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1 Introdugao 

O Estagio Supervisionado Obrigatorio III e um componente curricular 

profissionalizante, do curso de Medicina Veterinaria da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) sendo de suma importancia para a formagao do Medico 

Veterinario. 0 ESO III proporciona ao discente estabelecer conexao entre os 

conhecimentos adquiridos durante o periodo de formagao academica e a 

atividade pratica, consolidando as informagoes outrora recebidas. 

Este relatorio tern por finalidade descrever algumas atividades 

acompanhadas durante o estagio, desenvolvido nas Instituigoes nao 

governamentais (Ong's) ASPTA (Assessoria e Servigos a projetos em agricultura 

alternativa) e PATAC (Programa de aplicagao de tecnologias alternativa as 

comunidades) no Brejo e Cariri paraibanos. As atividades desenvolvidas estao 

relacionadas a assessoria tecnica dos agricultores que ja veem sendo 

acompanhados ha mais de trinta anos pelas ong's, essas instituigoes visam 

promover o fortalecimento da agricultura familiar de base ecologica e fortalecendo 

a organizagao popular dos trabalhadores. 0 estagio foi realizado sob Orientagao 

do Mestre em Medicina Veterinaria Francisco Roserlandio Botao Nogueira, 

funcionario da ASPTA e membro do PATAC, as atividades foram desenvolvidas 

no periodo de 13 de Agosto a 01 de Novembro de 2007 perfazendo carga horaria 

de 360 horas. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caracterizacao das Instituigoes e areas de atuagao 

2.1 ASPTA 

A AS-PTA - Assessoria e Servigos a Projetos em Agricultura Alternativa -

foi fundada no ano de 1984 e tern por objetivo a promogao do desenvolvimento da 

agricultura brasifeira com base nos princfpios da agroecologia e no fortalecimento 

da agricultura familiar. Trabalha com dois projetos de desenvolvimento local no 

nivel micro, no qual se articulam varios objetivos atraves da constituigao de redes 

sociais e locais de experimentagao e de disseminagao de inovagoes. 

No nivel macro, a AS-PTA integra ativamente redes regionais e nacionais 

de promogao da agroecologia, como a Articulagao do Semi-arido Brasileiro (ASA 

Brasil), as Jornadas Paranaenses de Agroecologia e a Articulagao Nacional de 

agroecologia (ANA). 

Na Paraiba tern sua sede localizada na cidade de Esperanga no Brejo 

paraibano, onde integra redes de trabalhadores. Uma das mais importantes e o 

trabalho realizado junto ao Polo Sindical da Borborema - Forum Regional 

constituido por 16 sindicatos de trabalhadores rurais e diversas associagoes de 

agricultores, localizados no brejo, agreste e curimatau, que congrega hoje cerca 

de 4.000 famflias de agricultores. 

2.2 PATAC 

O PATAC - Programa de aplicagao de tecnologias alternativa as 

comunidades - foi fundado ha 37 anos por Padres Redentoristas da Igreja 

Catolica, vindos da Holanda. Em principio foi criado para construgao de casas que 

usassem tecnologias alternativas e de simples acesso a populagao nas periferias 

da cidade de Campina Grande, a ideia foi concebida pelo Padre Urbano, que 

preocupado com o numero alto de pessoas que moravam nas ruas da cidade, 

decidiu criar modelos de casas mais baratos e de facil construgao em forma de 

mutiroes. 

Depois de muitos anos construindo as casas, o Padre percebeu que o 

numero de pessoas nao diminufa e entendeu que os problemas de 
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superpopulagao na zona Urbana tinham suas raizes ligadas a expulsao dos 

camponeses do campo, por pessimas condigoes de vida. 

Dessa forma 0 PATAC redirecionou sua intervengao iniciando um trabalho 

voltado para o campo, tendo como papel central os problemas como precariedade 

dos recursos hfdricos e a seguranga alimentar. 

Hoje o PATAC, trabalha com programas ligados a recursos hfdricos, 

seguranga alimentar e politicas publicas, tern seu trabalho voltado para o Cariri 

paraibano onde e parceiro do Coletivo Regional de Educagao Solidaria do Cariri e 

Serido ,uma articulagao que trabalha com 11 municfpios do cariri e esta dividido 

em tres comissoes que sao: agua, sementes e criagao animal. 

Essa duas Ong's estao ligadas a ASA, que e um forum de organizagoes da 

sociedade civil, que vem lutando pelo desenvolvimento social, economico, politico 

e cultural do semi-arido brasileiro, desde 1999, e congrega mais de 700 

entidades. 

2.3.1 Caracterizacao das areas 

0 Cariri 

O Cariri e uma microrregiao do Estado da Paraiba localizada na franja 

ocidental do planalto da Borborema, em plena "diagonal seca", onde se observam 

os menores indices de precipitagao pluviometrica do semi-arido brasileiro, com 

medias anuais historicas inferiores a 400 mm. Seus solos sao rasos e litorios, com 

muitos afloramentos rochosos, apresenta alta susceptibilidade a desertificagao, 

situagao constantemente agravada pela persistencia de uma exploragao 

economica baseada em praticas de manejo inadequadas (CANNIELLO, 2004) 

O Agreste 

A area ocupada pelo Agreste situa-se numa estreita faixa, paralela a costa. 

Possui como caracteristicas principais; a) solos profundos, com relevo 

extremamente variavel, associados a solos rasos; b) solos relativamente ferteis; c) 

area de transigao entre a faixa umida e o Semi-Arido; d) vegetagao variavel com 
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predominancia de vegetacao caducifolia; e) area sujeita a secas; f) precipitagao 

pluviometrica, tambem variavel entre 300 e 1200 mm/ano, sendo predominante 

entre 700 e 800 mm/ano. 

Varios estudos identificam o Agreste nao como uma area contfnua com 

caracterfsticas proprias, mas um conjunto de areas alternadas e esparsas, 

identificadas aqui na Paraiba, como Curimatau e o Brejo (SANTOS, 2001). 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A metodologia do trabalho 

As instituigoes entendem que a agricultura deve ser trabalhada de forma a 

gerar vida e bem estar social para todas as famflias e nao gerar dependencia nas 

suas formas de produzir e alimentos contaminados que possam vir trazer algum 

prejuizo. Por essa mudanga na forma de tratar a agricultura e que a metodologia 

utilizada pelo PATAC/ASPTA para desenvolver seu trabalho consiste em primeiro 

lugar a considerar os agricultores como os legitimos portadores de um 

conhecimento ja experimentado por muitos anos, e que nao e o papel da 

assessoria tecnica dizer o que eles devem fazer e sim acompanhar as inovagoes 

e promover o intercambio entre as experiencias que sao feitas por outros 

agricultores que estao em processo de transigao agroecologica, assim como 

promover a organizagao popular. 

Com o intuito de demonstrar que o produtor pode ser um pesquisador e 

difusor de seus conhecimentos, trabalhou-se com a formagao de agricultores 

experimentadores, por considerar que a construgao de solugoes e um processo 

coletivo que envolve todos os agricultores interessados num determinado tema, 

sem desconsiderar o apoio dos tecnicos. 

Os principios de trabalho com os agricultores e agricultoras seguem a 

seguinte logica: 

- Diagnostico participativo1; 

- Experimentagao participativa; 

- Solugoes agroecologicas especificas para cada produtor (conforme 

suas economias); 

- Produtor como pesquisador e difusor de seus conhecimentos; 

- Analisar as variadas formas que os agricultores lidam com os 

problemas identificados, com vistas as futuras experimentagoes para 

outros agricultores e agricultoras. 

Um conjunto de metodos e abordagens que possibilitam as comunidades compartilhar e analisar sua 

percepgao acerca de suas condigoes de vida, planejar e agir. 
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Outro fator essencial para o desempenho dessa transicao de matriz 

tecnologica convencional de producao para uma matriz agroecologica e a 

construgao de conhecimentos a partir daqueles que realmente o fazem, que sao, 

os agricultores e agricultoras que estao experimentando e pesquisando 

diariamente com os metodos de erro e acerto que foram utilizados por milhares de 

anos por seus ancestrais. 
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4 Atividades desempenhadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anteriormente ao inicio das atividades ligadas ao estagio houve duas 

reunioes com a presenca da equipe do PATAC, dos agricultores e do estagiario. 

Paralelamente foram realizadas visitas num periodo de uma semana as familias 

que fariam parte da pesquisa para entender como funcionava o escoamento dos 

produtos derivados de leite em Soledade. Oportunidade em que foi feita uma 

primeira coleta de leite e queijo. 

No segundo dia de estagio foi realizada uma reuniao com o PATAC, com o 

objetivo de tracar um piano de trabalho para o estagio. Ficou acertado que o 

estagio consistiria numa continuidade das atividades de pesquisa de leite e 

derivados e avaliacao das praticas de manejo, ja iniciadas ha cerca de seis meses 

com os agricultores e agricultoras envolvidos na pesquisa. Pois muitos 

agricultores (as) vinham sofrendo problemas com a qualidade do queijo vendidos 

no mercado local, assim tambem como o leite, que e materia prima, tambem 

vendida no programa do leite da Paraiba ligado a fome zero. 

0 resumo das atividades estao apresentadas na tabela 1. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 . Atividades desenvolvidas durante o estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATIVIDADE* LOCAL"* INSTITU'iQAO 

Reuniao de 

planejamento e 

avaliacao do coletivo 

regional de educagao 

so II daria do cariri e 

Serido. 

Day Camp/ 

Campina Grande 

PATAC 

Visita aos agricultores 

pesquisados, para 

avaliacao das praticas 

de manejo na ordenha. 

Soledade PATAC/ASPTA 

Apresentacao de 

resultado parcial da 

pesquisa do leite aos 

agricultores 

Soledade PATAC 

Visita aos agricultores 

para desenho do mapa 

da propriedade4 

Soledade PATAC/ASPTA 

Planejamento e 

avaliacao do trabalho de 

grupo de mulheres com 

beneficiamento de frutas 

nativas 

Soledade PATAC 

Reunioes da Comissao 

de criagao animal do 

coletivo regional de 

educagao solidaria do 

cariri e Serido 

Soledade/ Juazeirinho/ 

Olivedos 

PATAC/ASPTA 

Reuniao sobre o 

andamento da pesquisa 

do leite 

Soledade/ Campina 

Grande 

PATAC/ASPTA 

Reuniao da comissao de 

criagao animal do polo 

sindical da Borborema5 

Lagoa Seca ASPTA 

Seminario do polo 

sindical da Borborema 

sobre Sanidade animal 

STR Remigio ASPTA 

2 Para cada hora de atividade, e necessario duas horas para preparacao e avaliacao. 
3 Onde aparece Soledade esta compreendendo as comunidades de Lajedo de Timbauba, 

Cachoeiras, Arruda, Barrocas e Posse. 
4 O desenho do mapa da propriedade foram feitas por tres familias diferentes, que serviram como 

referenda e faz parte de uma metodologia de reconhecimento das potencialidades e limites da 

area pela propria familia, tambem foi usado como suporte no TCC do estagiario. 
5 Assim como no coletivo o polo sindical da Borborema e composto por comissoes, divididas em : 

agua, sementes, criacao animal e saude e alimentacao 
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Curso sobre abordagem 

metodologica para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

educandos de escola 

tecnica da CPT 

Cajazeiras ASPTA 

Encontro sobre Fundos 

Rotativos Solidarios6 

Santo Andre-PB PATAC 

Seminario para 

apresentacao de 

monitoramento 

economico em familias 

do Polo. 

STR Lagoa Seca ASPTA 

Visita para conhecer os 

biodigestores e sua 

funcionalidade 

Soledade PATAC 

Visita a agricultores para 

conhecer experiences 

sobre fitoterapia. 

Soledade PATAC 

Apresentacao da 

pesquisa do leite 

UFCG/ Campina Grande UFCG 

Reuniao de equipe 

tecnica 

Campina Grande PATAC 

Visitas de 

acompanhamentos 

diversas 7 

Soledade/ Lagoa Seca, / 

Remigio. 

PATAC/ ASPTA 

Estudo de artigos e 

documentos das 

instituigoes. 

Campina Grande/ 

Esperanga 

PATAC/ASPTA 

Sistematizagao0 das 

atividades 

Soledade/ Campina 

Grande/ Esperanga 

PATAC/ASPTA 

Experimento do TCC Soledade PATAC/ASPTA 

6 Sao experiencias voltadas para o esforco das unidades de produeao familiar, para o 

compartilhamento de alimentos, sementes, agua, e outros bens, para o apoio individual e 

psicologico on para a promogao de melhoria das condigoes de vida da coietividade. 

Qualquer visita que nao estava agendada para acompanhamento de alguma atividade nas 

comunidades. p.ex. oficinas 
8 A sistematizacao e um instrumento para olhar de forma analitica e criticamente para o vivido e 

experimentado. Ao examinar de perto os resultados e os impactos alcancados pela experiencia, 

torna-se um exercicio constante de monitoramento e avaliacao das atividades, necessario para o 

continuo aprimoramento da acao. (cf. TAFUR, 2007) 
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5 Desafios e conclusoes 

A agroecologia entendi'da como alternativa de produzir de forma a respeitar 

a natureza e o homem com todas as suas complexas relagoes e de fato uma 

saida viavel para se sobrepor ao pacote tecnologico imposto pelo neoliberalismo 

que simplifica todas as relagoes biologicas, sociais e culturais a esfera de 

mercado, causando uma grande dependencia no ambito da sobrevivencia do 

homem moderno que, mais parece evoluir para sua total extingao. O PATAC e 

ASPTA inseridas nesse contexto propoem a ruptura desse modelo de produgao 

para a agricultura buscando tecnologias alternativas de sustentabilidade e 

conservagao dos recursos naturais que levem o homem a buscar sua verdadeira 

identidade nas formas de produgao limpas que geram vida e dignidade para 

todos. 

Apesar de muitas vezes os agricultores experimentadores terem 

dificuldades no manejo de sua produgao, na insuficiencia dos insumos para uma 

produgao satisfatoria e insergao nos mercados. Descortina-se um grande desafio 

de propor sistemas de produgao no semi-arido seco que va alem da substituigao 

dos insumos, mas caminhe para a otimizagao de todos os recursos naturais da 

propriedade e de forma a integrar todo o sistema no que diz respeito a reciclagem 

de nutrientes e agua tentando ao maximo imitar a natureza, respeitando suas 

complexas relagoes que Ihe conferem seu vigor e resistencia, vale frisar que essa 

construgao e coletiva. 

A pesquisa do leite nao foi encerrada, pois apesar da constatagao de que 

as praticas de manejo ainda sao muito precarias, deve ter continuidade uma 

analise laboratorial de leite e queijo na epoca das chuvas, feita pela UFCG 

Campus de Patos, e uma formagao continuada via PATAC no sentido da 

construgao desses conhecimentos, tendo em vista as exigencias regulamentadas 

na Instrugao normativa 51, do Governo Federal que trata de leite e derivados. 

Outra constatagao e que talvez nem se precise produzir mais tanto 

conhecimento, e sim sistematizar os que ja existem para que nao se percam ao 

longo da historia, mas, que possam ser ensinados, e legitimados pelo tempo e 

pelos seus frutos, transformando-se em patrimonio de todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  
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Enfim esse estagio proporcionou ao estagiario experiencias novas, 

em que o mesmo pode aproveitar muito bem, tirando muitos conhecimentos de 

cada uma delas, esperando tambem ter contribuido com seus conhecimentos em 

relagao aos agricultores e agricultoras, pois eles sao sem sombra de duvida os 

professores dessa disciplina que e entender o campo e suas relagoes. 

Ficando claro que a formagao academica formal, esta muito longe de 

entender a realidade campesina, enveredando por vias que desconsideram o 

conhecimento empirico das comunidades locais e se afastando dos reais 

problemas do homem e da mulher do campo. 
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6 ANEXOS 

Fig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Visita a propriedade de Manoel Claudino (comunidade Cachoeira), observacao das praticas 

de manejo da ordenha. 

2007 9 f 

Fig. 2. Desenho do mapa com a familia de seu Antonio Bento, comunidade Lajedo de Timbauba. 
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Fig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6. Visita a area de barragem subterranea na Comunidade Barrocas 
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: GRUPO I: ASrECIOS PRQHSSI0NAI3 

! l . Qualidads do trabalho 1 

j 2. Cfifj-cidfidj suseri? § inovar 9,o 
j 3. Conliecimentos 

4. Volume e padrao das sirridades 

; £. Cap&cidada de uiquirir, isrsridivr 

6- Cagscidade ietomar inicistivas 
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... _ _. *. 

1-2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O (c 

: LrRUPQ 11: ASPECTOS HUisIANOS 

•. r.Aisiduldsd* ?Pcr.tu?.!idEd? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _ 
S. Cfipacidads de sesuir normas e r*aulani&n.io; mtenios 

' A Reiacio2issT!5nto com colegss ? ambientes 

10. Capacidada de coop?rar (disponibilidade) 

i I I . Rssponssbilidsds • o 
STJB-TCTAI n ty: Q . O ' 

?,EEI»IA FINAL (sub-iote! I - m b - M i a l 

L E E I E S C O Z ^C E I I T J A C A O 

Ate 2,0 -Muito I race 
2.1 a 4.0 -Frsco 

| 44 -o*,0-Regular 
[6.1-6,0-Bom 
: 31 --10.0 - EscelsDia 

C O N C ^E I I U A C A O : £vIEDln FINAL) 
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