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RESUMO 

 
de ensino-

lvendo os discentes do curso de 
Agronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana  

- BA, onde os discentes visitaram produtores rurais e aplicaram uma entrevista semiestruturada 
-estabelecidos em sala de aula. Ap -

-
ue contemplem a agricultura familiar e a agroecologia. 

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento rural; Sustentabilidade; saber tradicional. 
 

 

 

conceitos e 

reconhecida e aplic ca numa 

(CAPORAL & COSTABEBER, 2004). 

processo de ensino-
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nto traz a 

 ser capaz de formar profissionais aptos a atuar como 

Uni  

estimulam na cons

e investigativa (COMPIANI & CARNEIRO, 1993) estimulando o aluno a planejar e executar de forma 

 

contribuir visto que apresenta grande interdisciplinaridade, utilizando conhecimentos de geologia, 

(FALCONI, 2004). O curso de agronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana  UEFS, 

ce outras disciplinas como Agroecologia. O 

curso contempl

Bahia. 

 s de desenvolvimento rural 

diversos autores 

como um modelo que possibilita sistemas 

 

2002; 2004; ALTIERE, 2009; GLIESSMAN, 2009). 

Em se tratando dos conhecimentos tradicionais acumulados, os produtores rurais apresentam 

ticular de classifica- o. 

Empregam uma terminologia, dese
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seu funcionamento, apropriando em um conjunto de conhecimentos acumulados sobre os mesmos, ao 

 

Buscando -aprendizagem em pedologia, 

buscou-

objetivo deste trabalho 

ural no processo de ensino-aprendizagem, tendo como norteadores 

 familiar. 

 

 

 

A atividade de pesquisa teve como cerne uma atividade de campo realizada no dia 23 de abril 

Rodrigues   

-

Nacional de Agroe

inserido na fun l de promover a 

 

 - -campo; campo e 

-campo. No -campo foram identific

informante atuante na comunidade e trabalhador do NEA-

considerados na entrevis

- ruturada. Nessa etapa 

os discentes se dividiram em 5 (cinco) equipes de trabalho, visto que iriam visitar 5 propriedades 
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Na etapa de campo 

a entrevista era aplicada apenas 

a 

drigues-BA. Utilizaram-se dados 

 

assim como o con

ia do solo; entidades 

representativas; incentivos governamentais e sustentabilidade. 

Na -campo 

livre escolha identificado por eles ao longo do trabalho e no decorrer da entrevista. 

 

 

  

  -campo foram 

No campo, inicialmente os discentes conheceram pelo grupo NEA-Trilhas algumas Unidades de 

Figura 1).  

  

 

  dos os agricultores 

com a terra surge a partir de seus antepassados (CANUTO et al.,1994). No que diz respeito aos 

solos, os mesmos demonstraram intimidade, rev

qualidade 

(CAPORAL & COST pode vir a 
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Observou-

alizada. Sendo que um deles alegou cultivar 

 

coqueiro, pau-

extensionista, que via os valores e modo 

de vida da comunidade, sendo esta um dos indicadores relacionados  cultura local,  q u e  prioriza 

o 2009). 

 

Figura 1- Estudantes de Agronomia da UEFS em visita as unidades de trabalho do Centro de 
Agroecologia Rio Seco (A) sistema de Cocos nucifera 

leguminosas; (C) roda de conversa com um agricultor 
local. 

sobras do plantio, esterco (boi e galinha), urina de vaca e cinzas. Apenas dois deles  

 alegaram fazer algumas vezes uso de adubo qu

A B

C D
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Apenas um agricultor 

a, tendo apenas 

 maiores entraves 

-moderna (EMBRAPA, 2005). Mesmo possuindo pouca terra e capital e, em 

colaborar com o fortalecimento do mercado consumidor, produzindo e desempenhando importante 

papel social na ocu  (CARMO, 

2008).  

Observou-se em cam

upo, assim 

-

Trilhas. Neste sentido, percebe-

COSTABEBER, 2004). Vale ressaltar, que o mesmo recebe incentivo do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar  Pronaf   

dos pomares, assim como, 

dos agricultores estarem vinculados a alguma entidade representativa que auxilie com qualidade e 

  

(Figura 2). Verificam-

manejo exerci
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Figura 2 -  BA.  

-

 

Figura 3 - na Comunidade de Fazenda Campos   BA. 

e da biodiversidade, contribuindo para que o mesmo tenha sucesso em seu cultivo (Figura 4 a,b,c,d) . 

Destaca-se 

. Este trecho evidencia a sabedoria que o agricultor 
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enquadra no CAR - Cadastr

Meio Ambiente  SINIMA  este cadastro tem como finalidade controlar o desmatamento e garantir 

 

 

Figura 4 -  Fotos dos discentes em campo na Comunidade Fazenda Campos: (A) Em cultivo de milho; 
 trilha.  

 

Verificou-se ao longo das visitas que os agricultores atuam promovendo o que pode ser 

C D

A B

A B
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CAPORAL & COSTABEBER, 

2004). 

 

C  

 

-

aprendizagem na disciplina 

discentes tiveram a oportunidade de conhecer 

ouvir, compreender e valorizar o conhecimento do homem do campo, aliando-o ao conhecimento 

e colheita, o agricultor familiar deve ser a

sua comunidade, assim como deve buscar cadastro em uma entidade representativa que seja capaz de 

auxilia-lo para o alcance dos seus objetivos como produtor. A atividade extensionista contribuiu de 

 -

a familiar e fazendo-os refletir sobre esta 

agricultura moderna. 
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