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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo identificar o potencial produtivo latente das Unidades 

de Producao Familiar Rurais, adotado pelo processo de Desenvolvimento Holistico e 

sistemico Ambiental Mandalla no Municipio de Sousa, Estado da Paraiba. 

A metodologia baseou-se em modelo padrao desenvolvido pela Agenda Mandalla, 

onde se estudou as Unidades de Producao Familiar Rurais, agrupadas em nucleos e sub-

nucleos. 

Analisando o potencial de producao nos nucleos I , I I , I I I e IV, com seus respectivos 

sub-nucleos, o processo de Desenvolvimento adotado pela Agenda Mandalla, permitiu 

identificar que: o sub-nucleo I , massape, nucleo I , apresentou-se com maior potencial em 

variedade na producao de frutas; e, o sub-nucleo IV, com maior potencial de producao de 

animais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras chave: Ambiental. familiar, holistico. producao. sistemico. 



SUMMARY 

The research had as objetive to identify the latent productive potential of the 

Agricultural Units of Familiar Production, adopted for the process Holistic and systematical 

Development environment Mandalla in the City of Sousa, State of the Paraiba. 

The methodology was based on model standard developed for the Mandalla Agency, 

where i f it studied the Agricultural Units of Familiar Production, grouped in nucleus and sub-

nucleus. Analyzing the potential of production in nucleus I , I I , I I I and IV, with its respective 

sub-nucleus, the process of Development adopted for the Mandalla. 

Agency, allowed to identify that: the sub-nucleus I , massape, nucleus 1, smowed with 

potential greater in variety in the production of fruits; e, sub-nucleus IV, with potential 

greater of production of animals. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Key-Words: Development. Familiar. Holistic. Production, systematical. 
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INTRODUgAO 

Historicamente a reproducao social esteve por um longo tempo atrelado as demandas 

do desenvolvimento economico que priorisava a manutencao do sistema produtivo e deixava 

em segundo piano os cuidados necessarios ao funcionamento de todo o sistema humano e 

ambiental. 

Sabe-se que, apenas um quarto da populacao mundial usufrui em quantidade e 

qualidade do progresso economico e do bem-estar social. Com isto, a crescente situacao de 

fragilidade na relacao individuo versus natureza ficou mais evidente a partir do momento em 

que as regras entre consumo, preservacao e progresso economico foram desrespeitadas ou ate 

mesmo nao estipuladas causando graves transformacoes, prejuizos e sofrimentos globais. 

Em face aos desafios da modernidade surgiram novos paradigmas apresentados como 

instrumentos de mudancas significativas no avanco da qualidade de vida. 

Portanto, na desconstrucao de metodos inadequados e construcao de novos 

mecanismos que contemple acoes conjuntas entre homem, economia e meio ambiente fez-se 

necessario a evolucao de uma consciencia coletiva que colocada em pratica impulsionasse 

transformacoes positivas na "rritigacao ou eliminacao da Probreza [...] como tambem 

conceder protecao dos recursos naturais e "...restaurar o desenvolvimento economico." 

Assim, na promocao de um crescimento humano integrado a Agencia Mandalla surge 

no municipio de Sousa como uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, que 

tem como objetivo facilitar o desenvolvimento economico sustentavel para a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, aliada a produtividade economica e ao equilibrio 

ambiental. 

Logo, a mobilidade de membros de sociedade, reunidos pela ONG, vem auxiliar os 

grupos mais vulneraveis de forma participativa no desempenho de atividades coordenadas 



com utilizacao de tecnologias sociais que garantam as familias atendidas viveres de 

subsistencia e producao de excedente para comercializacao que vem como garantia de suporte 

financeiro para a manutencao do sistema agricola familiar. 

Portanto a agenda, em colaboracao com o PNUD (Programa das Nacoes Unidas de 

Desenvolvimento), auxilia o pequeno agricultor a desfrutar do direito a inclusao e justica 

socio-economica-ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 1 - REVISAO BIBLIOGRAFICA 

1.1 - Agenda Mandalla e o Desenvolvimento Holistico Sistemico Ambiental 

A Agenda Mandalla Desenvolvimento Holistico e Sistemico Ambiental e uma 

sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no Ministerio da Fazenda com o 

CNPJ sob N° 05.515.569/001-03, qualificada como Organizacao da Sociedade Civil de 

Interesse Publico - OSCIP, nos termos da lei 9.790/99 que consta do processo M I N° 

08015.004332/2003 - 67, conforme o despacho do Secretario Nacional de Justica substituto 

de 03 de junho de 2003, publicado no Diario Oficial de 11 de junho de 2003. 

E definida, pelos seus dirigentes, como um instrumento de acao e intervencao 

estruturada na busca do exercicio progressivo para melhoria continuada e disseminada de um 

padrao de desenvolvimento economico-humano-ambiental equilibrado. Ou seja, os objetivos 

da agenda sao a facilitacao do desenvolvimento economico sustentavel, utilizando-se para 

isto acoes que visem a melhoria da qualidade de vida de comunidades e individuos, e o 

equilfbrio ambiental - atraves da utilizacao de metodologias inovadoras de desenvolvimento 

holistico sistemico ambiental como o sistema de empreendimento integrado Mandalla - de 

modo que haja no conjunto de producao um crescimento prospero com influencia mutua 

entre os elementos universais e em especial os seres vivos de forma harmonica, coordenada e 

co-participativo sob o prisma da interacao, inter-relacionamento e respeito as caracteristicas 

locais. 

O ambito de atuacao e em todo territorio nacional dedicando as suas atividades por 

meio de execucao direta de projetos, programas ou pianos de acao, bem como por meio da 

doacao de recursos ffsicos, humanos e financeiros, ou prestacao de servicos intermediaries de 
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apoio a outras organizacoes sem fins lucrativos e a orgao do setor publico que atuam em areas 

afins. 

A agenda para atingir as finalidades organizacionais, pode receber auxilios, 

contribuicoes, subvencoes ou doacSes, bem como a todos ou nao em convenios com entidades 

do pais ou do exterior, e com elas celebrar contratos e termos de parcerias, sendo que em 

nenhuma hipotese podera firmar acordos, convenios ou co-gestoes que se submeta explicita 

ou implicitamente ao Estado e aos seus dirigentes, as pessoas juridicas privadas ou publicas, 

aos subventores ou aos doadores. 

1.2 - Desenvolvimento economico 

A sucessao historica dos estagios da vida material e cultural das sociedades e 

qualificada de progresso. Assim, com o crescimento economico - raiz do desenvolvimento - e 

seus diferentes modos de producao e desigual distribuicao de ganhos da produtividade 

surgiram "tensoes e conflitos de classes" acompanhados de alteracoes socio-economicas-

ambiental. 

Tais mudancas, incitadas pela relacao direta da marcha economica, apresentou maior 

enfase no contexto da Revolucao Industrial e da Segunda Guerra Mundial encabecadas por o 

"mito de riqueza" - que dominava uma pequena parcela da populacao em paises dominantes -

e do "mito da abundancia" dos recursos naturais. 

Em conformidade com Caporali, "o progresso aumentou os custos gerados pelo 

sistema economico". Ou seja, as atividades exercidas pela economia - que tinha como legado 

filosofico a exploracao a qualquer custo do patrimonio natural e do capital humano - nao 

foram seguidas de medidas preventivas contra a devastacao ambiental e a exclusao social. 

Com isto, a producao ampliada em escalas cada vez maiores, a fim de atender a demanda por 
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bens e servicos de uma sociedade elitizada, causou implicacao socio-economico-ambiental 

inviabilizando o desenvolvimento equilibrado da civilizacao moderna. 

Conseqiientemente, a segunda metade do seculo XX foi palco das reacoes sociais a 

amea9a de esgotamento de recursos naturais, poluicao e superpopula9ao como frutos das 

transforma9oes advindas da ma administraQao da expansao capitalista. 

Assim, a aceleracao do processo economico mundial incitou a sociedade a reflexoes e 

movimentos de alerta influenciados por trabalhos como: "Primavera Silenciosa" e "Limites de 

crescimento" que despertou o olhar sobre a diminui9ao da qualidade de vida e a pressao sobre 

o meio natural desvendando a certeza de que a questao ecologica e a teoria economica sao 

partes integrantes de um mesmo dilema desenvolvimentista. 

Portanto, em conformidade com Josue de Castro, e licito ajuizar que "o 

subdesenvolvimento nao e a ausencia do desenvolvimento e sim o mau uso do progresso 

tecnico-cientifico". Com isto, e extremamente necessario que o planejamento economico -

para produ9ao de riquezas - em seu meio tecnico-cientifico trabalhe em conjunto com 

vertentes socio-ambiental-cultural para que nao ocorram desequilibrios na rede de redoes. 

E por fim, que toda a9ao, a qual vise o desenvolvimento, venha antes de tudo defender 

interesses coletivos com a pratica de valores que priorizem processos produtivos sustentaveis 

com responsabilidade ambiental e responsabilidade social. 

1.3 Desenvolvimento sustentavel 

O sistema economico dominante, capitalista, foi antecedido e assistido pelo processo 

de acumula9ao de bens de capital e avan9os tecnologicos. No entanto, os beneficios nao 

atenderam suficientemente as na9oes e povos em vias de desenvolvimento. 
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Consequentemente, a nova ordem socio-economica apresenta uma realidade de 

exploracao, alienacao, dominacao, fragmenta^ao socio-espacial e marginalizacao humana. 

Por sua vez, o fenomeno da pobreza - associada a exclusao das conquistas do 

desenvolvimento tecnico-cientifico - vem como sequela mais drastica das implicacoes 

causadas pelos custos de um desequilibrio estrutural da economia e da ma distribuicao dos 

beneficios adquiridos com o desenvolvimento economico. 

Presenciam-se, entao, manifestacoes de insatisfacoes no modelo de desenvolvimento 

vigente ocasionado pelo capitalismo racionalista. Com isto, a complexidade do desafio 

global exige atividades e acoes estrategicas com multiplas respostas que sejam capazes de 

solucionar a crise ambiental e social. 

Assim, principios norteadores foram colocados em pauta para realizacao, em longo 

prazo, de programa e acoes que garantam as futuras geracoes a sobrevivencia humana e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

preserva9ao ambiental. 

Portanto, frente a demanda da sociedade moderna, a Comissao Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento apresenta os desafios globais produziu na decada de 80 o 

relatorio de Brundtland, desenvolvimento sustentavel "atende as necessidades das presentes 

sem comprometer a possibilidade de as futuras gera96es satisfazerem suas proprias 

necessidades" (CMMA, 1987). Ou seja, um desenvolvimento que atenda de forma 

harmoniosa as necessidades economicas, sociais e ambientais distribuindo de forma 

eqtiitativa as riquezas existentes e resguardando os recursos naturais. 

1.4 - Desenvolvimento local 

Na formula9ao de programas e politicas destinados a superar a pobreza, segundo 

Albuquerque (1996), e possivel distinguir, por um lado, os enfoques de orien ta9ao 

redistributiva ou assistencial, que dependem da transferencia de recursos externos e que 
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requerem que estes fundos se utilizem proveitosamente, mediante uma gestao eficiente e uma 

adequada destinacao aos grupos sociais mais necessitados. 

Conforme Franco (2000) esta corrente e caracterizada como predominantemente 

economica, de insercao competitiva afirmando que muitas organizacoes, pessoas e 

instituicoes governamentais que militam nesta seara trabalham com a ideia de 

desenvolvimento economico local. 

Contudo, tambem e possivel formular outros tipos de politicas, nao excludentes como 

as anteriores, onde o objetivo primordial e a identificacao e impulso de novos projetos 

produtivos e atividades geradoras de renda em nivel local, a fim de criar fontes endogenas de 

crescimento economico acompanhado da melhoria da qualidade de vida e amparado por um 

equilibrio ambiental. (RODRIGUES, 2001). 

Seguindo esta segunda linha de reflexao deve-se destacar que para promover o 

desenvolvimento de uma determinada localidade, territorio ou nacao se faz necessario 

pesquisar sobre o grau de aproveitamento de seus recursos e potenciais endogenos. 

Esta segunda linha aponta para uma visao mais sistemica do desenvolvimento, que de 

certa forma questiona o padrao de desenvolvimento atual. Tais visoes, segundo FRANCO 

(2000) foram se formando a partir do encontro de varias contribuicoes, que vao desde a 

experiencia em comunidades alternativas, ate o movimento socio ambiental e a chamada acao 

cidada. 

Talvez a maior contribuicao para a genese desta nova visao de desenvolvimento local 

sustentavel tenha surgido na area ambiental. Desde a estimativa do Clube de Roma, 1972, 

que apresentou a irracionalidade do desenvolvimento economico e politico ate a Eco-92 - no 

Rio de Janeiro - com novas abordagens sobre o desenvolvimento formando pontos de 

reflexoes para negociacao de novos principios de sustentabilidade. (FRANCO, 2000 p. 21). 

O que hoje e denominado desenvolvimento local integrado e sustentavel e uma 

qualificacao ampla para diversos processos de desenvolvimento. Lancada em 1997, pelo 

Conselho da Comunidade Solidaria, a expressao foi adotada pela maioria dos autores do 

Brasil. 

Portanto, um conhecimento mais aprofundado e menos simplista dos diferentes 

processos de desenvolvimento sustentavel tem alcancado a importancia dos aspectos 

qualitativos, territorials e ambientais do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que os 

desafios da revolucao ocasionada por novas tecnologias produtivas e de gestao empresarial 

mostram a necessidade de adequar os esquemas institucionais e os instrumentos de fomento 

economico para dar-lhes maior flexibilidade ou capacidade de adaptacao aos elevados niveis 
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de incerteza que caracterizam o atual periodo de transicao estrutural e as crescentes exigencias 

da disputa competitiva nos diversos mercados. 

Tudo isso tem induzido a uma mudanca de atitude em favor de um enfoque que 

procura mostrar as possibilidades e iniciativas de desenvolvimento economico endogeno. 

Assim se conclui que estrategias de desenvolvimento sustentavel nao sao nem um 

posicionamento autarquico, nem um resultado de uma mistificacao do pequeno e do marginal. 

Trata-se, pelo contrario, de um enfoque que pretende integrar as formas subordinadas de 

acumulacao de capital que protagonizam fracoes do mesmo. 

Quando enfocamos a importancia da acumulacao de capital, deve-se ter em mente uma 

quebra de paradigmas, pois, a luz do desenvolvimento sustentavel o capital esta estratificado 

em diversas esferas, das quais uma acumulacao progressiva conduzira fatalmente ao 

Desenvolvimento Holistico e Sistemico Ambiental (DHSA). 

Assim como ponto inicial para qualquer processo de desenvolvimento pautado na 

sustentabilidade, como assinala Franco (2000), a acumulacao do capital humano e condicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sine qua non, que se refere diretamente ao conhecimento, ao know-how e a capacidade de 

cria-lo, envolvendo neste ponto a saude, a alimentacao e a nutricao, a educacao, a cultura e a 

pesquisa e varias outras areas. 

No que tange ao capital humano, pode-se verificar como tem se comportado os 

diversos indicadores tais como: expectativa de vida ao nascer, mortalidade infantil, taxa de 

mortalidade, taxa de analfabetismo entre os jovens, concluintes do ensino medio e os 

ingressantes no ensino superior, escolaridade media dos adultos e distorcao idade-serie no 

ensino fundamental. 

O baixo capital humano significa parco desenvolvimento humano, baixas 

possibilidades e infima capacidade de os individuos compreenderem e se engajarem em 

processos politicos, economicos e sociais por meio dos quais possam transformar a realidade 

em que estao inseridos, contribuindo para a estratificacao das desigualdades sociais. 

O capital social esta relacionado aos niveis de organizacao de uma sociedade. Existe 

relacao intima entre o grau de associativismos, confianca e cooperacao conquistada por uma 

sociedade democratica organizada do ponto de vista civico e cidadao e a boa governanca e a 

prosperidade economica. 

Indices baixos de capital social indicam baixos indices de desenvolvimento social. Um 

acrescimo nos niveis de capital social significa aumento do poder de decisao da populacao, 

incluindo nestes aumentos o incremento ao empreendedorismo. Aumentar este poder da 

populacao e dar possibilidade de influenciar as decisoes publicas. 
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O capital empresarial significa o acesso a propriedade produtiva. O aumento do capital 

empresarial, todavia, nao e um indicador tao importante como o numero de empresas e sua 

vida media e seu faturamento medio comparado com o faturamento bruto total das empresas 

existentes. 

Assim, com os perfis de distribuicao de capital humano, de capital social e de capital 

empresarial, nao e de surpreender a estrutura de concentracao na distribuicao de renda no 

Brasil. Parece obvio, qualquer intervencao que nao atacar o foco do problema sera destinada 

ao fracasso. Na situacao atual o fluxo financeiro tendera naturalmente para os individuos que 

detiverem maiores niveis de conhecimentos, para os mais empoderados e os mais ricos, 

leflnidos por Franco (2000) como aqueles que possuem melhor acesso a propriedades 

produtivas maiores e mais rentaveis. E o que mostra todos os dados relativos ao Brasil. 

Assim, nao ha como distribuir de modo sustentavel, a renda sem investir no capital humano, 

no capital social e na democratizacao do capital empresarial. 

Portanto, o desenvolvimento holistico e sistemico ambiental pode ser defmido como 

aquele processo reativador da economia e dinamizador da sociedade local que, mediante o 

aproveitamento eficiente dos recursos endogenos disponiveis em uma zona determinada, e 

capaz de estimular seu crescimento economico, criar emprego e melhorar a qualidade de vida 

de uma comunidade em harmonia com os meios de incidencia sistemica e mantendo o 

equilibrio ambiental. (RODRIGUES, 2002). 

Em face deste estado de coisas, faz-se necessario negociar entre o setor privado 

empresarial, administracao publica e o restante dos atores sociais regionais e locais, a criacao 

de um ambiente propicio, socio-institucional, que assegure a modernizacao produtiva e 

empresarial do tecido economico territorial (Albuquerque, 1996). Assim, as negociacoes 

devem caminhar para uma alianca de cooperacao estrategica onde os diversos atores se 

aglutinarao em torno de um objetivo magno comum. 

Esta via, com toda certeza, nao e a mais facil e tampouco mais rapida, no entanto e 

diferente. E algo viavel e inovador. E parte desta diferenca e centrada, segundo Albuquerque 

(1996), no fato de que no modelo "pos-fordista", as micro e pequenas empresas tem maiores 

oportunidades, dado que as barreiras de entradas aos mercados ja nao se relacionam tento com 

o tamanho da empresa nem tao pouco com o volume de investimentos de capital, mas com a 

disponibilidade de componentes de conhecimento estrategico, produtivo e empresarial no 

territorio onde se situam. 

Como pode ser observado, nesta nova concepcao de desenvolvimento ganham uma 

importancia decisiva os aspectos muIti-fractals: microanaliticos, territorials e institucionais da 
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atividade produtiva, a organizacao empresarial, o mercado de trabalho, a gestao regional e 

municipal, e os componentes socioculturais, dentre outros; o espaco deixa de ser analisado 

como mero suporte fisico das atividades e processos economicos, passando a ter majorado 

elevacao na escala valorativa bem como as relacoes entre os atores sociais, suas organizacoes 

o meio ambiente e a mobilizacao social e cultural. (ALBUQUERQUE, 1996). 

1.5 - Desenvolvimento Holistico e Sistemico Ambiental e o Processo de Planejamento Mult-

Fractal Mandalla 

As ultimas descobertas cientificas, mostram que todas as formas de vida, desde as 

celulas mais primitivas ate as sociedades humanas, empresas e estados nacionais, e mesmo 

sua economia global organizam-se segundo os mesmos padroes e os mesmos principios 

basicos: o padrao em rede. (CAPRA, 2002) 

Desta forma uma compreensao sistemica e unificada deve ser aprimorada para a 

integracao das dimensoes biologicas, cognitivas e sociais da vida em todos os seus niveis. 

No decorrer deste novo seculo, dois fenomenos especificos terao efeito decisivo sobre 

o futuro da humanidade. Ambos se desenvolvem em rede e ambos estao ligados a uma 

tecnologia radicalmente nova. O primeiro e a ascensao do capitalismo global, composto de 

redes eletronicas de fluxo de financas e de informacao; o outro e a criacao de comunidades 

sustentaveis baseadas na educacao ecologica e na pratica de projetos ecologicos compostos de 

redes eletronicas de fluxo de energia e materia. A meta da economia global e elevar ao 

maximo a riqueza e o poder de suas elites e a dos projetos ecologicos e de elevar ao maximo 

a sustentabilidade da teia da vida. (CAPRA, 2002). 

Atualmente, estes dois movimentos, capitalismo e ecologismo, encontram-se em rota 

de colisao ao passo que cada um dos elementos de um sistema vivo contribui para a 

sustentabilidade do todo. 

Sabe-se que, o capitalismo global baseia-se no principio de que ganhar dinheiro 

precede todos os outros valores. Com isso, criam-se grandes exercitos de excluidos e gera-se 

um ambiente economico, social e cultural que nao apoia a vida, mas a degrada, tanto no 

sentido social quanto no sentido ecologico criando assim um ambiente propicio ao 

subdesenvolvimento que e revelado com a exclusao social dos beneficios gerados pela 

producao de bens - industrializados e naturais - e servicos. ( Rodrigues, 2003). 
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O grande desafio que espera a humanidade neste seculo e o de promover a mudanca 

de valores que atualmente determina a economia global e chegar-se a um sistema compativel 

com as exigencias da dignidade humana e da sustentabilidade ecologica ambiental. Ou seja, 

sair da exclusao com um projeto de superacao do subdesenvolvimento com linhas holisticas 

em que o todo, de um programa, e desenvolvido de forma conjunta. (CAPRA, 2002). 

Deste modo, tomemos como exemplo - a perspectiva holistica, onde a sistematizacao 

entre o micro e o macro revela que o universo e um todo vivo e interdependente, alimentado a 

cada instante por vibracoes, cores, harmonias, sons - as celulas que reproduzem-se a partir da 

disponibilizacao de dois corpos, ja nao mais possiveis de crescimento, porem cada qual 

cedendo uma parte sua, para desenvolvimento de uma celula unica responsavel pelo 

crescimento de um terceiro corpo. Com isto, criam-se sistemas comprometidos, cada qual 

com a parte do todo. (RODRIGUES, 2003). Dai a afirmacao de que: 

Devemos, cuidar para que haja harmonia no sistema universal em crescimento. 
desenvolvendo o todo, beneficiado pela correta sintonia do desenvolvimento das 
partes. A isto, chamamos sim de desenvolvimento holistico e sistemico ambiental. 
(RODRIGUES, 2003). 

Diante da natureza vemos que seus ensinamentos sao repassados a todo instante, 

atraves do equilibrio harmonico, mostrando como socialmente deve haver a interacao 

sistemica, para harmonizar a melhoria da qualidade da vida e do corpo social ao qual o ser 

humano pertence. (RODRIGUES, 2002) 

Entao, varios desafios podem ser resolvidos quando trabalhados em todas as suas 

abordagens. Deste modo, a questao fome e miseria trabalhada a partir da reintegracao 

harmonica das partes com o todo. 

A ideia solucao para processos de desenvolvimento e reestruturar o todo, atraves da 

analise do conhecimento e da informacao de cada universo de um corpo. Segundo a analise 

Fractal, anunciada por Einstein, citado por Rodrigues (2003), em sua teoria da relatividade: "o 

que esta acima e igual ao que esta abaixo". O universo tem a mesma forma sistemica inter-

relacionada, tal e qual as celulas e a sua menor parte, o atomo. Na sociedade, nao e diferente. 

A satisfacao nutricional em cada celula em sua interligacao membranosa e o respeito 

basico do direito universal: "o direito de cada um termina onde comeca o direito do 

vizinho".(RODRIGUES, 2003). 

Na pratica, as prioridades de satisfacao de processos desequilibrados sao: conhecer 

para informar, informar para saber usar (os recursos naturais), saber usar para nao desperdicar 
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alimento. Sendo esta, segundo Rodrigues (2003) a "formula magica" de resolucao de 

problemas socio-economicas-ambientais dominantes nos dias atuais. 

O atendimento primario da alimentacao e satisfacao imediata de um sistema, seja qual 

for, atraves da nutricao. A ideia em questao e resolver o problema de fome e da miseria, a 

partir da reintegracao harmonica do todo. 

Muito se tem gastado, em vao, por instituicoes governamentais e nao governamentais, 

na busca de solucoes tecnicas, sem que se saiba realmente como, ou o que se precisa para 

solucionar estes problemas, 

Todos os problemas tem em si solucoes possiveis de desdobramentos satisfatorios. So 

que ate agora, busca-se solucoes presas a paradigmas diversos do ideal, atraves de "pacotes" 

impostos como verdade universal, apesar de elaborados em outras realidades envolvendo 

processos tecnicos de alto custo, exequiveis por quern os distingue, mas de dificil execucao 

por quern realmente necessita, causando o endividamento de milhares para financiamento e 

concentracao de renda nas maos de poucos.(RODRIGUES, 2003) 

Nestes termos, o custo e a complexidade das solucoes tornam-se "modelos em moda" 

para compilacao de ideias e processos.(RODRIGUES, 2002) 

As solucoes de processos complexas tem por base a relatividade de solucoes simples e 

de baixo custo, que por assim o ser, passam despercebidas quando o "mais importante do que 

acreditar e conhecer. O acreditar fanatiza e escraviza, enquanto que o conhecer orienta e 

liberta" ^EINSTEIN, 1968). 

E com base em solucoes simples para processos complexos que Rodrigues (2001) 

conceitua a pratica do aprendizado do desenvolvimento pelo conhecimento de costumes e 

tradicoes em cada ambiente, aliando o que de mais pratico e simplificado possa existir para 

minimizar desperdicios e criar oportunidades produtivas com baixo custo e passou a chamar 

estas praticas de conhecimento de desenvolvimento holistico e sistemico ambiental, buscando 

novamente a justificativa contida no livro da sabedoria mais antiga, a BIBLIA: "onde 

estiverem mais de dois reunidos, ai estarei tambem...". Dois, porque, o desenvolvimento nao e 

egoismo ou concentracao de energias em um foco unico. O desenvolvimento e compartilhado 

e multifacetario. 

Dai o porque da expressao holistico (universal) e sistemico (facetario), onde o tudo e 

todos apenas se complementam como parte infinita de um unico sistema em ambientes 

contrastantes de interseccoes e mudancas. 
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O ver e o querer sao o fazer compartilhado. Torna-se o conhecimento e, faz-se objeto 

semente em um processo Holistico e Sistemico Ambiental, tendo por tonica o resgate da 

dignidade humana.(RODRIGUES, 2001). 

1.6 - Estrutura social, economica e ambiental do estado da Paraiba 

As dificuldades de um contingente aproximado de 1.750.000 paraibanos - cinqtienta 

por cento da populacao, segundo o IBGE (2000) - vivendo em situacao de pobreza sao 

externadas pela sua luta diaria de sobrevivencia com baixos indices de consumo de uma dieta 

que supra as energias minimas gastas no seu dia-a-dia. 

O ganho total familiar geralmente nao da para a aquisicao de uma cesta basica. Com 

isto, teoricamente a reposicao de energia fica prejudicada ja que um individuo precisa para 

execucao de tarefas inerentes ao seu trabalho diario em torno de 2.200 e 3.000 Kcal. E 

podendo chegar, em determinados casos, a ate 4.000 Kcal para atender a reposicao 

nutricional, de acordo com o esforco ffsico despendido na Jornada de seu 

trabalho.(RODRIGUES, 2003). 

Conforme o Decreto Lei 399 de 30 de abril de 1938, do governo Getulio Vargas, 

estabeleceu-se como modelo de Cesta Basica, para restauracao do esforco fisico do trabalho 

de uma pessoa, por mes, o seguinte quadro, aplicado a realidade dos dias atuais: 

Quadro 1. Descricao Analitica da Cesta Basica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Produto Ouantidade Gasto Mensal 

(R$) 

Horas de Trabain 

ARROZ 3,6 kg 6,48 5h. 56 min. 

FEIJAO 4,5 kg 13,37 i 2 n. 16 min. 

CARNE 4,5 kg 30,24 27h. 44 min. 

FARINHA 3 kg 5,01 4h. 36 min. 

C A F E 300 g 1.82 lh. 40 min. 

PAO 60 unidades 26,40 24h. 13 min. 

L E I T E 6 litros 7,68 7h. 03 min. 

ACUCAR 3 kg 4,56 4h. 11 min. 

O L E O DE SOJA 750 ml 2,09 lh. 55 min. 

MARGARINA 750 g 4,35 3h. 59 min. 

L E G U M E S 12 kg 19,20 17h. 37 min. 

FRUTAS 7dz 11,85 lOh. 32 min. 

RAIZES 6 kg 6,90 6h. 20 min. 

T O T A L 139,95 128 h. 13 min. 

Fonte: Rodrigues, 2001. 
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Uma pessoa necessita de R$ 139,95 (IDME, Abril/2003), equivalente a 128 horas e 13 

minutos de trabalho, tendo como base o atual salario minimo. Para ter acesso a este tipo de 

cesta basica uma familia com cinco pessoas precisariam de R$ 699,75 por mes para restituir o 

equilibrio do seu balanco nutricional, o equivalente a aproximadamente 640 horas de trabalho 

ou 26.7 dias ininterruptos (Jornada de 24 horas) de trabalho algo humanamente impossivel. 

Uma alimentacao defasada e de baixa qualidade implica de forma imediata, no aumento 

de doencas possiveis de serem evitadas facilmente, bastando para tanto a implementacao de 

programas simplificados preventivos de higiene e nutricao. 

Atualmente, setenta e cinco por cento das pessoas que procuram os servicos do SUS 

estao nessa situacao por conta da ma alimentacao, aliada a inadequada higiene.(DATA SUS, 

1999). 

Deste modo, um dos grandes desafios da Paraiba, para o combater a precariedade 

alimentar, e a renda baixa - inferior as necessidades basicas - da maior parte da populacao. 

A principal fonte de renda, segundo o ultimo censo do IBGE (2000), de 36,3% dos 

paraibanos e a aposentadoria - caracterizam-se como dinamo propulsor da economia local -

paga pelo INSS. Com isto, a partir da data de liberacao do pagamento mensal do idoso a 

economia local recebe a injecao desses recursos apresentando uma aceleracao do movimento 

comercial. 

No entanto, na Paraiba, tambem ha a presenca de pequenos agrupamentos que 

sobrevivem com uma agricultura basicamente de subsistencia. Fato que deixa as familias 

rurais e urbanas na dependencia de outras regioes produtivas para sua alimentacao. 

A maioria desses produtores familiar nao possui uma organizacao produtiva, o que 

dificulta o acesso a melhores planejamentos que oferecam auxilio para aumento da producao e 

renda como tambem disponibilizacao de meios de comercializacao e escoamento do produto. 

Assim, o que esta bem presente - alem da fome - com a ausencia de melhorias da qualidade de 

vida do pequeno produtor e a degradacao progressiva do meio ambiente local. 

Entao, vem dai o quadro imediato de empobrecimento - em um ambiente que se tornou 

incapaz de produzir sua propria alimentacao - trazendo como principal conseqiiencia a 

adversidade nutricional de populacoes mais carentes. 

O ideal e uma agricultura racionalmente planejada e acionada como principal ferramenta 

de trabalho responsavel para a melhoria da qualidade de vida - no setor agricola e urbano, ja 

que um depende do outro - da produtividade economica e do equilibrio ambiental, em 

qualquer municipio . 
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Assim, contabilizando os ganhos do produtor, segundo Rodrigues (2002) de cada R$ 

100,00 pagos por produtos de origem agricola - pela populacao das cidades e ate mesmo pelas 

familias rurais - apenas R$ 15,00 chegam as maos de quern produz. O que nao chega ao 

produtor se dilui em desperdicio e concentracao de renda, durante esse percurso. 

Dadas as dificuldades, de auto-sustentacao, o produtor acaba recorrendo aos pianos 

assistenciais que nao oferecem mais do que imediatismo. E, nesse processo tem sua dignidade 

corroida. 

Seria preciso diminuir os custos dos alimentos nas cidades em cinquenta por cento. 

Obtendo, assim, um aumento no valor real de compra do salario sem necessariamente 

aumentar o seu valor nominal. Consequentemente, o aumento na renda do produtor rural teria 

respaldo na oferta e demanda de seus produtos sem intermediaries, fornecendo produtos com 

qualidade natural e direto ao consumidor, o que resultaria em um acrescimo de sua receita que 

passaria de R$ 15,00 para R$ 50,00. (RODRIGUES, 2002). 

Entao, quando o consumidor compra diretamente aos produtores rurais, cria um 

pretendido "mercado justo", ou seja, ao inves de gastar R$ 100,00 de seu salario com o 

atravessador na aquisicao destes produtos, o trabalhador urbano compra diretamente ao 

produtor rural, despendendo apenas R$ 50,00, na satisfacao desta necessidade o que torna o 

valor pago pelos alimentos nas cidades de extremo valor para a geracao de oportunidades 

produtivas e para a reestruturacao economica do comercio local, gerando receitas, 

minimizando custos e reduzindo os indices locais de fome e a miseria pela oferta de 

oportunidades produtivas nas pequenas cidades e municipios de tradicao agricola. 

No Brasil, durante a decada de 1985/1995 desapareceram mais de um milhao de 

estabelecimentos rurais, o que equivaleu, na epoca, a 17% do total ate entao existente. Os 

dados do senso do IBGE mostram, entre 1991 e 1996, uma cifra de 2,5 milhoes de brasileiros 

migrando em busca de melhores condicoes de vida. 

No Estado da Paraiba, de acordo com os censos do IBGE, o numero de estabelecimentos 

rurais, em 1975, caiu de 199.987 para 146.539 nos anos de 1995/1996. A utilizacao das terras, 

que em 1975 compreendia 4.736.226 ha de area total diminuiu para 4.109.347 entre 1995/996, 

repercutindo de imediato numa reducao drastica do pessoal ocupado que de um total de 

799.632 individuos em 1975 passou a 479.987 entre 1995/1996, enquanto que a populacao 

cresceu, de 2.445.400 habitantes em 1970 para 3.436.718 habitantes em 2000, o que gerou um 

acrescimo populacional na Paraiba de aproximadamente 29%. 
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Temos, entao, a resposta a migracao desenfreada que super-habita as cidades paraibanas 

com familias inteiras vivendo em condicoes sub humanas e trabalhos nao qualificados, 

incapazes de acesso a alimenta9ao basica para reposi9ao de suas energias diarias. 

Grafico 1. Utiliza9ao de Terras na Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utilizacao das Terras 

Parana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ctwos 

• 1970 

• 1975 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 1985 

1995.1396 

Fonte: IBGE 2002. 

Como o principal destino dos migrantes do Estado foi a regiao Sudeste, as regioes 

metropolitanas continuaram recebendo um elevado fluxo populacional, estando a migra9ao 

nordestina bem expressiva tambem nas regioes Norte e Centro-Oeste, concentrando-se 

principalmente em areas do Para, Tocantins e arredores de Brasilia e Goiania (IBGE, 2000). 

Metade dos que vivem abaixo da Linha de Miseria, mora no Nordeste e 70% deste 

contingente concentra-se na zona rural ou na periferia das pequenas cidades destes 

municipios. 
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A Paraiba assiste inerte a explosao de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onda jovem, chegando ao mercado de 

trabalho e cobrando o seu espaco neste cenario. 

Cerca de 30 % dos jovens ate 15 anos sao analfabetos e mais de 50% das adolescentes 

paraibanas da zona rural, entre 15 e 19 anos, ja tem pelo menos um filho. (IBGE, 2002) 

As escolas esqueceram de formar cidadaos para a Melhoria da Qualidade de Vida. Uma 

educacao voltada para a melhoria da qualidade de vida e praticamente inacessivel a maior 

parte da populacao do Estado. 

A recente evolucao do mercado de trabalho vem prejudicando principalmente as 

camadas mais pobres da populacao, justamente pela falta de acesso a esta educacao 

qualificada para o empreendimento capacitativo das oportunidades produtivas locais ja 

existentes. 

O Estado da Paraiba apresenta ainda estrangulamentos endogenos condicionantes a 

implantacao de processos eficientes e efetivos de Desenvolvimento Sustentavel, que podem 

ser assim descritos: 

a)Reduzida capacidade do setor publico estatal e municipal de implantar processos de 

amplo alcance para os 72% da populacao com rendimento de ate dois salarios minimos tendo 

em vista os parcos recursos e o elevado endividamento, aliados a ineficacia dos projetos 

patrocinados pelo poder publico onde o foco de acao geralmente nao e atingido. Esta 

afirmacao pode ser confirmada com um simples retrospecto a programas de intervencao 

implementados no nordeste e em especial no Estado da Paraiba a exemplo do 

POLONORDESTE, Programa de Agroindustria, Projeto Sertanejo. 

b) Fragilidade e instabilidade da economia estadual decorrente do seu grau de 

dependencia da atividade agropecuaria, extremamente vulneravel as condicoes climaticas. A 

participacao da lenha e do carvao vegetal na matriz energetica do Estado representam 41% do 

total, dando a Paraiba a lideranca no ranking nacional, referente ao uso deste combustivel. 

Atualmente, 72% da area territorial do Estado se encontra em crescente processo de 

desertificacao, caso nao sejam tomadas medidas para solucionar o problema. Estudos indicam 

que dentro de 10 a 20 anos, esse processo sera irreversivel, o mais grave problema ambiental 

enfrentado pelo Estado em todos os tempos. Como conseqiiencia, observa-se a diminuicao 

dos indices pluviometricos, com geracao de crescentes problemas sociais e economicos para 

as comunidades locais. (IDEME 2002). 
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c) Reduzida capacidade de geracao de emprego, associadas a fragilidade economica do 

Estado e ao reduzido crescimento da economia estadual nas ultimas decadas, caracterizam a 

Paraiba como o estado com menor desempenho economico na regiao na ultima decada, 

acumulando deficit na balanca comercial de US$ 670.587.000,00. (SEPLAN 1999). 

d) Alta concentracao fundiaria, da qual resultam relacoes de producao e de trabalho 

espoliativas dos produtores diretos, diz respeito tambem a forma como e distribuido e 

comercializado, observando-se a forte presenca da figura do atravessador. De cada R$ 100,00 

gastos pelo consumidor em produtos de origem agraria apenas R$ 15,00 chega as maos de 

quern os produziu. 

e) Presenca marcante da pobreza, da marginalizacao e das condicoes insatisfatorias de 

vida, expressa em deficits sociais de educacao, saude, habitacao, saneamento basico e 

alimentacao. Sao fatos tradutores da carencia de capital humano, fator chave para a 

consolidacao de processos de mudanca social. 

f) Carencia e fragilidade de articulacao da producao cientifica e tecnologica afinada com 

a realidade local, onde os problemas e os desafios do Estado nao sao analisados e contornados 

atraves do uso de tecnologia apropriada. direcionada para o encaminhamento de prooiema^ 

sociais. 

g) Atitude conservadora e reduzida capacidade de inovacao da classe empresarial do 

Estado, aliada a dependencia de estimulos, apoio e incentivo do setor publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 2 - METODOLOGIA 

2.1 - Area de pesquisa 

Segundo Moscarola (1990), a escolha do universo da pesquisa depende tanto dos 

objetivos do estudo quanto dos meios disponiveis. Assim, escolheu-se como campo de 

aplicacao desta pesquisa os atores diretamente afetados pelo processo de Planejamento Multi-

Fractal desenvolvido pela Agenda Mandalla. 

Por conseguinte, o universo desta pesquisa compreende 1.147 unidades de producao 

familiar rurais - UPFR's - do municipio de Sousa no Estado da Paraiba. 

2.2 - O Tipo de pesquisa 

Para atingir os objetivos propostos, adotou-se a tipologia de pesquisa explicativa de 

campo. Optando-se por uma investigacao explicativa cujo principal objetivo e tornar algo 

inteligivel e justificar os motivos. Assim buscou-se esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrencia de determinado fenomeno. 

Uma pesquisa de campo e, segundo Vergara (1991), uma investigacao empirica, 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu o evento, dispondo de elementos para explica-lo, os 

quais pode-se incluir entrevistas, aplicacao de questionarios, testes e observacao participante 

ou nao. 
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2.3 - Populacao da pesquisa 

A populacao da pesquisa compreende parte das Unidades de Producao Familiar 

Rurais do municipio de Sousa, agrupadas em quatro sub-nucleos e estes agrupados em um 

nucleo compreendendo todo o municipio. 

2.4 - Coletas de dados 

Os dados foram colhidos por observacao direta e questionario s. A associacao dos dois 

metodos tem a finalidade de permitir um trabalho profundo. Com isto, superam-se as falhas 

que um metodo apresenta em relacao ao outro buscando assim o retrato mais proximo 

possivel da realidade. 

2.4.1 A Estrutura do questionario 

Peca chave de toda pesquisa, o questionario, segundo Moscarola (1990), e "a 

articulacao do modelo conceitual, instrumento de observacao e coleta de informacao". Desta 

forma, apresentando o melhor meio de recolher informacoes e quantifica-las. 

Assim, utilizou-se um modelo de questionario padrao da Agenda Mandalla, 

desenvolvido de forma a instrumentar o processo estudado e tem como intuito identificar os 

dados referentes ao potencial produtivo latente de cada uma das unidades de producao 

familiar rurais componentes do municipio. 
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2.4.2 A estrutura da observacao direta 

E o unico metodo de pesquisa nas ciencias sociais que capta os comportamentos onde 

eles se produzem, sem o intermediario de qualquer instrumento. Assim sendo, adotou-se um 

roteiro padrao estilozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA check list para a consecucao da observacao direta. 

2.5 - O tratamento dos dados 

Para tabulacao dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel para as analises 

quantitativas e o metodo da analise de conteudo para as analises qualitativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 3 APRESENTACAO DOS DADOS E ANALISE DE 

RESULTADOS 

A pesquisa desenvolvida pela Agenda Mandalla e o consequente estudo sobre o 

processo de Planejamento Estrategico Multi-Fractal, viabilizou um amplo entendimento 

relativo aos processos que buscam o desenvolvimento amparado pela sustentabilidade e 

ancorado na quebra de paradigmas condicionadores de acoes seculares de desinformacao e 

concentracao de renda. O foco basico e a eliminacao de desperdicios e a implementacao de 

acoes holisticas e sistemicas ambientais crescentes e concentricas, de uma forma multi-

participativa, multiplicativa e interfacetaria. 

O processo de pesquisa foi executado atraves da aplicacao de questionarios em cada 

uma das 1.147 Unidades de Producao Familiar Rurais (UPFR's) do municipio de Sousa, 

Estado da Paraiba, bem como de observacao direta atraves de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA check list padrao que 

continha informacoes complementares relacionadas com o objetivo da pesquisa em curso. 

Atraves do mapeamento em cada uma das unidades produtivas municipals rurais foi 

identificado o potencial produtivo do municipio conhecendo o grau de aproveitamento de seus 

recursos seguindo a linha de reflexao necessaria ao desenvolvimento sustentavel 

Com isto, obteve-se uma importante base de dados para orientar as acoes de execucao 

deliberada de forma a maximizar a amplitude operacional do processo, minimizando 

desperdicios e otimizando resultados concretos. Tais dados advindos do levantamento 

produtivo e economico, do municipio de Sousa, foram agrupados em potencial de alimentacao 

animal, producao de frutas e producao animal. 

O municipio foi dividido em quatro quadrantes denominados nucleos. Estes nucleos 

por sua vez foram desmembrados em sub nucleos que foram subdivididos em UPRF, 

objetivando a facilitacao de processos racionais de desenvolvimento socio-ambiental atraves 

do resgate da dignidade humana com geracao de trabalho e renda capacitando o campo para 

produzir e a cidade para consumir utilizando-se para isso as oportunidades produtivas ja 

existentes e catalisadas pelo aproveitamento dos desperdicios incidentes. 

A ideia principal e fomentar a reorganizacao e revitalizacao estrutural da economia 

local com a implementacao de acoes que visem otimizar a auto-sustentacao alimentar dos 

pequenos agricultores e a inclusao no mercado atraves de uma acao de agroindustrializacao 

multiparticipativa 
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3.1 - Potencial de alimentacao animal 

O potencial de alimentacao animal refere-se ao potencial de sustentacao nutricional 

para os rebanhos criados no municipio (Quadro 02). 

Quadro 02. Potencial de Alimentacao Animal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Potencial 
Rural 

Potencial 
Nucleo 1 Nucleo II Nucleo III Nucleo IV Total no Municipio 

Alimentagao animal (Ha) 696,5 2714,5 426,1 908,63 4745,73 
Fonte: Pesquisa Agosto/2005. 

Observando o quadro acima, verificou-se que o potencial de producao para 

alimentacao animal, corresponde a uma superficie topografica de 4.745,73 hectares 

representada: no nucleo I , por 696,0 ha ; no nucleo I I por 2.714,5 ha; no nucleo I I I por 426,1 

ha, e, no nucleo IV por 908,63 ha. 

As superficies topograficas dos referidos nucleos apresentam-se cultivadas com as 

seguintes formas de uso da terra: palma, capim, pisoteio, pasto nativo e caatinga, que servem 

de alimentacao animal. Conforme o sistema de manejo adotado na alimentacao dos animais, a 

superficie topografica apresenta-se suficiente para a producao de alimentos. 
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3.2 Potencial de producao de frutas 

O potencial de producao de frutas corresponde a quantificacao das fruteiras existentes 

no municipio e representado da seguinte forma: 

Quadro 03. Potencial de producao de frutas. 

.^IQADES DE PRODUCAO FAMILIAR RURAIS 
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CULTURAS ATUAIS JA EXISTENTES 
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Sub-Niicleo 1 

SSo Vicente. Formosa. Olno 

O'agua aos Martins. Currai Velho. 

Formosa. Morada Nova 

0 3 40 40 810 e 356 0 16 0 2 1 59 1 6 104 0 36 0 93 0 5 0 7 126 7 1 0 251 1 

Sub-Nucleo II 

Riacho dos Alcinos, Santa 

Gertrudes, Curralnho. Macacos 

Sub-Nucleo III 

Santa Rita, Bencflode Dens. 

Saquinho, Malhada dos Ahes, 

una Bala. Oiaria 

0 0 27 24 23 0 209 0 1 0 10 0 5 0 1 1 0 13 0 0 0 0 0 7 62 0 0 0 3 0 

Sub-Nucleo IV 

Catotada Pieoaoe Catoie Lagoa 

dos Eslrelas, Murumbica. 

Caicara Recanlo 

0 0 105 22 5 0 1623 0 3 0 1 0 5 0 0 6 0 18 0 6 0 0 0 6 17 0 3 0 1 0 

Sub-Nucleo 1 

Mamada da Pedra. Dois 

Carmnoa Serrate Veroe 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-Niicleo II 

35 ; =a. z R»:a-:c 

Sub-Niicleo III 

Jerimum, Santo Ant6nio. Burity. 

Xique Xjque 

2 3 26 57 28 i 249 0 0 0 11 0 31 0 7 2 0 10 1 35 0 0 0 0 34 2 4 0 5 1 

Sub-Niicleo IV 

Prazeres 
0 0 43 32 9I84 2 10655 0 11 0 20 0 88 0 10 37 0 25 0 45 0 0 0 3 94 0 0 0 0 0 

Sub-Niicleo 1 

Pau D'arco. Lagoa do Fomo, 

Cadeado 

1 0 40 330 3417 0 2,3 0 31 0 261 0 30 0 5 23 0 0 0 19 0 2 0 8 179 0 19 0 285 3 

Sub-Niicleo II 

Massape de Baixo Vajota 

i.'a -3C3 3ra-s* 
0 0 4 3 8 0 406 0 1 0 7 0 2 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1 14 0 2 0 0 0 

Sub-Nucleo III 

Fioresta. Picadas Angelica de 

Cima 

Sub-Niicleo IV 

Varzea da Novena. Logradouro 

dos Alues, Olho D'agua dos 

Macacos 

0 0 18 55 254 0 3743 0 2 0 56 0 30 0 2 53 0 0 0 13 0 0 0 0 1123 0 11 0 3 8 

Sub-Niicleo 1 

Massape, Nucleo 1 
95 2 274 906 155033 12 21290 0 224 5 107 11 384 1 83 140 2 69 0 303 0 0 8 35 816 0 35 2 32 7 

Sub-Nucleo II 

Nucleo III 
14 56 83 359 50724 2 23750 0 160 0 116 6 509 0 78 65 0 59 1 189 0 0 0 9 649 0 10 1 51 2 

Sub-Niicleo III 

Matumbo 
S 8 122 127 21262 0 29269 0 56 20 236 1 181 0 40 188 0 33 1 184 1 60 2 38 533 1 39 18 4 1 

Sub-Niicleo IV 

Nucleo 1, Nucleo II, Sao Goncalo. 

Pitombeira 

45 26 575 491 100091 9 31992 0 137 2 167 13 319 0 81 1S2 0 88 9 172 1 0 0 17 455 3 32 0 11 4 

TOTAL GERAL 162 98 1357 2452 340839 32 123544 0 642 27 994 32 1643 2 315 814 2 351 12 1062 2 67 10 131 4102 13 156 21 646 27 

Classtlcacao Gerai 14 17 | 6 4 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:: 2 11 21 8 19 5 27 13 5 27 12 :-: 7 2 ' 18 26 16 3 24 15 23 10 21 

Diite: Pesquisa Agosto.2005. 

Foi surpreendente a quantidade de bananeiras, notadamente no nucleo IV, com 

oportunidade produtiva para a verticalizacao da producao. Sao 26 sub-produtos derivados 

dessa fruta, que vai da banana "in natura" ate a fabricates de pao de banana. No caso em 
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questao, o produto mais apropriado para ser produzido e a banana cristalizada - atraves do 

secador solar - permitindo investimento e geracao de trabalho nas unidades de producao 

familiar rurais. 

Ainda observa-se que das frutiferas cultivadas 59% da producao do abacate situa-se no 

sub-nucleo I , massape, nucleo I ; 57% o abacaxi no sub-nucleo I I , nucleo I I I , 42% de acerola 

no sub-nucleo IV, nucleo I , nucleo I I , Sao Goncalo, Pitombeira; 37% do mamao no sub-

nucleo I , massape, Nucleo I ; 45% da banana no sub-nucleo I , massape, Nucleo I ; 37% da 

tangerina no sub-nucleo I , massape, nucleo I ; 26% do coco no sub-nucleo IV, nucleo I , nucleo 

I I , Sao Goncalo, Pitombeira; 0% de melao em todos os sub-nucleos; 35% de graviola, no sub-

nucleo I , massape, nucleo I , 74% de fruta pao, no sub-nucleo I I I , matumbo; 24% do limao, 

sub-nucleo I I I , matumbo; 41% de jaca, no sub-nucleo IV, nucleo I , nucleo I I , Sao Goncalo. 

Pitombeira; 31% da manga, no sub-nucleo I I , no nucleo I I I ; 50% de jaboticaba, no sub-nucleo 

I , massape, nucleo I e 50% do nucleo I , Sao Vicente, Formosa, Olho D agua dos Martins, 

Curral Velho, Morada Nova; 29% de laranja, no sub-nucleo I , massape, nucleo I ; 24% de 

pinna, no sub-nucleo IV, nucleo I , nucleo I I , Sao Goncalo, Pitombeira; 100% de maca, sub-

nucleo I , massape, nucleo I ; 25% de seriguela, no sub-nucleo IV, nucleo I , nucleo I I , Sao 

Goncalo, pitombeira; 75% de pitanga, no sub-nucleo IV, nucleo I , nucleo I I , Sao Goncalo, 

Pitombeira; 28% de caju, no sub-nucleo I , massape, nucleo I ; 50% do umbu, no sub-nucleo 

I I I , matumbo, e, 50% no sub-nucleo IV, nucleo I , nucleo I I , Sao Goncalo, Pitombeira; 90% do 

melao, no sub-nucleo I I I , matumbo; 29% de tamarindo, no sub-nucleo I I I , matumbo; 27% da 

goiaba, no sub-nucleo IV, Varzea da Novena, Logradouro dos Alves, Olho D agua dos 

Macacos; 54% de Urucum, no sub-nucleo I , Sao Vicente, Formosa, Olho D agua dos Martins, 

Curral Velho, Formosa, Morada Nova; 25% da Roma, no sub-nucleo I I I . matumbo; 86% de 

Uva, no sub-nucleo I I I , matumbo; 44% do Maracuja, no sub-nucleo I , Pau D' arco, Lagoa do 
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forno, Cadeado; e, por ultimo; 30% da Lima, no sub-nucleo IV, Varzea da Novena, 

Logradouro dos Alves, Olho D agua dos macacos. 

Analisando o potencial de producao de frutas nos nucleos I , I I , I I I e IV, identificou-se, 

que o sub-nucleo I , massape, Nucleo I , integrantes do Nucleo IV, apresentou-se com maior 

potencial em variedade na producao de frutas. Encontramos, portanto, o cultivo de abacate, 

mamao, laranja, maca e caju. 

Em segundo lugar ficou o sub-nucleo I I I , matumbo, produzindo limao, umbu, melao, 

roma, uva e tamarindo. E o sub-nucleo IV - Sao Goncalo pitombeira- produzindo acerola, 

coco, jaca, pinha, seriguela, pitanga e umbu. 

3.3 - Potencial de producao animal 

O potencial de producao animal relacionado no quadro a seguir refere-se a quantidade 

de animais presentes no municipio, agrupados por especies, da seguinte forma: 

Quadro 04. Potencial de producao bovina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIDADES DE PRODUQAO FAMILIAR RURAIS 

S O U S A - P B 

PECUARIA - ANIMAIS E X I S T E N T E S 

B O V I N O C U L T U R A 

Especif i c a c a o 
Matrizes Touros Gar rotes Novilhas Bezerros(as) Total por Nucleo 

Nucleos 
Matrizes Touros Gar rotes Novilhas Bezerros(as) Total por Nucleo 

NUCLEO 1 219 20 127 137 134 637 

NUCLEO II 650 80 308 317 421 1776 

NUCLEO III 158 12 78 123 127 498 

NUCLEO IV 1053 86 439 456 722 2756 

Total do Municipio 2080 198 952 1033 1404 5667 

Fonte: Pesquisa Agosto/2005. 

O Quadro 04 representa a distribuicao de producao bovina nos quatro nucleos, onde se 

verificou o seguinte: que 2080 sao matrizes, 198 touros, 952 garrotas, 1033 novilhas, 1404 

bezerros (as); totalizando 5667 bovinos. 
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Quadro 05. Potencial de producao de caprinos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIDADES DE PRODUQAO FAMILIAR RURAIS 

SOUSA - PB 

PECUARIA - ANIMAIS EXISTENTES 

C A P R I N O C U L T U R A 

Especificagao 
Matrizes Re produtor Borregos Borregas Cabritos (as) Total por Nucleo 

Nucleos 
Matrizes Re produtor Borregos Borregas Cabritos (as) Total por Nucleo 

NUCLEO 1 0 0 0 0 0 0 

NUCLEO II 12 1 7 8 13 41 

NUCLEO III 13 1 6 2 4 26 

NUCLEO IV 91 17 34 2 2 37 201 

Total do Municipio 116 19 47 32 54 268 

Fonte: Pesquisa Agosto/2005. 

O quadro 05 indica o potencial de producao de caprinos nos referidos nucleos, 

observando-se uma maior incidencia de caprinos no nucleo IV. 

Quadro 06. Potencial de producao ovina 

UNIDADES DE PRODUQAO FAMILIAR RURAIS 

SOUSA - PB 

PECUARIA - ANIMAIS EXISTENTES 

O V I N O C U L T U R A 

Especifi cacao 
Matrizes Re produtor Borregos Borregas Cabritos (as) Total por Nucleo 

Nucleos 
Matrizes Re produtor Borregos Borregas Cabritos (as) Total por Nucleo 

NUCLEOI 103 12 34 2 3 17 189 

NUCLEO II 166 2 0 7 5 6 2 19 342 

NUCLEO III 50 6 21 16 9 102 

NUCLEO IV 316 64 122 73 7 6 651 

Total do Municipio 635 102 252 174 121 1284 

Fonte: Pesquisa Agosto/2005. 

O potencial de producao ovino, no quadro 6, apresenta-se mais acentuado nos nucleos 

II e IV, indicando tendencia de um potencial produtivo de ovino para esses nucleos. No 

entanto, para que haja durabilidade e aumento da producao deve-se fomentar a producao de 

racao animal, nos referidos nucleos. Ja que, ha a probabilidade de insuficiencia da 

alimentacao animal a curto e medio prazo. Assim, e necessario que o atual nivel de producao 

seja incrementado com um planejamento economico de escala para o negocio de carne e 

derivados. 
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Quadro 07. Potencial de producao de suinos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIDADES DE PRODUCAO FAMILIAR RURAIS 

S O U S A - P B 

PECUARIA - ANIMAIS EXISTENTES 

S U I N O C U L T U R A 

Especifi cacao 
Matrizes Reprodutor Machos Femeas Lei toes (as) Total por Nucleo 

Nucleos 
Matrizes Reprodutor Machos Femeas Lei toes (as) Total por Nucleo 

NUCLEO 1 12 5 19 2 7 4 67 

NUCLEO II 27 4 12 2 0 45 

NUCLEO III 16 5 2 3 17 6 67 

NUCLEO IV 63 12 124 102 2 303 

Total do Municipio 118 26 178 148 12 482 

Fonte: Pesquisa Agosto/2005. 

O potencial de producao de suinos e bastante baixo no municipio. nao se 

caracterizando como um potencial produtivo a curto ou medio prazo, sem que se faca um 

investimento consideravel. 

Quadro 08. Potencial de equinos e muares 

UNIDADES DE PRODUQAO FAMILIAR RURAIS 

SOUSA - P B 

PECUARIA - ANIMAIS EXISTENTES 

E Q U I N O S E M U A R E S 

Especifi cacao 
Cavalos Eguas Potros(anca) Jumentos Burros Total por Nucleo 

Nucleos 
Cavalos Eguas Potros(anca) Jumentos Burros Total por Nucleo 

NUCLEO I 18 16 8 1 5 19 76 

NUCLEO II 2 3 2 0 8 8 2 9 88 

NUCLEO III 6 8 4 9 11 38 

NUCLEO IV 37 3 6 9 81 6 0 223 

Total do Municipio 84 80 29 113 119 425 

Fonte: Pesquisa Agosto/2005. 

A quantidade de galinhas e guines, notadamente nos sub-nucleos I e I I I , do Nucleo IV, 

sinaliza para o fomento deste tipo de negocio rural. Tem-se um potencial de geracao de mais 

de 500 postos de trabalho com um investimento de R$ 300,00 (por posto de trabalho gerado), 

isto atrelado ao metodo produtivo de um galo e oito galinhas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESS0RES 

BIBLrOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAIBA 



38 

Quadro 9. Potencial de producao avicola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I D A D E S D E P R O D U C A O F A M I L I A R R U R A I S 

S O U S A - P B 

P E C U A R I A - A N I M A I S E X I S T E N T E S 

A V I C U L T U R A 

E s p e c i f i c a c a o 
G a l i n h a s G a l o s F r a n g o s (as) P l n t o s P a t o s P e r i i s ( as ) P l n t o s G a n s o s (as ) P a v o e s G u i n e s MazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r re c o s 

N u c l e o s e S u b - n i i c l e o s 
G a l i n h a s G a l o s F r a n g o s (as) P l n t o s P a t o s P e r i i s ( as ) P l n t o s G a n s o s (as ) P a v o e s G u i n e s Ma r re c o s 

N 

U 

C 

L 

E 

O 

S u b - N u c l e o 1 

SSo V icen te , Fo rmosa , Olho 

L7agua dos Mar t ins , Curral 

Ve lho , Fo rmosa , MoradazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nova 

2 6 6 27 7 8 132 39 2 20 0 0 57 0 

N 

U 

C 

L 

E 

O 

S u b - N i i c l e o II 

Riacho dos A lc inos , San ta 

Ger t rudes, Curral inho, M a c a c o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - - -

N 

U 

C 

L 

E 

O 

S u b - N i i c l e o III 

Santa Rita, Bene So d e Deus, 

Saquinho, Ma lhada dos ANes, 

llha Bela, Olar ia 

174 18 9 2 156 0 0 0 0 0 90 3 

N 

U 

C 

L 

E 

O 

S u b - N u c l e o IV 

Cato le da P iedade, Catole, 

Lagoa dos Est re las , Murumb ica , 

Caicara, Recanto 

439 50 272 315 34 0 0 0 0 373 30 

N 

0 
c 
L 

E 

o 

II 

S u b - N i i c l e o 1 

Malhada da Pedra, Dois 

Caminhos , Serra te Verde 

20 2 3 5 1 0 0 2 0 0 0 
N 

0 
c 
L 

E 

o 

II 

S u b - N i i c l e o II 

S3o Paulo , Recan to 
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - - -

N 

0 
c 
L 

E 

o 

II 

S u b - N u c l e o III 

Jer imum, San to Antonio, Bur i ty , 

Xjque Xjque 

6 7 9 61 488 352 17 14 6 0 0 218 0 

N 

0 
c 
L 

E 

o 

II 
S u b - N u c l e o IV 

Prazeres 
249 26 9 5 100 69 11 18 3 0 361 1 

S u b - N u c l e o 1 

Pau D'arco, Lagoa do Fomo , 

Cadeado 

172 28 115 154 7 7 4 0 0 117 2 

S u b - N i i c l e o II 

M a s s a p e de Ba ixo , Vajota, 

Ma lhada Grande 

54 8 4 8 71 0 3 0 0 0 42 0 

S u b - N i i c l e o III 

Floresta, P i c a d a s , Ange l ica de 

Cima 
- - - - - - - - - - -

S u b - N i i c l e o IV 

v a r z e a da No \«na , Logradouro 

dos A lues , Olho DSgua dos 

M a c a c o s 

54 9 37 55 22 0 0 5 0 36 0 

S u b - N i i c l e o 1 

Massape , Nuc leo 1 
1258 168 796 1033 188 6 8 0 8 710 10 

S u b - N u c l e o II 

Nuc leo III 
6 2 5 74 330 524 63 0 0 3 0 11 0 

S u b - N u c l e o III 

M a t u m b o 
1492 211 648 919 130 23 32 15 4 705 0 

S u b - N u c l e o IV 

Nuc leo 1, Nuc leo II, S3o Gonca lo , 

P i tombei ra 

447 63 160 260 68 0 5 0 0 51 0 

T O T A L G E R A L 5929 745 3162 4076 638 66 93 28 12 2771 46 

Fonte: Pesquisa Agosto/2005. 

Segundo os dados, a producao de codorna e a que deve ser mais incentivada devido ao 

seu valor custo/beneflcio proteico e economico. 

3.4 Potencial de producao nos Nucleos 

Analisando os quadros 04, 05, 06, 07 e 08; observou-se que o nucleo IV apresentou-se 

com maior potencialidade de producao em relacao aos demais nucleos. Ou seja, oferece 49% 
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da producao de bovino: 75% da producao de caprinos: 51% da producao de ovinos: 63% da 

producao de suinos: 52% da producao de eqiiinos e muares. 

Feito todo este levantamento. do potencial produtivo local, o proximo passo do 

processo MANDALLA consiste no rearranjo das pecas do sistema produtivo objetivando a 

eficacia operacional e a eficiencia da produtividade de forma que contribua para diminuicao 

do contingente de pobres e miseraveis resgatando a dignidade humana a partir da eliminacao 

de desperdicios e da utilizacao de oportunidades produtivas locais como forma de 

reorganizacao do mercado atraves de acoes como: 

• Organizacao produtiva das UPFR's (Unidades de Producao Familiar Rurais) e 

UPPR's(Unidades Produtivas Patronais Rurais). para: 

a) Producao de produtos alimenticios de forma verticalizada e diversificada; 

b) Atendimento ao mercado local. 

• Facilitacao da capacitacao de forma multiplicativa e multiparticipativa de 

agroindustrias. que executarao o processamento de produtos locais. com 

associacao e multiplicacao de grupos de 06 Unidades Produtivas Rurais. 

integradas as Unidades de Producao circunvizinhas ambientais, a partir de sua 

organizacao por municipio; 

• Criacao de um "mercado "justo". como forma de minorar os custos e 

minimizar os precos. estabelecendo mecanismos de atendimento direto entre 

produtor e consumidor"; 

• Utilizacao de processos simplificados de tecnologias apropriadas. 

desenvolvidos pela Agenda Mandalla DHSA. de baixo custo e facil 

entendimento por parte das unidades de producao locais atraves de 

equivalencias capacitativas e profissionalizantes, tais como: 
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conseguir uma renda de ate R$ 5.000,00 em 2 Ha (20.000 m"); 

"investir" 3 moedas de R$ 0,01 e colher a cada dia R$ 8,00 

(R$ 240,00/mes), R$ 12,00 (R$ 360,00/mes) e ou R$ 18,00 (R$ 

540,00/mes), por unidade de producao familiar rural; 

conseguir um salario minimo mensal, com a utilizacao de 10 garrafas 

PET descartaveis de 2 litros, utilizando cotonetes adaptados, com 

irrigacao localizada; 

conseguir o equivalente a duas motos / ano, a partir do trabalho de 

apenas um jumento; 

conseguir o equivalente a duas motos / ano, a partir do trabalho de 

apenas um jumento; 

conseguir R$ 1.700,00 por unidade de producao com o processo 

"Uma vaca por patrao"; 

conseguir ganhar o equivalente a um carro novo por ano, apenas com a 

utilizacao racional do esterco de 10 vacas, em cada Unidade de 

Producao Familiar Rural; 

conseguir superar o FPM de alguns municipios, em R$ 300.000,00/ 

mes, apenas com a utilizacao de 1 galo e 8 galinhas por UPFR; 

aumentar em 50% o poder de aquisicao dos operarios urbanos, 

gerando um aumento de 250% na renda dos produtores rurais, criando 

novas oportunidades produtivas e reestruturacao do comercio local, 

diminuindo os custos dos alimentos de origem agricola local; 

reter a saida imediata dos recursos oriundos das aposentadorias dos 

idosos, melhorando a Qualidade de Vida, a Produtividade Economica 

e o Equilibrio Ambiental de cada municipio e, conseqiientemente, do 

Estado, atraves da implantacao do Processo Mandalla; 

Como criar um mercado unico de processamento e exportacao de 

produtos agricolas no Estado da Paraiba, apenas com a reestruturacao 

e a reorganizacao das oportunidades produtivas locais. 
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Assim, torna-se perfeitamente exeqiiivel a reestruturacao da melhoria da qualidade de 

vida com o aumento do potencial produtivo das UPFR's. Para isto, utilizando apenas 2 

hectares - a partir de uma area de apenas 50 m x 50 m (2.500 m 2) - com um custo total de ate 

R$ 4.500,00 por UPFR e geracao de um minimo de 06 empregos diretos apos sua 

implantacao. Alem de, contribuir para um reflorestamento economico produtivo de 2000 

arvores frutiferas (em toda a area de dois ha) garantindo o equilibrio ambiental. 

Portanto, o custo de implantacao total - aplicado na producao sustentavel - e de R$ 

4.500,00. Perfeitamente reembolsavel a partir do 6° mes de implantacao com amortizacao 

total em 20 meses. 

A medida que a UPFR vai resgatando sua divida, esta se transforma em um fundo 

reaplicavel na implantacao de outras unidades de Mandalla com apenas a venda de 50 frangos 

caipiras a cada mes. 

Apos os primeiros 12 meses de funcionamento, preve-se uma receita bruta em torno 

de R$ 1.700,00/mes, por UPFR, inclusive com a quase total sustentabilidade alimentar da 

familia operadora da MANDALLA. 

E finalmente, convem ressalvar o objetivo geral deste trabalho que se propos a analisar 

a eficiencia do projeto de acao Mandalla no municipio de Sousa. E por meio da metodologia 

aplicada no planejamento multi-fractal identificar o impacto socio-econdmico e ambiental 

desencadeado com a implantacao do piano de desenvolvimento holistico, sistemico e 

ambiental. E, deste modo, apreciar o potencial de mudanca estrutural que o processo propicia 

como: 

a) Beneficios Para o Cidadao: 

Resgate da dignidade humana com a conseqiiente minimizacao da pobreza e miseria 

que se alastra pelos municipios paraibanos, atraves de uma melhoria na qualidade de vida, 

produtividade economica e equilibrio ambiental do municipio . 

Reeducacao alimentar, desencadeada atraves de uma acao de conscientizacao da 

populacao local a fim de minimizar o desperdicio, gerando uma notavel reducao dos gastos 

publicos relativos a saude, uma vez que se tem o conhecimento dos nutrientes para a obtencao 

de uma dieta que supra as necessidades basicas do individuo. 
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b) Beneffcios Para o Municipio 

Com a viabilizacao de UPFR's - Unidades de Producao Familiar Rurais auto-

sustentaveis - e conquistado a reorganizacao e aquecimento da economia local em 

conseqiiencia da oferta de produtos organicos de alta qualidade e de imediata geracao de 

trabalho e renda, utilizando a mao-de-obra ja existente, mas sub aproveitada do municipio, 

que contribui para a eliminacao dos exodos rural e urbano; 

Utilizacao dos recursos locais disponiveis - otimizando o potencial produtivo - com 

eliminacao racional de desperdicios. Para isto, empregando tecnologias apropriadas para a 

regiao e mobilizacao dos atores locais da UPFR's em processos multiparticipativos de 

producao, verticalizacao, agroindustrializacao. 

c) Beneficios Para o Estado 

Em medio em longo prazo, com a difiisao do processo por todo o Estado, a acao 

contribui efetivamente para: 

I) reducao potencial do contingente de 1,750 milhao de pessoas em situacao de 

miseria que representa 50,2% da populacao paraibana. E que, segundo FGV 

(2001), ocupa o 8° lugar no "ranking" dos mais pobres do Pais. 

E, tambem, o aumento do numero de contribuintes para o Estado em razao da 

comercializacao e insercao dos produtos organicos no mercado; 

II) fortalecimento do setor primario em curto e medio prazo, em conseqiiencia do 

aumento do poder de negociacao dos agricultores eliminando assim a 

descapitalizacao em decorrencia da criacao de uma rede de distribuicao direta ao 

consumidor dos produtos produzidos resgatando a sustentabilidade economica do 

Estado. 

III) minoracao da polarizacao existente campo-cidade, diluindo as favelas das cidades 

circunvizinhas; 
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IV) geracao de dividendos para o Estado com a exportacao dos produtos organicos. Os 

quais representam hoje no Brasil um faturamento de 260 milhoes de dolares por 

ano (Instituto Biodinamico); 

V) Promover articulacao e entendimento dos produtores entre si e com os outros 

setores da sociedade excluindo desta forma uma cultura individualista. 

d) Beneffcios Para o Meio Ambiente 

Promocao de um processo de reflorestamento Estadual - iniciado a partir dos 

municipios - objetivando reverter o atual processo de desertificacao vivenciado pelo Estado. 

Bern como o auxiliar no desenvolvimento de uma agropecuaria organica responsavel e com 

eliminacao completa de produtos quimicos nos insumos produtivos. 
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CONCLUSOES 

Apos a analise e discussao dos resultados, chegaram-se as seguintes conclusoes: 

• Com os produtos descritos na cesta basica, sao necessarios R$ 139,95 (cento e trinta 

nove reais e noventa e cinco centavos) para uma pessoa suprir as necessidades nutricionais 

minimas, numa carga horaria de trabalho de 128 horas e 13 minutos. Correspondendo no mes 

a 16 dias de trabalho. 

• O valor e os produtos que compoem a cesta basica demonstram o quadro de pobreza 

da maioria da populacao paraibana e nas unidades de producao familiar rurais; 

• Conforme o manejo para alimentar os animais, a superficie topografica apresenta-se 

insuficiente para a producao de alimentos. 

• O potencial de producao de frutas no sub-nucleo I - massape - e nucleo I apresentou-

se proporcionalmente com maior potencial em variedade na producao de frutas cultivadas; 

• O nucleo IV apresentou-se com maior potencial de producao de bovino, caprino, 

ovino, suino, equinos e muares e, avicola, em relacao aos demais nucleos. 

• Os objetivos e a metodologia adotada pela Agenda Mandalla identificaram a 

potencialidade de producao nas unidades de producao familiar rurais, atraves de seus nucleos 

e sub-nucleos, no municipio de Sousa - PB. 

• Que os produtos identificados na pesquisa, tanto animal quanto frutifero, refletem a 

potencialidade de beneficios que o Projeto Mandalla pode oferecer aos produtores e aos 

cidadaos envolvidos no processo. Sem contar o aquecimento da economia no comercio local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos analise dos resultados, discussoes e conclusoes, recomenda-se: 

• Que a metodologia e a experiencia da Agenda Mandalla seja aplicada em unidades de 

producao rurais de outros municipios; 

• Com a identificacao do potencial de producao animal e vegetal nas unidades de 

producao, aconselha-se maior investimento e incentivos no sentido de melhorar a 

produtividade, conforme a capacidade de uso do solo no referido municipio. 

• Conscientizar os produtores da necessidade de adotar praticas de conservacao do solo 

e de adubacao visando aumentar a produtividade, combater a pobreza, miseria e a fome. 

Havendo a restauracao da dignidade do ser humano para o exercicio da cidadania. 
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APENDICES 



INDIVIDUAL - UNIDADE DE PRODUCAO FAMILIAR RURAL - UPFR 

P L A N E J A M E N T O E S T R A T E G I C O D A S O P O R T U N I D A D E S L O C A I S E X I S T E N T E S 

M O n U L O S D E P O T E N C I A L I D A D E E P R O D U T I V I D A D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD A T A DA E N T R E V I S T A : . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  /  

U N I D A D E S P R O D U T I V A S F A M I L I A R E S 

P A R C E R I A : P R E F B T U R A M U N I C I P A L D E S O U S A PESQUISA DOR: 

1 U P F R S u b - N u c l e o N u c l e o s Mun ic ip io : S O U S A G R U P O 

P E S S O A L A R E A P A T R I M O N I O 15. N O M E E I D A D E D O P R O P P J E T A R I O 

2 . N D P I 3 .NPT 4. A T P 5 . A T T 6 . V T T - RS 7 .V IB 8 . V E M V - R S 9 . V . A n - R $ 10 .VTP-RS 11 .RP-RS 1 2 . R A - R S 1 3 . Q V - R S 14 .RE-RS 

C E R E A I S P R O D ( h a ) Fei jao: M l h o M a r r o n a S o r g o : M a n d i o c a : 1 6 . G R A U D E I N S T R U C A O DO P R O P R I E T A R I O 

CEREAIS CASADOS (ha) Fe x Mil : Fe x M a m Fe x Mil x M a m M a m x M l : 

H O R T A L I Q A S ( h a ) C e n o u r a : B e t e r r a b a : Cebo la : Tomate : A l h o 

C A P I N B R A S ( h a ) Palma: C a p i m c o r t e : M a n d i o c a : Ffeote io : Pas to Nat rvo : C a a t i n g a : 

F R U T A S ( P e s ) A b a c a t e : A b a c a x i : A c e r o l a : M a m a o : B a n a n a : O u t r o s : 17.NOIV1E A S S O C I A C A O O U M A I S P R O X . F R U T A S ( P e s ) 

T a n g e r i n a : C o c o : Ja me lao : G r a v io la : F. Pao : 

L imao : J a c a : M a n g a : J a b o t i c a b a : La ran ja : 

R n h a : M a c a : Se r i ngue la : P i tanga: Ca ju : 18. P L A N T A S M E D I C I N A I S C U L T I V A D A S 

U m b u : Ms lao : C a f e : T a m a r i n d o : G o i a b a : 

U r u c u m : R o m a : U v a : M a r a c u j a : L ima: 

19. A N I M A I S O U T R A S C U L T U R A S 

B o v i n o s (Cab.) M a t r i z e s T o u r o s : G a r r o t e s : Nov i l has : B e z e r o s ( a s ) : 

C a p r i n o s (Cab.) M a t r i z e s R e p r o d u t o r : B o r r e g o s : B o r r e g a s : C a b r i t o s ( a s ) : 

C v i n o s (Cab. ) M a t r i z e s R e p r o d u t o r : B o r r e g o s : B o r r e g a s : C a b r i t o s ( a s ) : 

S u i n o s (Cab.) M a t r i z e s R e p r o d u t o r : M a c h o s : F e m e a s : L e i t o e s ( a s ) : 24. A N I M A I S D O M E S T I C O S ( Q U A L E S E F O i 

E q u i n o s / M u a r e s C a v a l o s : E g u a s : P o t r o s ( a n c a ) J u m e n t o s ( a ) B u r r o s ( a s ) : V A C I N A D O ) 

A v e s (Cab.) 
G a l i n h a s : G a l o s : F r a n g o s : F r a n g a s : R n t o s : P a t o s ( a s ) : 

A v e s (Cab.) 
P e r u s ( a s ) : IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SniOS G a n s o s ( a s ) : Pavao : G u i n e s : M a r r e c o s : 

1 - U P F R Unidade d e p r o d u c a o ru ra l 8 - V E M V : Va to r d o s Equip . M a q u i n a s e V e i c u t o s P R O D U C A O L B T H R A 2 5 M O D U L O D O POTENCIAL D A G U A 

2-NDP: N° de d e p e n d e n t e s d a s Prop. 9 - V a n : V a l o r d o s A n i m a i s DlAPJA Q T D D E C A B E C A S ( ) I - A g u a e m a b u n d a n c i a ( + 5 0 0 0 L/H) 

3 -NFT: N° d e p e s s o a s t r a b a l h a n d o n a Prop 1 0 - V T R V a t o r To ta l d o Pat r imonio 20. CAPRI N O ( ) II - A q u a r a z o a v e l ( 5 0 0 - 5 0 0 0 L / H ) 

4 - A T P A r e a Tota l d a P r o p r i e d a d e 11-RP: R e n d a d a s P r o p r i e d a d e s 21 B O V I N O ( ) III - A g u a e s c a s s a ( 0 - 5 0 0 L / H ) 

5 - A T T : A rea Total T r a b a l h a d a 1 2 - R A : R e n d a d a s A p o s e n t a d o r i a s 22. C U S T O D A R A C A O - R $ : 26 . Q U A L I D A D E D A A G U A 

6 - V T T : Valor Tota l d a s T e r r a s 1 3 - Q V : Me lho r ia d a qua l i d . d e v i d a 23. Q U A L A L M E N T A C A O E U S A D A ? ( ) PESSIMA 

7 - V I B : Vator d o s Inves t , e Ben fe i t o r i a 14-RE: R e n d a Ex t ra ( ) R U M 

( ) R A Z O A V E L 

( ) B O A 

2 7 - E S G O T O S E D E J E T O S : O B S E R V A C O E S : 28. Fon te 

2 7 . 1 - Onde s a o f e i t a s a s n e c e s s i d a d e s f i s t o tog i cas? 

2 7 . 2 - A c a s a p o s s u i f o s s a s e p t i c a ? ( ) s i m 

2 7 . 3 - O e s g o t o e d e s p e j a d o a o a r l i v re ( ) s i m 

( ) B a n h e i r o ( )La t r i na ( 

( ) n a o 

( ) n a o 

) A c e u a b e r t o 

( ) C a r r o p ipa ( ) Ftaco 

( ) A p u d e ( ) Rio 

( ) S a n e a m e n t o ( ) C a c i m b a 

( ) O u t r o 

2 7 . 4 - O e s g o t o e d e s p e j a d o e m r i o , l agoa o u s i r r i la r ( ) s i m ( ) n a o 2 9 . Energ ia e l e t r i c a 

2 7 . 5 - O e s g o t o e d e s p e j a d o e m f o s s a s e p t i c a ( ) s i m ( ) n a o ( ) s i m ( ) n a o 

27 .5 .1 - Q u a l a d i s t a n c i a e n t r e a f o s s a e a f o n t e d e a g u a ( m ) ? 30 . Ma rad ia 

( ) Ta ipa ( ) A l v e n a r i a 



ASSOCIATIVO SUB - NUCLEAR 

P L A N E J A M E N T O E S T R A T E G I C O D A S O P O R T U N I D A D E S L O C A I S E X I S T E N T E S 

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

UNIDADES P R O D U T I V A S F A M I L I A R E S 

P A R C E R I A : P R E F E I T U R A MUNIC IPAL D E S O U S A 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N de UPFR Envolv ldas: Sub-Nuc leo S N IV 

D A T A DA E N T R E V I S T A : 

P E S Q U I S A D O R 

Nuc leos N 1 

agenda > : 

iLLA 

Munic ip io S O U S A 

P E S S O A L PATRIMONIO 15. NOME E I D A D E DO P R O P R I E T A R Y 

2 .NDP 4. ATP 5 .ATT 7.VIB 9 .V. An-RS 10 .VTP-RS 

C E R E A I S P R O D , (ha) FeijSo: Miiho M a m o n a : 0,16 Sorgo: Mand ioca: 16 .GRAU D E I N S T R U Q A O DO P R O P R I E T A R Y 

CEREAIS CASADOS (ha) Fe • t.i B2 Fe x M a m : Fe x Mi l x Mam: M a m x Mil: 

H O R T A L I Q A S (ha) Cenoura : Beterraba: Cebo la : i Tomate '•• no 

C A P I N E I R A S (ha) Pa lma 0.83 C a p i m cor te Mand ioca Pisoteio Pasto Nativo: Caat inga: 

F R U T A S (P6s) Abacate : 159 Abacax i : 92 Acero la 1054 MamSo 1883 Banana : 17.NOME A S S O C I A C A O O U MAIS P R O X . F R U T A S (P6s) 

Tanger lna: C6co 106301 JamelSo: Q Graviola: 577 F. PSo: 27 

LimSo: Jaca Manga : 1393 Jabot icaba ; Laranja: 282 

P inha: Maca Ser ingue la : Pi tanga 11 Ca ju : 848 18. P L A N T A S MEDIC INAIS C U L T I V A D A S 

Umbu : 2 MelSo: Cafe : Tamar indo: N Goiaba: 2453 

Urucum: 4 RomS: . Uva • i Maracuja : 9a L ima: 

9. ANIMAIS O U T R A S C U L T U R A S 

Bov inos (Cab ; Touros: 86 Bezeros(as) : 

Capr inos ( C a b ; Reprodu to r Bor regos Borregas Cabr i tos(as) : 

Ov inos (Cab.; Rep rodu to r Borregos: Bor regas Cabntos(as) : 

Su inos ( C a b ) Reprodutor . Machos Femeas 

Eguinos/Muarea Eguas: Pot ros(anca) Jumentos(a) : 

: elt0es(a8) 

|Bur ros(as) : 

24. ANIMAIS D O M E S T I C O S ( Q U A L E S E FOI 

V A C I N A D O ) 

Aves ( C a b ) 
Gal inhas: F rangos Frangas 

Perus(as) : Pintos: Gansos (as ) : Pavao 

Patos(as) : 

Mar recos : 

1- UPFR: Unidade d e p roducao rural 

2- N D P : N° de dependen tes das Prop. 

3- NPT: N° de pessoas t raba lhando na Prop. 

4- A T P Area Tota l da Propr iedade 

5- ATT : Area Total Traba lhada 

6 - VTT : Valor Total das Terras 

7- V IB : Valor dos Invest e Benfei tor ia 

8- V E M V : Va lo r dos Equip MSquinas e Ve lcu los 

9- V a n : Va lo r d o s An ima l s 

10- V T P : Va lo r Total do Pat r imonio 

1 1 - RP: Renda das Propr iedades 

12- RA: Renda d a s Aposen tador ias 

13- QV: Melhor ia da qual id. de vida 

14- RE: Renda Extra 

P R O D U C A O L E I T E I R A 

DlARIA Q T D DE C A B E Q A S 

CAPRI NO 

B O V I N O 1714 1053 

22. C U S T O DA R A C A O - R S 

23. QUAL A L I M E N T A C A O E USADA?_ 

25 M O D U L O D O P O T E N C I A L D 'AGUA 

( ) I - A g u a em abunddnc ia (+ 500 0 L/H) 

( X ) II - A q u a razoavel (500 -5000L /H) 

( ) III - A g u a escassa (0-500L/H) 

26 Q U A L I D A D E DA A G U A 

( ) P E S S I M A 

( ) R U I M 

( X ) R A Z O A V E L 

( ) BOA 

2 7 - E S G O T O S E D E J E T O S : 

27.1 - Onde sao fei tas as necess idades f is io log icas? ( 

27 .2 - A casa possui fossa sept ica? ( )s im ( 

27.3 - O esgoto e despe jado ao ar livre ( )s im 

27.4 - O esgoto e despe jado e m rio, lagoa ou s imi lar ( 

27 .5 - O esgoto e despe jado e m fossa sept ica ( )s im 

JBanheiro 

)n3o 

( )n3o 

)s im zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( 

( JLatrina ( )A ceu aberto 

( )n3o 

)n3o 

27.5.1 - Qua l a distancia ent re a fossa e a fonte de agua (m)? . 

O B S E R V A Q O E S : 28 Fonte 

( ) Carro p ipa ( ) P o c o 

( X ) A c u d e ( x ) R io 

( ) S a n e a m e n t o ( ) Cac imba 

( ) Ou t ro 

29 Energia eletr ica 

) s im ( ) nao 

30 Moradia 

( ) Taipa ( ) A lvenar ia 



ASSOCIATIVO NUCLEAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P L A N E J A M E N T O E S T R A T E G I C O DAS O P O R T U N I D A D E S L O C A I S E X I S T E N T E S 

M O D U L O S DE P O T E N C I A L I D A D E E P R O D U T I V I D A D E 

UNIDADES P R O D U T I V A S F A M I L I A R E S 

PARCERIA: PREFEITURA M U N I C I P A L DE S O U S A 

DATA DA E N T R E V I S T A : 

P E S Q U I S A D O R : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—^Vageneta 

1 N de UPFR Envorvidas Sub-Nuc leo S N IV Nucleos N_ Munic ip io : S O b S A G R U P O : 

PESSOAL A R E A P A T R I M O N I O 15. N O M E E IDADE DO P R O P R I E T A R Y 

2.NDP 3.NPT 4. ATP 5.ATT 6.VTT - RS 7.VIB 8. VEMV-RS 9.V An-RS 10.VTP-RS 11.RP-RS 12.RA-RS 13.QV-RS 14.RE-RS 

CEREAIS PROD, (ha) Feijf lc V : Mamcr ia 0.16 Sorgo Mand ioca: 16 .GRAU DE INSTRUCAO DO P R O P R I E T A R Y 

CEREAIS CASABOS (h«| Fe x Mi l Fe x Mam: Fe x Mi l x Mam: Mam x Mil: 

HORTALICAS (ha) Cenoura : Beterra ba: Cebola : Tomate : Alho 

CAPINEIRAS (ha) Pa lma: Cap im corte: Mand ioca: Pisoteio Pasto Nat ivo: Caat inga: 

FRUTAS (Pes) Abaca te : Abacax i : Acero la : Mam3o: Banana 17 .NOME A S S O C I A C A O OU MAIS P R O X . 

Tanger ina : 32 Coco : 123544 Jameiao : 0 Grav ida : 642 F. P3o: 27 

LimSo: 994 Jaca: 32 Manga : Jabot icaba: Laranja: 315 

Pinha: Mac a Ser inguela Pitanga Caju 1062 18. P L A N T A S MEDICINAIS C U L T I V A D A S 

UmbO: 2 Melao: 67 Ca fe : Tamar indo: 131 Goiaba: 4102 

Urueum: R o m a : Uva MaracMM Lima 

19. ANIMAIS O U T R A S C U L T U R A S 

Bov inos (Cab.) Matr izes ! ouros Garrotes: Novi lhas: Bezeros(as) 

Capr inos (Cab ) Matr izes Reprodutor: Borregos :-. r rega i 77 Cabr i tos(as) : 

Ovmos (Cab.) Matr izes Reprodutor. •" ::: • Borregas Cabr i tos(as! 

Su inos (Cab ) Matr izes Reprodutor: Machos: Femeas: Lei t6es(as) : 24. A N I M A I S D O M E S T I C O S (QUAL E SE FOI 

Equinos/Muares Ca . alos Eguas: Potros(anca) : Jumentos(a) : Burros(as): V A C I N A D O ) 

Aves (Cab.) 
Gal inhas: Galos: ; : ngos Frangas: Patos(as): 

Aves (Cab.) 
Perus(as) : Pll (OS Gansos(as) : Pavao: Guines Marrecos: 

1- U P F R : Unidade de produgao rural 

2- N D P : N 'de dependentes das Prop. 

3- NPT: N ' d e pessoas t rabalhando na Prop 

4- A T P : Area Total da Propr iedade 

5- A T T : Area Tota l Trabalhada 

6- VTT : Valor Tota l das Terras 

7- V IB : Valor dos Invest e Benfeitoria 

8- V E M V : Valor dos Equip. Maquinas e Velcu los 

9- V a n : Valor dos An ima is 

10- V T P : Va lo r Tota l do Patr imonio 

11 - RP: Renda das Propr iedades 

12- RA: Renda das Aposentador ias 

13- QV: Melhor ia da qual id. de vida 

14- RE: Renda Extra 

21 

P R O D U Q A O LEITEIRA 

DlARIA QTD DE C A B E Q A S 

CAPRINO 

• : • 

22. C U S T O DA RAQAO-RS: 

23. QUAL A L I M E N T A C A O E USADA?_ 

25 M O D U L O DO P O T E N C I A L D'AGUA 

( ) I - Agua em abundancla (+ 5000 L/H) 

( X ) II - Aqua razoSvei (500-50O0L/H) 

( ) 111 - Agua escassa (0 -5001 /H: 

26 Q U A L I D A D E DA A G U A 

( ) P E S S I M A 

( ) R U I M 

: ) R A Z O A V E L 

; 3 0 A 

27-ESGOTOS E D E J E T O S : 

27.1 - Onde sao feitas as necess idades f is iolbgicas? ( )Banheiro ( JLatrina 

27 .2 - A casa possui fossa sept ica? ( )sim ( )n3o 

27.3 - O e s g o t o e despe jado ao ar livre ( )sim ( )n8o 

27.4 - Oesgo to e despe jado em rio, lagoa ou simi lar ( )sim ( 

27.5 - Oesgo to e despe jado em fossa sept ica ( )sim ( )n3o 

27 5.1 - Qua l a distancia entre a fossa e a fonte de 3gua (m)? 

( )A ceu aberto 

)n3o 

O B S E R V A C O E S : 28 Fon te 

( x ; Car re p ica 

( X ) A c u d e 

( i S a n e a m e n t o 

) Ou t ro 

< IPCCC 

( X ) Rio 

( JCac imba 

29 E-,ergia eietnca 

( X ) s im ( ) nf lo 

30. Morad ia 
T a i p a 



C O O P E R A T I V O L O C A L 

P L A N E J A M E N T O E S T R A T E G I C O D A S O P O R T U N I D A D E S L O C A I S E X I S T E N T E S 

M 6 D U L O S D E P O T E N C I A L I D A D E E P R O D U T I V I D A D E 

U N I D A D E S P R O D U T I V A S F A M I L I A R E S 

P A R C E R I A : P R E F B T U R A M U N I C I P A L D E S O U S A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DATA DA ENTREVISTA: / . 

PESQUISA DOR: 

agenda :•: 

D A L L A 

1 N de UPFR Envoh/idas: Sub-Nucleo Nucleos Municipio: SOUSA GRUPO: 

PESSOA L AREA PATRIMONIO 15. N O M E E I D A D E D O P R O P R I E T A R I O 

2 . N D P 3.NP1 4. A T P 5.ATT 6.VTT- RS 7.VIB 8.VEMV-RS 9 .V.An 1 0 . V T P - R $ 11 .RR 1 2 . R A - R $ 1 3 . Q V - R S 14.RE-RS 

CEREAIS PROD, (ha) Feijao: Milho: Mamona: Sorgo: Mandioca: 16.GRAU DE INSTRUCAO DO PROPRIETARIO 

C E R E A I S C A S A D O S (ha) Fe x Mil: Fe x Mam: Fe x Mil x Mam Mamx Mil: 

HORTALICAS (ha) Cenoura: Belerraba: Cebola Tomale: Alho: 

CAPINSRAS (ha) Palma: Capimcorte: Mandioca: Rsoteio: Pasto Nativo: Caatinga: 

FRUTAS (Pes) Abacate: Abacaxi : Acerola: Mamao: Banana: Outros: 17.NOMEASSOCIAQAO OU MAIS PROX. 

Tangerina: C6co: Ja melao: Gra viola: F. Pao: 

Limao: Jaca: Manga: Jaboticaba: Laranja: 

Rnha: Maca: Seringuela: Pitanga: Caju: 18. PLANTAS MEDICINAISCULTIVADAS 

Umbu: Melao: Cafe: Tamarindo: Goiaba: 

Urueum Roma: Uva: Maracuja: Lima: 

19. ANIMAIS O U T R A S C U L T U R A S 

Bovinos (Cab.) Matrizes Touros: Gar rotes: Novilhas: Bezeros(as) 

Caprinos (Cab.) Matrizes Reprodutor: B o r r e g o s Borregas: Cabritos(as) 

Ovinos (Cab.) Matrizes Reprodutor: Borregos: B o r r e g a s : Oabritos(as) 

Suinos (Cab.) Matrizes Reprodutor: Machos: Femeas: Leitoes(as): 

Equinos/Muares Cavalos: Eguas: Potros(anca): Jumentos(a): Burros(as): 

24. ANIMAIS DOMESTICOS (QUAL E SE FOI 

VACINADO) 

Aves (Cab.) 
Galinhas Galos: Frangos: Frangas: Rntos: 

Perus(as): Rntos: Gansos(as): Pavao: Guines: 

Patos(as): 

Marrecos: 

1- UPFR: Unidade de producao rural 

2- NDP: N° de dependentes das Prop. 

3- NFT: N> de pessoas trabalhando na Prop. 

4- ATP: Area Total da Ropriedade 

5- ATT: Area Total Trabalhada 

6- VTT: Vator Total das Terras 

7- VIB: Valor dos Invest, e Benfeitoria 

8- VEMV: Vator dos Equip. Maquinas e Velculos 

9- Van: Valor dos Animais 

10- VTR Vator Total do PatrimSnio 

11- RP Renda das Propriedades 

12- RA: Renda das Aposentadorias 

13- QV: Melhoria da qualid. de vida 

14- RE Renda Extra 

P R O D U C A O L H T B R A 

D A R I A Q T D D E C A B E C A S 

C A P R I N O 

B O V I N O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20. 

2 1 . 

22. C U S T O D A R A C A O - R S : 

23. Q U A L A L I M E N T A C A O E U S A D A ? _ 

25. MODULO DO POTENCIAL DAGUA 

) I - Agua emabundancia (+ 5000 L/H) 

) II - Aqua razoavel (500-5000L/H) 

) III - Agua escassa (0-500L/H) 

26. QUALIDADE DA AGUA 

) PESSIMA 

) RUM 

) RAZOAVEL 

) BOA 

27-ESGOTOS E DEJETOS: 

27.1 - Onde sao feitas as necessidades fistotogicas? ( )Banheiro ( )Latrina 

27.2 - A casa possui fossa septica? ( )sim ( )nao 

27.3 - Oesgoto e despejado ao ar livre ( )sim ( )nao 

27.4 - O esgoto e despejado em rio, lagoa ou similar ( )sim ( )nao 

27.5 - Oesgoto e despejado em fossa septica ( )sim ( )nao 

27.5.1 - Qual a distancia entre a fossa e a fonte de agua (m)? 

( )A ceu aberto 

OBSERVACOES: 28 Fonte 

) Carro pipa 

) Acude 

) Saneamento 

) Outro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( )P09O 
( )Rio 

( ) Cacimba 

29. Energia eletrica 

) sim ( ) nao 

30. Moradia 

) Taipa ( ) Alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LA 
I - J 



ANEXOS 
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MAP A CIDADE DE SOUSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
i 
\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UIRAUNA \ 

\ 

VIEIROPOUS / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: LASTRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • _ 

\ SANTA CRUZ 

N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 

g 
Q-. 

O 
Q 
O 
5 i 6 

o t 

2 ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SN I 
•  

SN I I • y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 

s s f 

| • P » U t > . ' SAO FRANCISCO 

- • • 3 " i t -
C a m p o s . 

SNIV I SNIII zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F APARECIDA 

' 

—T «;i « a r. » zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao GonQolc 

S A O JOSE DA LAGOA TAPADA 
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Sistema Holistico Ambiental de Producao Permacultural MANDALLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De custo relativamente baixo, o Sistema Holistico Ambiental MANDALLA, 

e um dos possiveis exemplos da integragao Permacultural: QUALIDADE / 

PRODUTIVIDADE / RESPONSABILIDADE SOCIAL / E EXERCiCIO DE 

CIDADANIA 

Uma das principals caracterfsticas necessarias a evolucao destes processos 

de reabilitagao holistica e sistemica, e o crescente grau de conscientizagao atingido 

por parte dos diversos atores locais, motivados que sao, pelas informacoes 

decorrentes de uma atualizada leitura das realidades do seu meio ambiental. 

As agoes plenas, facilitadoras desta implementacao processual, tem por base 

a utilizacao das habilidades ambientais normalmente existentes em cada cultura, 

impulsionadas por uma visao de interligagao multiparticipativa e interinstitucional, 

com as demais acoes decorrentes dos sistemas ali incidentes. 

A possibilidade de uma melhor forma de aproveitamento das oportunidades, 

por determinada area de atuacao, e o correto emprego de uma viabilizagao pre-

planejada, por um processo de desenvolvimento socio-economico-produtivo, para 

um racional emprego e utilizacao maximizada dos seus potenciais e tradicoes 

ambientais: TERRA, TRABALHO, CAPITAL e CONHECIMENTO 

A holfstica de adequacao desta visao estrategica, do ver e querer fazer, esta 

configurada pela capacidade adquirida atraves da execucao deste saber, fazendo 

acontecer as coisas certas. de uma formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA certa. com as pessoas certas e.. no 

tempo certo. 

Um simplificado arranjo da capacitagao metodologica ate entao ja existente, 

porem, por algum motivo atualmente esquecido, conduz as praticas orientadoras da 

expressiva necessidade de atendimento, das demandas requeridas pelos processos, 

apos a implantacao de uma eficiente organizagao ambiental, visando nao so e 

apenas a minimizacao da fome e da miseria humanas, mas acima de tudo o real e 

total significado da importancia imediata da reintegragao consciente, destas 

pessoas, ao meio ambiente em que vivem. atraves de uma gestao social co-

participativa e plena. 
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O pensamento primeiro de que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a qualidade comeca "em mim", e parte da 

secular necessidade de que quase nada podera ser feito na intengao de contribuir 

para o resgate do bem estar social ambiental, sem que o seu principal ponto de 

partida seja a facilitagao dos processos motivadores, da auto- suficiencia dos 

envolvidos. 

A tonica desta conscientizagao efetiva de necessidades e de resgate da 

dignidade humana torna-se produto final da informagao e da organizagao desta 

produgao com qualidade. produtividade. responsabilidade social e exercicio de 

cidadania, de uma forma progressiva e constante. 

E a partir da satisfagao e do atendimento das necessidades primarias destas 

pessoas, atraves do seu proprio trabalho, que a facilitagao e a adequagao das 

tecnologias existentes, valida e viabiliza as oportunidades e tradigdes 

produtivas de um potencial ate entao adormecido. 

A insergao de processos produtivos, devidamente agroindustrializados e 

verticalizados, organiza a gestao social das oportunidades produtivas de 

impulsao, como principal fator de destaque da reestruturagao da economia 

ambiental pretendida 

Os exodos rurais ate aqui praticados e de consequencias desastrosas para 

os diversos centros de concentragao urban a, sao minimizados pelo surgimento de 

uma nova forma de viver, produzir e consumir, atraves de um mercado 

justo/terceira via, com a motivagao crescente de interesses comuns, NO CAMPO, 

estabilizados por empreendimentos agropecuarios muftiparticipativos, em seu habitat 

natural, quando conseguimos facilitar atraves da informagao, a organizacao do 

campo para produzir e das cidades para consumir 

Todas estas consequencias do agir, pautadas na insergao de uma leitura 

antecipada da realidade local, habilita a configuragao um diagnostico agropecuario 

ambiental amplamente atualizado, nossibilitando ainda o surgimento de um banco 

universal de armazenamento de dados exitosos, na sua integragao as demais 

realidades ambientais adjacentes 

E, pois, a partir do conhecimento de cada realidade que surgem as 

oportunidades de moiivacao, a urna necessaria responsabiiidade social, objeto 
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de motivacao conjunta dos mais diversificados sistemas de organizacao 

holistica destas tradigdes e oportunidades despertadas. 

interagindo na formagao dos mais variados interesses comuns, as 

agoes passam ao nive! de uma comum uniao, conjugadas que estao, pelos 

diversos sistemas de interligagoes concentricas e crescentes do: quern 

somos, aonde estamos, o que temos, aonde queremos cheqar, com quern 

chegaremos e de que forma chegaremos la. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 uso adequado dos recursos ambientais disponiveis, isentos de 

desperdicios, torna-se a principal CHAMA da motivagao inovadora e impulsora 

destes processos de informagao e de organizagao do conhecimento, na busca de 

melhoria da Qualidade de Vida ( Q.V. ) , da Produtividade Economica ( Q. E. ) e 

do Equilibrio Ambiental ( E. A.) pretendidos. 

A viabilidade racional e planejada desta facilitagao de conhecimentos permite 

a integragao das oportunidades produtivas existentes, a partir da melhor forma de 

captagao, armazenamento e uso da agua disponivel nestes ambientes. 

O correto emprego destes recursos disponibilizam a imediata geragao de 

emprego e renda, pela produgao de alimentos naturais e ausentes de 

desperdicios, ao agricultor e a sua famflia. 

A adequagao das tecnologias apropriadas, de baixos custos e de facil 

manejo, totalmente acessiveis ao nfvel de uma producao familiar satisfatoria, 

envolve totalmente a famflia do pequeno produtor rural, possibilitando ainda, sua 

integracao crescente e multiparticipativa futura, junto as famflias de produtores 

vizinhos. 

Desta forma as MAN DALLAS passam a contribuir para uma melhor forma de 

racionalizacao sistemica e universal de aproveitamentos, possivel de ser praticada, a 

partir do uso racional do potencia! produtivo de cada propriedade rural 

UNIVErtSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 
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ESTRUTURA MANDALLA 

Todo este processo e iniciado a partir de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AREA SEMENTE, de apenas 
1A de hectare da propriedade envolvida: 2.500 m2 ou 50 m x 50 m, evoluindo com o 

tempo, de uma forma satisfatoria de crescencia concentrica, a partir da evolugao 

multiplicativa dos seus nove circulos de distribuicao de agua, organizados ao 

redor de um reservatorio central de caracteristicas concavas, com 06 m de 

diametro, profundidade central de 1,85m e cerca de 27 a 30m3 de armazenamento, 

onde sao criados peixes, patos e marrecos, na melhor utilizacao dos conceitos 

permaculturais em sua integragao produtiva. 

N 
M. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» 

s. 

O 

s. 
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J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir da total exploracao desta area, o processo expande-se para uma 

ocupagao paulatina da area restante, nestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hectare, com uma producao 

decorrente de um total de quatro MAN DALLAS, de identicos tamanhos, em 

produtividade diversificada, complementadas apenas pela insergao central de MAIS 

UM TANQUE DE ARMAZENAMENTO D'AGUA, destinado ao equilibrio produtivo 

mensal do fornecimento de peixes. 

A area semente inicial de 2.500m2 , possibilita ainda, a criagao de coelhos, 

cabras, codornas, guines, minhocas e um minimo de 250 fruteiras variadas, 

trazendo para a mesa da famflia rural, leite, ovos, peixes, carnes, frutas e derivados. 

Estas novas opgoes produtivas dao margem, tambem, ao desenvolvimento 

do artesanato a partir do uso de produtos e conservas e da peie dos animais ali 

criados. 

Mais de 1000 fruteiras diferenciadas podem ser exploradas por cada 

hectare devidamente planejado, alem da insergao da floricultura e da utilizagao 

de plantas medicinais diversas. 

Com o projeto em pleno funcionamento a UPFR envolvida, podera obter uma 

renda mensal de ate mais de 5 mil reais por mes (modulo MOISES), alem da 

garantia nutricional do seu proprio sustento com uma produgao permacultural, 

de produtos essencialmente organicos, em uma area de 02 hectares. 

O Projeto faz uma analogia ao nosso sistema solar onde cada planeta 

representa um circulo produtivo, na melhor configuragao holistica de integragao 

sistemica ambiental. 
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Os circulos Mercurio. Venus e Terra sao denominados:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Circulos de 

Melhoria da Qualidade de Vida Ambiental - (QV) Ali sao cultivadas hortaligas 

diversificadas, tais como, alface, coentro, cebolinha, pimentao, cenoura, rabanete, 

repolho, couve, etc em perfeita harmonia com culturas como bananeiras, batatas e 

macaxeira, alem do cultivo de plantas medicinais e ainda, da criagao de minhocas 

"vermelhas da California", responsaveis pela transformagao de reslduos animais e 

vegetais em compostos enriquecidos, para produgao de humus, adubos, defensivos, 

tendo importante papel na composicao basica da racao alimentar dos animais 

monogastricos deste sistema integrado e produtivo. 

Os circulos Marte, Jupiter Saturno, Urano e Netuno, denominados: Circulos 

da Produtividade Economica - PE. Destina-se ao cultivo das culturas 

complementares diversas, tais como o milho e o feijao verde, a abobora e plantas de 

maior porte como: mangueiras, coqueiros, bananas, etc., chegando a comportar 

mais de 250 fruteiras em cada area inicial de 50 m x 50 m. em um total de 2.500 m 2 , 

por MANDALA. ou seja, % de hectare. 

O circulo Plutao e o responsavel pela protecao de cada sistema MANDALLA, 

frente ao ambiente externo, cabendo a este circulo, a implantagao de cercas vivas 

de protegao ambiental e de quebra vento, como forma de melhorar a sua 

produtividade e de provir parte da alimentacao animal e fornecer nutrientes para 

recuperacao do solo. Este circulo, aqui denominado de Circulo de Equilibrio 

Ambiental - E.A., destina-se ao cultivo de palma forrageira, sisal, mamona, 

gergelim, leucena, etc. 

Nesta area de 50 x 50 m, estarao ainda plantados 06 pes de coqueiro, cada 

um ao final das 06 linhas centrais de distribuigao, os quais deverao ser irrigadas por 

ocasiao das limpezas programadas destas linhas de 22 m, compostas por 06 

mangueiras plasticas de % " de diametro e com 22 m de comprimento. 

Nestas linhas de distribuigao, denominadas LINHAS MESTRAS do sistema de 

aspersao, estarao distribuidos 60 gotejadores, cada qual alimentando um pe de 

mamao, 60 ao todo. 

A estrutura energetica do nosso sistema solar e o SOL. Na MANDALLA, 

este centro energetico esta irradiado na forma de uma agua organicamente 

enriquecida, pela criagao de patos, marrecos e peixes e, oportunamente distribuido, 

entre as culturas, por meio de uma pequena bomba "sapo", submersa , com 

capacidade de 1900 I de agua por hora. (e gue custa apenas, R$ 120,00) 
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Uma estrutura de vertice piramidal, constitufda por 6 caibros. com 04 m de 

comprimento cada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma uma piramide em eievacao cujo vertice ascende, ao 

centro do perimetro da area do tanque, suportando uma estrutura adaptada de 

irrigacao, a partir de uma pequena bomba de agua submersa, com capacidade de 

bombeamento de 1900 litros hora, responsavel pela distribuicao da irrigacao em 

cada area sistemica de 50 x 50 m. 
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Controlando toda esta alimentagao, na base de sustentagao dos 06 caibros. 

estarao 06 registros de gaveta de % ", responsaveis pela distribuigao alternada da 

agua nas 06 LINHAS MESTRAS DE ALIMENTAQAO, apos um recebimento da 

mangueira de 1" advinda da bomba e distribuida por duas cruzetas e uma conexao 

em T de 32 mm. Todo este conjunto encontra-se em suspensao vertical pendente, a 

partir do apice vertical da estrutura caibal de eievacao, composta pelos 06 caibros de 

04 m para sustentagao da bomba submersa de irrigagao. 

O alinhamento geografico dos caibros recebe sua orientagao direcional, de 

acordo com a finalidade de cada sistema MANDALLA, (fundo de quintal, domestico, 

comercial etc.) derivando dai, as aberturas de radianos: 45, 60, 90 e 120 graus, 

correspondendo por sua vez as formas de distribuigao orientada dos caibros 

componentes na piramide central, responsavel pelas linhas de distribuigao d' agua: 

08, 06, 04 e 03 pegas em linhas de mangueiraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 3A de 20m de comprimento e 

de distribuigao opostas. 
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Em cada uma destas linhas de distribuicao serao plantados 10 pes de 

mamao, com gotejamento individual, estando assim respectivamente configurados 

por previsao respectiva: 80, 60, 40, e ou 30 pes respectivamente. 

Cada uma destas linhas alimentara azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA distribuigao de 06 circulos de 

mangueiras de 16 mm, controlando um total de 600 micro aspersores (de 

cotonetes adaptados), distribuidos por grupos individuals de ate 28 micro 

aspersores, confeccionados em cotonetes de ouvido e controlados por pequenos 

registros de 16 mm, responsaveis pela aspersao total de uma area produtiva de 

1.456m2 distribuida pelos 09 circulos de configuragao concentrica. 

Pendente em uma das pernas do vertice central de estruturagao encontra-se 

uma lampada, ligada ao entardecer, servindo de armadilha para insetos que ao 

inves de irem para as plantas serao atraldos pela luminosidade, cansando e caindo 

na agua para alimentagao dos peixes 
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DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMA$AO DE PROFESSORES 

B1BU0TECA SETORIAL 

CAJ AZEIRAS - PARAlBA 
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SISTEMA DE GOTEJAMENTO COM UTILIZAQAO DE GARRAFAS PET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a auto-sustentagao alimentar, as UFPR's evitam a saida de dinheiro 

para fora da regiao. propiciando ainda, alimentos sadios para a populacao 

ambiental em cada municipio, o que contribuira em muito, para a reabilitagao da 

economia local, criando novas oportunidades de empreendimentos urbanos, 

com um possivel fortalecimento ascendente no comercio local e regional. 


