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APRESENTAÇÃO

As Ciências Agrárias possuem alguns dos campos mais promissores da 
atualidade, principalmente em termos de avanços científicos e tecnológicos. 

Contudo, um dos grandes desafios, é a utilização dos recursos naturais 
de forma sustentável, maximizando a excelência e a produtividade no setor 
agropecuário e agroindustrial, atendendo a demanda cada vez mais exigente do 
mercado consumidor.

 Neste contexto, a obra “Impacto, Excelência e Produtividade das Ciências 
Agrárias no Brasil” em seus volumes 3 e 4, compreendem respectivamente 22 e 22 
capítulos, que possibilitam ao leitor ampliar o conhecimento sobre temas atuais e 
de expressiva importância nas Ciências Agrárias.

 Ambos os volumes, apresentam trabalhos que contemplam questões 
agropecuárias, de tecnologia agrícola e segurança alimentar.

 Na primeira parte, são apresentados estudos relacionados à fertilidade do solo, 
desempenho agronômico de plantas, controle de pragas, processos agroindustriais, 
e bem estar animal, entre outros assuntos.

 Na segunda parte, são abordados trabalhos envolvendo análise de imagens 
aéreas e de satélite para mapeamentos ambientais e gerenciamento de dados 
agrícolas e territoriais.

 Na terceira e última parte, são apresentados estudos acerca da produção, 
caracterização físico-química e microbiológica de alimentos, conservação pós-
colheita, e controle da qualidade de produtos alimentares.

 O organizador e a Atena Editora agradecem aos autores e instituições 
envolvidas nos trabalhos que compõe a presente obra. 

 Por fim, desejamos que este livro possa favorecer reflexões significativas 
acerca dos avanços científicos nas Ciências Agrárias, contribuindo para novas 
pesquisas no âmbito da sustentabilidade que possam solucionar os mais diversos 
problemas que envolvem esta grande área.

Júlio César Ribeiro
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA COMO FATOR 
DE DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

RURAIS 

CAPÍTULO 14
doi

Jefferson Vinicius Bomfim Vieira
Instituto Federal baiano – Campus Uruçuca, 

Uruçuca - BA.

Cinira de Araújo Farias Fernandes
Instituto Federal baiano – Campus Uruçuca, 

Uruçuca - BA.

RESUMO: O Brasil tem um legado agrícola 
que passa das grandes plantações de cana-
de- açúcar até as plantações de café, porém 
a cultura do cacau, mesmo sendo originaria 
da América do Sul, só chegou no estado da 
Bahia em específico a cidade de ilhéus por 
volta de 1752, no qual se fixou um grande polo 
de produção de cacau (Theobroma cacao). 
Diferente dos outros cultivos que faziam toda 
supressão natural para o plantio, ocasionando 
diversos problemas ambientais. Entretanto 
o modelo de extensão rural continuava a ser 
aplicada com os pacotes tecnológicos de uma 
agricultura convencional e sem assistência 
diferenciada e qualificada ao pequeno produtor 
ou comunidades tradicionais. Desta forma, 
este estudo objetivou avaliar os resultados de 
uma extensão rural continuada e qualificada na 
vida de agricultores familiares, assentamentos 

rurais e comunidades tradicionais no município 
de Uruçuca na Bahia. A metodologia utilizada 
foi formada de algumas etapas como: 
capacitação dos técnicos em agricultura familiar, 
levantamento socioeconômico e produtivo 
dos agricultores do município, capacitação 
dos agricultores em manejo agroecológico 
da propriedade, produção de composto e 
biofertilizantes, apoio na verticalização da 
produção e comercialização diferenciada. No 
município são muitos os relatos de produtores 
em que estão satisfeitos com os resultados e de 
mulheres e jovens envolvidos com a produção 
da propriedade.
PALAVRAS-CHAVE: ATER, Agroecologia, 
Agricultores.

QUALIFIED TECHNICAL ASSISTANCE AS 

A DEVELOPMENT FACTOR FOR RURAL 

COMMUNITIES

ABSTRACT: Brazil has an agricultural legacy 
that goes from the large sugarcane plantations 
to the coffee plantations, however the cocoa 
culture, even though it originated in South 
America, only arrived in the state of Bahia 
specifically in the city of ilhéus. around 1752, in 
which a large cocoa production pole (Theobroma 
cacao) was established. Unlike other crops 
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that used natural suppression for planting, causing several environmental problems. 
However, the rural extension model continued to be applied with the technological 
packages of conventional agriculture and without differentiated and qualified assistance 
to small producers or traditional communities. Thus, this study aimed to evaluate the 
results of a continued and qualified rural extension in the lives of family farmers, rural 
settlements and traditional communities in the municipality of Uruçuca in Bahia. The 
methodology used was formed from a few steps, such as: training of technicians in family 
farming, socioeconomic and productive survey of farmers in the municipality, training 
of farmers in agroecological management of the property, production of compost and 
biofertilizers, support in the verticalization of production and differentiated marketing. In 
the municipality there are many reports of producers who are satisfied with the results 
and of women and young people involved with the production of the property.
KEYWORDS: ATER, Agroecology, Farmers.

1 |  INTRODUÇÃO

O Brasil tem um legado agrícola que passa das grandes plantações de cana-
de-açúcar que se iniciou por volta de 1530 até as plantações de café em meados 
de 1720, porém a cultura do cacau, mesmo sendo originaria da América do Sul, só 
chegou no estado da Bahia em específico a cidade de ilhéus por volta de 1752, no 
qual se fixou um grande polo de produção de cacau (Theobroma cacao).

O sistema Cabruca de cultivo do cacau debaixo da sombra, possibilitou 
um manejo diferente dos outros modelos, conservando parte da Mata Atlântica. 
Diferente dos cultivos de cana-de-açúcar e do café, que faziam toda supressão 
natural para o plantio, ocasionando diversos problemas ambientais.

Esta região em que o cacau era a produção agrícola principal, pelo seu 
sistema de plantio, hoje vem se restabelecendo com os cultivos de cacau em 
sistemas agroflorestais biodiversos ou de cabrucas (que é o cultivo debaixo da 
sombra de outras árvores, ou podendo ser entendido também, como um sistema 
agroflorestal de baixa complexidade), fazendo com que sejam mantidas muitas 
funções ecossistêmicas e conservação de grande parte de suas matas. Entretanto 
o modelo de extensão rural continuava a ser aplicada com os pacotes tecnológicos 
de uma agricultura convencional e sem assistência diferenciada e qualificada ao 
pequeno produtor ou comunidades tradicionais. 

Esta realidade promoveu um êxodo rural no território e baixas produtividades 
das lavouras cacaueiras. Assim muitas iniciativas por parte de ONGs (Organizações 
Não Governamentais) e alguns municípios onde aplicaram uma extensão rural 
continuada e qualificada para o pequeno produtor, assentamentos e comunidades 
tradicionais tiveram bons resultados com sustentabilidade ambiental e econômica 
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da propriedade e retorno em muitos casos de fi lhos para a terra. 
Desta forma, o presente estudo objetivou avaliar os resultados de uma extensão 

rural continuada e qualifi cada na vida de agricultores familiares, assentamentos 
rurais e comunidades tradicionais no município de Uruçuca na Bahia.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição da Experiência

O trabalho foi desenvolvido com a participação da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Econômico, no Departamento de Agricultura da Prefeitura 
Municipal de Uruçuca. As atividades propostas foram realizadas em cinco regiões do 
município: comunidade do Barrocão 1 e Barrocão 2, Fortalecida, Corisco, Rochedo 
e Serra Grande. 

A metodologia utilizada foi formada de algumas etapas como: capacitação 
dos técnicos em agricultura familiar, levantamento socioeconômico e produtivo dos 
agricultores do município, capacitação dos agricultores em manejo agroecológico 
da propriedade, produção de composto e biofertilizantes, apoio na verticalização 
da produção e comercialização diferenciada. Todas estas ações fazem parte da 
extensão continuada e qualifi cada, para que proporcione ao produtor uma formação 
para seu desenvolvimento e um novo olhar da propriedade. E como consequência, 
a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da propriedade e do produtor.

O trabalho foi desenvolvido com visitas de campo, ofi cinas e reuniões, conforme 
Figura 1A e B. 

Figura 1. A) Visita de campo. B) Atividade de intervenção. Fonte: Arquivo pessoal.
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A assistência técnica continuada e qualificada é baseada na análise da situação 
e aplicação das tecnologias de acordo com a realidade local e do produtor. O fator 
cultural e os bens imateriais são analisados antes da adoção de novas tecnologias, 
adaptando-as de acordo com a realidade, mas proporcionando produtividade e 
consequente sustentabilidade. 

A prática da observação é de fundamental importância para delimitar os pontos 
que merecem mais atenção no processo. Está sensível aos relatos dos agricultores, 
bem como, o respeito a cultura local e promoção de atividades e capacitações que 
envolvam toda a família, faz com que as metodologias de intervenção sejam bem-
aceitas e aplicadas.

No município são muitos os relatos de produtores em que estão satisfeitos com 
os resultados e de mulheres e jovens envolvidos com a produção da propriedade. 
Observou-se também que muitos agricultores hoje são multiplicadores de muitas 
tecnologias que foram aplicadas nas propriedades.

4 |  CONCLUSÃO

Verificou-se de modo geral, que uma extensão rural continuada e qualificada é 
de fundamental importância para fixação da família no campo com sustentabilidade 
ambiental e socioeconômica. E que uma política pública deve ser aplicada 
observando a realidade e a cultura local.
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