de leptospiras exerce um papel relevante no controle da enfermidade, 

haja vista que possibilita o conhecimento exato dos diferentes sorotipos que 

existem em um determinado lugar. (ALVES, 1997). 

Avaliacao dos niveis de aglutininas anti-leptospiras em trabalhadores de diversas 

profissoes na micro regiao de Patos - Pb, que pretende pesquisar aglutininas anti-

leptospira em soros de trabalhadores de diversas profissoes na micro regiao de 

Patos - Pb. Segundo o autor o rato (Rattus norvegicus) e um dos maiores 

responsaveis pela transmissao da leptospirose ao homem. Desta forma, face a 

carencia de dados epidemiologicos pertinentes a situaq:ao da leptospirose no Estado 

da Paraiba, centra-se a importancia deste trabalho para os segmentos populacionais 

carente de recursos materials. (ALVES, 1997). 

No campo da extensao, destaca-se no curso de Medicina Veterinaria o projeto 

denominado: Difusao de Tecnicas de arracoamento animal com base em analises 

bromatologicas das forrageiras disponiveis na propriedade (medias e pequenas da regiao 

de Patos e municipios vizinhos), que tern como objetivo promover a aplicacao de 

tecnicas na suplementacao alimentar (mineral e concentrada) com base nas analises 

bromatologicas das forrageiras disponiveis neste meio rural. Desta forma, pretende: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Contemplar o produtor rural com o uso de tecnica moderna de arracoamento; 

promover a analise quimica bromatologica das forrageiras disponiveis na propriedade; 

promover formulacao de racao com base na forrageira disponivel e na exploracao 

animal, visando melhor eficiencia e economicidade; levantar a exigencia nutricional dos 

animais; formular mistura mineral em funcao da regiao; fixar normas no manejo 

alimentar em funcao da exploracao; e elaborar planilha de custos da utilizacao desse 

programa de arracoamento. 

Segundo AZEVEDO FILHO (1995:02), o sertao e muito sofrido quanto a 

disponibilidade e abundancia de pastagem. E os pequenos criadores tern sido alvo da 

falta de aplicabilidade dos conhecimentos tecnologicos ja existentes, principalmente, no 

uso racional da producao de forragem. 

Entao, "o arracoamento deve ser pautado pela exigencia nutricional do animal, 

buscando complementar o que falta no volumoso atraves de uma mistura concentrada e 

mineral". (AZEVEDO SILVA, 1995:03). Desta forma, como aponta o autor do projeto: 

"As misturas minerals comerciais disponiveis no mercado tern sido formuladas 

objetivando atender uma diversidade muito grande de condicoes edafo-climaticos, 

sendo, portanto, necessario a formulacao mineral propria para cada regiao. 

O autor enfoca que nos periodos chuvosos a curva de sazonalidade do potencial 

forrageiro mostra uma maior oferta de forragem de pisoteio, ficando as capineiras sem 

uso racional neste periodo, levando as forragens ao amadurecimento e consequente 

queda nutricional, havendo pois a necessidade de um manejo adequado destas 

capineiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 2 . 3 C E N T R E I E CIENCIAS E T E C N C L C C I A - C C T -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cc c sc C E 

ENGENI ACES AGCiCCEA 

Como resultado contraditorio ao processo de formacao dos profissionais 

agrarios, baseado tao somente no modelo convencional de agricultura tambem esta se 

processando, atualmente, no curso de Engenharia Agricola no C C T - UFPB, um 

germen de formacao que vislumbre a situacao agrosocioambiental da regiao 

nordestina, a partir de uma postura critico - reflexiva frente a esta situacao, na busca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de praticas alternativas, expressa nos programas de certas disciplinas do campo 

profissional. a exemplo de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agricultura geral, que possibilita aos formandos a aprendizagem de 

conhecimentos basicos sobre os fatores ecologicos. biologicos e fisiologicos que 

influenciam na producao das plantas, estimulando-os para atividades de pesquisa, 

ensino e extensao rural; 

Terra e salinidade, que procura estudar a possibilidade de recuperacao e/ou 

utilizacao dos solos salinos e sodicos, visando aproveitamento destas areas para fins 

agricolas ou de reflorestamento; 

Sensoriamento remoto, quando utiliza fotografias e imagens de satelites no 

estudo dos recursos naturais renovaveis; 

Introducao a Engenharia Agricola, quando possibilita uma tomada de 

consciencia do dever que compete ao Engenheiro Agricola no seu campo de atuacao, 

levando-os a participacao e questionamentos a partir desta atuacao propiciando 

subsidios teorico - praticos para uma pratica comprometida com a realidade; 

Botanica agricola, ao identificar culturas de importancia economica para a 

regiao; 

Biologia geral, ao possibilitar a compreensao da diversidade dos seres vivos, 

suas caracteristicas, adaptacoes e relacoes ecologicas; 

Eletrificacao rural, que possibilita o conhecimento de fontes nao 

convencionais de energia; 

Projeto de Engenharia de Irrigacao, ao capacitar o engenheiro agricola na 

elaboracao de projetos de irrigacao para pequenas e medias areas, utilizando-se de 

sistemas adequados e equipamentos de irrigacao fabricados e disponiveis no mercado 

nordestino; 

Solos afetados por sais, que estuda a possibilidade de recuperacao e ou 

utilizacao dos solos salinos e sodicos visando o aproveitamento das areas afetadas 

para fins agricolas ou reflorestamento, atraves da compreensao do problema de 

salinidade, sua origem, extensao, diagnostico, bem como praticas de manejo para 

Estes objetivos foram retirados dos programas de ensino das referidas disciplinas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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convivencia; extensao rural, que busca compreender a importancia da Extensao Rural 

como um mecanismo capaz de melhorar a compreensao do homem do campo. na 

perspectiva de mudancas de suas condicoes de vida, reflete acerca da acao do 

extensionista como elemento difusor de novas perspectivas (inovacoes e tecnologias) 

ao homem do campo. bem como analisa as origens, fdosofia, objetivos, 

caracteristicas e principios da extensao rural; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sistema de producao agricola, que capacita os estudantes a enfocarem em 

bases tecnicas e economicas aspectos de cultivo de diversas culturas, enfocando no 

conteiido de ensino, sua tolerancia a sais e a seca, estimulando para atividades de 

ensino, pesquisa e extensao rural. 

Os objetivos dos programas acima descritos assinalam certa abertura para uma 

reflexao critica, retificacao e construcao de novos saberes e novas praticas 

incentivando, inclusive, a participacao eventual de estudantes em programas de 

pesquisa e extensao. 

A pesquisa associada ao ensino constitui-se num instrumento importante no 

ambito academico. 

Assim, estao sendo desenvolvidas no curso de Engenharia Agricola os 

seguintes trabalhos de pesquisa: 

Uso de modelos de programacao matematica no planejamento de Sistema de 

Producao Irrigados, que tern como objetivo desenvolver pianos otimos de 

cultivo em areas irrigadas, uma vez que boa parte das areas na Paraiba nao 

dispoem deste tipo de planejamento. (DANTAS NETO, 1997). 

Performance hidraulica de microaspersores sob diferentes condicoes de vento, 

que pretende observar o desempenho dos sistemas de irrigacao por 

microaspersor em nivel de laboratorio e posteriormente em nivel de campo, 

devido a necessidade de conhecer o seu desenvolvimento em diferentes 

condicoes de vento. (DANTAS, 1997). 

Performance hidraulica de mangueiras de irrigacao localizada, que busca 

avaliar o desempenho hidraulico de mangueiras perfuradas utilizadas em 

irrigacao, haja vista que este tipo de mangueira e uma nova tecnologia de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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irrigacao, de baixo custo, que esta surgindo no mercado. necessitando de 

estudo tecnico sobre o seu desempenho. (AZEVEDO, 1997). 

Funcao de resposta do algodao ao nitrogenio e a agua de irrigacao, cujo 

objetivo e determinar a produtividade do algodao herbaceo em funcao da 

adubacao e da agua de irrigacao, em virtude desta nova variedade de algodao, 

desenvolvida pela EMBRAPA. (DANTAS, 1997) 

Caracteristicas hidraulicas dos microaspersores RAIN-BIRD QN-OS e QN-14 

e N A A N 7110, que pretende determinar as caracteristicas deste microaspersor 

em nivel de campo, no sentido de observar o desenvolvimento da umidade do 

solo. (AZEVEDO, 1997). 

Monitoramento Sazonal do desempenho de um sistema de irrigacao por sulcos 

no Vale de Ipanguacu, que busca fazer um monitoramento, avaliando este 

sistema de irrigacao nesta localidade, visando seu melhor desempenho. 

(AZEVEDO, 1997). 

Caracterizacao da hidrodinamica do Projeto de irrigacao de Sao Goncalo, que 

visa caracterizar a hidrodinamica da irrigacao nesta area semi-arida paraibana, 

com fins de drenagem, em virtude do processo de salinizacao. (AZEVEDO, 

1997). 

Avaliacao do sistema de irrigacao por sulcos no perimetro irrigado de Sao 

Goncalo, (AZEVEDO, 1997) objetivando avaliar este sistema, tendo em vista a 

melhoria do desempenho deste, ja que os sistemas de irrigacao por superficie 

nas areas dos perimetros irrigados piiblicos do Nordeste, geralmente operam 

com baixo desempenho"
51. 

Tendo por base estas amostras de pesquisas desenvolvidas em nivel do curso de 

Engenharia Agricola, pretende-se ressaltar que com a pratica de pesquisa o educador e 

educando defrontam-se com questoes concretas, as quais buscam alternativas de 

resolucao. Neste processo, atraves da observacao no campo, da acao, de treinamentos, 

estes agentes do processo educativo vao experimentando, analisando, discutindo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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refletindo. descobrindo e desta maneira, desenvolvendo um conjunto de modos proprios 

de fazer e de explicar esse fazer, que extrapola o ambito do teorico. a partir das 

necessidades determinadas pela vida em sociedade. 

Neste sentido, na medida em que o futuro profissional da Ciencia Agraria opta 

pelas atividades de pesquisas "o saber reveste-se de uma sistematizacao teorico -

pratica. correspondente as necessidades da realidade concreta onde possa vir a atuar". 

(IBID, 23) 

Os dois trabalhos de extensao que merecem destaque nesta area de preservacao 

ambiental, desenvolvidos, atualmente, no curso de Engenharia Agricola sao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Geracao 

de renda e preservacao do meio ambiente, a partir da reciclagem de residuos 

solidos;(GUIMARAES, 1997) e Uso da minhoca vermelha da California como 

alternativa na producao do humus. (BATISTA, 1997). O primeiro tern como 

objetivo geral '"possibilitar a geracao de emprego e renda pela valorizacao economica de 

residuos solidos e reduzir a degradacao do meio ambiente decorrente da disposicao final 

dos residuos solidos". O segundo ""introduzir uma atividade de baixo custo atraves da 

vermicompostagem junto a comunidade". 

Entre os objetivos especificos dos projetos destacam-se o interesse de sensibilizar 

a populacao para a importancia da coleta seletiva do lixo e destinacao correta dos 

residuos solidos na prevencao e controle de doencas, e na preservacao do meio 

ambiente; o estimulo na comunidade para as potencialidades da valorizacao economica 

dos residuos solidos, como fonte de renda; o desenvolvimento e a difusao de tecnologias 

apropriadas e de baixo custo visando a reciclagem do material plastico; a implantacao 

de uma usina de triagem e compostagem de residuos solidos urbano, na localidade do 

32 j 

Mutirao , difusao e estimulo do emprego da compostagem dos residuos orgamcos 

associada a minhocultura para producao do humus, demonstrando o carater interligado 

destes projetos de extensao. (GUIMARAES, 1997). 

A partir destes projetos, verifica-se o compromisso e a responsabilidade com a 

questao socio-ambiental, como se encontra expresso em suas justificativas: 

3 1 Estes titulos e objetivos das pesquisas foram adquiridos a partir de informacoes dos docentes responsaveis 

pelos trabalhos de pesquisa 
3 2 Bairro de Campina Grande, onde se desenvolve o trabalho de extensao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"O reconhecimento da esgotabdidade dos recursos 

naturais, aliado ao aumento do custo da materia-prima e 

aos problemas decorrentes da grande quantidade de 

residuos solidos gerados pelas diversas atividades 

humanas, tern causado crescente preocupacao e 

estimulado o desenvolvimento de tecnologias que visem a 

reciclagem cada vez maior, de lixo, sendo necessdrio, 

para isto, que o mesmo, seja selecionado e tratado de 

maneira adequada"
33

. (GUIMARAES, 1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A autora acrescenta: 

"Considerando que em muitas areas, a agricultura 

intensiva com o uso indiscriminado de pesticidas e 

fertilizantes, tern substituido a tradicional agricultura 

ecologica, ocorrendo consequentemente um desgaste 

ambiental inclusive com uma acentuada erosao do solo e 

desertificacao, faz-se necessdrio canalizar esforcos no 

sentido de uma pesquisa direcionada a uma agricultura 

sustentavel, aumentando o uso de fertilizantes orgdnicos a 

fim de manter e melhorar a fertilidade, a capacidade de 

agua do solo, a fauna microbiana e outros animais que em 

equilibrio possibilitam um melhor manejo do solo e do 

meio ambiente". (IBID.01). 

Tendo a minhoca capacidade de melhorar a 

estrutura, composicdo e textura dos solos, funcionando 

como uma mdquina - viva de reciclagem e sendo a sua 

utilizacao d nivel socio-economico-ambiental muito 
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aquem de sua potencialidade, devido, entre outros fatores, 

a escassez de estudo e de difusao na regiao, faz-se 

necessdrio um trabalho mais intenso junto as 

comunidades urbanas e rurais"
34

. (BATISTA,, 1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um outro aspecto a ser considerado no projeto de residuos solidos e seu carater 

multidisciplinar, pois: 

"Envolve acoes conjuntas nas areas de saneamento. 

biologia, estrutura, geotecnia, polimeros, agua e solos, 

projetos mecdnicos, razdo pela qual esta sendo 

desenvolvido por uma equipe midtidisciplinar, 

favorecendo, portanto, a inter-relaqao e 

complementaridade entre essas areas do conhecimento"
35

. 

(GUIMARAES, 199^:04) 

Neste sentido, a Universidade, atra'ves do curso de engenharia Agricola procura 

contribuir na formulacao de programas e projeto, usando, inclusive, tecnologia 

alternativa com vistas a propor um adequado desempenho dos orgaos municipals 

responsaveis pela questao do lixo na cidade de Campina Grande. 

Ao indicar os procedimentos tecnologicos compativeis com a reciclagem dos 

residuos solidos, em funcao dos problemas e necessidades concretas, relacionando esta 

atividade com o processo ensino-aprendizagem. possibilita uma visao critica acerca da 

situacao. 

A partir da verificacao da formacao atual, atraves das informacoes contidas nos 

programas de ensino, pesquisa e extensao, nos cinco cursos pesquisados, foi possivel 

perceber que o incremento dos problemas socio-ambientais, que gerou demandas 

Retirado do projeto de extensao original: geracao de renda e preservacao do meio ambiente, a partir da 

reciclagem de residuos solidos 

Retirado do projeto de extensao original: Uso da minhoca vermelha da California como alternativa na 

producao do humus, 1997. 
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economicas, sociais, ambientais, culturais, politicas. etc, estimularam em parte a 

defmicao dos objetivos, dos conteudos de ensino e do tipo de pesquisa e extensao, 

efetuados na pratica dos cursos estudados. Desse modo alguns programas de pesquisas e 

extensao abordam problemas regionais e locais, usando, as vezes tecnologia alternativa. 

diferenciando, assim das praticas tecnologicas do periodo anterior, cuja orientacao foi 

marcada pela aceitacao incontestada no padrao de Desenvolvimento Rural 

Convencional. 

Desta forma, frente as novas situacdes historicas, que se tomaram mais explicitas a 

partir de meados de 80, com os impactos socio-ambientais, a pratica pedagogica de 

alguns docentes nos Cursos foi se redefmindo, observando-se uma certa abertura para 

novos saberes e praticas diferenciadas. 

O resgate deste processo de reflexao critica e acdes pontuais permitiram perceber 

que face as transformacoes ocorridas no mundo contemporaneo, expressas em 

crescimento economico sem precedentes na historia e em problemas socio-ambientais 

de dimensoes mundiais, nacionais e regionais. conduziram, no caso em estudo. a 

mudancas de mentalidades, mesmo restritos a segmentos minoritarios das Ciencias 

Agrarias. 

3 5 Retirado do projeto original zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPtTVLO IV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA €%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CPCEISSICNAIS CAS CIENCIAS A C P A P I A S NA V I P A C A C C 

S C C C I C : C E S A T I C S E E C \ M I i n i u i s+ 

4.1 PANORAMA C E R A R DA ClCNClA E T E C N C L C G R * . D O M C D E L C DD 

PESCNVCDVIMCNTO E C D N C M I C O C C M I N A N T E . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Ciencia Moderna realmente produziu progressos extraordinarios, mas as nocoes 

contemporaneas sobre os limites do conhecimento cientifico e as criticas a este 

conhecimento, tornados como verdade absoluta, vem a requerer uma nova capacidade 

perceptiva da propria Ciencia, que pennita uma nova forma perceptiva da realidade 

social, em sua integridade e complexidade. 

A Ciencia e Tecnologia calcadas na nocao de ciencia como verdade absoluta, 

contribuiram para consolidar a ideia de que o Padrao de Desenvolvimento Economico 

dominante era a unica via do progresso nas sociedades e a crenca de que o progresso 

material ilimitado seria alcancado pelo crescimento economico e tecnologico. 

A vivencia das grandes transformacoes postas pelo fenomeno da mundializacao 

neste final de seculo envolve uma multiplicidade de processos socio-economicos que 

assumem uma diversidade de interesses e sentidos desencontrados. Olhar para essa 

complexidade e visualizar um campo de disputa economica, politica ideologica num 

movimento em busca de hegemonia de uma nova visao e legitimacao de um novo 

dominio. 

Grandes problemas sociais e ambientais marcam estes novos tempos e a dinamica 

social de inter-relacao e interdependencia das economias e sociedades nacionais esta 

assumindo um novo padrao, ainda nao claramente definido, cuja percepcao tern levado: 

• A critica do Modelo de Desenvolvimento em vigencia, e 

• A necessidade de uma reconceitualizacao profunda de nossas 

percepcoes herdadas. 
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Se por dinamica social entende-se a expressao de processos sociais complexos, 

incertos, multidimencionais em suas esferas tecnico-econdmicas, sociais, politicas, 

culturais etc. cumpre-se indagar sobre O NOVO LUGAR que o RURAL, o AGRARIO, 

o AGRICOLA vao assumir (e estao assumindo) nesta NOVA ORDEM, mesmo que seja 

uma ordem caotica. 

Na medida em que estes processos recolocam as questoes Agraria e Agricola de 

forma diferenciada no interior de cada uma das nacoes envolvidas, quais seriam as 

demandas que as nacoes e grupos e classes sociais que nelas se expressam vao colocar 

ou ja estao colocando? 

Como incorporar as demandas sociais e economicas, diversificadas e por vezes 

contraditorias, nas formulacoes politicas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SlTEACAC A E E A L D C SECCR A G R C D E C C A D I C E PEDAL NA 

E E C I A C . 

Nao e preciso fazer um analise exaustiva da Modernizacao Agricola e da 

situacao do Setor Agropecuario e rural do pais, e sobretudo na regiao nordeste, para 

mostrar que a democratizacao do processo de modernizacao agricola e hoje 

insustentavel no quadro do padrao de desenvolvimento agricola convencional. Isto 

leva a pensar em novas formas de modernidade alem de reformas estruturais, para 

chegar aos pequenos agricultores e conseguir fortalece-los, para que eles possam 

retomar o caminho de seu auto-desenvolvimento. 

Muita producao cientifica ja se tern a este respeito. Nestes termos, 

levantaremos aqui apenas os aspectos mais relevantes do processo de 

desenvolvimento agricola e seus impactos socio-ambientais, que sirvam para 

fundamentar as reflexoes. 

O crescimento da producao agropecuaria foi alto, sem paralelo na historia do 

desenvolvimento brasileiro, tambem foi sem precedentes a magnitude de pequenos 

produtores excluidos do processo de modernizacao agricola e do modelo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desenvolvimento. Os problemas ambientais (deterioracao ecologica) expressos na 

erosao dos solos, na erosao genetica e contaminacao do meio ambiente, assim como 

os problemas sociais (pobreza, desemprego, miseria , fome e indigencia) nunca 

assumiram formas tao profundos nem tao amplas no meio rural como nestes tempos. 

A estrategia de desenvolvimento agricola, na linha do Desenvolvimentismo e 

da Globalizacao da Economia, gerou crise economica e crise do Estado, reduzindo a 

sua atuafao, o que leva a necessidade de reestruturacao da gestao publica por um 

lado e, por outro, a busca de novas estrategias de desenvolvimento sustentavel no 

pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 .2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A C E E S T A © DO DESENVCLYIMENTO SDSEENEAVEL NO SEEOD 

AODODECEADIO. 

Dada a realidade social do pais na era da globalizacao, verifica-se uma 

mudanca de enfoque a respeito da agricultura e do setor rural. As reflexoes e 

movimentos pairam no sentido da necessidade de mudancas na estrategia do 

desenvolvimento em geral e do desenvolvimento sustentavel no setor agricola em 

particular. Esta ideia do desenvolvimento sustentavel avancou rapidamente na ultima 

decada e tern hoje espaco reconhecido no pais e noutros espacos do mundo 

contemporaneo. 

Este enfoque implicam uma especie de "discriminacao positiva" em favor da 

agricultura e do pequeno agricultor, em razao de que ai existe um potencial 

inexplorado , com grandes possibilidades que contribuirao para o desenvolvimento 

do pais. Implica novas Politicas de orientacao plural, que supoe novos criterios a 

serem contemplados: 

- constante preocupacao pela produtividade (do homem e sua terra) no setor por 

meio de tecnologias apropriadas as realidades locais e de capacitacao para a adequada 

incorporacao de tecnologias; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- preocupacao por revalorizar o meio rural ao mesmo tempo que haja abertura do 

poder publico no sentido de fazer mais atrativa a vida no campo. Conforme indica 

(FAO'ABEAS. 1991) "resulta mais inteligente, eficaz e de menor custo lidar sobre as 

causas do problema (desemprego, fome .miseria, violencia) no setor rural, que intentar 

corrigir seus efeitos no meio urbano. 

- a revalorizacao da importancia economica, social e politica dos pequenos 

agricultores paralela a valorizacao atual do conceito de desenvolvimento sustentavel, 

reafirmam a necessidade de que a propria sociedade organizada de respostas ao hiato 

social criado pelo Modelo de desenvolvimento unilinear em vigencia, particularmente 

em areas deprimidas como a regiao nordeste onde quase 90% dos produtores agricolas e 

seus recursos fisicos e produtivos foram desaproveitados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A SlEEACA© E A EEECACAC AGRiCCLA SUPERIOR fACE A S 

C 3 R A N R E S T R A S S E C R M A C C E S C C C E R I R A S VS ERA RA 

•GECEAEIZACAC. 

As evidencias dos efeitos socio-ambientais gerados pela aplicacao do Padrao 

de Desenvolvimento agricola moderno no pais, somadas a expansao da ideia do 

desenvolvimento sustentavel como estrategia alternativa, tiveram e tern efeito 

importante no questionamento da firncao do profissional das Ciencias Agrarias, e por 

conseguinte , no processo de sua formacao. 

O desafio de mudancas nos Cursos das Ciencias Agrarias e uma questao que ja 

vinha se antecipando ,desde a segunda metade da decada de 80. Em diferentes foruns 

internacionais organizados pela FAO , neste periodo, se analisaram em profundidade 

a necessidade de se adequar a educacao superior as necessidades de desenvolvimento 

rural. A ALEAS (Associacao Latino-americana de Educacao Agricola Superior) fez 

o mesmo nas reunioes realizadas ,nesse periodo em Mexico (1985) e Peru (1988). 

Nos ultimos anos, a necessidade de mudanca na educacao superior tern se 

acelerado, pelo aprofundamento da situacao de pauperizacao de grandes massas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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populacionais do campo, derivada, em grande medida. pela aplicacao de severas 

politicas de ajuste macroeconomico e setorial, que tiveram seu maior efeito na 

reducao drastica dos servicos sociais e das politicas especiais para os segmentos 

sociais exclut'dos no campo. 

Os aspectos acima registrados tern implicacoes importantes sobre o campo da 

acao futura dos profissionais das Ciencias Agrarias e na orientacao educacional nas 

instituicoes de formacao superior destes profissionais. 

Pontualmente,
 -%E1 desafio planteado a los profesionales os complejo. Ellos 

deben simultaneamente estar capacitados para responder a la camblante demanda 

ocupacional (ampleadores), la que es dinamica y a veces restringida. Deben, ademas, 

poder responder eficientemente a la demanda social (agricultores), planteada por la 

necesidad y urgencia de las soluciones efectivas que requieren los productores, en 

especial los del sector mas pobre de la region. Por una parte, se requiere 

profesionales de alta especializacion para responder a la demanda de empresas o 

productores de avanzada tecnologia; por outra, se requiere de profisionales 

generalistas, capaces de encontrar suluciones integrales para agricultores cuyos 

sistemas de produccion son mas diversificados, cuyos problemas son vitalmente mas 

complejos y cujos recursos son mas escasos. 

Tanto en la agricultura comercial como en la agricultura campesina se necesita, 

ahora mas que nunca, de profisionales del mas alto nivel. En el primer caso se 

requiere de conocimientos profundos sobre algunos rubros determinados o sobre 

factores de produccion especificos; en el segundo, se requiere conocimientos amplios 

sobre complejos sistemas productivos muy diversificados, en los cuales interaction 

diversos factores y que generalmente se dan en condiciones adversas. En sintesis, el 

factor comun es la calidad cientifica y tecnologica del profesional, que le permita 

identificar claramente el problema, evaluar las alternativas posibles en las 

circusntancias en que se aplican y promover soluciones efectivas que puedan ser 

puestas en practica por el productor, dentro de sus reales circunstancias y 

disponibilidad de recursos." (FAO/ABEAS, 1991:15) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 . 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r©DA4ACAC DC* IISMCSAI DAS ClfiNCIAS A C I i i C l A S . 

QODSTOES DA A C C A I H A l l NC AMEtTO DCS CCDSCS DA U P P B . 

Nao e facil caracterizar globalmente os Cursos de Ciencias Agrarias, mesmo 

estando os dados levantados restritos a amostra estudada. 

No entanto, a partir dos estudos e experiencias recolhidos nas duas ultimas decadas 

permitem visualizar a formacao, nos Cursos das Ciencias Agrarias da UFPB. 

Antes de iniciar a apresentacao, precisamos esclarecer que todos os Cursos de 

Graduacao das Ciencias Agrarias formaram turmas de profissionais que marcaram 

epoca nos cargos publicos, particularmente nos do Estado da Paraiba, e que nessas 

instancias protagonizaram acoes dentro dos lineamentos da politica Desenvolvimentista 

e no quadro do Padrao de Desenvolvimento Agricola convencional. 

Ao fazer o le,vantamento das acoes presentes nestes cursos das Ciencias Agrarias, 

nosso intuito nao foi criticar nem avaliar a qualidade do ensino, mas apenas assinalar as 

caracteristicas ou aspecto que podem influenciar positiva ou negativamente na 

adequacao da formacao profissional as necessidades prementes do setor agricola na 

regiao Nordeste, na virada do seculo, principalmente no marco desejado de 

desenvolvimento agricola sustentavel na regiao. 

Para dar conta desse objetivo, centramos nossa atencao no estudo do processo 

educativo nos Cursos de Ciencias Agrarias da UFPB. O objetivo foi ter uma ideia do 

perfil do produto. Nestes termos, nunca perdemos de vista os possiveis impactos das 

experiencias de aprendizagem na formacao do aluno. 

Mesmo que no processo educativo a docencia formadora seja uma das pecas 

importantes, sempre o sujeito e objetivo principal e o estudante, e os resultados 

esperados sao as possiveis mudancas continuas de comportamento que nele sao 

produzidas. 

Com esse entendimento, analisamos os dados articulando as atividades de ensino, 

pesquisa e extensao, presentes em todo processo de aprendizagem, cientes de que o grau 

de acerto de um curso, de seus docentes, das estruturas curriculares e programas 

disciplinares, da metodologia pedagogica etc. se da pela forma como foi engajado ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao o estudante nessas tres atividades a fins de uma entidade formativa e se mede pela 

efetiva aprendizagem obtida neles, que se manifesta em mudancas de atitudes, 

mentalidade, sensibilidade. conhecimento e destrezas do formando. Estas experiencias 

de aprendizagem sao fundamentals no futuro desempenho profissional do formando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 ATIV1DADCS DE E N S I N C 

Quanto ao ensino, o enfoque do curriculo segue a estrutura por disciplina e pelo 

sistema de creditos, fragmentacao que dificulta que os conhecimentos repassados se 

articulem e integrem em eixos ou problemas centrais. Todos os cursos tern um carater 

letivo. Os programas de estudos mantem uma relacao continua entre professor e aluno, 

com carga horaria semanal forte, sem distincao nenhuma entre disciplinas relevantes, 

complexas ou menos complexas. Mesmo quando as disciplinas ofertadas tern um peso 

teorico e tecno-cientifico preponderante e utilizam uma vasta carga horaria, o ensino e 

complementado por aulas praticas em laboratorios, campos experimentais e algumas 

atividades praticas junto aos agricultores. Todos os cursos dispoem desta infra-estrutura 

razoavel, que facilita o processo de aprendizagem. 

Os cursos de Agronomia e Zootecnia do C C A . contam com varios laboratorios. 

Entre eles destacam-se os laboratorios de fisica do solo, quimica do solo, analise de 

tecido vegetal, sementes de germoplasma, producao animal, etc. 

Alem desses espacos que servem para investigacao cientificas, o C C A . conta 

com areas experimentais, tendo uma delas area aproximada de 300 hectares localizada 

no interior do Campus III - C C A . e campos experimentais em Sao Joao do Cariri, 

Alagoinha e Camaratuba, usando tambem uma reserva florestal denominada Mata de 

Cha do Jardim localizada em area vizinha do C.C.A., que e usada pelo curso para aulas 

praticas de silvicultura e botanica. 

A maioria dos equipamentos dos laboratorios e dos campos experimentais nao 

estao em condicoes satisfatorias para o desenvolvimento dos trabalhos. Mesmo assim, 

os docentes tern utilizado aqueles que ainda podem ser aproveitados. 

O curso de Engenharia Agricola do C.C.T., por sua vez, conta tambem com 

laboratorios para investigacao cientifica, a saber: o Laboratorio de Processamento e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Armazenamento de Produtos Agricolas (LAR), Irrigacao e Salinidade (LIS), Engenharia 

de Irrigacao e Drenagem (LED), Aquacultura e o Laboratorio de Meteorologia, 

Sensoriamento Remoto e Recursos Hidricos. Ha tambem um campo experimental 

localizado em Sao Goncalo - Souza - PB. Possivelmente o fator distancia e responsavel 

pelo numero reduzido de atividades realizadas pelos alunos, no referido campo. E 

importante registrar que laboratorios e o campo experimental de Engenharia Agricola 

estao regulannente bem equipados, alguns deles com equipamentos de alto custo,. 

O cursos de Engenharia Florestal do C.S.T.R conta com laboratorios de solo e 

agua, de anatomia e madeira, de dendrologia, de patologia florestal, de entomologia, de 

energia, de botanica, de sementes florestais, de celulose e papel, de propriedades fisicas 

mecanicas da madeira, de recursos hidricos e sensoriamento remoto. O cursos conta 

tambem com um ambiente para o desenvolvimento de pesquisa, o NUPEARIDO 

(Nucleo de Pesquisa para o Desenvolvimento de Tropico Semi-Arido), situado a 07 Km 

da sede do C.S.T.R com uma area total de 526, 57 hectares cedidas pela EMBRAPA. 

No entanto, tambem conta com um viveiro florestal onde a producao de mudas ocupa 

2,1 hectares com capacidade para produzir mais de quinhentas mil mudas anuais. No 

passado, a procura destas mudas era elevada. Verifica-se, no entanto, que agora a 

procura e razoavel. 

O equipamentos nesses espacos usados para aulas praticas sao basicamente de 

baixo custo. Muitos deles sao produzidos numa marcenaria que foi implantada no 

Campus VI I onde entre, outros equipamentos, se produz as varas de biltmans que 

servem para tirar medidas de arvores, o paquimetro que mede o diametro das arvores e o 

garajal para fazer arborizacao. 

O curso de Medicina Veterinaria do C.S.T.R conta com um Hospital Veterinario e 

seguintes laboratorios: de reproducao, de parasitologia, de patologia clinica, de 

anatomia e de toxicologia. Dispoe tambem de uma fazenda experimental denominada de 

Lameirao, onde ficam os animais destinados as aulas praticas, a exemplo de: bovinos da 

raca Sindi, caprinos e jumentos. Os alunos se deslocam a esta fazenda para as aulas 

praticas, utilizando os transportes disponiveis no C.S.T.R. 

Os laboratorios e campos experimentais do C.S.T.R, funcionam razoavelmente, 

mas precisam ser modemizados alem de necessitarem de reposicao de pecas. No zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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momento nao existem equipamentos de alto custo, exceto os do Hospital Universitario 

de Veterinaria. A maioria sao de baixo custo, como os usados pelo curso de medicina 

veterinaria para inseminacao artificial. 

0 curso de engenharia Agricola, a nivel do ensino, tern se preocupado com 

questoes socio-ambientais, inclusive a recente reformulacao curricular incluiu as 

disciplinas de IMPACTOS AMBIENTAIS e FONTES ALTERNATIVAS DE 

ENERGIA. Enquanto as disciplinas basicas estao voltadas para o tecnico, nas 

disciplinas profissionalizantes ja se incluem questoes socio-ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 2 . 2 ATIVIDADES DE PESDITSA 

Esta e uma outra via de aprimorar a qualidade da aprendizagem, onde se matiza a 

orientacao academica teorica e abstrata do ensino, que se prolonga as vezes nao so a 

nivel das aulas praticas, mas ate as atividades de pesquisa. Pelo levantamento feito, nao 

deu para captar a forma em que as atividades de pesquisa somam ou nao o processo de 

formacao dos profissionais egressos dos Cursos das Ciencias Agrarias da UFPB. Pela 

especificidade que se reveste, deveria somar, pois hipoteticamente uma orientacao de 

pesquisa que tenta combinar o estudo basico de interpretacao dos fenomenos, a partir do 

avanco cientifico em seu conjunto com as realidades, problemas e potencialidades da 

agricultura ou do setor rural concreto, so pode aprimorar a formacao do aluno. 

O que mostram os dados e que as atividades de pesquisa se ampliaram bastante a 

nivel do corpo docente. Alguns Projetos de Pesquisa de docentes integram discentes, 

mas uma fracao significativa de discentes tambem tem pesquisas proprias, bem como 

bolsistas de Programa Institucional de Iniciacao Cientifica (PIBIC) ou quando alguns 

concluintes optam por uma mini-tese em lugar de estagiar. Contudo, parece nao existir 

criterio prioritario para fixar a orientacao de pesquisa em nenhum dos cursos de 

formacao estudados, tal como pode observar-se a seguir: 

Nos Cursos de Agronomia e zootecnia do C C A , uma fracao pequena de 

formandos realizam pesquisa de campo. Regularmente aqueles que sao bolsistas de 

Iniciacao Cientifica (total 34 bolsistas no periodo Agosto/97 a Julho/98) e alguns outros 

interessados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entre os alunos concluintes tambem alguns dos que optam pela elaboracao de 

mini-tese podem realizar pesquisa de campo, mesmo que uma fracao maioritaria faca 

investigacao no laboratorio ou os campos experimentais. De qualquer modo, estas se 

realizam em condicoes precarias porque nao existe nenhum apoio financeiro. 

Em Engenharia Agricola, os alunos bolsistas de Iniciacao Cientifica e os engajados 

em algumas projetos de docentes realizam atividades de pesquisa de campo, mas muitos 

realizam investigates nos laboratorios e campos experimentais nas linhas de 

Engenharia de Agua e Solos; de irrigacao e salinidade, de armazenamento e 

processamento da producao agricola e transportes. Em cada linha aprofundam a 

aplicacao de tecnicas especificas correspondente a cada area de concentracao. O 

Departamento estimula os alunos para, a apresentacao desses trabalhos em encontros e 

seminarios, e tambem na publicacao dos mesmos. Ha anos que se tern publicado 08 a 10 

trabalhos de discentes. 

Outro tanto ocorre nos Cursos de Engenharia Florestal e Medicina Veterinaria do 

C.S.T.R. Muitos alunos realizam pesquisa de aplicacao pratica e muitos deles estao 

vinculados a problematica de preservacao do ecossistema da regiao: a caatinga. 

Salienta-se que a maioria das pesquisas sao realizadas em laboratorio e campo 

experimental. 

Como se pode observar, em todos os cursos se privilegia as pesquisa basicas. Os 

que realizam junto aos agricultores sao uma fracao pouco significativa. 

Uma alternativa pedagogica e sugerida pela FAO/ALEAS (1991) quando indica as 

vantagens de uma pesquisa ativa e participativa e sugere a substituicao do esquema de 

"tese de grau" pelo desenvolvimento de um Projeto Profissional, baseado no 

desenvolvimento de estudos ou proposicoes de solucao de problemas produtivos em 

situacoes concretas de propriedades e comunidades rurais. 

Isto nao so permitiria ao aluno um exercicio real de integracao de conhecimentos 

adquiridos a situacoes concretas, como abriria um campo de pesquisa sobre sistemas de 

produtos melhorados baseados em tecnologia de baixo custo, de facil aplicacao e 

resposta rapida (sempre e quando se priorize a geracao de tecnologias adequadas aos 

recursos que a maioria dos agricultores possui, do contrario, o Projeto e a Pesquisa que 

a sustenta nao passarao de um interessante exercicio intelectual de pouca relevancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para a formacao profissional dos estudantes e para os interesses e necessidades dessa 

maioria de agricultores. 

E muito dificil avaliar as caracteristicas de um profissional eficiente e 

comprometido atraves de uma docencia teorica e abstrata ditadas nas aulas, laboratorios 

e estacoes experimentais, sem conhecer de perto as problematicas do campo, atraves da 

experiencia direta e em forma vivencial com a realidade concreta. 

A extensao e uma forma que o curso tern de conhecer a realidade rural, e de 

"trazer" ao seu proprio meio os problemas, necessidades e inquietudes do meio rural. 

A atividade de extensao e a oportunidade de conexao do processo formativo do 

profissional com o meio no qual esta inserida a instituicao formativa. Esta atividade de 

vinculacao direta com o meio rural representa a melhor forma de fazer funcionar a 

criatividade e a imaginacao pelo desafio de buscar solucoes para problemas em 

condicoes, muitas vezes, de escassez e adversidade. Representa, por outra parte, uma 

oportunidade para extrair do conhecimento cientifico formas ineditas de sua aplicacao, 

numa especie singular e original de exercicio profissional que se concretiza atraves do 

que fazer - fazendo e aprender - fazendo. Nestes termos, uma atividade de extensao 

adequadamente realizada e a melhor forma de incentivar o compromisso e a 

responsabilidade social do formando, alem de se constituir numa metodologia 

pedagogica de primeira ordem para desenvolver experiencias de aprendizagem 

relevantes e efetivas. 

No ambito dos cursos das Ciencias Agrarias estudados, a extensao e conduzida 

como uma atividade extra curricular, numa especie de conexao da Universidade com a 

comunidade, onde se realizam acoes junto a programas ja existentes ou Pianos a serem 

formulados e executados por convenios, alem de pianos de apoio aos pequenos 

agricultores, assentamentos de reforma agraria, associacoes de produtores, alem de 

pianos de recuperacao de solos, de reflorestamento, de preservacao de doencas vegetais, 

animais etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em qualquer dessas expressoes, as atividades de extensao nos cursos das Ciencias 

Agrarias sao as mais abrangentes, sendo desenvolvidas em formas muito variadas, tal 

como pode observar a seguir. 

O curso de Engenharia Florestal do C.S.T.R efetua atividades de extensao, 

destacando-se o projeto junto a Prefeitura de Patos para arborizacao da cidade e o 

Projeto de Educacao Ambiental. Igualmente esta em andamento o Projeto de 

Recuperacao da Caantiga. No curso ha preocupacao e compromisso com os problemas 

socio-ambientais. Eventualmente promovem discussoes e questionamentos em torno da 

preservacao do meio ambiente e tern participacao em programa junto ao IBAMA e as 

Prefeituras em recuperacao de areas degradadas, manejo da area silvestre e de fauna, e 

tambem reciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais. Tambem se trabalha junto 

a Estacao Ecologica do Municipio de Serra Negra (RN). 

No curso de Medicina Veterinaria existe um Hospital que presta servicos as 

comunidades circunvizinhas. Este curso realiza tambem acoes preventivas de saude 

animal, principalmente no que possa afetar o homem atraves do consumo animal, como 

e o caso das implicacoes da vacina animal na producao de leite e no consumo humano 

desse produto. 

Nos cursos de Agronomia e zootecnia no C C A existem trabalhos na area 

ambiental em colaboracao com o IBAMA, onde um docente coordena o projeto que 

envolve 10 (dez) municipios, entre eles: Souza, Umbuzeiro e Areia, com objetivo de 

recuperar areas degradadas. Esse projeto tambem tern estrategias de acao de 

reflorestamento em Fernando de Noronha e na Serra da Capivara no Piaui. Tambem se 

realizam trabalhos junto ao INCRA e a EMATER na area de fomento florestal e 

estimulo ao reflorestamento. Existem outras atividades relacionadas a piscicultura e 

apicultura nativa e protecao de areas de conservacao como a Mata do Pau-Ferro. 

O curso de Engenharia Agricola estimula fortemente a participacao de alunos nos 

projetos de extensao da UFPB no Campus I I . Muitos alunos desse curso trabalham 

regularmente nos Programas do PEASA (Programa de Estudo e Acoes para o Semi-

Arido) e outros juntos a projetos de docentes, tal como registra o quadro no Anexo 

desse trabalho. Esses respondem, entre outros, por programas de coleta seletiva e 

reciclagem de residuos solidos urbanos; efeito da betonita e da M.O. nas propriedades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fisico-hidricas e quimicas e na fertilidade de um regossolo distrofico; efeito do AI nas 

propriedades fisicas e quimicas dos solos da regiao semi-arida; avaliacao hidraulica de 

emissores novos e usados, utilizados em irrigacao localizada; desenvolvimento de 

sensores para irrigacao por sulco, etc. 

Como se pode observar, a relacao dos Programas de Extensao existentes nos 

cursos de Ciencias Agrarias quantitativamente sao significativas se comparadas com as 

atividades de pesquisa. Resta saber quantos alunos efetivamente estao vinculados a 

esses projetos de extensao e o tipo de participacao efetiva que eles tern para conhecer a 

conexao dessas atividades no processo fonnativo do profissional das Ciencias Agrarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 2 . 4 A P P C D L D U 4 T I C 4 D C E S T A G I C 

Pelo apresentado nas diversas secoes deste capitulo, observa-se que os Cursos tern 

empenhado o melhor de seus esforcos para formar um profissional especializado, de boa 

qualificacao e eficiencia tecnica, centrando as acoes fundamentalmente a nivel do 

ensino e, em forma complementar, com atividades de pesquisa e extensao para fracao 

minoritaria dos discentes, para o que contam, mesmo em condicao limitadas, com uma 

infra-estrutura de apoio. Mas, ao chegar a etapa do estagio, fase ultima e imprescindivel 

no processo de formacao profissionalizante, os cursos, por razoes diversas, nao tern 

condicoes de sustenta-la intemamente e quando assumem de qualquer modo criam mais 

incertezas que certezas nos futuros egressos. 

No momento em que se constata que ha um evidente desencontro da oferta 

educativa com a demanda ocupacional (empregadores) e social (agricultores), e 

constata-se que algo esta errado. 

Essa situacao, em grande medida, possivelmente se reporta aos efeitos do Modelo 

de Desenvolvimento Agricola Convencional por ter influenciado na formacao dos 

profissionais e nas metodologias pedagogicas da educacao agricola superior nela 

aplicadas. Neste contexto, percebe-se uma clara diminuicao do numero de profissionais 

demandados pelos servicos estatais. Isto obriga os cursos de Ciencias Agrarias e os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sistemas educativos a revisar em sua oferta de egressos em funcao de novas fontes de 

trabalho. 

Percebe-se tambem que se inicia um certo cambio qualitative na demanda dos 

profissionais das Ciencias Agrarias . A tendencia recente e que esta demanda se origine 

entre os produtores e suas associacoes, cooperativas, ONGs, nas empresas privadas e ate 

de servicos. 

Desemprego sempre houve em proporcoes variadas, so que atualmente, na area 

dos profissionais das Ciencias Agrarias como nas profissoes de outras areas de 

conhecimento, este fenomeno parece que deixou de ser temporal, o que exige uma 

orientacao diferente do sistema educativo que permita o ajuste mais abrangente e ao 

mesmo tempo mais flexivel, talvez menos especializado, do profissional das Ciencias 

Agrarias. A demanda potencial por profissionais do agro existe e pode ser crescente, 

mas desta vez podera ser uma demanda mais diferenciada. 

O tipo de demanda potencial do profissional das Ciencias Agrarias assim como as 

exigencias sobre seu desenvolvimento mudaram, se comparada com a situacao anterior 

a 1985. 

Hoje, esse profissional tern que mostrar de fato que e capaz de inovar, de 

transformar realidades de mostrar resultados nas circunstancias concretas dos diversos 

tipos de agricultores, apesar de que nestes tempos as atividades assumidas se realizam 

na pratica em condicoes de adversidade e escassez de insumo e creditos. E um grande 

desafio que em parte forca a imaginacao e a criatividade do profissional das Ciencias 

Agrarias e, por outra, o futuro lhe reserva um salto quantitative profissional na medida 

que ele possa sentir-se motivado para superar as limitacoes e nao permitir que a 

adversidade de recursos fisicos, economicos e produtivos, que caracterizam a grande 

maioria dos agricultores da regiao, se perpetue. E isto e, antes de tudo, um desafio para 

as entidades de Ensino Superior das Ciencias Agrarias que exige reformulacoes e acoes 

imediatas na orientacao educativa. Vejamos como esta questao e percebida a nivel dos 

respectivos cursos das Ciencias Agrarias estudadas. 

No curso de Agronomia e Zootecnia do C C A , uma fracao significativa dos 

formandos faz opcao pelo trabalho de mini-tese em substituicao ao estagio 

supervisionado. Para a execucao desse trabalho os discentes efetuam pesquisas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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campo e, principalmente, nos laboratorios e campos experimentais, expondo os seus 

resultados, inclusive com defesa perante uma banca examinadora. Essas mini-teses se 

constituent numa importante atividade, principalmente para os alunos que pretendem 

prosseguir os estudos a nivel de pos-graduacao. 

No cursos de Engenharia Agricola uma fracao significativa dos estudantes realiza 

os estagios em propriedades proximas a Campina Grande, a exemplo de Boqueirao, 

Lagoa Seca, Areia, etc. 

Uma pequena fracao vai para o perimetro irrigado de Ipanguacu, no Ceara, pois o 

curso tern convenio com uma empresa agropecuaria privada de grande porte nesta 

localidade onde existe uma cooperativa. 

Outra parcela de discentes faz estagio na cooperativa de Sao Goncalo, em Souza -

PB e alguns realizam estagios na EMBRAPA, em Campina Grande. 

No curso de Engenharia Florestal existe uma comissao que se encarrega 

anualmente de procurar empresas que possam oferecer estagios aos formandos. 

Algumas instituicoes ja sao conveniadas, como por exemplo a Universidade Federal de 

Vicosa, que regulannente aceitam um ou dois estagiarios por ano. Acerca desta questao, 

alguns informantes expressam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu tive a oportunidade de realizar um estagio 

internacional na Costa Rica e passei dois meses na 

residencia de um silvicultor. Este estagio fez parte de um 

convenio entre UFPB e SACOB (Associacao de 

Silvicultores da Costa Rica). Meu trabalho era com 

manejo florestal. Foi uma experiencia muito proveitosa". 

(D.A) 

"Eu fiz um estagio de 02 meses numa empresa de 

celulose na Amazonia e foi uma experiencia muito 

importante". (E.A) 

No caso do curso de Medicina Veterinaria do C.S.T.R, os estagios oferecidos no 

proprio cursos tem tres areas de concentracao: reproducao animal, clinica e cirurgia. 
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Estes estagiarios realizam seus trabalhos no Hospital Veterinario e nos campos 

experimentais do C.S.T.R. 

Tal como ocorre em Engenharia Florestal, a comissao dos estagios facilita para 

que grande parte dos formandos procure estagiar em outras regioes e cidades do pais, a 

exemplo de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, etc. Assim. a 

maioria dos formandos faz estagios em empresas publicas e privadas e em outra 

Universidades do pais. 

A este respeito um formando relata: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu fiz um estagio de dois meses no Espirito Santo, 

numa empresa privada de grande porte. A Universidade 

forneceu a passagem. Meu trabalho na empresa foi de 

inspecao de came bovina. Os conhecimentos que aprendi 

no C.S.T.R foram importantes, pois deram embasamento a 

pratica durante o estagio". (D.E) 

E importante refletir sobre o perfd do Profissional que os cursos de Ciencias 

Agrarias estao formando. 

Salienta-se que os cursos de Agronomia e Zootecnia capacitam o formando para 

atuar em instancias publicas, embora ja exista reflexoes no sentido de outras 

perspectives de atuacao, como por exemplo a atuacao como profissional autonomo. 

Alem disso, os discentes sao tambem preparados para trabalhar em agricultura e 

pecuaria familiar. Esses sao capacitados para elaborar projetos de grande e medio porte 

alem da agricultura familiar. 

A orientacao do ensino no curso de Engenharia Agricola e capacitar para que o 

formando atue em nivel de instituicoes publicas e privadas, e tambem para trabalhar 

com profissional autonomo em micro-empresas de treinamento e consultoria dando 

assessoria na formacao de recursos humanos e gerenciamento de negocios agricolas, e 

tambem na producao de maquinas e equipamentos agricolas. Portanto os egressos estao 

preparados para formular projetos de pequeno, medio e grande porte. 
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Os formandos de Engenharia Florestal tambem se encontram capacitados para 

formular projetos de grande e medio porte, e tambem para projetos dirigidos a 

agricultura familiar. Tern competencia para trabalhar em instancias publicas, como: 

EMATER, EMBRAPA, IBAMA, Secretaria de Agricultura e Planejamento, etc. 

Contudo, o nivel de absorcao desses profissionais na regiao tern decrescido ao longo dos 

tempo. Nao existe apoio oficial do Estado para reter uma fracao razoavel desses 

profissionais no ambito da Paraiba. Praticamente o curso esta formando recursos 

humanos para outras regioes do pais. 

No curso de Veterinaria os formandos tambem se encontram capacitados para 

formular projetos de grande e medio porte, bem como para projetos ligados a pecuaria 

familiar. Caso o estudante se direcione a parte de Medicina Clinica tern clientela para 

aplicar a sua especialidade na qualidade de autonomo na propria regiao, mas a grande 

maioria se orienta ao mercado de trabalho em outras regioes do pais. O proprio estagio 

dos formandos, facilitado para realizar-se em outras regioes do pais, se torna um 

mecanismo para contornar o problema de escassez de trabalho na regiao. Como as 

grandes empresas agropecuarias estao localizadas em outras regioes do pais, os 

formandos realizam estagios nestas localidades. 

Ante a serie de novos desafios, cabe ao processo educativo reorientar suas acoes 

adequando a formacao profissionalizante as exigencias de uma sociedade que sofreu 

grandes transformacoes, por esse motivo, achamos que no esquema de mudancas deve 

ser considerado o desenvolvimento de formas de ensino nao-convencionais, ideia que 

sustentamos a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta parte do trabalho pretende enfocar alguns desafios a ser considerados no 

quadro de uma formacao, que busque a configuracao de um novo profissional 

agrario, comprometido com as diversas demandas sociais. 

E no ambito da crise socio-ambiental que os homens encontram o limite real da 

visao reducionista, e individualista e, consequentemente, um autentica oportunidade 

de refletir acerca da necessidade de busca de uma nova estrategia de 

desenvolvimento para o setor agricola e rural. 

Diante da insustentabilidade do padrao convencional de desenvolvimento 

agricola a busca de um Padrao de desenvolvimento sustentavel parece ser a opcao 

mais viavel para atender as demandas contemporaneas da sociedade. 

Neste momento, torna-se mister construir novos valores a partir da discussao, 

tematiza9ao e reapropriacao de outra visao de mundo que nao separe os seres 

humanos do ambiente em que eles vivem. Entao, qualquer metodologia pedagogica 

ou curriculo deve possibilitar ao formando apreender e interpretar a crise socio-

ambiental em sua complexidade e em sua dimensao historica, etica e politica. 

O desafio que se apresenta a Universidade agraria e contribuir para a forma9ao 

de profissionais capazes de se defrontar com as realidades diferenciadas e 

heterogeneas do mundo social. 

Trata-se, portanto, de inovar a orientacao metodologica do processo educativo, 

dando efetivas oportunidades para que todos os estudantes tenham reais 

possibilidades de praticar e testar seus conhecimentos e habilidades junto aos 

agricultores nos diversos estabelecimentos produtivos empresariais e familiares. 

A pratica educativa deve ser ativa, permitindo combinar o saber cientifico e o 

saber popular numa articulacao que promova participacao e organizacao de uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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inteligencia social que, consolidada no processo do aprender fazendo, seja a base do 

progressivo desenvolvimento sustentavel no campo. 

Face ao mundo que se transforma velozmente, o processo educativo tern que 

ser mais dinamico e aberto. A este respeito sugerem SOUZA & FURTADO 

(1995:441) a criacao, no ambito das Universidades agrarias, de um colegiado 

formado por docentes, discentes, agricultores, representantes das organizacoes 

governamentais e nao-governamentais ligadas aos setores agricolas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r e p r e s e n t a 9 o e s 

dos profissionais agrarios, com objetivo de participar nas discussoes de uma novo 

projeto formativo. 

Este procedimento permitiria estreitar os la^os e somar esfor90s junto com 

outras organiza9oes que atuam no meio rural e com os proprios agricultores, trazendo 

os problemas ao interior da Universidade e do proprio processo educativo, no sentido 

de discutir, investigar e formular programas possiveis de encaminhamento de 

solu9oes e a partir deste processo, incluir de alguma forma, as problematicas 

discutidas para reflexao nos espa90S disciplinares. 

Esta atividade conjunta contribui para f o r m a 9 a o de novas mentalidades de 

docentes e formandos ao incluirem, a nivel cognitivo, a p e r c e p 9 a o de formas de 

c o o p e r a 9 a o que contribuiria para seguir somando e s f o r 9 0 s numa perspectiva de um 

projeto sustentavel para a regiao onde se encontra inserido. 

Neste campo de desafios face a dinamica da agricultura na busca de um novo 

projeto formativo nas Ciencias Agrarias surge tambem a necessidade de i m p l a n t a 9 a o 

de um comite de extensao, com l i g a 9 o e s com o Centro Academico e com a 

C o o r d e n a 9 a o de Extensao da Universidade, formado por representantes de alunos de 

todos os semestres, bem como a c r i a 9 a o de estagios de convivencia no campo, no 

sentido de executar atividades conjuntas, captando as experiencias acumuladas nas 

comunidades rurais e assim percebendo que a ciencia nao e a unica forma de 

conhecimento. 

Entende-se que a v a l o r i z a 9 a o dos elementos da t r a d i 9 a o no interior da 

f o r m a 9 a o agraria poderia ajudar para reconstruir e s p a 9 0 s bioregionais e seria um 

meio pelo qual o processo educativo poderia proporcionar aos estudantes uma 

melhor compreensao de seus modos de i n s e r 9 a o na cultura das comunidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Numa regiao marcada por especificidades socio-agro-economico e ecologicos 

como a Nordestina, a responsabilidade da Universidade e ainda mais premente. 

Entao, na perspective de buscar caniinhos que possibilitem o encontro do 

processo educativo com a realidade, a formacao agraria estara contribuindo para que 

o futuro profissional possa diagnosticar as causas reais dos problemas dos 

agricultores, especialmente aqueles que podem ser solucionaveis pelos proprios 

atores sociais; identificar as propriedades e os recursos produtivos e as 

potencialidades existentes na localidade; formular conjuntamente sol^oes aos 

problemas cotidianos dos agricultores a partir da disponibilidade dos seus recursos. 

Ao atuar desta forma, o novo profissional sera ao mesmo tempo a expressao da 

sua epoca, juntando-se aos fatos que marcam as exigencias contemporaneas dos 

agricultores, traduzindo, interpretando e prefigurando o que esta prestes a nascer, 

desabrochar, a partir da tarefa que Ihe e propria, participando da vida cotidiana 

desses protagonistas sociais, alargando suas possibilidades e perspectivas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 9 a o . 

Nesse sentido, os metodos convencionais de comportamento social que dao 

primazia radical a inteligencia individual perdem terreno para uma inteligencia 

social. Esta, por sua vez, abre e s p a 9 0 para a criatividade social, que supoe a 

capacidade de gerar respostas coletivas aos problemas e de construir novos caminbos 

para uma realidade incompleta, inacabada e em muitos casos, injusta. Tal 

criatividade supoe a c r e n 9 a de que ha lugar para o aporte da coletividade, e se nao ha, 

deve-se cria-lo. 

Um comportamento coletivo que deve ser incorporado, para a c o n f o r m a 9 a o 

desta inteligencia social e o da p a r t i c i p a 9 a o social e o r g a n i z a 9 a o da p o p u l a 9 a o no 

desenvolvimento do seu proprio territorio, que pode traduzir-se em pactos 

inteligentes entre distintos atores e o r g a n i z a 9 o e s presentes no contexto social. 

E importante lembrar que cada ator social tern um papel a cumprir na e v o l u 9 a o 

do conjunto, todos os setores sociais sao igualmente necessarios na busca de 

caniinhos para c o n s t r u 9 § o de um projeto sustentavel. E o mais importante e que os 

setores trabalhem em c o o p e r a 9 a o , o cientifico, o popular, o governamental, o nao-

governamental, o politico, o economico, etc. Todos tern potencialidades e devem ter 

a oportunidade de desenvolver suas atividades, construindo pontes que se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comuniquem e que permitam interagir positivamente no conjunto de elementos que 

compoem a problematica a ser solucionada. 

De acordo com isso, o mais importante e entender que nao existe nenhum ator 

ou setor particular que unilateralmente seja melhor ou pior que outro na busca da 

construcao do projeto sustentavel. Quando um ator, sem deixar de afirmar sua 

identidade, tern ao mesmo tempo consciencia direta ou indireta de pertencer a um 

coletivo social passa a pensar e agir de forma cogestionaria. 

Por isso, parece necessario ressaltar que a partir da complexidade de uma visao 

holistica e global da sociedade, acredita-se que seja possivel abrir espacos para uma 

nova maneira de perceber o mundo em transformacao, recorrendo as diversas 

dimensoes historico-social, etica e vivencial-psicologica. (LEIS, H. R. 1996). 

Um pacto inteligente de amplitude societaria nao aparece por geracao 

espontanea, portanto, requer sempre dos agentes catalisadores dos processos socio-

culturais, como por exemplo a propria Universidade, um papel importante, 

protagonico, no desenvolvimento dessa inteligencia social. 

Entretanto, o desejo de levar a Universidade localizada numa regiao ao lugar 

que lhe corresponde no processo de desenvolvimento sustentavel pressupoe que esta 

deve alcancar a categoria um duplo atributo, o de saber-se pertecente tanto a uma 

comunidade regional como a uma comunidade cientifica. Esta dupla percepcao pode 

ser evidenciada pelo ajuste entre as tarefas classicas (ensino, pesquisa e extensao) e 

as tarefas sociais vinculadas aos problemas, vulnerabilidades e potencilidades 

existentes no seu contexto territorial. 

Mas, dada a multiplicidade e complexidade das tarefas na perspectiva de 

construcao de um desenvolvimento sustentavel, estas tarefas e responsabilidades 

competem, em ultima instancia, ao coletivo regional: governo, empresa, universidade 

organizacoes nao-governamentais, sociedade civil em geral, pois a dimensao 

endogena do desenvolvimento regional, ou seja, o manejo das potencialidades e dos 

recursos existentes na regiao, incluem recursos naturais, materials, fmanceiros, 

institucionais, humanos, etc, mas, sobretudo, recursos psico-sociais futuros, que 

necessitam ser preparados a partir de um espirito de lideranca, vontade coletiva, auto 

confianca, liberdade, criatividade, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 . 3 . 2 U M N O V C P P C F I S S I C NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t i . P A P A cs Ncvcs T E M P O S 

Qualquer que seja o sislema economico iniperante na sociedade. a 

consideracao da dimensao social e etica no exercicio da profissao e a que em ultima 

instancia orienta os requisitos fundamentais que devem cumprir as institui9oes de 

educa9ao superior no ambito da forma9ao profissional dos egressos, capacitando-os 

para responder as demandas que a sociedade em transforma9§o lhes planteia. 

A defini9ao do "perfil profissional deve, em primeiro termo, dar respostas a 

estas demandas, consideradas em sua dupla perspectiva: ocupacional e social. A 

demanda social requer que o profissional das Ciencias Agrarias, responda em forma 

efetiva aos problemas reais da agricultura, de todos os segmentos agricultores, sem 

excluir aos pequenos agricultores. Pode a demanda de certos segmentos agricolas 

nao ver-se expressa em oportunidades ocupacionais atuais concretas e explicitas para 

o profissional das Ciencias Agrarias; mas este desencontro entre a oferta de 

profissionais e as demandas sociais nao e uma novidade. Certamente, a sociedade 

que cria esta faceta conta tambem com o jogo de for9as que encontra as saidas. Tal o 

caso atual onde as pressoes pelas estrategias de desenvolvimento sustentavel como 

saida a crise economica e social no pais mostram os novos horizontes tanto para as 

demandas sociais como para o exercicio do novo profissional das Ciencias Agrarias. 

Em sintese, o desafio que implica esta considera9ao recai na forma9ao dos 

profissionais das Ciencias Agrarias. Este profissional e que tern a responsabilidade 

pelo desenho e processo de execu9§o da estrategia de Desenvolvimento Sustentavel, 

que tern como segmento alvo os pequenos agricultores. As principals limita9oes na 

fonna9ao dos profissionais das Ciencias Agrarias tiveram sua maior expressao no 

ambito de sua a9§o ou falta de a9ao com os pequenos produtores, a extensao e o 

desenvolvimento rural. Nem por isso hoje se trata de formar um profissional 

diferenciado para atender a este segmento, mas de formar um novo Profissional das 

Ciencias Agrarias com uma forma9ao mais ampla, mais integral, para dar resposta a 

todas as demandas de todos os segmentos agricolas e rurais do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sem pretendcrmos ser radicals, achamos que apesar das preocupacoes e acdes 

tomadas pelos cursos das Ciencias Agrarias na UFPB e, mais precisamente, por 

alguns docentes, na tentativa de mudar a orientacao educativa, estes ainda nao 

implementamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 9 o e s sistematicas de modo a capacitar efetivamente profissionais que 

deem respostas as necessidades e demandas diferenciadas do setor agricola e rural da 

regiao Nordeste, onde se localiza a UFPB. O que existe e uma r e a 9 a o positiva e uma 

abertura para a m u d a n 9 a , inedita no meio academico das Ciencias Agrarias em 

decadas passadas, e isto e ja um bom c o m e 9 0 . Esta capacidade e que deve ser 

estimulada pelo poder publico e pela sociedade civil, na certeza de que o novo 

profissional das Ciencias Agrarias sera no futuro um membro muito importante da 

inteligencia coletiva que promovera o desenvolvimento agricola e rural dentro da 

nova c o n c e p 9 a o de Desenvolvimento Sustentavel na regiao. 

Contudo, o maior problema alem de precisar uma docencia motivada e 

motivadora do cambio de mentalidades e o de cunho metodologico. Os cursos 

precisam ter uma o r i e n t a 9 a o educacional ativa, necessaria a f o r m a 9 a o de novos 

profissionais para enfrentar os desafios do mundo em crise e em constante 

t r a n s f o r m a 9 a o . 

Em principio, a universidade deve ser pioneira nas t r a n s f o r m a 9 o e s necessarias 

da sociedade, uma nova modernidade para uma sociedade desenvolvida com mais 

equidade e j u s t i 9 a social. Mas essas t r a n s f o r m a 9 o e s se sustentam na m u d a n 9 a de 

mentalidade, formando novos profissionais para os novos tempos. Entao, as 

m u d a n 9 a s primarias devem c o m e 9 a r em nivel da propria Universidade. Esta deve ser 

o e s p a 9 o nao so de prover aos seus formandos as i n f o r m a 9 o e s cientificas das 

respectivas areas do conhecimento, mas o e s p a 9 0 que fomente a iniciativa, a 

p a r t i c i p a 9 a o e expressao reflexiva; a i m a g i n a 9 a o transformadora e transgressora, que 

some experiencias e que estimule a criatividade. 

A criatividade nao se ensina nem se aprende nos livros, nem lendo nem 

escutando passivamente, senao com a pratica discursiva e reflexiva de todos os 

procedimentos e formas de expressao criativa. 

O ensino nao deve ser um direcionamento de saber cientifico ao ponto de 

bloquear e/ou cercear as iniciativas, a reflexao critica, a criatividade. Em uma epoca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de crise e sucessivos desafios e necessario e imprescindivel a participacao criativa de 

todos. 

A criatividade representa uma "Revolucao Mental", uma nova forma de 

conhecer e pensar, que poe enfase nao na reproducao do sabido, mas na construcao 

de novo conhecimento e de novas praticas, exercendo a dimensao inventiva. Entao, o 

processo educativo deve descer adequadamente aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 9 o e s pedagogicas de i n f o r m a 9 a o 

e de f o r m a 9 a o de futuros profissionais, investindo constantemente na f o r m a 9 a o do 

estudante para que este tome consciencia e exercite quanto possivel sua capacidade 

potencial, que e ferramenta com a qual tern que conviver na sua pratica profissional. 

Neste caminlio metodologico parece haver problemas de fundo que dificultam 

a f o r m a 9 § o dos profissionais das Ciencias Agrarias. Todos os profissionais, mas 

poucos como os das Ciencias Agrarias, tern que atuar diretamente no mundo do 

trabalho, dentro do proprio campo de f o r 9 a s onde o interesse e os poderes nao so sao 

diferenciados, como tambem antagonicos. 

Um campo onde o processo de exclusao social existe nao apenas pela nao 

p a r t i c i p a 9 a o de amplas massas de pequenos produtores agricolas nos beneficios 

advindos da Politica Agricola, mas que ja vem provocando ate a d e t e r i o r i z a 9 a o do 

direito fundamental ao trabalho e ate mesmo aos meios de sobrevivencia. 

Nestes termos, no processo educativo nos cursos agrarios precisaria realizar 

a 9 o e s imediatas que deveriam tornar-se logo permanentes para ultrapassar a 

metodologia pedagogica de priorizar a docencia teorica e abstrata, ditada nas aulas, 

laboratories e e s t a 9 o e s experimentais, reduzindo ao maximo o contato vivencial com 

a realidade do campo e seus problemas. Ultrapassando a f r a g m e n t a 9 a o do 

conhecimento na area cientifica das disciplinas curriculares, ver a forma de usar 

criterios realistas para a a p l i c a 9 a o da ciencia em programas de a 9 a o para o 

desenvolvimento, usando criatividade e raciocinio para resolver os problemas , 

pensando que nem todos os processos de a 9 a o se adequam a uma estrutura 

educacional baseada em disciplinas cada vez mais especializadas. Dai a necessidade 

de criar e s p a 9 0 s de aprendizagem onde o aluno tenha a oportunidade de visualizar e 

praticar a i n t e g r a 9 a o disciplinar em torno a problemas ou s i t u a 9 o e s de p r o d u 9 § o reais 

ou em torno a sistemas de p r o d u 9 a o diversificados. Dificilmente o egresso podera ter zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma visao integradora se nao se lhe permite um espaco de reflexao e criatividade na 

sua propria etapa formativa para fazer ai mesmo um exercicio inteligente e 

necessario para sua futura vida profissional. 

Por isso o formando nas Ciencias Agrarias nao deve estar desvinculado da 

realidade das demandas. A melhor forma de acrescentar a criatividade e imaginacao 

para extrair do conhecimento cientifico os criterios de exercicio profissional e atraves 

do "aprender fazendo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C C N S I D IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i . A r « r * F T N A I S 

A vivencia das grandes t r a n s f o r m a 9 d e s postas pelo fenomeno da m u n d i a l i z a 9 a o neste 

final de seculo envolve uma multiplicidade de processos socio-economicos que assumem um 

carater de adversidade, interesses e sentidos desencontrados.Olhar para essa complexidade e 

visualizar um campo de disputa econdmica, politica e ideologica, num movimento em busca 

da hegemonia de uma nova visao e l e g i t i m i 9 a o de um novo domfnio. 

Grandes problemas sociais e ambietais marcam estes novos tempos a dinamica social de 

i n t e r - r e l a 9 a o e interdependencia das economias e sociedades nacionais esta assumindo um 

novo padrao, ainda nao claramente definido. cuja p e r c e p 9 a o tern levado: 

• A critica do Modelo de Desenvolvimento em vigencia, e 

• A necessidade de uma r e c o n c e i t u a l i z a 9 a o profunda de nossas p e r c e p 9 o e s herdadas. 

Ha consciencia de que nem o Desenvolvimento nem a E d u c a 9 § o podem ser liberados ao 

estrito campo da racionalidade instrumental. Com tantos instrumentos, ambos se colocam 

necessariamente no cruze da ordem tecno-cientifica e da ordem moral. A dimensao etica do 

processo de desenvolvimento e da o r i e n t a 9 a o educativa e o que da sentido as atuais pressoes e 

por novas estrategias de desenvolvimento e por novos padroes educacionais que permitam 

uma nova forma perceptiva da propria Ciencia, da realidade social e de sua t r a n s f o r m a 9 a o . 

Em cada momento, o homem dispoe de saberes e de padroes do mundo que deseja. 

Todas as i n s t i t u i 9 6 e s se integram, em graus diferentes, na r e a l i z a 9 a o desses desejos sociais. 

Hoje, quando o mundo experimenta uma crise economica, social, ecologica e de poder sem 

precedentes na historia da humanidade, a propria crise provoca uma tomada de consciencia 

onde o saber e o agir humano, percebendo suas falhas, procura uma nova o r i e n t a 9 a o . 

O conhecimento percebe que nao e o unico caminho de s o h i 9 6 e s . O caminho para um 

novo momento sera tambem a r e i n t e g r a 9 a o do homem consigo mesmo, com os outros e com a 

natureza. Para tanto, como indica Cristovam Buarque, sera preciso a i n t e g r a 9 § o do saber na 

f o r m u l a 9 a o de novos desejos sociais, a c r i a 9 a o de um saber integrado em si e integrando o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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equilibrio ecologico como parte dos objetivos sociais. Neste processo , cabe a Universidade 

um papel especial. 

Apos tres decadas do processo que se convencionou chamar de modernizacao brasileira, 

que beneficiou o pais em termos de crescimento economico mesmo deixando no seu caminho 

grandes estragos sociais e ambientais, hoje ante demandas desencontradas, por um lado pela 

globalizafao e por outro pelas demandas sociais, nao se encontra condicionantes e requisitos 

educacionais a altura dos novos desafios , inclusive aos dos projetos de desenvolvimento 

sustentavel. Como o futuro pode ser edificado sem que que resolvamos agora os problemas 

educacionais? 

Os cursos de Ciencias Agrarias se veem hoje enfrentando o enorme desafio de adequar 

seus programas educativos (de formacao profissional, investigacao, extensao) as novas e 

rapidamente cambiantes circunstancias cientificas e tecnologicas, alem das urgentes 

demandas sociais e ambientais que a sociedade atual lhe planteia. 

E consenso que a formacao profissional atual nao responde adequadamente as demandas 

heterogeneas e desencontradas de um setor agricola em crise e as pressoes mais amplas da 

sociedade pelo encaminhamento de estrategias de desenvolvimento sustentavel, o que implica 

de fato em sondar as perspectives de formacao profissionalizante naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i n s t i t u i 9 o e s de ensino 

superior das Ciencias Agrarias para responder as exigencias e imposicoes do futuro. 

O resgate feito na nossa pesquisa nos leva a apontar, a este respeito, aspectos que se 

registram a seguir: 

Face aos desafios atuais, os Cursos estudados iniciaram a 9 6 e s ainda dispersas tentando 

reorientar o processo educativo em algumas areas disciplinares que o constituem. Mas 

consideramos que a m u d a n 9 a esperada vai antes e mais alem da m o d i f i c a 9 a o das estruturas 

organizacionais, conteudos e metodos pedagogicos. 

Isto supoe uma nova atitude de autocritica, que possibilite incidir na consciencia e 

transformar as mentalidades e atitudes dos docentes, e dos futuros egressos das LES, para 

converte-los em profissionais nao so adequadamente formados, mas tambem comprometidos 

com a s a t i s f a 9 a o das reais necessidades e a s p i r a 9 o e s de todos os estratos de agricultores. 

Precisamente a m u d a n 9 a de mentalidade, resultado da autocritica, e a que deve refletir 

tanto nas m u d a n 9 a s de conteudo como na forma de enfrentar as atividades docentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Uma docencia com tal mentalidade/atitude toma o estudante como nucleo da acao 

tranfonnadora e o papel de docente torna-se elemento estimulador e vitalizador desse 

processo. Isto implica uma docencia critica questionadora, problematizadora. comprometida 

com a solu?ao dos problemas da sociedade e com a transformacao da realidade vigente. No 

setor agropecuario, uma docencia com tais carcteristicas busca nao so informar corretamente 

sobre os conhecimentos senao tambem, e muito especialmente, preparar o aluno para que 

aprenda por si so, isto e, despertar-lhe o interesse pela indagacao; por alcancar o saber por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e s f o r 9 o proprio, o que lhe abrira possibilidade de ser criativo, possibilidade de converter-se no 

artifice de suas proprias descobertas com consciencia e responsabilidade social, o que 

futuramente na sua pratica profissional sera de grande utilidade, quanto ele tera que deparar-

se com um cenario de problemas que vao exigir solufoes originais. 

O real concreto requer um profissional que nao so critique, mas que sobretudo tenha a 

atitude positiva e a capacidade de oferecer o p 9 d e s alternativas as s o l u 9 6 e s convencionais que 

critica. 

Ante realidades tao diversas e numa epoca de aceleradas m u d a n 9 a s na area cientifica e 

tecnologica, que tern impacto em m u n d a 9 a s nas d i f e r e n 9 a s esferas da vida humana, a 

f o r m a 9 a o dos profissionais nao pode permanecer estatica nem sujeitar-se a padroes rigidos. 

Portanto, a f o r m a 9 a o dos profissionais deve a g u 9 a r a CRIATIVIDADE e a 

VERSATILIDADE, para que os profissionais se adaptem a realidades desconhecidas e 

cambiantes; e sejam capazes de enfrentar s i t u a 9 o e s novas, e de desenvolver-se 

profissionalmente dentro dessa dinamica. 

Dai a importancia de PRIORIZAR NA FORMACAO PROFISSIONALIZANTE o 

componente criativo do processo educativo e reduzir de forma significativa a parte 

reprodutiva desse processo, que ate hoje e o elemento predominante, abrindo e s p a 9 0 s para a 

g e r a 9 § o e c o n s o l i d a 9 a o de novos principios, valores, conceitos e criterios que permitam o 

fluxo de ideias e a e l a b o r a 9 a o de s o h i 9 o e s criativas, adequadas as necessidades e 

possibilidades concretas que os egressos vao encontrar durante seu futuro exercicio 

profissional. 

Finalmente, consideramos que e preciso tomar decisoes curriculares, escolhendo 

objetivos educacionis dentro de uma gama crescente de alternativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O desafio consiste nao so em entregar novos conhecimentos cientificos, selecionando 

conteudos que sejam relevantes e de efetiva utilidade para as demandas diferenciadas num 

mesmo setor agricola, mas certamente e necessario identificar o substancial da profissao para 

que isso se mantenha, sem por isso fechar-se na super-especializacao ignorando a 

complexidade dos fenomenos do mundo ecosocial e suas demandas, e pelo mesmo motivo a 

complexidade do processo de conhecer, que exige cada vez mais uma compreensao 

multidimensional. Dai a necessidade de abrir mentalidades para uma nova visao de mundo e 

para uma nova pratica metodologica dentro do quadro multidisciplinar, para responder a uma 

realidade heterogenea com demandas diferenciadas. 

"Nao se trata de uma demanda de profissionais de diferentes niveis educativos. Se trata 

de formar profissionais de muito alto nivel de modo que estejam preparados para os novos 

desafios, que possam apostar solucoes efetivas a requerimentos diversos". (FAO: Serie 

Desarrollo Rural, 1992). 

O profissional das Ciencias Agrarias, buscando vias alternativas de Desenvolvimento 

para a Agricultura Familiar, deve oferecer solucoes viaveis a diversos problemas, deve dispor 

de uma mente analitica e critica que lhe permita valorizar o que tecnicamente serve as 

condicoes e recursos locais, destinar o que e inaplicavel, e deve adquirir uma imaginacao 

criativa e vontade de transformar, que lhe permita encontrar, adaptar ou gerar solucoes que 

sejam factiveis a realidade dos agricultores, dentro da adversidade ambiental e dos escassos 

recursos que o caracterizam. (FAO: Serie Debates, 1992). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 
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DOCENTES 

FORMANDOS TECNICOS 

(EGRESSOS) (ATTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi/A) (APOSENT.) 

FORMANDOS TECNICOS 

(EGRESSOS) 

C C A AGRONOMIA 10 02 06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

ZOOTECNIA 03 01 06 -

C S . T . R MED. VETER. 04 0 04 -

ENG. FLORESTAL 05 0 04 -

C C T - CAMPUS I I ENG. AGRIC. 0 8 02 05 -

U F P B - - - 06 

EMATER - - - 02 

EMBRAPA - - - 07 

PARCIAL 30 05 25 15 

T O T A L 7 5 
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OILS.: 1. Para a conclusao do curio o aluno devera defender uma Meaegrafla 4* Graamacio »o Relatorte i» Estaffa Sayervtstsaae's. 

2. Em cada periodo letivo. as disciplinas estao em erdeta aWMWatl de importancia (sob o ponto de vista de iraegrelLZaceo curriculsr). 
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G i n « c o T o g i a 

V e t e r l n a r l a 

60 - 04 

A n d i o l o q i n 

V e t e 

I n s e m i n a c A o 
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Francisco dc ASRW C . A 

Francisco de Assis C . A 

Pedro Danlas Fenuuides 

Mcslnido 

iJonlonulo 

Mestrado 
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» Efcito de Difcrcnici Qualidadts de Agua no C7icscimciiio e 
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• Efeito de rnferenicB Niveis de Aplicacao de NPK via InigaviO 
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C N l ' A ' U l l ' l . 

CNPA/IJFWi 

CNPAAJFPb 

Pedro Dantas Fernando* 

Hans Raj Ghoyi 

llajiwlliy Ghcyi 
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Hans Raj Ghcyi 

Mestrado Hans Riy Ghcyi 

Mestrado 

Queda de Pre»*fio F.stfttiea Aliavcs do tuna niassa dc frutoR de [Mestrado 

jmiendoim (Arrtchii lupogacn L.J_ 

jMeslradc 

Haas Raj Ghcyi 

C'0-Oriciitndor Momniei 

(iomes da Silva 

mncieco I.ouroiro 

Jose OcinldO R. Sn n l o l 

Iraccina Josela Costa 

Adilton David Llanos 
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Colei.i schii. a c ucuku^Lin »»• u-suluo•; solnlos uilianos - uui.i 

COnthbuivilO p-'a melhona da ipinlidadc dc vida dos moradore* 

do baino do Mniiiao. 

CanMerizncito da Ititlrodiiuunica do Projelo de Irriga^iki de 

SSo Goiic,alo 

Aviliapto dc um siMcma dc inigocik) por tulco no Perinictro 

^rrigado do S;lo Gom,alo 

Secatcni c Titur*,flo de Vagein dc Aljuirobn pur» Producao 
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Efeito da llcionita e da M (1 nas I'lopiied.ulc I'isico Hldricns 
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H'NIWI'MHKAI'/i ) 

Maria Sallydelflndia Sdo Goncalo Vi. ] 96.1 

.11 • Desenvolvimento Initial dc Gnnlia em Solos com 

Piferctitcs Niveis de Salmidadc 

Norma Ccsai Valber Almeida L I S 0 vVO 12/iMi 

14 • Contnlmicao no l>iojeto de Mftquiinw CoDicdoras de I'nLinn 

Projeto dc Colhi'dor.i dc StmenlM dc Oi | im llnl'ill 
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Aiea tie Minimis 06 vr, 
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PB). 
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i-amcipacao tin PtogrAmncao paw disciifisno do Piano Oiretor ilc Errndicacno dc Aedcs aegypli no Brasil (Joto Pessoa). 
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Aluno do 1 Curso dc EspccitdizacSc cm Agribusiness 

XXV CONREA e II Conctesw Latino Americano dc Inp, Agricola. 22 a 26/07/W5 - Hauru-SP. 

Retmiocs Departanwntnii, dc Area e lecnica-ciciriilicii 
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Gilvan Rodiigncs, P 

P 



1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ' " 

lei iik pie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

17 1 so de Modelosdc Progiania«,ao Mutcmnlicu no J ise Dantos Nolo C CCT/DEAg l ' W 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P lanejamento do Sistomas de Producao Imgadot. 1 ago Orlando P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Jcxnndrc Rowland Pds-Grad. CAPES 

I ereira GiuduiifSo CNPq 

1 u ckno Femandes 

i\ donteiio 1 

4 ( ?aracteri/nc;'io da llidrodinanuca do Projeto de Imgaciio de (. .ados Azy.evedo C "ccivbkAB ~ C N P q l ' ) , , 5 I «>.»«« 

Silo Goncalo. Vurclii Nobrc P E M B RAPA E MB RAPA 

I kmc to P Inc. Cient. 
i 4aria Sallydeluiidia 

4 \valiacao de uni sistcnia de irrigacao por suloo no Perimebo c harlot Azzevcdo C CCT/DEAg CNPq |0>»S |OS>7 

nigado de Sao Goncalo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ \urelir Nob ie P E MB RAPA E MB RAPA 

1 3aiTClo P Inc. Cient. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i \udcnice Bczctra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 

11 Desenvolvinvnto <le pltuulUas de culeulo pant elabora<;ao de lamilton M . de c CCT/bEAg"' I W 

arojcto de urigftfuo localizada Aj'.evedo 

30 • Prcssao Estauca atraves de unia massa dc umendonn Mozanicl Gomes c UFPb/UFV IO04 100 j 1 *W 
(D iachis hipogaea L.) em f\mc3o do leor de umidade, tcor Jose HeJvicio P 

de lmpmczas, cspessura da camada, fluxo de ar, mctodo Rlctisanda p 
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21 |» Levantnmcnto Florfstico do Extralo ArbAreo na Costa do 

Sol - Liloral Paraibanno 

F.studos (l.i> Matas de Brcj>'» da Parraiba 
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Projeto Flora Paraiba 

(ob i) Elnlwrucao de PublicncSo »obro Arvores Poraibanas 

I.evantamctito Floristico e PitOMOCioloRico na Rcserva 

Florcstal na Mala Buraquinho - Jotio Pessoa. 

Fstudo do1 iiTiitinavao de Seincnlos do I• species 

Forrstf»cirsis cm Condicdcs de Deficit Hidrico. 

I'stiidos <lc Aroa Foliar em Algodneiro Hcibaceo. 

• Eficicncia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Ilili/aySo da Agua por dua*> Cullivarcs de 

Algodooiro I leibaceo, em liaixos Niveis de Conleiido de 

Agua no Solo 

2-1 » Efeitodn Hcionitaeda M.O hasPiopricdadcFlacolUdricas 

e (juiini> us e na FcrlilklsKia de um Rcpossolo D istiolko. 

Ffeilo do A l nas Propricdadcs Fisicas e QttlmicaR dos Solos 

da Repfto Scim-aiida. 

» Efeilo do Carbonaio de Cnlcio eoi PTopricilwles 

Francisco do Assis 

Roseane Cavlcantc 

Ratia Sinione 

Maria R.V. Barbos: 
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Josevaldo Pessoa 
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Loca l de Ka l i a c f o : L ib oiu lor iq do lingacilo c Salmidade 

Fonics financiadoTiKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: . : . . . - - - - -

06 Tipo: 2-1 t>cnvHiumy:w Get actio do remlazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t prcscivacilodo incioamb ientc a na rtir tla tccicla ftcmU u rcmJu og aolidoa u rbaiios 
Pro tussores Paiiicipaiitcs 

Ann V irgin ia Roclia de Almeida 

N onna Cesar de A/ cvrdo 

Edna Cv>clizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dn c . Ma«. Iiado 

J usee! it in F. M a n b in id o 

Marcos Vinicios L. F w k 

Edson da Costa Pcreira 

Dai a aprov.: Publico a lvo: Moradoies do Bairro do Mntirao - C. Grande |_N J Partici panics: 

Carga horaria ; 04 Periodo: | Professor tesponsavel: Ana V irg in ia Rocha de Anieida 

Loca l de rc«li?iH{ao:_C( 

Fontes nnMictadorat: 1 

TA IFPB - B i\ lno M a iiia o Loca l de rc«li?iH{ao:_C( 

Fontes nnMictadorat: 1 d l - r / S KS U / FAC 

07 h i p o : 21 i>cnoiiiun\cao: AssesRon.iTcciucaciu Fitoicciiiae om C u lu mw Inigadas ProfesMoies PiU licipanlcs 

Data aprov.: Pub lico a lvo: Afir icu korei c Pessoa* du Comu nidada ] N* Pwiicii>aiiien: Pedro Dantas 

Carga horaria : 0 3 Peiiodo: 1 9 9 6 | Professor responanval: Pedro DanliM Fernanda* 

Pedro Dantas 

Local de rcahzac.Ho: Aiendunento em LocaiB Va iiados 
. . . . ... _ 

Fontes flnandadoraa: 
. . . . ... _ 

( IK JTipo: 0 4 JDcnomuincfto: Aasiatcncia a Coopera liva Mista UOM Empreaarioa em Ofcncias A&rarias Ptolcssores Partictpoiites zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dat a  aprov.: 1993 Pilb lico a lvo: Einpresarios em Cifcncias Agrarias PnrticiiMiiics: 

C a r ju ho ran a: 02 PCTICKIO: 1 9 9 V 1 9 9 6 1 Professor reaponiAvel: Hons Rnj O lieyl 

Local de rea lizaclo: SSo Goncalo e lpangu acn- RN 

Fontes fu iaiiciadotas DHAg. COMF.CA e F IN O B RAS A 

09 |Tipo: 21 JDwiomuintiso: Colcla Scleliva e Rccktagoin do Residuos Solidos U rb iu ios Ptolcssores Paiiicipanics 

D u u npTov. : Pub lico alvo: Morndorcs do B anro Mutirflo N " Pnnicipanteic Pcdto Dantas 

Carga horaria: Perlodo: 03/ 95 [ Professor rctnonsavel: Ana V irgin ia Rocha Onimarfica 

Local de reaUzRci^: Bairro Mutirflo 

Foiiies ftmuiciador.w 8M S- PSF, sSlA SUli F A f " " " " " 
... ... ..... . . . . . 

1 0 h jgO j " 1 {t>cn«•niiii;is;U>. l in j ) l iu n . i v u i J t lima u -m.i dc UVK'I Ji I I I r . i-|iilH>sl.f,i'lli lie IizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,0 iii:- ,.iuo 

D a iaaprov. : |Pub lico a lvo: Kesidcwes da fnen do lixo i loRa s od a Ciii-.ninn | N P:inici|iaiiics: 

• tat1 liorana (<l | 1'CIHKIO: 1V9<» [Protes tor Ksponsavel U nci. O ilmido 

l . o o l de reali/a sao Pctroliita-PE • 

Konlea fttiiWK'ieiloiiH IMiAfclFNICFJ '-TrelW 'irsi de Peiiolimt 

Pro Icssores Pari icipaiitcs 

11 Tipo: 09 Dvilominacao: Relatoi C io i l i i i cod oS U E A Ptu lcssu ies Paiiicipa:ilcs 

Daia aprov.: 

Carta horaria : 02 

Pub lico a lvo: Potenciais au ioics dc [mblicacOea 1 N ' Participant en 

Peiiodo: 03 ' 95 | Professor rcspoimavcl: l lu j io O rlando 

Local de rea liacao: UFPB 

Fontes fiMnciadORw 

12 Tipo; 06 JDciiotiiuiucao Oricntacilo a Peouaristas Ptol'essoi es 1 ' ;u t icij iai ites 

D crmcvu l Aiai'ijo l- 'nnado 

Ptol'essoi es 1 ' ;u t icij iai ites 

D crmcvu l Aiai'ijo l- 'nnado 

D ataapKrv.: 

Carga liora iia : 0 3 

Local de realizaclo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

Pontes (lnanciadonw 

Pub lico alvo: Tccnico e Prodntores | N ' Pnrticiimiitex 

Periodo: Periodo Lctivo | I'rol'ciwor rcxpons-.ivcL D cnuova l Ara tiio Fu itado 

u ca de Coiis inicocs Rumis e Ajnb iciicia 

Ptol'essoi es 1 ' ;u t icij iai ites 

D crmcvu l Aiai'ijo l- 'nnado 

13 1 ipo: 0 1 jDciioiiiu iaviio: Projeto dc Inici.icao C ieniiilca - REKNU E de id iiu o* dc Rraduuy'tto I'rolcssoies PiU licipiuiles 

http://rcahzac.Ho


• j . . . u.« n a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • i'nine i panics: 5 

noiana: 
| Pertodo: agos io'% | Pto fessorrcspoiisavcl: Josê  Dantaa Neto 

Local de rca li/ac&r LE1D 

Fontes financindor.w: CNPfl 

A U l o n da Silva M eu a l- 'illio 

14 fTipo: 23 JDenominayao: X X V C 'onffoso lU asitciio dc Ijigcid ia r ia A&iicolu 

Data aprov.: 

Carga horaria ' 6 

Pu b lico a lvo: Pii'fisRiojjaisjk: Eiuzenhmia Agricola _ | N ' l>articipanlw.72« 

Peiiodo: 22-26)07/96 fPro lessor responsnvcl: Jose DinUns Nolo 

Protcssores Paiticipautcs 

l la iu il lon Medciros de Arcvcdo 

Carlos Alberto V ieira 

Local dc r c a h w ^ o : lU nr ii- S P 

[Fontes financiadoias :D EAc/rCT 

(A) VER Rtl>VCAO EM ANEXO 

T A B E L A DIC A T I V I D A D ES D E EX T EN S A O E PRO D IK ^ A O A R T l S T l C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C0D1GO T I P O DK ATIVTDADK 

01 Assessoria e consuJtoria teciiica cientitka/ elaboracao de Projetos 

02 Rclatorio tecnico 

03 Rclatorio dc pesqulsa 

04 Desenvolvimonto dc teeniens 

05 Desenvolviinento dc produtos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 

06 (>rg:uu7acao e proniooao de eventos tociucos, cicntificos e culturais 

07 Ot?>ajiizai;ao e proinocao de exposiooes 

08 Cursos de cuita dnracao (Treinarncnto e apetfeico ii 'n u to o) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o o  Ediyao dc pcnodicos 

10 Fd.'oracao 

n Filnie de curta duraciio nao didatico 

12 Fotografia 

1.3 Pinturas, gravuras, dcsenJios c similaies 

1 1 Maquetas * 

15 P.itcntcs 

16 Piotoupos 

17 Material didatico e instrumental V, 

18 Aparelhos, insliu inentos, equipemcntos 

19 Conferencings, comunicacoes, congresses, seininiiiios, siniposios, etc. 

20 Participavao cm prograinas dc radio e TV 

21 Estugio OU atividade (|UC se dostincin ao trciniuuciito pie-prolissionnl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 

22 Atividade de desenho industrial e projjramavao visual 

23 Aprescntacfio de trabalhos em congressos, seminaries e siinilarcs • 

24 Oferta de services a coinurudadc 
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RELAQAO DOS BOLSKSTAS D O OCA/UFPB/CNPq 

Acacio Figueuedo NctO 

Adalinira Bezerra de Lima 

Adeilson Pereira da Silva 

Aldo Diniz Passos 

Alexandre Paiva da Silva 

Ana Veronica Silva do Nascimento 

Anielson dos Santos dc Souza 

Aurelio Ant as Miguel 

Caciana Cavalcanti Costa 

Ci audio Silva Soarcs 

Clodoaldo Junior Oliveira Santos 

Daniel da Silva Fcrreira 

Femandes Antonio de Almeida 

Germano Augusto J. do Nascimento 

Gerson F.dmo Lira Pilho 

Gufemberg Pinto Lcite Junior 

Herdjama Veras dc Lima 

ffalo Monies Roclia Gnedcs 

Joaci Franklin de Medeiros 

Joito Batista dos Santos 

— 

Joao Fernando Sampaio Peixoto 

Jostanc Vcloso da Silva 

Karien Rodiigues da Silveira 

Kilson Pinheiro Lopes 

Maria Zanadrea Bezena do Nascimento 

Melclnor Naelson B. da Silva 

Roseiiton Femandcs dos Santos 

Rosilene Agra da Silva 

Sergio Alves Oliveira 

Sibele Barreto Braga de Queiroz 

Snerda Willna Jaoome Perreira 

Tiane Franco Barros Mungueira 

Uberlando Tibnrtrno Leile 

Weds Batista Lopes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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