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RESUMO 

Brasil do Boi: analise dos meios, suas limita~oes e a busca de 

uma linguagem mais eficiente discute a quesHio da comunicayao no meio 

rural, especificamente junto aos pe5es de gado de corte do Mato Grosso do 
Sul. 

0 trabalho contextualiza as condi96es de Campo Grande, capital 
do Estado, em termos de cobertura comunicacional no meio rural atraves dos 

6rgaos oficiais e a comunica9ao a partir da TV para a regiao. E realizada 

uma analise videografica do programa de TV MS Rural, Ievado ao ar 

semanalmente, ha mais de dez anos, pela emissora lider de audiencia no 

Mato Grosso do Sul. 

A metodologia empregada e a da analise lexical, de Michel 

Thiollent , com levantamento de palavras do texto, a freqtiencia dos termos, a 

proximidade, oposi9ao e associa9ao entre palavras-chave. Aiem da pesquisa 

quantitativa ha a pesquisa de conteudo, com a analise das principais 

correla96es entre as palavras-chave. 

0 trabalho mostra as deficiencias da pratica engendrada, com 

falhas e interferencias no processo comunicacional, prejudicando a sua 

realiza9ao por inteiro. 0 publico-alvo da pesquisa - o peao de gado de corte

tern limitada a sua capacidade de compreensao a partir da estrutura9ao criada 

para o programa, que nao o inclui nas suas preocupa96es e objetivos, da 

forma como vern sendo desenvolvido ate aqui. 

Ha sugestao de praticas a serem adotadas com a finalidade de 

conseguir estabelecer o processo de comunica9ao por inteiro, provocando 

mudan9a de atitude no publico rural, receptor das mensagens. 0 objetivo e 

que a comunica9ao se processe de forma eficiente, minimizando as 

dificuldades da vida no campo, com informa96es basicas para a melhoria de 

condi96es de trabalho e de vida. 
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INTRODU<;AO 

A Comunica~ao no Brasil do Boi: am'ilise dos meios, suas 
limita~oes e a busca de uma linguagem mais eficiente e urn estudo que 

pretende contribuir com as reflex5es sobre a comunica9ao rural que se 

processa no Mato Grosso do Sui. A nossa preocupayaO central e em relayaO a 
comunica9ao engendrada junto ao peao de gado de corte, no caso especifico 

da regiao rural da capital do estado, Campo Grande. 

Com uma economia voltada quase exclusivamente para a pecw:lria 

de corte, o Mato Grosso do Sui apresenta uma serie de deficiencias no que 

diz respeito ao desenvolvimento tecnol6gico na area. 

A popula9ao de Mato Grosso do Sul
1 

e de 1.780.373 pessoas, das 

quais 365.926 na zona rural. Na microrregiao
2 

de Campo Grande sao 575.934 

pessoas com uma popula9ao rural de 30.704 pessoas. Destas, urn ter9o sao 

analfabetas e outro tanto semi-alfabetizadas. 

Pretendemos discutir em nosso trabalho as possibilidades da 

televisao ser meio de comunica9ao eficaz e com uma resposta nipida neste 

processo de comunica9ao. Este meio tern a possibilidade de melhorar as 

condi96es de vida do homem do campo a partir do momento que e utilizada 

com o intuito de prestar servi9os sobre preven9ao, higiene, no96es basicas de 

saude, alimentayaO, etc. 

Leve-se em conta as condi96es geognificas do Estado, ocupado 

em grande parte pelo Pantanal Sul-mato-grossense, que durante seis meses do 

ano permanece alagado e em muitos pontos inacessivel, provocando 

dispersao e transtomos para o transporte de gado para regioes nao alagadas. 

Todos esses sao elementos de dificuldade, mas, mesmo abarcando a regiao ao 

redor da capital, Campo Grande, que nao tern este tipo de caracteristica, ainda 

assim o peao, que maneja cotidianamente o gado de corte, e raramente 

considerado como publico alvo da comunica9ao rural. 
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Alem disso, OS varios 6rgaos govemamentais que trabalham na 

area de pesquisa e extensao rural apresentam deficiencias para atender 0 

homem do campo: verbas reduzidas, falta de pessoal habilitado, 

desaparelhamento. A transferencia de tecnologia esbarra, entao, numa serie 

de obstaculos comprometendo o projeto de efetiva comunicas;ao rural na 
area. 

Nesse sentido, partilhamos das preocupas;oes abordadas por Paulo 

Freire
4 

sobre a questao do extensionismo rural. A extensao rural acaba por 

nao levar em conta a realidade em que o homem rural esta inserido e tenta 

produzir urn trabalho de persuasao, sem se aprofundar num verdadeiro 

processo educativo, que seria atingido numa eficiente relas;ao de 

comunicas;ao. 

0 peao de gado de corte vive isolado num restrito contato extemo. 

Seu conhecimento/novas informas;oes sobre o mundo ocorre, principalmente, 

via radio e televisao. Nosso trabalho se detera sobre o problema da televisao 

e o papel que pode desempenhar neste processo de comunicas;ao. 

No capitulo primeiro abordaremos a comunicas;ao rural em Campo 

Grande, com a contextualizas;ao dos meios de comunica¢ao· existentes, as 

instituis;oes que trabalham com a comunicas;ao rural e o programa de TV MS 

Rural, urn programa semanal, de uma hora de duras;ao, voltado para o publico 

rural, veiculado pela TV Morena, afiliada da Rede Globo no Mato Grosso do 

Sui. Sera problematizado o processo comunicacional no meio rural e serao 

definidos os 6rgaos oficiais que , direta ou indiretamente, tratam da 

comunicas;ao com o peao da fazenda e as caracteristicas desta comunicas;ao. 

Serao apresentados ainda os dados localizando os servis;os de radio e 

televisao que servem a esta area e o alcance do programa MS Rural. 

No segundo capitulo trataremos do papel do peao de gado de corte 

no contexto economico do Mato Grosso do Sui e aspectos ligados a 
comunicas;ao com este publico rural. Serao mostradas as conclusoes tiradas a 

partir da exibis;ao de videos sobre o programa MS Rural para o peao de 



8 

Campo Grande e as falhas existentes nesta comunicayao. Neste capitulo 

serao apresentados tambem os dados e as conclusoes de uma pesquisa de 

campo realizada nas fazendas nos arredores de Campo Grande, com a 

tentativa de mostrar as caracteristicas e peculiaridades da vida do homem do 

campo. Foram pesquisadas fazendas de medio e grande porte, 

especificamente de gado de corte. Nas entrevistas foram tratados os 

principais problemas dos pe6es na zona rural, as caracteristicas das fazendas, 

as condiyoes em que se processa a comunicayao dentro das fazendas e o 

contato com o publico extemo. 

No terceiro capitulo serao apresentadas as caracteristicas do 

Programa MS Rural e as diferenyas existentes com o Programa Globo Rural., 

veiculado pela Rede Globo de Televisao, aos domingos de manha, para todo 

o Pais. Sera feita a analise dos videos do programa MS Rural. Para isso 

foram gravados programas durante urn mes no ano de 1994. Foram 

selecionadas algumas reportagens em cada urn dos programas e realizada a 

analise. A metodologia empregada foi a analise lexical, de Michel Thiollent5
, 

com a apurayao de forma e conteudo das mensagens transmitidas. Este tipo 

de metodologia permite urn levantamento exaustivo das palavras contidas no 

texto, a freqiiencia das palavras, a proximidade com outras e tambem a 

analise qualitativa, ao incluir a analise da opoSiyaO entre as palavras-chave, as 

associay6es, as substituiy6es. Esta metologia nos permite trayar urn quadro 

das principais relay6es estabelecidas no texto. Fazemos tambem a analise das 

imagens, a partir da metodologia proposta por Francis Vanoye e Anne 

Goliot-Lete
6

, com enfase para os movimentos de camerae raccords
7 

No capitulo final teceremos as conclus6es a partir dos dados 

levantados por este trabalho, apontando as falhas que se processam nesta 
comunicayao com o homem do campo. Serao arrematadas as reflexoes sobre 

a eficiencia do programa MS Rural como comunicador que cumpre ou nao 

sua finalidade, qual seja, de enviar uma mensagem que seja compreendida 

pelo receptor e que provoque uma evoluyao de atitude e aplicayao dos 

conhecimentos "aprendidos-apreendidos"
8 

. Consideramos problemas no 

processo comunicacional engendrado pelos 6rgaos oficiais e pelo programa 

MS Rural e a dificuldade de atingir as propostas de melhoria das condiy6es 
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de vida e de higiene para a popula~ao rural. Com este trabalho verificaremos 
se os programas de comunica~ao rural via televisao tern desempenhado o seu 

papel na comunica~ao e sugeriremos algumas alternativas para torna-los mais 
eficientes . 
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Notas 

1 
Informay5es do Censo Demognifico do IBGE - 1991 in Censo Demognifico 

- 1991 - Fundayao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica, Rio de 

Janeiro, IBGE, 1993. 

2 
0 estado de Mato Grosso do Sul, com 73 municipios, esta dividido em 4 

Mesorregi5es, a saber: Pantanais Sul-mato-grossenses, Centro Norte do Mato 

Grosso do Sul, Leste do Mato Grosso do Sul e Sudoeste do Mato Grosso do 

Sul. As microrregi5es sao 11, a saber: Baixo Pantanal, Aquidauana, Alto 

Taquari, Campo Grande, CassiHindia, Paranafba, Tres Lagoas, Nova 
Andradina, Bodoquena, Dourados e Iguatemi. 

3 
EMPAER e a sigla de Empresa de Pesquisa, Assistencia Tecnica e Extensao 

Rural. EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. 

F AMASUL - Federayao da Agricultura de Mato Grosso do Sui. 

4 FREIRE, Paulo - Extensao ou Comunicayao Rural, Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1977,p. 72. 

5 THIOLLENT, Michel- Opiniao Publicae Debates Politicos, Sao Paulo, Ed. 

Polis, 1986, pp. 59-64. 

6 
VANOYE, Francis e GOLIOT-LETE, Anne - Ensaio sobre a analise 

filmica, Sao Paulo, Papirus Ed., 1994. 

7 
Raccords - passagens de urn plano para outro, segundo defmivao de 

V anoye/Goliot-Lete. 

8 
FREIRE, Paulo, Op. Cit., p. 28. 
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Historicamente, o gado se instalou no Mato Grosso do Sui por 

volta de 1800, quando os espanh6is trouxeram algumas cabe9as de gado do 

Peru para o Planalto de Maracaju. Este gado era criado solto e muitas reses 

tornaram-se selvagens, o que explica o aprisionamento de reses pelos 

bandeirantes em suas incurs5es para o oeste. 0 gado tambem entrou na regiao 

por Santana de Paranaiba, por volta de 1829, devido as condi96es propicias 

de campos e rios. Este povoamento foi lento mas progressivo, expandindo-se 

de Cuiaba (MT), a Uberaba (MG) e Araraquara (SP). 

Quanto a economia, a pecuaria e a principal atividade do estado, 

caracterizando-se por ser eminentemente de corte. Sao 20.394.609 cabeyas, 

das quais apenas 612.306 sao vacas ordenhadasi. A agricultura deixou de ser 

puramente de subsistencia, contando com as planta96es intensivas de trigo e 

soja e, em menor escala, milho, mandioca, algodao, feijao, cana-de-ayucar, a 

partir de 1970. 

A industria e incipiente, tendo evoluido apenas a ligada aos 

produtos alimentares, a extrayao de minerios nao metalicos e madeira. 

Serrarias aparecem em born numero nos municipios de Iguatemi, Dourados, 

Navirai, Ponta Pora e Amambai. Na regiao nordeste do estado, os cerrados 

vao dando Iugar para eucaliptos e pinos. Com o reflorestamento, novos 

investimentos estao sendo feitos na area de industrializavao de madeira, com 

a instalavao em todo o estado de fabricas de tacos, portas, janelas, m6veis, 

molduras, etc. 

0 estado possui 73 municipios divididos em onze micro-regioes, 

que sao: 1) Baixo Pantanal; 2) Aquidauana; 3) Alto Taquari; 4) Campo 

Grande; 5) Cassilandia; 6) Paranaiba; 7) Tres Lagoas; 8) Nova Andradina; 9) 

Bodoquena; 1 0) Dourados e 11) Iguatemi. 

Para este trabalho, a micro-regiao que nos interessa e Campo 

Grande. A capital do Estado possui uma popula9ao de 521.656 pessoas 
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(255.271 homens e 266.385 mulheres), divididos em 517.066 pessoas na 

zona urbana e 4.590 pessoas na zona rural. Dentre a popula9ao maior de 5 

anos de idade ( 463.358 pessoas), 402.086 sao alfabetizadas. Na zona urbana 

estao 399.291 pessoas e na zona rural2.795 pessoas alfabetizadas 2
• 

popula.;ao hom ens mulheres 

521.656 255.271 266.385 

zona urbana zona rural 

517.066 4.590 

pessoas alfabetizadas maiores de 5 anos 

zona urbana 

399.291 

zona rural 

2.795 

1.1 MEIOS DE COMUNICA<;AO EXISTENTES 

Campo Grande possui urn aeroporto internacional, com voos 

diarios para Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia e Cuiaba, alem de linhas 

comerc1ms internas no Estado, com ligayao para Corumba, Ponta Pora e 

Dourados. 

A capital possui 14 (catorze) emissoras de radio, sendo 7 (sete) 

OM (Ondas Medias), 2 (duas) OT ( Ondas Tropicais) e 5 (cinco) FM 

(Frequencia Modulada). 0 radio e de extrema importancia como elo de 

liga9ao com o mundo externo neste estado, particularmente caracterizado por 

sua grande extensao rural e o isolamento da vida nas fazendas. 

Segundo o IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-, 

no Censo Demografico realizado em 1991, do total de 448.169 domicilios 

particulares do estado, 369.504 possuem aparelho de radio e 78.665 nao 

possuem nenhum aparelho de radio. Em termos de moradores, 1.508.063 

pessoas, dentre as quais 327.483 na zona rural, possuem aparelho de radio 
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Total de dom. particulares possuem radio nao possuem radio 

448.169 369.504 78.665 

niimero de moradores zona rural 

1.508.063 327.483 

Este numero e bern expressivo se levarmos em conta o numero de 

moradores que possuem geladeira: 1.281.676 pessoas, das quais 159.654 na 

zona rural 
3

• A geladeira e urn eletrodomestico de importil.ncia na regiao, 

dadas as suas caracteristicas climaticas, em que o inverno e seco e com baixa 

umidade relativa do ar e o verao tern altas temperaturas e muita chuva, a 

chamada epoca das aguas. 

Os dados mostram o radio como urn meio de comunica~ao de 

massa de grande relevil.ncia neste estado. Mas nao nos aprofundaremos neste 

trabalho nas possibilidades do radio, detendo-nos mais especi:ficamente na 

televisao. Esperamos que o radio seja motivo de outra pesquisa, em outra 

ocasiao. 

Na area televisiva, Campo Grande, a capital do estado, e servida 

por 5 (cinco) emissoras de televisao, a saber: TV Morena ( afiliada da Rede 

Globo de Televisao), TV Campo Grande ( afiliada do SBT), TV Record 

(afiliada da Rede Record, ex-TV Manchete), TV Guanandi ( afiliada da Rede 

Bandeirantes de Televisao) e TV Educativa (pertencente ao governo do Mato 

Grosso do Sul, retransmissora da TV Educativa do Rio de Janeiro e TV 

Cultura de Sao Paulo). 

A TV Morena cobre 62 dos 73 municipios do estado, atraves das 

emissoras : TV Morena, em Campo Grande, cobrindo 25 municipios, TV 

Ponta Pora, em Ponta Pora, cobrindo 35 municipios, e TV Cidade Branca, 

em Corumba, cobrindo 2 municipios. Os outros 22 municipios recebem 

transmissao direta via Rede Globo, atraves de satelite. 
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Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios de 1990, 
do IBGE, para o Mato Grosso do Sui, de urn total de 448.169 domicflios 

particulares permanentes, 323.981 possuem aparelho de TV. Destes, 281.736 
estao na zona urbana e 42.245 na zona rural. 

Nesta mesma pesquisa, podemos notar que a TV e mais presente 
que, por exemplo, a geladeira ( 317.216 domicilios, sendo 276.842 na zona 

urbana e 40.374 na zona rural). Transformando estes numeros para moradores 

em domicilios particulares permanentes, 1.334.179 pessoas possuem aparelho 

de TV. Destas, 1.160.740 pessoas estao na zona urbana e 173.439 na zona 

rural. Na capital, Campo Grande, segundo dados do IBOPE - Instituto 

Brasileiro de Opiniao Publica e Estatistica - existem 153.439 aparelhos de 

TV, para uma populas:ao de 521.656 pessoas. 

domicilios part. permanentes domicilios com TV z. urbant~ z.rural 

448.169 323.981 281.736 42.245 

domicilios part. permanentes dom. c/ geladeira z.urbana z. rural 

448.169 317.216 276.842 40.374 

1.2 0 TRABALHO DAS INSTITUI<;OES NA COMUNICA<;AO 

RURAL 

Para se fazer uma analise da utilizas:ao da TV como meio de 

comunicas:ao eficaz para o meio rural, e necessario antes analisar o trabalho 

desenvolvido por outras instituis:oes ligadas ao meio rural. Para tanto , vamos 

abordar o trabalho realizado por estas instituis:oes. 

V arias instituis:oes que tratam dos problemas relativos a zona rural 

usam os meios de comunicas:ao, algumas delas ate com produs:ao propria nos 

meios eletronicos. No entanto, ainda a quantidade maior de comunicas:ao se 

faz de forma impressa. Algumas instituis:oes se preocupam em atingir o dono 

da fazenda, o grande produtor, em suas comunicas:oes, nao se preocupando 

com o peao. Elas se comunicam atraves de mala direta e este material chega 
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nos escrit6rios urbanos das fazendas, mas raramente atinge o peao. 

Consideramos o video a melhor forma de atingir o peao das fazendas por 

varias razoes. A primeira delas e que as fazendas sao atingidas por redes de 

emissoras de TV e a maioria delas possui aparelho de televisor. Em segundo 

porque ja ficou comprovado, em outros tipos de trabalho, que o peao entende 

a mensagem que lhe e passada pela TV: ele assiste a filmes, novelas, 

noticiarios e comenta com seus colegas o conteudo do material assistido. Em 

terceiro Iugar, urn ten;o da populac;:ao que vive no campo e analfabeta, nao 
sendo portanto atingida pela comunicac;:ao impressa. 

E importante que a comunicac;:ao chegue ate o peao de gada 

porque, numa economia quase exclusivamente voltada para a pecmiria, tendo 

poucos trabalhadores no manejo desta produ9ao e sendo a distancia marca 

registrada desta regiao, ter urn canal efetivo e eficaz de comunica9ao pode 

resolver graves problemas, como por exemplo o da febre aftosa, doen9a que 

impede a exporta9ao de came , a maior fonte de renda do Estado. Poder 

comunicar formas adequadas de conduta em casas emergenciais pode 

resultar positivamente numa situa9ao dada. E manter a comunicac;:ao regular , 

atinge o receptor e acaba por provocar uma mudan9a de atitude que pode ser 

produtiva e medio e Iongo prazo. 

Nos tres ultimos anos pesquisamos as instituic;:oes que tratam da 

comunicac;:ao e extensao rural em Campo Grande/MS. Este trabalho de 

levantamento de dados visa esclarecer o papel destas instituic;:oes e analisar as 

suas possibilidades em rela9ao a utiliza9ao de meios eletronicos de 

comunica9ao para a area rural. 

0 primeiro 6rgao a ser estudado foi o lAGRO- Departamento de 

Inspe(,:ao Agropecuaria do Mato Grosso do Sui -ligado a secretaria da 

Agricultura e Pecuaria do Estado. 0 seu papel e especificamente de defesa 

sanitaria animal e sua relac;:ao com as fazendas e feita atraves do cadastro de 

produtores da Secretaria de Fazenda do Estado. 

0 lAGRO eo 6rgao que inspeciona a vacina9ao no gada em geral 

e quest5es particulares de doen9as de animais em todo o Estado. A 
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preocupa9ao central e com a vacina9ao contra a febre aftosa, que tern 
controle rigoroso e datas estabelecidas rigidamente para o seu cumprimento, 

devido a necessidade de garantir a saude do rebanho para exporta9ao, 
especialmente para o Mercado Comum Europeu. 0 pecuarista ou produtor 

rural e informado destas datas via mala direta, com os endere9os de acordo 

com o cadastro da Secretaria da Fazenda. Segundo a sanitarista Janete 

Watanabe Okamoto
4

, se o pecuarista nao esta informado e porque jogou fora 

os folhetos e folders enviados, ou nao esta com o endere9o atualizado no 
cadastro da Secretaria de Fazenda do Estado. 

Em 1994 o lAGRO decidiu alterar as datas de vacina9ao, que 

passaram de duas para tres vezes ao ano e da seguinte forma: no mes de 

fevereiro, bezerros de 0 a 12 meses (de 0 a 3 meses nao e obrigat6ria a 

vacina); mes de maio, bezerros de 0 a 24 meses e, finalmente, mes de 

novembro para todo o plantel. 0 tipo de vacina tambem mudou: passou da 

vacina aquosa para a oleosa. 

Esta mudan9a levou em conta varios fatores: em primeiro lugar, a 

maior eficacia da vacina oleosa em rela9ao a aquosa; em segundo lugar, a 

incidencia da doen9a em animais novos e, por isso, necessidade de refor9o da 

dose de vacina; em terceiro lugar, o efeito mais prolongado da vacina oleosa, 

o que possibilita que o gado adulto seja vacinado apenas uma vez por ano. 

Com estas medidas, o lAGRO estima que toda a cobertura de vacina9ao 

tenha sido resolvida de forma satisfat6ria. S6 se esqueceu de avisar o peao 

das datas de vacina9ao e das mudan9as engendradas. 

0 controle da vacina9ao feito pelo lAGRO e considerado rigoroso 

e o pecuarista tern urn prazo limitado na epoca da vacina9ao para comprovar 

que imunizou o gado. E exigida a apresentayao da nota fiscal da compra da 

vacina, os frascos de vacina vazios (como prova que aplicou o medicamento 

e esta colaborando com a preserva9ao ambiental, nao jogando os frascos em 

qualquer lugar) e urn comprovante em tres vias, recebido no ato da compra da 

vacina, para registro de data, numero de cabe9as e idade do plantel que foi 

imunizado. Sem uma via deste comprovante, devidamente carimbado pelo 

lAGRO, o pecuarista fica impossibilitado de circular com o seu rebanho: nao 
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pode vende-lo, transporta-lo de urn pasto para outro, participar de exposis;oes 

e leil5es, etc. 0 lAGRO faz barreira nas estradas municipais, estaduais e 

interestaduais para controlar a circulas;ao do gado e evitar o transporte de 

gado nao vacinado. Se aparecem surtos de doens;as em geral, ou casos 

isolados de aftosa, a :fiscalizas;ao e redobrada. 

Em epoca de vacinas;ao, o lAGRO se preocupa em espalhar 

outdoors pela cidade de Campo Grande e fazer campanha publicitaria pelo 

radio e pela televisao. No entanto, toda esta preocupas;ao e este material sao 

voltados para o produtor rural. 0 peao de gado de corte que vive/convive 

com o gado nao recebe orientas;ao especi:fica, nem visita de tecnicos nas 

fazendas e nem e instigado a tamar consciencia da importancia da vacinas;ao. 

Toda campanha de divulgas;ao gira em torno do proprietario. 

Apesar do aparato e da impressao de rigor no cumprimento das 

norrnas, a segurans;a e relativa e nao ha dados concretos sobre a porcentagem 

do gado vacinado a cada campanha. Segundo a sanitarista Janete Watanabe 

Okamoto, o problema esta no tamanho do plantei
4

· 0 IBGE -lnstituto 

Brasileiro de Geogra:fia e Estatistica- fala em 20.394.609 cabes;as, mas a 

Secretaria Estadual de Fazenda fala em 13 milhoes de cabes;as
5

• 0 lAGRO 

fala em 80 a 90% do rebanho imunizado, mas nao sabe a qual tamanho de 

plantel esta se referindo. 

Em janeiro de 1994 o lAGRO enviou 42.000 boletins 

inforrnativos sobre a vacinas;ao para os pecuaristas, mas nao houve qualquer 

trabalho ou preocupas;ao em alertar os pe5es para ajudar na campanha. 

De tempos em tempos, os tecnicos do Mercado Comum Europeu 

fazem vistoria nas carnes de Mato Grosso do Sui. Visitam frigori:ficos, o 

lAGRO e as barreiras de fiscalizas;ao nas estradas. Se aprovam, mantem as 

compras; se nao, simplesmente suspendem os pedidos para a exportas;ao. 

Ainda segundo o lAGRO, ficou comprovado, estatisticamente, 

que as crians;as sao urn grande veiculo para levar recado aos pais. Com este 

dado, os tecnicos aproveitam as escolas rurais para fazer palestras sobre a 
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importancia de se erradicar a febre aftosa e os estragos que ela produz ao 

rebanho e ao homem. Os tecnicos acreditam que desta forma o recado chegue 
aos pms. 

Urn problema que verificamos foi quanto a limita9ao de material 

utilizado pelos 6rgaos govemamentais para o zona rural. Se levarmos em 

conta o alto indice de analfabetismo e semi-analfabetismo da regiao6
, a 

utilizayao de cartazes, folders, folhetos, boletins, jomais, podeni ser 
praticamente in6cua. 

A EMPAER - Empresa de Pesquisa, Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural - e tambem ligada a Secretaria da Agricultura e Pecuaria do 

Estado. Toda a parte de assistencia tecnica e voltada para o produtor. Quanto 

a extensao rural, a preocupayaO e com a familia do produtor, procurando 

estimular o interesse para que todos colaborem no aumento da renda familiar. 

0 objetivo do 6rgao e elevar 0 produtor tecnica e socialmente. Quanto a 
pesquisa, a EMP AER gera tecnologia procurando estende-la ao produtor. 

Esta transferencia de tecnologia exige do tecnico urn processo de 

comunica9ao que permita atingir o receptor e faze-lo mudar de atitude. 

Todos os municipios do Estado sao atendidos pela EMPAER, que 

utiliza uma gama enorme de metodologias para atingir o produtor rural. 

Segundo o gerente regional da empresa em Campo Grande, Mato Grosso do 

Sui, Ismael Medeiros, o departamento de Comunica9ao Rural (DECOR) nao 

esta preocupado com a comunica9ao social, mas com a comunica9ao tecnica, 

visando o produtor rural. 

A empresa dispoe de grafica, agronomos. departamento que 
estuda as metodologias para serem aplicadas ao trabalho de campo, e 

jomalistas que produzem folhetos, boletins, cartazes, cartas circulares, 

publica96es tecnicas, jomal, urn programa semanal de radio e videos. 

Dentre as praticas utilizadas pela EMP AER vamos ressaltar o dia 

de campo, que e realizado nas fazendas. E estabelecido o local, os produtores 
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da regiao sao convidados com carta-convite, e comparecem para tomar 

conhecimento da nova tecnologia a ser apresentada. Segundo o gerente 

regional, Ismael Medeiros
7

, nao ha interesse de ensinar, mas de despertar a 

curiosidade. Nestes encontros chegam a comparecer ate 300 pessoas, que sao 

divididas em grupos de 20 a 30 pessoas, para as explicas;oes tecnicas. Com os 

monitores, eles percorrem o espas;o da fazenda preparado para a apresentas;ao 
tecnica ou das fases de evolus;ao de uma dada experiencia. 

Com relas;ao ao gado, a principal preocupas;ao da EMP AER e com 

o gado leiteiro. Neste sentido, estao sendo desenvolvidas experiencias e 

pesquisas de campo para avaliar as condis;oes de produs;ao do leite e a 

questao da higiene. Nao ha preocupas;ao com o peao e nao esta sendo feita 
qualquer pesquisa no momento que envolva o gado de corte. 

Outra pnitica usada, e que tern maior aproximas;ao com o homem 

do campo, e 0 programa radiofonico. 0 programa e veiculado semanalmente, 

com uma hora de duras;ao, aos domingos, a partir das 7:30h. A produs;ao e 

toda da EMP AER. 0 programa e transmitido pel a Radio Educas;ao Rural, de 

Campo Grande, em cadeia com mais onze emissoras do interior. A produs;ao 

tern noticias, reportagens sobre nutris;ao e saude no campo, orientas;ao 
tecnica, entrevistas, urn quadro chamado "A palavra do produtor" e receitas. 

Todo o programa e intercalado com musicas e jingles, para dar a leveza e 

toma-lo atraente. 

Segundo Ismael Medeiros a linguagem usada pelos tecnicos nos 

trabalhos de campo e bastante simples e adequada. Ele afirma que o tecnico e 

ate confundido com o homem do campo, pois esta integrado as condis;oes e 
vida do campo. Informou ainda que, ha muitos anos, sao os mesmos tecnicos 

que fazem os contatos com o produtor. Como nao ha concurso publico com 

freqliencia, as pessoas estao ha anos fazendo o mesmo trabalho. Em caso de 

contratas;ao nova, o que raramente acontece, o coordenador informa que o 

tecnico passa por cursos intemos para aprender particularidades da vida no 

campo e poder se expressar de acordo com o meio. 



20 

0 video e usado pel a EMP AER em treinamento interno de seu 
grupo tecnico. Eventualmente, o video e usado em palestras, cursos, etc., que 

envolvam o produtor rural. Em todos os escrit6rios regionais existe urn 

aparelho de videocassete. Quando ha necessidade de material, a fita e 

solicitada para a central de Campo Grande . 0 acervo e composto de 

reportagens, gravas;ao de materias de TV, pesquisas desenvolvidas na 

Embrapa, registro de dias de campo, acompanhamento de pesquisas. Nao ha 

produs;ao de video como suporte para o trabalho de campo. 

Nao ha diferencias;ao quanto a desenvolvimento de trabalho com 

os peoes de gado de corte. 0 trabalho da EMPAER e voltado para o homem 

do campo em geral - o produtor e sua familia, independente da questao social 

e economica que 0 ligue a terra. 

0 trabalho da EMP AER e talvez o que mais se aproxime da 

realidade do peao de gado de corte. No entanto, a falta de pessoal, de 

equipamentos e verbas para investimento na area tern levado a urn 

empobrecimento do trabalho. 0 6rgao nao produz mais videos e a sua 

aproximas;ao com o homem do campo passou a ser esporadica. 

A EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria- vinculada ao Ministerio da Agricultura, foi criada em 1973, 

com o objetivo de sistematizar as pesquisas agricolas no pais. Engloba o 

CNPGC- Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte- criado para gerar, 

promover com o intuito de aumentar a eficiencia do sistema produtivo e 

melhorar a qualidade da carne que vai a mesa do brasileiro e do mercado 

externo. 0 seu trabalho e fundamentalmente na linha de pesquisa. 

A maioria dos trabalhos do ano de 1994 foram voltados para o 

desenvolvimento de tecnologia de avalias;ao da qualidade de reprodus;ao de 

touros da ras;a zebuina; importas;ao e ambientas;ao de tipos de capim variados, 

mais resistentes as pragas e que permitam maior ganho de peso aos animais; 

controle da cigarrinha, uma praga que devasta as pastagens; controle da 

mosca do chifre, com importas;ao e adequas;ao de urn tipo de besouro 

africano, capaz de atacar a mosca, evitando o uso de inseticidas e diminuindo 
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despesas ao produtor; controle de verminoses e doenc;as parasitarias, que 

prejudicam o desenvolvimento do gado; experiencias com novos tipos de 

leguminosas, para serem plantadas em parceria com as pastagens, 

propiciando melhoria da qualidade do solo e mais sais minerais e vitaminas 

para os animais; estrategias para formac;ao de pastagens e currais; renovac;ao 

de pastagens degradadas; desenvolvimento de vacinas e estrategias para 

reduc;ao da idade para a primeira cria. Em 1995, as publicac;oes e pesquisas 

giraram em tomo da questao do estresse no processo de desmama em bovinos 

de corte e no diagn6stico sorol6gico de tristeza parasitaria bovina. No anode 

1996, as atenc;oes estao voltadas para a pesquisa em provas de ganho de peso, 

com a criac;ao inclusive de programa para computador - o geniplus - que em 

breve podera ser comercializado. Outro tema de estudos neste ano e o 

melhoramento genetico e os cruzamentos de bovino de corte. 

Em todos estes trabalhos o video nao esta colocado como suporte, 

apesar da Embrapa de Campo Grande possuir duas cameras e uma ilha de 

edic;ao em SVHS. 0 video e usado apenas para algum registro e nao M 

edic;ao sistematica para a produc;ao de material a ser divulgado ou como 

ilustrac;ao para palestras, cursos e seminarios. A Embrapa de Campo Grande 

possui apenas urn funcionario que capta as imagens, edita e controla o acervo 

de material. Nao M urn controle regular do material existente. Tudo se 

resume a este funcionario, que tern o controle pessoal das fitas, gravac;oes e 

edic;ao. 

A produc;ao em video para pesquisadores, curiosos ou produtores 

se resume a uma (mica fita institucional, mostrando o trabalho que e 

desenvolvido na area de pesquisa pela Embrapa. A fita serve como atrac;ao 

para estudantes em suas visitas ao 6rgao. 

0 acervo da Embrapa de Campo Grande e de 50 fitas, com 

registro de dias de campo, c6pias de reportagens apresentadas na TV, e 

c6pias de material eventualmente de interesse de algum pesquisador do 

6rgao. 
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Alem deste trabalho, a Embrapa produz folhetos, jomais, boletins, 

livros, apostilas, etc. voltados sempre para o pesquisador ou o produtor rural. 

Este material e comercializado, diretamente ou por reembolso postal. Nao ha 

qualquer trabalho desenvolvido junto ao homem do campo e nem 

especificamente ao peao de gado de corte. Toda a produ9ao e voltada para a 

area de pesquisa, como objetivo de melhorar as condi96es da agricultura e da 

pecuaria, tomando-as mais eficientes e menos onerosas. 

A FETAGRI- Federa9ao dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado de Mato Grosso do Sui- congrega 60 sindicatos de trabalhadores 

rurais no estado ( quase todos os municipios possuem urn sindicato rural) e se 

preocupa com 0 assalariado e 0 pequeno produtor. 0 trabalho desenvolvido e 

relacionado a legisla9ao trabalhista e previdencia social. 

A FET AGRI empunha algumas bandeiras de I uta tais como a 

reforma agraria, defesa dos direitos trabalhistas do trabalhador rural e 

beneficiosprevidenciarios para o homem do campo. 

Nao ha registro de trabalho direto com o homem do campo. A 

rela9ao da FETAGRI e com os sindicatos. Eventualmente faz homologa96es 

trabalhistas nos locais onde falta sindicato ou nos contratos de trabalho em 

que o empregado tern mais de urn ano de casa. Nao trabalha com video, nem 

radio e nao desenvolve nenhum tipo de aproxima9a0 COm 0 homem do 

campo. 

A FAMASUL- Federa.;ao da Agricultura do Estado de Mato 

Grosso do Sul- e ligada diretamente aos proprietarios rurais. Possui 49 

sindicatos filiados e trata das quest6es rurais a nivel de produtor. Nao 

desenvolve nenhum tipo de trabalho junto aos trabalhadores rurais e nem 

especificamente ao peao de gado de corte. Tern sob sua orienta9ao o SENAR 

- Servi9o Nacional de Aprendizagem Rural- que promove cursos para os 

produtores e trabalhadores. Promove tambem palestras e seminarios sobre os 

mais variados assuntos de interesse dos produtores. 
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Os sindicatos dos trabalhadores tambem podem fazer solicita9ao 
de cursos, de acordo com as necessidades de cada municipio, que sao 

viabilizados pelo SENAR nas sedes dos sindicatos, gratuitamente. Os cursos 

possuem, normalmente, de 48 a 60 horas, e freqi.ientemente voltados para a 

insemina9ao artificial, doma racional de animais, bovinocultura de corte e 

leite, usos de trator, aplica9ao de medicamentos e aproveitamento de 

alimentos. As inscri96es sao feitas nos sindicatos e alguns deles, como 

aproveitamento de alimentos, sao ministrados para as mulheres dos 

trabalhadores e produtores, quase sempre em locais acessiveis ( as vezes a 
propria fazenda). 

Eventualmente, nos cursos, e utilizado o videocassete para ilustrar 

as palestras ou conferencias, mas este material nao e produzido pela 

federa9ao, que nao trabalha com produ9ao em video e nem tern recursos 
estabelecidos para este fim. 

Toda a comunica9ao com os sindicatos e feita em material 

impresso. A Famasul publica mensalmente uma revista em que sao 

salientados os cursos do SENAR, as dificuldades da agricultura ou da 

pecmiria, altemativas, propostas govemamentais, legisla9ao, etc. 

Dada a sua condi9ao de 6rgao representativo dos produtores, e 
compreensivel que nao desenvolva urn trabalho direto com o homem do 
campo. 

0 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Grande 

presta assistencia trabalhista ao homem do campo, especialmente no que se 

refere a homologa96es trabalhistas e encaminhamento de documenta9ao para 

beneficios previdenciarios. E filiado a FederayaO e nao possui urn trabalho de 

aproxima9ao com o homem do. campo. Restringe-se a ser uma instfmcia 

trabalhista procurada pelo trabalhador rural. Nao possui trabalho de 

divulga9ao ou informa9ao junto ao homem do campo. 
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No anode 1994 firmou convenio com a Famasul para a promos;ao 

de cursos junto ao Senar, com previsao de atendimento dos pedidos para o 

anode 1995. 

A grande conquista apresentada foi a convens;ao coletiva de 

trabalho, firmada via FETAGRI, junto ao sindicato patronal, que fixou o piso 

salarial do trabalhador rural em 1,4 salarios minimos. 

E urn 6rgao burocratico de homologas;oes trabalhistas e 
encaminhamento de documentos para fins previdenciarios. Nao apresenta 

nenhum outro tipo de assistencia ao trabalhador rural. 

Como podemos perceber pelo exposto acima, por parte das 

instituis;oes analisadas nao ha uma preocupas;ao maior com o homem do 

campo, que lida diretamente com o gado de corte, de forma que lhe permita 

atingir urn estagio de conhecimento que propicie dias melhores. Nao existe 

trabalho sistematico neste sentido e as ops;oes que se encontram sao 

esporadicas. Percebemos alguma disposis;ao, mas as dificuldades sao sempre 

as mesmas: falta material, falta pessoal qualificado, faltam condis;oes 

adequadas, etc. 

0 gado de corte e manejado pelo peao, que esta praticamente 

alijado do processo de comunicas;ao que se empreende no Estado. Com uma 

populas;ao francamente analfabeta, os 6rgaos oficiais ainda estabelecem uma 

comunicas;ao quase exclusivamente impressa com as fazendas. Sendo urn 

estado rico, com fazendas servidas por antenas parab6licas e praticamente 

todo o territ6rio coberto por transmissoes televisivas, nao compreendemos 

uma comunicas;ao eficiente que nao leve em conta a televisao como meio de 

atingir o receptor. 

Os 6rgaos oficiais de pesquisa e extensao rural contatados -

EMP AER, EMBRAPA, F AMASUL
3

, sindicato rural, entre outros - utilizam, 

em sua maioria, a comunicas;ao impressa para o contato com a zona rural. 

Apesar de alguns deles - EMP AER e EMBRAP A - possuirem cameras e ilha 

de edis;ao para VT, os boletins, folders, folhetos sao impressos e a maior parte 
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nem chega ao campo: acaba nos escrit6rios das fazendas nas cidades. 0 peao 

de gado de corte e ignorado neste processo. 

A questao pedag6gica e a nao contextualiza<;ao do problema por 

parte dos 6rgaos envolvidos com a comunica<;ao rural sao relevantes e podem 

limitar qualquer a<;ao pnitica mais eficiente no campo. Nesse sentido, as 

investidas ao campo restringem-se a extensao rural, sem qualquer 

envolvimento ou trabalho eficaz de comunica<;ao. 

Bordenave defende o estudo da pedagogia ou ciencia da educa<;ao 

como forma de suprir uma serie de falhas, por exemplo, na metodologia de 

transferencia tecnol6gica
8 

· Paulo Freire salienta que a problematica que 

envolve a educa<;ao do homem do campo e muito complexa, devendo haver 

uma preocupa<;ao em capacita-lo tecnicamente 
9

• Para o autor, essa 

capacita<;ao sera conseguida quando o conhecimento sensivel for superado 

por urn conhecimento que alcance a razao da realidade, isto e, 0 homem deve 

ser capaz de tomar consciencia da realidade que o cerca. Uma comunica<;ao 

como essa, puramente tecnica, vai trazer dificuldades na compreensao do 

individuo enquanto ser humano inserido num dado contexto. Para o autor, 

nao deve haver urn trabalho de simples adestramento, apesar da possivel 
rentabilidade economica que isso possa trazer. Paulo Freire enfatiza que e 

necessaria contribuir para a afirma<;ao do homem do campo como homem 

mesmo. 

A questao contextual esta intrinsecamente ligada ao processo 

pedag6gico, dando-lhe condi<;oes de realiza<;ao, conforme salientaram 

Rosiska Darcy de Oliveira e Miguel Darcy de Oliveira: 

"Ao inwis de se limitar a constatar como pensam, falam ou vivem 

as pessoas de determinado grupo social ou de procurar prever o que seria 

necessaria fazer com vistas a dissolver os conjlitos e reforr;ar a coesiio 

social, nossa postura deve ser bern outra. 0 que nos interessa e mergulhar 

na espessura do real, captar a l6gica dinfimica e contradit6ria do discurso 

de cada ator social e de seu relacionamento com os outros atores, visando a 
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despertar nos dominados o desejo da mudan9a e a elaborar, com eles, os 
. d z· - , Jo mezos e sua rea zza9ao. . 

Com as caracteristicas agropecuarias do Estado, e surpreendente 

verificar que os 6rgaos oficiais voltados para a comunica9ao rural, nao 

lan9am mao dos meios eletronicos para fazer chegar sua mensagem ao meio 

rural. 0 basico da comunica9ao continua sendo por via impressa e nao ha 

previsao de utiliza9ao mais sistematica da TV. A falta de recursos materiais e 

humanos e de uma politica de comunica9ao para a area sao determinantes 

desta situa9ao. 

1.3 PROGRAMAS RURAIS NA TV COMERCIAL. 

A programa9ao das televis5es comerciais locais, exclusivamente 

voltada para o publico rural, apesar das caracteristicas do Estado, quase nao 
existe. Restringe-se aos noticiarios diarios, nao havendo o interesse por 

produ96es nesse setor. 

A TV Educativa do Mato Grosso do Sul nao tern qualquer 

produ9ao voltada para o publico rural, quer em forma de boletins , programa 

de entrevistas ou outros. A emissora tern localmente a produ9ao jomalistica 

diaria e a retransmissao de programas da TV Educativa do Rio de Janeiro e 

da TV Cultura de Sao Paulo. 

A TV Record, que ate 1995 retransmitia a TV Manchete, nao tern 

tambem produ9ao local voltada para o publico rural. A emissora restringe-se 

as produy5es jomalisticas obrigat6rias por lei. 

A TV Campo Grande, retransmissora do SBT, apresenta dois 

boletins diarios voltados para o publico rural. Urn e Hora do Produtor, com 

seis minutos de dura9ao e que vai ao ar de segunda a sexta feira as 12,06h. 0 
outro e Hora do Boi, que tambem vai ao ar de segunda a sexta, as 12,12h. Os 

dois boletins tern o patrocinio do Banco Bamerindus, com o slogan "o banco 
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da nossa terra". Os dois boletins sao produzidos por uma produtora 

independente , a Macro Video, que recebe como pagamento parte do 
patrocinio. 

Os boletins sao gravados diariamente, com urn apresentador cada 

urn, e sao escritos, editados e produzidos por uma (mica pessoa. A base do 

noticiario sao as cota96es de hortifrutigranjeiros e carnes, fornecidas por 

servwos especializados de informa96es agropecuarias, frigorificos, 
leiloeiras. Segundo a redatora, Rosana Aparecida Monte Siqueira I I, a 

proposta dos programas e atender ao mercado com as cota96es atualizadas. 

Segundo Rosana, 0 programa e referenda para OS investidores e para OS 

pecuaristas e produtores que dependem do pre9o de seus produtos. 

Eventualmente, em ocasioes de leilOes ou grande feiras, o 

programa apresenta reportagens externas. Se ha urn assunto muito 

interessante, sao realizadas entrevistas de esmdio, muito rapidas e simples, 

dado o tempo do programa. No dia a dia, sao notas curtas lidas pelo 

apresentador e as cota96es de frutas, verduras, graos, aves, suinos e gado. 

A TV Morena, retransmissora da TV Globo, tern uma produ9ao 

local voltada para o publico rural. Diariamente, de segunda a sexta-feira, 

apresenta em meio ao noticiario local do meio dia- o jornal MS-la Edi9ao

urn boletim agropecuario. 0 boletim, inserido no meio do jornal, tern vinheta 

propria e urn apresentador diferente dos apresentadores do jornal. Neste 

espa9o sao apresentadas as principais noticias da area agropecuaria e as 

cota96es de graos, carnes, legumes, verduras e frutas. A produ9ao procura 

competir com os boletins da TV Campo Grande e entra no ar praticamente 

no mesmo horario daqueles. Alem disso, a TV Morena produz semanalmente 

o programa MS Rural, com uma hora de dura9ao, que vai ao ar aos 

domingos, as 9:00h, depois da apresenta9ao do Globo Rural, programa de 

veicula9ao nacional. 0 programa MS Rural sera analisado no terceiro 

capitulo deste trabalho. 
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A TV Guanandi, retransmissora da Rede Bandeirantes de 
Televisao, nao produz qualquer tipo de programa voltado para o publico 
rural, quer em forma de boletins, noticiarios ou programas especiais. 
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8
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• OLIVEIRA, Rosiska Darcy dee OLIVEIRA, Miguel -"Pesquisa social_e 

a9ao educativa: conhecer a realidade para poder transforrn<i-la" in Pesquisa 

Participante, (Carlos Brandao, org) Sao Paulo, Ed. Brasiliense, 1992, p.23. 

11
• Rosana Aparecida Monte Siqueira e produtora, redatora e editora dos 

boletins Hora do Produtor e Hora do Boi, veiculados pela TV Campo 
Grande/SBT. Ela foi entrevistada para este trabalho em abril de 1996. 
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CAPITULO 2. 0 PEAO E A COMUNICA<;AO. 

Segundo a Pesquisa da Pecuaria Municipal (IBGE-1992), ha no 

Mato Grosso do Sul20.394.609 cabes;as de gado, das quais 532.257 cabes;as 

na regHio de Campo Grande, objeto de nosso trabalho. A zona rural da 

micro regiao de Campo Grande compreende 6.377 pessoas 
1 

das quais 4.523 

alfabetizadas. Isto quer dizer que 29% da populas;ao rural de Campo Grande, 

portanto quase urn ters;o da populas;ao, e analfabeta. 

A atividade industrial e incipiente, mas e em Campo Grande que 

esta instalado o mini distrito industrial do Estado, que em 1980 representava 

1 0% do valor total da produs;ao industrial da regiao Centro-Oeste 
2

• 

A atividade pecmiria, a mais importante de todo o Estado, 

demanda pouca mao de obra. Milhares de hectares, habitados por milhoes de 

cabes;as de gado, sao manejados por poucos peoes. A lida mais intensa, que 

exige a as;ao direta do peao junto ao gado, se da poucas vezes ao ano, em 

epoca de vacinas;ao, vermifugas;ao ou paris;ao. Na maior parte do tempo, o 

gado e levado para o pasto e la mantido por meses seguidos. 

Dessa forma, o dia a dia do peao de gado de corte e diferente do 

dia normal de urn homem do campo, agricultor comum. 0 peao que trabalha 

com o gado de corte no Mato Grosso do Sui tern urn relacionamento limitado 

com as pessoas. As vezes esta s6zinho para cuidar de centenas de hectares. 

Sai de manhazinha, volta para o almos;o, nao sem ter parado antes para o 

terere 
3

, e depois continua na lida ate a tarde cair. Durante o tempo em que 

esta no pasto, o contato maior e com o boi. Eventualmente com algum 

parceiro de trabalho ou vizinho. 

Em casa o contato se restringe a familia e alguns poucos amigos 

da vizinhans;a, quando nao urn ou outro agregado. Aos fins de semana, nas 

quinzenas ou mensalmente, relacionam-se com os patroes. 0 contato fora 

disso e praticamente inexistente. 
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Quando vai para a cidade, as compras de mantimentos, o contato 
tambem e reduzido. Em alguns locais mais retirados, as compras sao feitas 

pelo patrao, quando vern da cidade. 0 peao muito raramente, nesses casos, 

vai para a cidade, dada a dificuldade de locomo<;:ao e as grandes distancias. 

Este contato restrito, acrescido pela distancia geognifica, a falta de 

~ oportunidades e o analfabetismo provocam o que Bordenave chama de in

comunica<;:ao: 

"Trata-se da in-comunicar;iio socialmente determinada pelo 

analfabetismo e o baixo nivel de instrur;iio; pela necessidade de trabalhar 

longas horas intensa e duramente em condir;oes cansativas, que deixam o 

individuo mais desejoso de descansar e dormir do que sair par ai a visitar 

vizinhos. Trata-se da in-comunicar;iio provocada pela diferenr;a de status 

entre os patroes e as trabalhadores, pelas querelas tradicionais entre 

familias e cliis e pelas dissenr;oes politicas geradoras de antagonismos as 
. l ,4 vezes vzo entos . 

Os meios eletronicos de comunica<;:ao - o nidio e a televisao- sao 

exemplos claros da tentativa de romper esta in-comunicabilidade. Em contato 
com os meios eletronicos, o peao sente-se inserido no mundo, sabe do que 

esta acontecendo do outro lado do planeta e sabe tambem da violencia no 

transito da capital, ali perto de onde ele mora. A partir do contato com os 

peoes de gado de corte nas fazendas, conversa com os tecnicos e 

extensionistas rurais, leituras e troca de informa<;:oes sobre o assunto, e 

possivel concluir que o peao, no Mato Grosso do Sul, assiste a TV e entende 

a mensagem que ali e transmitida. Ele conversa sobre os assuntos com a 

familiae os amigos. Ele comenta os fatos marcantes do jomal ou da novela. E 

ele narra os lances decisivos do futebol ou do filme da noite passada. 

Trigueiro em seu trabalho com duas comunidades rurms no 

Nordeste defende a penetra<;:ao da televisao - Rede Globo - nas areas 

pesquisadas: 
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"A sabedoria popular e o conhecimento veiculado pelos meios de 

comunicar;:ao de massa estao presentes no cotidiano dos pequenos grupos de 
. l" 5 orzgem rura . 

Nesse sentido, o "antes do jomal" eo" depois da novela" passam 

a fazer parte do cotidiano do homem do campo, que se comunica a partir de 

espas;os reservados no seu dia a dia para a TV. A mensagem da TV o atrai e o 

encanta, talvez pela diversidade de recursos que a TV utiliza, exatamente 

para atrair o telespectador, como bern salienta Artur da T<1vola: 

" 0 que configura 0 discurso da televisao e a forma pel a qual ela 

utiliza as wirias lingua gens: a visual, a verbal, a gestual, suas fa! as externas, 

objetivas, palpciveis, decodificciveis, l6gicas, racionais, expressivas. 0 

discurso e o resultado externo da concomitancia de todos os cursos 

componentes da comunicar;:ao"
6

• 

Bordenave tambem salienta as qualidades dos meios visuais e 
audiovisuais para a comunicas;ao rural, justificando que a cultura rural e 

iminentemente oral e que as imagens atraem a atens;ao de "maneira poderosa" 
7 

Em uma revista de hist6ria em quadrinhos lans;ada pelo govemo 

da Parafba, em 1994, para explicar quest5es relacionadas com a irrigas;ao, em 

varios pontos dos quadrinhos sao apresentadas imagens do video para 

respaldar as informas;5es prestadas. Na hist6ria, a representas;ao do video e 

colocada como suporte ( Anexo 4) e a ideia que passa e de que a imagem da 

TV tern fors;a incontestavel como meio de comunicas;ao eficiente para atingir 

o publico rural. 

Dessa forma, nao se justifica a farta utilizas;ao de material 

impresso para a zona rural, se o que atinge resultados mais eficazes e a 

informas;ao televisiva. Os 6rgaos govemamentais encarregados das atividades 

rurais possuem seus departamentos de comunicas;ao, alguns deles 

aparelhados com cameras e ilha de edis;ao, mas fazem o dia a dia da 

comunicas;ao por via impressa. Sao boletins, folders, folhetos, apostilas, 
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informes, jomais, todos impressos, sendo que, na regiao de Campo Grande, 

29% da populas;ao rural e analfabeta e no Estado, 33,8% da populas;ao rural, 

ou seja, urn ters;o da populas;ao. A preocupas;ao esta presente em Bordenave, 
de forma bern elucidativa: 

"A que se deve, entao, que as servir;os de comunicac;ao rural 

utilizem mais as publicac;oes que as meios visuais e audiovisuais? Trata-se 

de urn contra-sensa, vista que ninguem desconhece os elevados indices de 

analfabetismo, os baixos habitos de leitura e a ampla dispersao geografica 

da populac;ao rural. A razao do maior uso das publicac;oes, na opiniao do 

autor, e dupla: par urn !ado as meios audiovisuais sao mais caros e 

complexos, e, par outro, enquanto as publicac;oes sao tangiveis e podem ser 

mostradas e exibidas a patrocinadores e politicos, os materiais audiovisuais 

sao mais dificeis de apresentar a grupos de tecnocratas e legis/adores como 

comprovac;ao do born desempenho do servic;o da comunicac;ao"
8

• 

2.1 OBSERV A<;AO DE VIDEOS JUNTO AOS PEOES. 

Levando em consideras;ao a importancia da imagem animada para 

a analise e compreensao de realidades especificas, decidimos realizar a 

experiencia de projetar uma serie de videos produzidos para o publico rural 

no Mato Grosso do Sui para alguns peoes e observar suas reas;oes. Vamos 

descrever aqui esta que foi unia pequena experiencia piloto que efetuamos no 

inicio da pesquisa para esta dissertas;ao, com o objetivo de refletir melhor 

sobre os diversos angulos da concretizas;ao da comunicas;ao no campo. 

Tomamos como base, para o desenvolvimento deste item, textos que 

ressaltam a importancia do filme para os estudos etnograficos, antropol6gicos 

e das ciencias sociais em geral. 

Luc de Reusch fala que a "sociologia do filme se nutre de uma 

reflexao: todo filme e urn espelho - o espelho de uma sociedade onde o 

cineasta aceita ou recusa os valores, mas onde ele testemunha, de qualquer 

forma" 9
. 
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Ja Colin Young em seu artigo "0 Cinema de Observa9ao" faz 

uma critica ao papel desempenhado pela televisao, que mistura tudo: " o 

jomalismo, a reportagem, a reconstitui9ao dos fatos, a fic9ao, a publicidade. 

Ela (a TV) tern a tendencia de colocar tudo ao mesmo nivel." 10
• 

v arios autores discutem 0 papel do realizador, a sua postura diante 

do objeto observado. A camera deve ficar ausente? 0 realizador nao deve 

participar dos acontecimentos? Ou, como prega Jean Rouch, o realizador 

deve se confundir como mais urn elemento do fenomeno que ele 

observa/estuda
11

? David MacDougall em seu artigo "Au dela du cinema 

d'observation" explica que "penetrando ativamente no universo de seus 

sujeitos, ele (o realizador) recolhe a seu modo uma grande massa de 

informa96es. Ao lhes dar acesso ao filme, ele toma possivel corre96es, 

adi96es e elucida9ao de certos pontos, tudo que permite a sua participa9ao. 

Gra9as a esta troca, o filme tern alguma chance de refletir a maneira dos 
sujeitos filmados perceberem o mundo"12

. Completando esta linha de 

raciocinio, Jean Rouch afirma: "urn filme e o unico meio de que disponho 
• " 13 para mostrar ao outro como eu o veJO . 

0 objetivo do trabalho descrito neste item foi ver ate que ponto os 

videos apresentados desempenharam urn papel importante para a informa9ao 

e esclarecimento de seu publico alvo. Levamos em conta as diferen9as 

marcantes entre o filme etnografico e o documentario/reportagem de TV. 

Consideramos, no entanto, que o documentario/reportagem de TV tern 

condi96es de desempenhar papel social na medida em que reflita as 

necessidades deste publico alvo, alem de ambos terem lan9ado mao das 

mesmas altemativas tais como linguagem narrativa, tecnicas de filmagem, 

edi9ao, etc. 

Realizamos este trabalho de campo, em 1993, junto a peoes de 

Campo Grande. Foram apresentados videos de uma coletanea de 1992 com 

reportagens realizadas pelo programa MS Rural, sobre questoes relacionadas 

com o gado em geral. 
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Tres peoes, que trabalham em chacaras com gado, nos arrectores 

de Campo Grande, foram convidados a assistir os videos, atraves de urn 
videocasste. As reportagens apresentadas foram: 

Titulo data de exibicao na TV duracao 

1) Confinamento de varia~ 19.07. 92 2 '52" 
ras;as em Sidrolandia 

2) Semi-confinamento, 29.11.92 4' 1 0" 

poucos investimentos 

3) Aftosa, ainda urn problema 28.06.92 2'00" 

4) Botulismo, urn drama 04.10.92 2' 18" 

para o pecuarista 

5) 0 ataque dos morcegos 01.11.92 3'40" 

hemat6fagos 

6) Tratamento do umbigo 23.08.92 4'40" 

7) Sombra e agua :fresca 06.09.92 4'40" 

contra o stress 

8) Inseminas;ao artificial, 02.08.92 4'42" 
. 

m<>i<: IPitP 

Ap6s a exibis;ao de cada uma das reportagens, o video era 

desligado e era ligado urn gravador para colher os depoimentos. Procuramos 

saber, principalmente, se eles saberiam dizer de que assunto tratava a 

reportagem; onde foi realizada; se foi esclarecedora ou se entenderam e 

saberiam p6r em pratica o que lhes foi apresentado. 

Com esta experiencia, foi possivel saber que os peoes, de forma 

clara, prestam atens;ao ao local em que se realizam as reportagens 

(CassiHindia, Dois Irmaos do Buriti, Sidrolandia, etc.). E conseguem captar o 

geral da materia, mas nao se sentem em condis;oes de colocar em pratica o 

que e sugerido, por falta de dados. 
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Na primeira reportagem - Confinamento de varias ra~as em 

Sidrolandia - os peoes nao entenderam tudo. Quando perguntei de que se 

tratava, urn dos entrevistados, endossado pelos demais, respondeu que era 

sobre engorda de boi com silo. Nao souberam dar detalhes nem explicitar as 

vantagens do confinamento. Nao souberam explicar o que queria dizer 

"desempenho potencial genetico", citado na reportagem. A principal falha 

neste video e de linguagem. Nao e acessivel ao publico alvo desta nossa 

pesquisa. As deficiencias da linguagem empregada impediram que os 

entrevistados conseguissem captar os detalhes da reportagem e as informas;ao 
acabaram passando despercebidas. 

Com relas;ao a segunda materia - Semi-confinamento, poucos 

investimentos - os entrevistados acharam muito dificil dizer do que se 

tratava. Eles tiveram dificuldades em resumir, com suas palavras, o assunto 

tratado e urn deles arriscou que a moral da hist6ria era que o confinamento 

engorda mais , mas o semi-confinamento traz menos despesas. Com esta 

observas;ao ficou claro que foi entendida a mensagem principal da 

reportagem. Insisti com relas;ao aos quadros estatisticos apresentados. 

Responderam que o rendimento do boi e bern maior no semi-confinamento, e 

que no pasto puro mal da para pagar o aluguel da invernada. Insisti na relas;ao 

engorda/ganho de dinheiro. Os entrevistados explicaram que entenderam que 

0 investimento no semi-confinamento e menor porque tudo e produzido na 

propriedade, ou nos arredores, e o boi fica gordo em menos tempo, podendo 

ser comercializado antes do prazo previsto. Pudemos observar que o assunto 

era compreendido por eles, independente da forma como foi apresentada a 

reportagem, porque eles praticam este tipo de produs;ao. Mas a linguagem 

utilizada permanece inadequada, ja que constatamos a grande dificuldade 

para resumir o conteudo e o teor dos quadros estatisticos. Nao souberam, 

tambem, explicar o que queria dizer "nutrientes e volumoso", citados na 

reportagem. 

Sobre as reportagens seguintes - Aftosa, Botulismo e Raiva 

Animal - ha constatas;oes interessantes. Nenhum dos peoes entrevistados 

soube explicar o que sao estas doens;as ou como se manifestam. As 

reportagens foram falhas neste sentido. Fizeram comentarios sobre a 
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importancia da vacina contra aftosa, salientando que o maior problema nao e 
o peao nao ter conhecimento sabre o assunto, mas sim o fazendeiro, que 

esquece de comprar a vacina, se recusa a comprar ou traz o produto com 

validade vencida, impr6prio para aproveitamento. Sobre o Botulismo, 

disseram nao saber o que e nem como pega, mas acharam interessante saber 

que existe a vacina. Nao se interessaram sobre a questao do morcego, 

transmissor da raiva animal, porque nao e caracteristico da regiao em que 
v1vem. 

Fica patente, nestas reportagens, que faltou ao realizador mostrar o 

acompanhamento passo a passo das atividades, caracteristico do cinema de 

observas;ao: " mas o que o distingue ( o cinema de observas;ao) de urn 

simples caderno de notas e que 0 filme tern a possibilidade de representar 

diretamente o jato ou a situa9iio de origem ".
14 

Salientamos ainda que nao houve uma adequas;ao da linguagem a 

diversidade do publico a que se destina este programa. Para se adaptar as 

caracteristicas da agilidade do meio televisao, a edis;ao destas reportagens 

supnmm passagens, resumiu etapas e com isso comprometeu o 

entendimento. Nao conseguiu ser explicativa nem didatica. A narras;ao nos 

filmes etnograficos, que completam o significado das imagens, nao tern a 

mesma funs;ao nas reportagens de TV aqui exibidas e as informas;oes sao 

passadas de forma incompleta e pouco esclarecedoras. 

Na reportagem seguinte - Tratamento de Umbigo em Bezerros 

Recem-nascidos - a falta de clareza tambem se faz presente. Os entrevistados 

nao sabiam que existiam duas coisas: 1) desinfecs;ao e 2) cura do umbigo. 

Para eles, tudo era uma coisa s6: cura. No entanto, eles chamam de cura o 

processo de desinfecs;ao. Ficaram frustrados porque a reportagem nao 

explicou em detalhes o que era cura e qual era o tratamento adequado. Outro 

dado interessante que salientaram e que tomaram conhecimento, atraves da 

reportagem, sobre o produto usado para a desinfecs;ao: o iodo. Explicaram 

que alguem, alguma vez, falou para usar urn outro produto -LEPECID- mas 

que, na verdade, e urn produto inadequado porque faz cair os pelos e irrita o 

local da aplicas;ao. 
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A reportagem fala ainda rapidamente da necessidade do bezerro 

mamar o colostro, o primeiro leite das vacas, ap6s a paris;ao. Os pe6es 

concordaram que e muito importante mas nao souberam explicar por que. 

Sobre a ultima reportagem - Insemina~ao Artificial- concordaram 

com todas as vantagens mas acharam que a reportagem e pouco 

esclarecedora. Disseram que a reportagem nao explicava como se fazia a 

inseminas;ao, apesar de mostrarem cenas de inseminas;ao. Faltou, no entanto, 

esmius;ar o asssunto porque os dados apresentados pela reportagem nao 
permitem que o peao saia por ai inseminando vacas, porque o resultado sera 

nulo. Urn dos entrevistados ja havia acompanhado varias inseminas;6es e 

constatou que a reportagem foi falha: " eles nao mostraram como e que faz e 

nao disseram que a vaca tern que estar no jeito"*, concluiu. 

Estes foram os aspectos principais registrados. Devemos levar em 

conta que, apesar da pesquisadora deixar OS entrevistados completamente a 
vontade para suas observas;6es, percebia-se que eles queriam adivinhar o 

que se estava procurando saber. A principia diziam que as reportagens eram 

boas, esclarecedoras, bonitas. Depois, quando se insistia nos detalhes, 

informavam que nao seriam capazes de colocar em pratica o que era 

apresentado por falta de dados fundamentais. 

Com estas observas;6es pudemos constatar que este tipo de 

programa, apesar de ter uma grande audiencia entre o publico rural, nao 

cumpre o papel social de informas;ao e esclarecimento. Parte do publico 

telespectador nao consegue acompanhar as informas;ao prestadas, pela forma 

e linguagem inadequadas com que sao apresentadas. 0 realizador, neste caso, 

nao esta levando em conta as caracteristicas do publico a que se destina o 

material, e no tratamento dos temas trabalha a nivel da superficialidade, nao 

se preocupando em mostrar as etapas uma a uma e aprofundar as explicas;6es 

para o total esgotamento do assunto. 

* estar no jeito quer dizer estar no cio, periodo fertil. 
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2.2 PESQUISA DE CAMPO 

F oram realizadas varias visitas a fazendas de porte medio e grande 

nos arrectores de Campo Grande para contato com os peoes de gado de corte 

e aplica'(ao de questionario. 0 objetivo era fazer uma aproxima9ao com o 

universo do peao e observar a receptividade ao programa MS Rural. 

0 questionario continha as seguintes perguntas: 

1) Nome 

2) On de nasceu 

3) Sexo e idade 

4) Ha quanto tempo mora em Campo Grande? 

5) Ha quanto tempo trabalha na fazenda? 

6) Ha quanto tempo trabalha na regiao? 

7) Como age durante o parto das vacas? 

8) Da inje9ao para fazer a limpeza? 

9) Como cura o umbigo? 

1 0) Como cura a bicheira? 

11) Como trata carrapatos? 

12) Como trata mosca do chifre? 

13) Como cura berne? 

14) Costuma vacinar o gado contra brucelose? 

15) Costuma vacinar o gado contra aftosa? 

16) Como obtem informa96es sobre a vacina9ao? 

patrao ( ) radio ( ) tecnico ( ) veterinario ( ) vizinhos ( ) TV ( ) jomais ( ) 

17) Como e o lazer na regiao? 

18) Onde costuma ir nos dias de folga? 

19) Com que :freqi.iencia vai a cidade? 

20) Quando vai a cidade, 0 que faz la? 

21) Costuma ira missa? 

22) Costuma ira festas de peao? 

23) Costuma ira shows? Com que freqi.iencia? 

24) Ja foi a Folia do Divino? 

25) Ja foi a Folia dos Reis? 

26) Jfi foi a festas juninas ou julinas? 

27) Visita sempre os vizinhos? 
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28) Como as pessoas se veem por aqui? Como se encontram? De quanto em 
quanto tempo? 

29) Exposi9ao aos meios de comunicayao: 

costuma receber/ler jomais? sim ( ) nao ( ) 

costuma receber/ler revistas? sim ( ) nao ( ) 

costuma ouvir radio? sim ( ) nao ( ) 

que programas prefere? 

costuma ver TV? sim ( ) nao ( ) 

que programas prefere? 

30) Assiste ao Programa MS Rural? s1m ( ) nao ( ) 

31) De quanto em quanto tempo? 

32) Coloca em pratica o que assiste nestes programas? s1m ( ) nao ( ) 

33) Por que? 

Local da entrevista. Hora . Data. 

F oram visitadas 8 fazendas, on de foram realizadas 16 entrevistas, 

sendo 13 com homens e 3 com mulheres. Para a analise das respostas, 

dividiremos o questionario em tres partes, compreendendo: 1) perguntas 

relativas a cuidados com o gado e vacinayao; 2) perguntas relativas ao lazer; 

3) perguntas relativas a exposiyao aos meios de comunicavao de massa. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro e outubro 

de 1994, epoca de seca e com facilidade de acesso as fazendas. Na epoca das 

chuvas, de janeiro a maio, o acesso fica prejudicado por causa das aguas. 

Na primeira parte das entrevistas- as relativas aos cuidados como 

gado e vacinayao - 0 que pudemos observar e que 0 peao nao tern autonomia 

para este tipo de iniciativa. Em todas as entrevistas, a questao de vacinayao 

nao e decidida por eles. 0 patrao traz a vacina da cidade e estabelece a data 

de vacinayao, na maioria das vezes acompanhando de perto o processo. Em 

todos OS depoimentos, esta questao e ressaltada: a vacinayaO e urn problema 

de administravao da fazenda e nao do peao. 

Em relavao a parto, umbigo, bicheira, carrapatos, mosca do chifre 

e berne, as respostas estao divididas: 
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07 responderam que e 0 patrao quem determina pulverizayao ou tratamento; 

01 disse que esta nao e atividade da fazenda, porque e fazenda apenas de 

passagem de gado; 

0 8 responderam que tomam as providencias sem precisar falar com o patrao. 

Na fazendaja ha remedios para estes casos e s6 se comunicam como patrao 
quando o veneno ou os remedios acabam. 

Quando e o patrao quem cuida do assunto, o peao apenas obedece 

as instru96es e aplica os remedios quando !he e recomendado. Quando e o 

proprio peao quem cuida do tratamento, as condutas sao parecidas: os 

carrapaticidas sao passados a cada 15 ou 20 dias, ou quando o problema se 

manifestar. Na aplicayao do questiomirio, as respostas ouvidas foram muito 

parecidas: 
"A gente mesmo trata "; 

" Est amos acostumados a fazer ". 

"A gente faz aplicaroes quando precis a". 

Na segunda parte das entrevistas- relativa a lazer, passeios, visitas 

- as respostas apontaram para uma unanimidade: 

1) nao ha lazer na regiao; 

2) as pessoas ficam nas fazendas nos dias de folga; 

3) as visitas a cidade sao apenas para fazer as compras domes. ( Apenas 2 

entrevistados, que moram na cidade e trabalham na Fazenda Modelo da 

EMBRAP A, costumam passear mais vezes com a familia pela cidade. Para os 

demais, as visitas a cidade se restringem as compras do mes ou a visita ao 

medico, quando necessaria); 

4) visitas a igreja ou ida. a missa: apenas uma entrevistada disse que vai a 

missa sempre, porque a igreja e perto da fazenda. Dois responderam que vao 

de vez em quando ( os dois moram na cidade) e 13 dos entrevistados 

disseram que nao vao a missa e nem freqiientam a igreja. A razao e quase 

sempre a mesma: a distancia; 

5) foram feitas perguntas sobre festa junina, julina, Folia de Reis e Festa do 

Divino. Em Campo Grande nao ha tradi9ao de festas de Folia de Reise Festa 

do Divino e alguns entrevistados responderam que nem conhecem este tipo 

de festa. Sobre as festas juninas e julinas, urn dos entrevistados respondeu 
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que quando morava em Corumba, na divisa do Brasil com a Bolivia, 

costumava ir muito a estas festas, mas que em Campo Grande nunca ouviu 

falar. Os 4 entrevistados que trabalham na Fazenda Modelo da EMBRAPA 

disseram que costumam ir a festa julina programada pela EMBRAP A. Os 

demais entrevistados nao costumam ir, nao tern referencias de onde elas 

acontecem e alguns deles disseram ter noticias de que estas festas acontecem 

na escola, mas nunca foram ver; 

6) sobre as visitas de vizinhos e como as pessoas se relacionam, as respostas 

foram as seguintes: 

os 4 entrevistados da Fazenda Modelo tern urn relacionamento diferenciado, 

ja que moram na cidade e vao e voltam ao trabalho todos os dias; 

os 12 entrevistados que moram na zona rural, responderam que: 
"Eu n{io saio para visitar "; 

"E muito dificil os vizinhos virem visitar a gente "; 

"Na fazenda vem muito comprador de gado. A convivencia e boa, mas nao 

costumo sair para visitar ninguem "; 

"Os vizinhos a gente encontra s6 no trabalho mesmo "; 

"A maior parte dos vizinhos mora Ionge ". 

01 entrevistada disse que costuma receber visitas sempre dos vizinhos e que 

sempre que passam por la param para conversar. 

Sobre a terceira parte da entrevista - exposi9ao aos mews de 

comunica91iO - as respostas foram as seguintes: 

leitura de jornais: 

13 entrevistados responderam que nao costumam ler jomal nem revista e que 

quando vao a cidade nao costumam comprar; 

1 respondeu que le quando o patrao traz; 

1 respondeu que s6 le quando algum colega compra; 
1 respondeu que quando morava na cidade comprava sempre, mas desde que 

veio para o campo nao leu mais, mas que sempre que pode compra revistas 

(Globo Rural). 

Deve-se ressaltar que dos 16 entrevistados, 5 sao analfabetos e 11 

alfabetizados. 
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Radio: 

apenas 1 entrevistado nao tern aparelho de radio porque estava estragado. Os 

outros 15 entrevistados possuem aparelho de radio: 

02 informaram que nao escutam radio porque tern que ir para o trabalho, mas 

na casa as pessoas escutam; 

02 disseram que ouvem pouco, sem preferencia par programa especifico; 

01 disse que gosta do programa do Picarelli (programa diario em emissora 

AM tipo mundo cao ); 

01 so ouve musica sertaneja; 

04 so escutam musica, nas radios FM e 

05 ouvem a radio AM Cultura. 

TV: 

Dos 16 entrevistados, 2 nao possuem aparelho de TV e 1 estava com o 

aparelho quebrada. Os demais assistem TV todos os dias: 

TV Globo- 09 

TV SBT- 03 

nao especificou: 01 

Programas preferidos * : 
Jamal Nacional : 09 

Aqui Agora : 02 

Jamal Hoje eMS TV** : 01 

Novelas: 05 

Filmes: 04 
nao especificaram canal mas disseram que assistem so jomal: 02 

*as respostas foram multiplas 

** MS TV eo noticiario local que antecede o Jamal Nacional em MS. 



' 
• 
• • 
~ 

• 
• • 
• 
~ 

• 
• 
~ 

Sobre o programa MS Rural 

assistem nao 
assistem 

devez 

em 

quando 

45 

• Assistem: 09 ou 56,25% 
~ Nao assistem: 04 ou 25% 

• Assistem de vez em quando: 03 ou 18,75% 

• Portanto, entre os que assistem sempre e os que assistem de vez em quando, 

temos 75% do universo pesquisado. 

Sobre colocar em pnitica o que e dito no programa: 

aplicam 

aplicam: 05 ou 31,25% 

nao aplicam: 09 ou 56,25% 

nao devez 

aplicam em 

quando 

aplicam de vez em quando: 02 ou 12,5% 

Sobre o programa MS Rural, todos os que assistem sempre ou 

assistem de vez em quando afirmaram que gostam do programa. Os que 

assistem de vez em quando s6 podem faze-Io porque na hora do programa 

tern que trabalhar e por isso nao da para fazer as duas coisas. Quando 
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conseguem uma folga, assistem. Sobre colocar em pratica as receitas e 

sugestOes ali apresentadas, as respostas foram divididas: 

05 ou 31 ,25%responderam que aplicam e que os resultados sao sempre 

muito bons; 

02 ou 12,5% disseram que s6 da para aplicar de vez em quando, porque nem 

tudo e possivel fazer nas fazendas; 

09 ou 56,25% disseram que nao aplicam e deram raz5es como: 

"Nunc a guardei nada porque e de pass a gem rap ida"; 

"Niio aplico porque mexo com o gada a vida toda e ja sei como fazer "; 

"A gente fica guardando aquila na caber; a mas niio aplica "; 

"Niio da para aplicar porque quem manda niio e a gente "; 

"Niio coloquei nada em pratica par falta de oportunidade". 

' As idades dos entrevistados variam entre 22 e 66 anos. A exce<;ao 

dos quatro entrevistados da Fazenda Modelo da EMBRAPA, que possuem 

muitos anos de trabalho com carteira assinada, apenas urn casal tinha muitos 

anos de trabalho na mesma fazenda (7 anos ). Os demais entrevistados 

mostraram que e efemera a passagem pelas fazendas. Dois dos entrevistados 

estavam trabalhando naquele local ha apenas urn dia. Muitos mudam de local, 

mas permanecem com o mesmo patrao. Sao apenas transferidos de fazenda. 

Outros mudam de fazenda e de patrao. Sobre a procedencia, exceto urn 

entrevistado, que afirmou ter vindo de Guararapes (SP), aos 12 anos de idade 

e sempre trabalhado em fazendas, os demais entrevistados vieram de outras 

fazendas do mesmo Estado. 

procedencia 

Terenos 1 

Campo Grande 5 

PontaPora 2 

Bodoquena 1 
Co rumba 3 

Bandeirantes 1 

Guararapes (SP) 1 

nao especificaram 2 
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2.3 OS RUIDOS DA COMUNICA<:AO 

Observamos, com a aplica9ao dos questiomirios e ao assistir aos 

videos, que a comunicayao sofre uma serie de interferencias que vao 

determinar se ela se realiza de fato ou cai no que Bordenave chamou de in

comunica9ao. Chamaremos aqui de ruidos a todas as interferencias que 

impedem ou prejudicam a realiza9ao do processo de comunica9ao. 

Trataremos o conceito de processo de comunica9ao seguindo o modelo de 

Berlo em que na comunica9ao nos tomamos agentes influentes: "Nos nos 

comunicamos para influenciar- para afetar com intenyao" 
15

• 

Tendo por base a comunica9ao e entendendo-a com o sentido de 

processo, que envolve mudan9a, dinamismo, evolu9a0, nao e possivel 

conceber a comunica9ao plena sem estabelecer que ela provoque mudan9a de 

atitude no receptor. Nao podemos conceber uma situa9ao passiva, im6vel. 

Todos os elementos envolvidos agem em conjunto : "Os ingredientes do 

processo agem uns sobre os outros, cada urn afeta todos os demais"
16

. 

Se o que queremos comunicar - a mensagem - for bern recebida, 

isto e, se ela foi compreendida, vai implicar necessariamente numa tomada de 

atitude. Esta tomada de atitude pode ser a consciencia da realidade que o 

cerca, a percep9ao da necessidade de mudar pniticas. Para que a mensagem 

seja entendida e necess:irio que os signos do emissor e do receptor - quem 

emite a mensagem e quem a recebe- sejam os mesmos, ou seja, que as 

palavras, sinais, gestos, imagens, etc. do emissor se refiram as mesmas coisas, 

aos mesmos objetos identificados pelo receptor. S6 assim M comunica9ao
17

• 

Paulo Freire tambem compartilha desta ideia explicando que, para 

os sujeitos se comunicarem, para que consigam eficiencia nesta comunica9ao, 

tern que estar de acordo entre si. Os signos que urn individuo usa para se 

expressar tern que ser compreendidos pelo individuo com quem se quer 

comunicar, sob pena de o processso de comunica9ao nao se realizar: " ... entre 

compreensao, inteligibilidade e comunica9ao nao ha separa9ao, como se 

constituissem momentos distintos do mesmo processo ou do mesmo ato"
18

• 

----------~ ~~~~~ ~-~ 
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No processo observado com a exibivao dos videos e com a 

aplicavao dos questioml.rios, pudemos perceber que existem dificuldades e 

estas dificuldades manifestam-se de formas variadas: ter que trabalhar no 

honirio e nao poder assistir ao programa, " meu marido esta acostumado a 

fazer"," a gente sabe como faz", "trabalhamos com isso a vida inteira". 

Ao lado destas questoes, ha ainda as resistencias impostas pela 

falta de compreensao causada pela forma de comunicavao: a linguagem e o 

formato dos programas dificultam que as pessoas compreendam tudo e 

possam realmente colocar em pratica novas atitudes, a partir das experiencias 

observadas. Ai entram outros ruidos da comunicavao, que impedem a 

efetivavao de todo o processo: 

"Nunc a guardei nada porque e de pass a gem rap ida"; 

" A gente fica guardando aquila na caber;a mas niio aplica" 

"As vezes aplico, canto para os outros. Quando entendo bem, eu niio gravo". 

No primeiro exemplo, a questao e relativa as caracteristicas do 

meio- Televisao-, que tern urn ritmo mais acelerado. Na comunicavao rural, 

a pressa e fatal. A vida no campo tern urn ritmo diferente do da cidade e por 

isso as pessoas necessitam de urn tempo maior para a assimilavao. No 

segundo exemplo, a resistencia pode ser em rela9ao as mudanvas: as pessoas 

estao acostumadas a fazer de uma determinada forma e s6 muito lentamente, 

ou a partir de urn processo mesmo de convencimento
19

, vao conseguir 

quebrar esta maneira de agir. No terceiro exemplo ja nao se manifesta a 

resistencia a mudanvas, mas ha urn ruido quanto ao perfeito entendimento da 

mensagem. 

Na exibivao dos videos, os peoes puderam objetivamente apontar 

que nao entenderam o significado de express5es como "desempenho 

potencial genetico", "nutrientes e volumoso", "desinfecvao do umbigo". 

Ha ainda as condiv5es especiais que fazem com que o processo de 

comunica9ao nao possa se realizar inteiramente: 

"A qui e tudo determinado. Ja tem responsaveis. Niio da para fazer ". 
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"Nfio da para aplicar. Quem manda nfio e a gente. Tern que ser mais o que 0 

gerente manda ". 

Nestes casos o ruido foi involuntario. Foi ocasionado por 

condis;oes extemas, em que a fazenda e comandada por gerentes ou patroes 

para urn trabalho especifico e os peoes nao tern autonomia para qualquer tipo 

de atividade. De qualquer forma, mais uma vez, o processo de comunicas;ao 
nao se realizou por inteiro, apesar da receptividade do telespectador. 

Os processos de resistencia as mudans;as foram exaustivamente 

estudados nas Ciencias Sociais. Aqui nosso enfoque e diverso: estamos 

preocupados com 0 angulo de ruidos interpostos a efetivas;ao da 

comunicas;ao. 

Ao analisar todas estas circuntancias, o que vamos perceber e que 

existem sempre tentativas de comunicas;ao, que implicam o tempo todo em 

emitir-receber-mudar de atitude . 

Nesse sentido, e de fundamental importancia delimitar o contexto 

em que esta comunicas;ao se fara. Se o discurso nao for adequado, a 

comunicas;ao caira no vazio, varios ruidos vao determinar que o processo 

nao se concretize. 0 Video, a TV podem cumprir papel especial nesta tarefa. 

Podem determinar formas de comportamento que vao implicar em melhoria 

de condis;oes de vida: novos Mbitos de higiene, nos;oes de primeiros 

socorros, nos;oes de saUde, preparas;ao de alimentos, utilizas;ao de alimentos, 

medidas preventivas, enfim, uma gama de altemativas que podem contribuir 

para o bern estar do cidadao, especialmente do homem do campo, alijado do 

processo de comunicas;ao oficial. Sua linguagem deve ser adequada e deve 

estar sintonizada como publico receptor, sob pena de cair no vazio
20

• 

No proximo capitulo mostraremos a importancia da delimitas;ao 

do contexto , para objetivar a forma de comunicas;ao a ser engendrada e 

observaremos como alguns ruidos se produzem e interferem no processo de 

comunicas;ao, comprometendo o seu resultado. 
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CAPITULO 3. 0 PROGRAMA MS RURAL. 

Foi escolhido o programa MS Rural para amilise neste trabalho, 

porter maior alcance em termos geogrMicos e porter maior audiencia em sua 

modalidade. 

0 programa MS Rural e veiculado e produzido pela TV Morena, 

afiliada da Rede Globo de Televisao e vai ao ar para todo o estado de Mato 

Grosso do Sui, atraves de suas repetidoras TV Cidade Branca, TV Ponta Pora 

e TV Centro-America, atingindo 62 municipios do Estado. 0 honirio varia, 

quando a programas;ao nacional fica comprometida com corridas 

intemacionais de automobilismo ou demais eventos esportivos, mas 

habitualmente vai ao ar apos o programa em rede nacional Globo Rural, por 

volta de 9:00h. 

0 programa MS Rural existe M dez anos e, segundo sua 

coordenas;ao, todas as reportagens apresentadas, desde o primeiro dia, estao 

arquivadas na emissora. 

0 programa foi criado para mostrar as potencialidades do Estado, 

eminentemente agropecmirio e propor altemativas aos produtores, 

pesquisadores e tecnicos, segundo seu coordenador Osmar Bastos. As 
mudans;as no programa sao raras e visam, quando ocorrem, uma maior 

aproximas;ao com o setor produtivo. No ano de 1995 estava em estudo a 

introdus;ao de urn novo quadro que ajudasse o produtor encontrar ops;oes 

economicamente viaveis, como a horta comunitaria e a pecuaria altemativa. 

Estava em estudo tam bern a introdus;ao do quadro "Voce sabia?", com 

curiosidades para todo tipo de telespectador, mas estas propostas nao foram 

levadas ao ar em 96, conforme a previsao inicial. A dires;ao da emissora 

optou por colocar no ar urn boletim diario - Boletim Rural - inserido no 
jomal local do meio dia- MS TV la Edis;ao. 0 boletim da as cotas;oes de 

legumes, frutas, carnes e graos, agenda dos principais acontecimentos da 

area rural e noticias especificas agropecuarias. 
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Com cerca de 40 minutos lfquidos 
1 

por semana, apresenta sempre 

o mesmo formato, com 4 blocos e 5 a 6 reportagens. Tern patrocinio multiplo, 
voltado para o campo (inseticidas, remedios, adubos, sais minerais, lojas de 

materiais agropecm1rios, etc.), e conta com dois apresentadores, urn homem e 

umamulher. 

A equipe tecnica e formada por dois rep6rteres, que fazem 

tambem o trabalho de pauta e produs;ao, urn editor, urn coordenador, que faz 

o papel de editor-chefe do programa, e uma equipe exclusiva de cinegrafista 

e auxiliar. As reportagens sao produzidas e editadas durante a semana e na 

sexta-feira a tarde 0 programa e gravado para ir ao ar no domingo de manha. 

As pautas surgem de eventos programados para determinadas 

ocasioes, como leiloes, exposis;oes, mostras, etc, noticias de jornal sobre 

pesquisas, iniciativas, crias;oes especiais, e outras, e da propria cobertura de 

alguma noticia. Os rep6rteres-produtores, em sua reportagens, estao sempre 

em busca de novas pautas. Alem disso, a coordenas;ao do programa possui 

uma rica agenda de fontes, com as quais mantem contato semanalmente. 

A dires;ao da empresa empenha-se em manter o programa no ar e 

com o formato ja consagrado. 0 programa tern patrocinio publicitario 

garantido, o quadro funcional e minusculo e o gasto maior fica por conta das 

viagens pelo centro-oeste e pela Bolivia e Paraguai, paises :fronteiris;os com 

o Mato Grosso do Sui e que eventualmente sao alvo de reportagens. 

A audiencia e garantida, sendo o programa MS Rurallider em seu 

hon'irio. A empresa nao se preocupa em contratar pesquisa de audiencia. 

Durante o ano de 1994 foram realizadas apenas duas pesquisas, uma no mes 

de maio e outra em outubro. As duas pesquisas se referem a Campo Grande e 

regiao. Na do mes de maio, a audiencia foi de 35%, num total de 37% de 

domicilios com televisor ligado no horario do programa, perfazendo urn total 

de 53.703 domicilios ligados. Na pesquisa de outubro foi registrado urn 

indice de 37% de audiencia, com urn total de 107.868 pessoas assistindo ao 

programa MS Rural. Esta pratica se repete em 1995, com pesquisas 

encomendadas tam bern nos meses de maio e outubro. No mes de maio, a 
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audiencia no horario foi de 20%, tendo a emissora segunda colocada uma 

• media de 7% de audiencia. Cerca de 52.500 pessoas estavam ligadas noMS 

I Rural no dia da pesquisa. Em outubro, a audiencia foi de 21% e a emissora 

segunda colocada ficou com 13% de audiencia. 0 programa foi assistido por 

umpublico de 53.868 pessoas. 

0 programa e levado ao ar em 62 municipios ( sao 73 no estado 

todo) atraves da rede de TV que inclui a TV Morena ( atendendo 25 

municipios), TV Ponta Pora ( atendendo 35 municipios) e TV Cidade Branca 

( atendendo 2 municipios). Nas fazendas com antenas parab61icas, no 
entanto, o programa nao vai ao ar, ja que a antena capta a programas;ao via 

satelite e nao a programas;ao local. 

As reportagens sao produzidas no esquema-padrao de materias da 

Rede Globo, com o reporter fazendo abertura de materia, off, passagens, 

entrevistas e encerramento
2

. Nao ha preocupas;ao especifica com a 

linguagem, mas, segundo o coordenador do programa , o veterinario Osmar 

Bastos, evitam-se os termos tecnicos para tomar a linguagem o mais simples 

possfvel. Ao final das reportagens, o apresentador faz pequenos comentarios, 

sem funs:ao de ancora ou tecnico especialista na area. Sao comentarios 

soltos, sem dados novos a materia. 

0 programa possuia, em outras epocas, urn quadro de atendimento 

a cartas de telespectadores. ·o quadro, no entanto, tomou-se inviavel pelo 

trabalho de produs;ao que demandava. Atualmente, o programa recebe urn 

numero restrito de correspondencias e, na medida do possivel, as 

preocupas;oes das cartas se transformam em pauta, ap6s minuciosa 

verificas;ao de custos. 

Ap6s analise dos espelhos
3 

de roteiros do ano de 1994, decidimos 

optar pela analise de gravas;oes do mes de outubro. Dessa forma, serao 

analisados os programas dos dias 02,09,16,23 e 30 de outubro de 1994. Para 

a escolha foi verificado o padrao de sequencia dos programas, em relas;ao ao 

que tern de quadros mais caracteristicos e que foram mantidos nesta 
programas;ao. 
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Os meses de janeiro e julho foram descartados por serem meses de 
ferias, em que o programa costuma fazer reprise de reportagens solicitadas 

pelos telespectadores. 0 meses de fevereiro e setembro tambem foram 

descartados por terem se apresentado atipicamente, em que, durante todo o 

mes, s6 foram levados ao ar dois programas, por interesse da emissora em 
transmissoes nacionais de esportes, como corrida de Formula Urn. 

Os meses de abril e junho tiveram grande parte de sua produ9ao 
com reportagens de fora, da afiliada do grupo da TV Morena de Cuiaba. 

Neste sentido, OS programas fugiram as caracteristicas de atendimento a 

populayao e aos interesses do Estado, especificamente. 

0 mes de maio - mes das maes - teve uma caracteristica diferente 

na programa9ao do MS Rural, que foi todo dedicado as maes e com 

reportagens especiais neste sentido, fugindo, portanto, ao padrao do 

programa. 

Os meses de novembro e dezembro tambem foram atipicos, com 

problemas no horario da programayao e s6 foram ao ar tres programas em 

cada mes. 

A escolha da analise centrou-se, portanto, os meses de agosto e 

outubro. Nos dois meses foram ao ar todos os programas em todos os 

domingos, mas optou-se pelo mes de outubro por ja ter passado a seca e ja 

nao haver mais limitayao de pauta. 0 mes de agosto foi descartado em virtude 

da seca, que impossibilita e inviabiliza a realizayao de muitas pautas. 

Os programas a serem analisados neste trabalho foram veiculados 

pela TV Morena, no Mato Grosso do Sui, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de 

outubro de 1994. 
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3.1 AS CARACTERISTICAS DO PROGRAMA. 

0 programa MS Rural e levado ao ar ha uma decada e tern sempre 

as mesmas caracterfsticas, num plano que se modifica muito pouco. Quando 

as reportagens sao mais longas, e falta espa((o no programa, sao retiradas 

algumas notas. As primeiras a cair sao as cota((5es de cames, legumes, frutas 

e graos, quadro caracteristico do programa . Se o telespectador assistiu ao 

programa, especificamente a espera das cota'(5es, o que e muito comum, no 

programa de 02.10.94 frustrou-se. No espelho do programa consta espa9o 

para as cota((5es, mas ao assistir ao programa percebe-se que as notas foram 

suprimidas, por problema de tempo. No programa de 30.10.94, as cota'(5es 

nem aparecem no espelho. 

Os programas tern uma varia'(ao em numero de reportagens, entre 

5 e 7, fora entrevistas em V.T. eo V.T. Resumo, urn apanhado dos principais 

acontecimentos agropecm1rios da semana, que aparece apenas nos programas 

dos dias 16 e 23 de outubro de 94. 

Os programas dos dias 09 e 30 apresentaram materias longas que 

foram subdivididas em duas partes, cada uma num dos blocos do programa. 

Urn quadro fixo do programa, que e resolvido visualmente com 

gerador de caracteres- gc
4

- eo Agenda Rural. Sao mostrados, atraves de gc, 

os principais eventos que acontecerem no Estado na semana anterior. 

Outro quadro caracterfstico do programa - e que entra no rol de 

reportagens em V.T. - e a receita da semana. Nos programas analisados, a 

receita s6 nao aparece no programa do dia 09. 

Apenas os programas- do dia 02 e do dia 17- contemplam carta 

de telespectador, com reportagem sobre estufas e sobre cria'(ao de minhocas, 

a primeira sob a orienta'(ao de urn tecnico da Empaer e a segunda realizada 

no Instituto Penal de Campo Grande, com depoimento de detentos, que criam 

e trabalham com a reproduyao de minhocas. 
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As entrevistas ( sonoras) com determinados personagens, como 
secretarios de estado, representantes dos 6rgaos ligados a crias;ao, etc., s6 

aparecem nos programas dos dias 02 e 30, nao se colocando portanto como 

caracteristica do programa. Ao Iongo do ano, elas aparecem esporadicamente. 

3.2 AS CARACTERiSTICA DO PROGRAMA GLOBO RURAL. 

0 programa Globo Rural nao e objeto de nosso trabalho. Muitos 

outros trabalhos ja foram realizados analisando este programa. Tras;aremos 

aqui algumas caracteristicas para estabelecer urn referendal com o programa 

MS Rural. 0 MS Rural foi criado seis anos ap6s o Globo Rural. 

0 programa Globo Rural esta no arM 16 anos, transmitido para 

todo o Pais pela Rede Globo de Televisao, de Sao Paulo, aos domingos, as 

8:00h. A principal caracteristica e praticar o telejomalismo de servis;o. Tern 

entre 45 e 50 minutos liquidos de duras;ao e urn ritmo mais Iento em relas;ao 

aos demais programas jomalisticos da emissora. Os apresentadores tentam 

manter urn dialogo
5 

com o telespectador, numa linguagem informal, que 

foge a qualquer tipo de sofisticas;ao. Luis Carlos Ferreira de S. Oliveira, em 

seu trabalho, salienta este aspecto: 

"A televisao brasileira, no caso do programa "Globo Rural", nao 

se pauta inteiramente pela "nao-comunicas;ao". 0 programa abre espas;os para 

tentativas de dialogo, de intregras;ao entre os diversos componentes do setor 
rural"6

· 

Entrevistei em julho de 1995 o jomalista Gabriel Romeiro, 

especialmente para este trabalho. Segundo Gabriel Romeiro, diretor do 

programa e trabalhando no Globo Rural M 15 anos, nao M uma linguagem 

propriamente elaborada para o programa porque nao ha a preocupas;ao com 

urn publico diferenciado. Para ele, o telespectador do Globo Rural e o 

telespectador comum da televisao brasileira e entende tudo o que e passado : 

"Quando se optou por uma linguagem mais lenta, que parece uma linguagem 

rural, bovina, na verdade esta ligada a grande reportagem, tipo documentario. 
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0 documentario e Iento em qualquer Iugar e a opr;ao foi fazer urn programa 

demonstrative". 

Segundo Jakubaszko o tome o clima do campo sao impostos pela 

natureza, como a germinar;ao de uma semente: " ... o ritmo e outro, e nfio 

adianta se apressar. No campo, prevalece o ritmo naturale nfio essa coisa 

apressada que caracteriza a existencia urbana. E se voce nfio respeita as 

diferenr;:as, tera problemas
7
. 

Nas reportagens, o programa tambem se diferencia dos demais 

jomalisticos da Rede Globo. Com uma linguagem pausada, as reportagens e 

entrevistas sao feitas com microfone de lapela, o que permite uma maior 

descontrar;ao e evita a imposir;ao do reporter puxando o microfone ou 

cortando as falas. Na verdade, as sonoras parecem mais bate-papos informais 

e na edir;ao nao sao verificados cortes abruptos, evitando assim a ideia de 

descontinuidade. Os cortes sao os normais, imprescindiveis para a edir;ao, 
8 

como plano e contra-plano. 

0 publico principal do programa e o pequeno produtor rural e a 

avaliar;ao feita pela produr;ao do programa e que no Brasil a grande maioria 

de agricultores trabalha manualmente ou, no maximo, com trar;ao animal. 

Com estes dados, busca-se trabalhar com a tecnologia, mas sob o angulo 

possivel para o pequeno produtor em termos de realizar;ao. Segundo Gabriel 

Romeiro "a modemidade nao encanta o Globo Rural. Por isso acenamos para 

o publico com sonhos, tecnol6gicos inclusive". 

Em sua an:Hise sobre o programa Globo Rural, Annick B. G. 

Scaillet Seixas e Jose Geraldo F. de Araujo defendem que o programa quer 

mostrar que a vida no campo e viavel e pode ser valorizada a partir do 
conhecimento e contato com tecnicas cientificas e experiencias produzidas 

pelos 6rgaos de pesquisa agropecuaria: 

"Ele ( o programa Globo Rural) divulga e legitima a ideia de que 

o progresso social, a emancipar;:fio do produtor rural, depende (mica e 

exclusivamente do desenvolvimento cientifico e tecnol6gico "
9 

. 
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Segundo Bordenave, o ensino sobre a tecnologia para o meio 

rural deve ser desenvolver o conhecimento de como usar os recursos e nao as 

maquinas ou novos insumos. Para ele o importante e o conhecimento do uso 

correto da tecnologia num sistema de produ-;:ao determinado, o que resultaria 

num "ensino-aprendizagem de tecnologia"
10

• 

Nesse sentido, o Globo Rural apresentou, em 1992, uma serie de 

reportagens sobre a cria-;:ao de cabras no interior da Fran-;:a. Uma pauta que 

aparentemente nao tern nada a ver com a popula-;:ao brasileira, mas que se 

enquadra dentro deste "espfrito sonhador" do povo brasileiro. 0 programa 

buscou mostrar altemativas e e a partir daf que trabalha: apresentando formas 

de comportamento que possam ser utilizadas para o melhoramento das 

condi-;:oes de trabalho e de vida da popula-;:ao rural. 

Ainda para Bordenave a comunica-;:ao rural deve levar em conta o 

estagio de desenvolvimento tecnol6gico dos agricultores de uma determinada 

regiao quando se quiser formular qualquer programa de educa-;:ao ou de 

mudan-;:a: "A mudan-;:a tecnol6gica nao deve ser promovida como se fosse 

simples objeto de decisao tecnocratica ou comercial. Ela deve ter urn 

crescimento organico, funcional, adequado ao desenvolvimento educativo e 

social da popula-;:ao rural, as oportunidades de emprego , ao progresso da 

industrializa-;:ao"
11

• 

0 sistema de comercializa-;:ao do programa e local. Cada afiliada 

da Rede Globo pode vender localmente o produto. Nesse sentido e urn 

programa extremamente atrativo, financeiramente, para todas as pra-;:as. Em 

95 havia o projeto de transforma-lo em programa diario, mas foi adiado para 

96. 

A produ-;:ao do programa tern apenas duas cameras para cobrir a 

pauta de to do o Pais. 0 trabalho de produ-;:ao 
12 

e rigoroso para que a equipe 

tecnica seja exigida apenas o indispensavel, podendo logo ser remanejada 

para outro local para dar conta de todas as necessidades semanais do 

programa. 
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No ar, semanalmente, a montagem do programa e feita a partir de 

uma reportagem tecnica de abertura, isto e uma reportagem com informa96es 

tecnicas sobre determinado assunto de interesse para o campo, tres 

reportagens gravadas em VT para respostas de cartas de telespectadores, 

duas respostas de cartas com orienta9ao tecnica, sem grava9ao em VT, uma 

materia tecnica curta e uma materia longa de encerramento. Fora este 

esquema padrao ha as dicas de agenda da semana e as noticias do mercado, 

imprescindiveis para a area rural. 

Os pr6prios rep6rteres editam suas materias. Alem delas ha urn 

editor para a parte de mercado e urn editor para cuidar das cartas dos 

telespectadores. As cartas recebidas pelo programa sao uma media de cern 

por dia. Representam de 10 a 15% da pauta semanal do programa. Pelo 

volume, ha necessidade de uma pessoa s6 para a leitura, triagem, produ9ao e 

edi9ao do material que vai ao ar. Todas as cartas sao respondidas, mesmo as 

que nao sao objeto de reportagem gravada ou de resposta ao vivo nos 

programas. 

0 Globo Rural nao exerce influencia sobre o grande fazendeiro. 

Na avalia9ao dos produtores do programa, serve mais como ponto de 

referenda. Mas ha exce96es e a produ9ao tern noticias de fazendeiros que 

gravam os programas em videocassete todas as semanas. Outra informayao 

recebida e que a Associa9ao dos Criadores de Truta surgiu a partir do 

programa. A media de audiencia do programa, no mes de julho/95, mes em 

que foi realizada a entrevista com o diretor do programa medida pelo 

IBOPE
13 

, foi de 14% de aparelhos sintonizados na TV Globo no horario do 

programa sobre o total de aparelhos (ligados ou nao ). 

3.3 REPORTAGENS SELECIONADAS PARA ANALISE. 

Dentre os programas selecionados do MS Rural, foram escolhidas 

duas reportagens de cada urn para analise. Buscamos nos ater as reportagens 

que se referissem ao tema gado ou pecuaria, mas nem todos os programas 
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trouxeram reportagens sobre este assunto. Assim, tentamos mostrar as 
reportagens principais dos programas, com o objetivo de estabelecer as suas 

caracteristicas. 

Os programas foram assistidos, as reportagens foram selecionadas 

e foi feita a decupagem 
14 

das reportagens a serem analisadas. Descrevemos 

os textos das reportagens selecionadas no Anexo 3. Sao elas: Sele<;ao de 

Touros, Cura!Umbigo, Ganho/Peso, Confinamento/Frigorificol, 

Confinamento/Frigorifico 2, Incendio/Fazenda, Minhocas/Presidio, 
Beefalo/Cruza, Temporada!Pesca, Hospital/Fazenda Leilao/Modemidade. As 

imagens poderao ser observadas na c6pia de video que acompanha essa 

disserta<;ao. 

3.4 ANALISE DAS REPORTAGENS. 

A metodologia empregada para a analise do Programa MS Rural e 

ada analise lexical proposta por Michel Thiollent 
15

• Buscamos nao nos ater 

apenas a analise estatistica das palavras contidas no texto, mas tambem 

proceder a analise do conteudo, procurando vislumbrar a regularidade na 

composi<;ao dos textos, a compara<;ao com os outros textos e as mensagens 

potenciais mas nao explicitadas. 

Fazemos tambem observa<;ao a imagem, com referenda ao 

formato, as passagens de urn plano a outro e a utiliza<;ao da imagem 

enquanto complemento do texto ou mero adere<;o, a partir da metodologia 

de analise de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lete16
. 

Primeiramente procuramos selecionar, a partir dos roteiros dos 

programas do mes de outubro/94, as reportagens que mais estivessem ligadas 

a pecuaria e ao peao de gado. Foram selecionadas duas reportagens por 

programa. Em seguida procedemos a leitura minuciosa de cada materia, para 

a verifica<;ao da regularidade do vocabulario ou da incidencia de repeti<;ao de 

determinados termos ou expressoes. A partir dai, grifamos algumas palavras 

consideradas palavras-chave, para a analise da regularidade com que 
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aparecem, pr6ximas de quais outras express5es e a ideia, o conteudo que 
engendram ou pretendem engendrar. 

Sele~ao de Touros. 

A primeira reportagem escolhida para analise, no programa n° 

381, de 02.10.94, foi a Seles;ao de Touros. Em 7 minutos de reportagem, 

entre abertura do locutor
17 

e materia gravada em VT, encontramos as 
seguintes caracteristicas: 

. a palavra criador - e seus sinonimos produtor, ele, pecuarista - foi 
utilizada 13 vezes . 

. a palavra propriedade (s) , uma extensao do produtor ou pecuarista, foi 

utilizada 4 vezes . 

. a palavra peao foi utilizada uma vez . 

. as conseqtiencias, tais como melhoramento, lucros e renda, apareceram 6 

vezes. 

Vamos ver agora em que condis;oes a palavra criador e seus 

derivados foi empregada: 

1) Com urn born aproveitamento dos touros, o criador melhora a fertilidade 

do rebanho. 
2) Nesse processo, o linico investimento de maior porte, feito pelo produtor 

e com a compra de bans exemplares. 

3) Com urn born plantel de machos, o pecuarista tern que ficar atento ... 

4) ... os resultados sao mais visfveis ao bolso do produtor. 

5) 0 produtor consegue novilhos precoces com idade maxima de tres anos e 

peso mfnimo de 15 arrobas. 

6) ... sem falar que o produtor consegue tambem comercializar na 

entressafra. 

7) E basta ao produtor se inscrever no Promepe - que e o Programa de 

Melhoramento da Pecuaria - ... 

8) ... que ele tera todas as condis;5es de incentivo do govemo. 

9) Inclusive muitos pecuaristas nao estao recebendo este incentivo por falta 

ate de conhecimento. 

1 0) 0 produtor pode receber urn animal para cada 15 ou 20 animais? 
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11) Ele recebendo o incentivo de 5%, para cada 20 animais que ele abate, que 
seria urn caminhao, ele recebe urn boi de beneficio. 

12) E o produtor, esse programa tern melhorado? 

13) A imagem dos bezerros com menos de 1 mes vira colirio para os olhos do 

produtor. 

A palavra propriedade (s) apareceu nas seguintes circunstancias: 

1) e aumenta os lucros na propriedade. 

2) E n6s temos hoje cerca de 180 propriedades inscritas no programa nos 

mais diversos pontos do Estado. 

3) ... e uma decisao gerencial da propriedade. 

4) ... que tern repercussao imediata no aumento de renda dessa propriedade. 

A palavra peao apareceu apenas uma vez: 

1) Neste caso, o proprio peao que esta na lida com o gado pode conseguir 

uma boa selec;ao. 

As palavras melhoramento, lucros, renda apareceram 6 vezes na 

reportagem nas seguintes condic;oes: 

1) ... como a selec;ao de touros pode ajudar no melhoramento bovino. 

2) ... e aumenta os lucros da propriedade. 

3) ... s6 agora comec;a a passar por alguns processos de melhoramento. 

4) Os resultados com a s.elec;ao de touros no melhoramento de gado 

aparecem ja nas primeiras crias. 

5) Programa Mato Grossense de Melhoramento da Pecuaria. 

6) ... que tern repercussao imediata no aumento da renda de sua propriedade. 

A reportagem, em toda a sua extensao, fala das vantagens do 

produtor rural na opc;ao de selecionar melhores exemplares de touro para a 

reproduc;ao de seu plantel. As palavras produtor, criador, pecuarista estao 

sempre ligadas a born, lucro, vantagem, renda, fertilidade, melhoramento, 

investimento, incentivo, resultados, etc.: 

- com urn hilln aproveitamento de touros, o criador melhora a fertilidade do 

rebanho. 
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- 0 unico inyestimento de maior porte, feito pelo produtor, e com a compra de 

bans exemplares. 

- com urn 1::illm plantel, o pecuarista tern que ficar atento ... 

- E os resultados sao mais visfveis ao bolso do produtor 

- 0 produtor consegue novilhos precoces ( ideia de lucro, vantagem) 

- ... sem falar que o produtor consegue tam bern comercializar na entressafra 

(ideia de lucro, vantagem) 

- E basta ao produtor se inscrever no Promepe que ele tera todas as condi96es 

de incentivo do govemo. 

- Inclusive muitos pecuaristas nao estao recebendo este incentivo por falta ate 

de conhecimento. 

- E o produtor pode receber urn animal para cada 15 ou 20 animais ( ideia de 

vantagem, lucro) 

- Ele recebendo o incentivo de 5%, para cada 20 animais que ele abate, que 

seria urn caminhao, ele recebe urn animal de beneficia. 

- E a imagem dos bezerros com menos de 1 mes viram colfrio para os olhos 

do produtor ( ideia de lucro, vantagem). 

A palavra propriedade esta ligada tambem a ideia de vantagem, 

lucro, beneficia: 

- ... e aumenta os lucros na propriedade. 

- Cerca de 180 propriedades inscritas no programa... o que e urn nlimero 

muito significativo ... ( vantagem) 

- E uma decisao gerencial d~ propriedade, que tern repercussao imediata no 

aumento da renda dessa propriedade ( vantagem). 

Quando a reportagem se refere a peao , a ideia esta ligada, 

imediatamente, com trabalho, visando mais uma vez vantagem para o 

produtor, como barateamento dos custos do servi9o: 

-Neste caso o proprio peao, que esta na lida como gado, pode conseguir m 
boa seles;ao. 

Nesta primeira reportagem, o que se tern e uma tentativa de 

estimular o produtor a mudar de atitude e melhorar o seu plantel visando ter 
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melhores condiyoes de negociayao para seu gado e alcanyar lucros. A 

reportagem, em seu formato, tern todas as caracteristicas da reportagem

padrao que e veiculada diariamente para todo o Pais atraves dos telejornais 

da Rede Globo: urn texto em off 
18 

do reporter enfocando o tema, entrevistas, 

passagem 
19 

do reporter. As imagens procuram nao brigar como texto, mas, 

na verdade, nao complementam, apenas ilustram tudo o que o reporter fala. 

Aqui, particularmente, nao ha preocupayao com o tempo. A reportagem e 

longa e procura enfatizar a questao do born negocio para o produtor . A 

reportagern nao trata de aspectos negativos. Quando o assunto e gasto, ha 

atenuantes : 

- 0 unico investimento de maior porte ... 

- e uma decisao somente de manejo, onde voce faz urn aproveitamento dos 

touros e voce faz urn investimento talvez em termos urn pouco maior, so que 

voce tern uma resposta imediata. 

No primeiro caso, o termo unico e no segundo, talvez em termos 

logo complementado por resposta imediata, convencem por trazerem 

embutidos a ideia de, mais uma vez, vantagem, lucros ao produtor. 

born plantel ---+ criador +------ bons exemplares 

resultados visiveis ---+ produtor ---- novilhos precoces 

colirio para os olhos ---+ pecuarista --comercializar na entressafra 

ele~ 
incentivo 

urn animal por cada 15 ou 20 

urn boi de beneficio 

Nao ha urn tratamento especial das imagens. Elas sao gravadas da 

forma convencional estabelecida pela Rede Globo e editadas sem utilizayao 

de recursos e efeitos especiais. As entrevistas sao feitas em plano medio e, 

em algumas delas, as imagens cobrem a fala do entrevistado, acompanhando 

as informayoes que estao sendo prestadas. Os cortes sao secos e nao ha 

fusao, escurecimento, ou quaisquer outros movimentos de camera que 
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vislumbrem urn acabamento mais elaborado, apesar do programa ser 

semanal e as reportagens serem gravadas com antecedencia. 

Cura/U m bigo. 

Ainda no programa de n° 381, de 02.10.94, a segunda reportagem 

escolhida para analise foi a de Cura/Umbigo. A reportagem tern 5'06", com 

a mesma estrutura da anterior, mas ap6s a exibivao do VT tern uma volta ao 

locutor em que ele refor9a a importancia do assunto. 

As palavras-chaves grifadas foram: 

1) peao, peonada, eles, pessoal : 5 vezes. 

2) vacada, vacas, gado, rebanho: 17 vezes. 

3) bezerro, animal, bezerrinho: 18 vezes. 

4) produtor: 2 vezes. 

As palavras-chaves peao, peonada, eles, pessoal aparecem nas 

seguintes circunstancias: 

1) Isso facilita o trabalho do peao. 

2) Ela (a vaca) pode investir a qualquer momento contra o peao. 

3) Agora o que eles ( peoes) vao fazer? 

4) 0 pessoal ( peoes) vao fazer a cura do umbigo 

5) Vamos fazer a peonada correr o pasto matemidade. 

As referencias feitas ao peao, durante todo o transcorrer da 

reportagem, e relacionado ao manejo, ao trabalho a ser desenvolvido. A 

reportagem nao e dirigida a ele. 0 peao e apenas urn complemento , 

necessario para a explicayaO das informav6es prestadas. A sa referenda 

"vamos fazer a peonada ... " e urn chamativo para 0 produtor rural fazer 0 peao 

trabalhar com a aten9ao redobrada. 

Vacas, vacada, rebanho, gado e animal aparecem ass1m: 

1) Estamos em epoca de pari9ao da vacada. 

2) E born tomar alguns cuidados com o rebanho. 
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3) Os cuidados come9am como manejo da vacada. 

4) ... suprir as necessidades do animal. 

5) E born a vacada ficar proxima a sede da fazenda. 

6) Observar o rebanho todos os dias. 

7) A vaca da os primeiros sinais de pari9ao. 

8) Todo este manejo com as vacas prenhas ... representa, sem duvida, lucro ... 

9) Aquino Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, os pesquisadores 

estao orientando ... 

1 0) E born ficar de olho na vaca . 

11) Tern urn controle do rebanho dapropriedade. 

12) 0 colostro eo primeiro Ieite da vaca. 

13) Coloque para mamar em outra vaca. 

14) Existe alguma diferen9a ... em rela9ilo ao manejo ... da vacada? 

15) A gente tera urn indice muito maior de problemas no rebanho. 

16) ... pelo proprio medico veterinario que acompanha o rebanho. 

1 7) ... quando esta dentro da barriga da vaca tern urn papel. 

As expressoes vaca, vacada, rebanho, gado ou animal ( referindo

se a mae, a vaca) , foram utilizadas nada menos que 17 vezes. Em 

praticamente todas elas chamando a aten9ao para os cuidados que se deve ter 

com a vaca no periodo da prenhez. Algumas das expressoes se referem aos 

beneficios com o manejo correto da vaca: o bern estar do bezerro, mas 

tambem os beneficios trazidos para o produtor. Quando passa esta ideia, a 

expressao utilizada e rebanho. 

cuidados~ 
observar ~ rebanho 

problemas 

medico que acompanha 

Quando 0 texto se refere a vaca, simplesmente, e nos cuidados e 

beneficios que podem advir para o bezerro: 



maneJO 
ficar de olho 

primeiro Ieite ---=:::::§l>+ 

marnar em outra 
barriga 

sinais de pari9ao 

vaca~ 
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As palavras-chaves bezerro, animal, bezerrinho e ele estao 
presentes desta forma: 
1) Umbigo curado, bezerro marcado. 
2) Evita varias doenyaS ao bezerro recem-nascido. 
3) Layar o bezerro, segurar o bezerro e derrubar o bezerro, tern que ter 
cui dado. 
4) 0 animal pode machucar. 

5) Vai ajudar na cicatriza9ao do umbigo do bezerro. 

6) ... e tambem seja feita uma conten9ao do animal. 

7) ... para que ele nao fique batendo com a cabe9a. 
8) ... e feito tam bern a identificayao do animal. 

9) Da ao bezerro a prote9ao ideal. 
1 0) Se o bezerro nao conseguir mamar o colostro ... 
11) Esse colostro vai transferir para o bezerro uma serie de prote96es ... 
12) ... que o bezerro vai usar nos primeiros meses ... 
13) ... da para curar o umbigo de aproximadamente 40 bezerros ... 

14) ... e muito importante para a nutri9ao do bezerro. 

15) ... uma qualidade melhor destes bezerros durante seu desenvolvimento. 
16) Umbigo curado e bezerro marcado. 
17) ... que pode ate matar o bezerrinho. 

18) Come9a a cair o bezerro. 

As expressoes bezerro, animal ( referindo-se a bezerro ), 

bezerrinho e ele ( tambem referindo-se a bezerro) foram usadas na 
reportagem 20 vezes ( numa mesma frase- a de numero 3- foi utilizada 3 
vezes). A maior parte delas referindo-se aos cuidados com o manejo para 

preservar o bern estar do animal. A reportagem quer chamar a aten9ao do 
telespectador para a importancia da cura do umbigo e da mama do colostro. 
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A reportagem, no entanto, nao e dirigida ao peao, que esta na lida 
diariamente com o gado. E dirigida ao proprietario, alertando-o a colocar o 
peao para trabalhar, para a preparavao do remedio pelo proprio medico
veterinario, para a questao dos lucros e gastos menores, etc. 

A palavra produtor foi utilizada 2 vezes e da seguinte forma: 
1) ... representa, sem duvida, lucro ao produtor rural. 

2) 0 produtor vai gastar menos com medicamentos. 

As duas referencias ao produtor estao ligadas a lucro ou 
diminuivao de gastos. 0 tom da reportagem, dirigida ao produtor, quem da 

definitivamente e o locutor, na volta ao vivo, ap6s a apresentavao do V.T. 
Com a expressao " senao o neg6cio vai para tras, e ou nao e" fica patente a 

quem e dirigido o recado. 

Foram utilizados, ainda, os adjetivos born e boa 5 vezes, melhor 

(~ 2 vezes e o substantivo cuidado, 4 vezes. 

0 locutor utiliza a expressao " infecvao disgramada ", que nao 
existe no Dicionario Aurelio, mas que quer dizer "desgra9ada". A expressao

forte - serve para dar enfase a importancia das praticas apresentadas. 

Em relavao ao formato, e o mesmo da reportagem anterior, com 
texto em off, entrevistas e passagem de reporter. Nao ha preocupayao com a 

p6s produvao, esmerando-se em slows, fus5es, travellingi
0 

,etc. As imagens 
mostradas vao seguindo exatamente o texto. Urn recurso utilizado nesta 
reportagem e o aparecimento de uma imagem frisada ( congelada) com 

informav5es sobrepostas com gerador de caracteres ( receita do remedio para 
a desinfecvao do umbigo). Na volta do locutor, ao final da materia, tambem e 
utilizado o recurso do gc para informav5es sobre enderevo da EMBRAP A. 

Os cortes das imagens sao cortes secos assim como as passagens de urn 

plano a outro , que sao cortados na ilha de edivao. 
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Ganho/Peso. 

No programa n° 382, de 09.09.94, foi escolhida para amllise a 

reportagem Ganho/Peso, com 2' 15" de dura9ao. Esta reportagem tam bern e 

dirigida ao produtor rural. 0 objetivo e melhorar a qualidade da pecuaria de 

~ corte. Nao e feita referencia ao peao ou ao manejo. A reportagem se refere a 

prova de ganho de peso e a classificayao dos animais vencedores organizada 

pela EMBRAP A , Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. 

As palavras-chave animal (is), individuos, deles, ele, gado 

apareceram na reportagem nas seguintes condi96es: 

1) E a prova de peso da EMBRAP A para identificar animais ... 

2) Mais de cern animais passaram por uma bateria de exames. 

3) 0 gado de ra9a Nelore ficou numa area ... 
4) 0 objetivo da prova foi identificar animais superiores ... 

5) 0 tipo de animal tambem foi avaliado .. . 

6) Treze animais de elite e 34 superiores .. . 

7) A idade media dos animais era de oito meses ... 

8) 0 animal atingiu 353 kg. 

9) Quais sao os individuos ( animais) que tenham maior rendimento ... 

10) ... porque a classificayao deles ( dos animais) e feita pelo seu peso fmal . 

11) ... desempenho que ele ( o animal) teve ate a desmama ... 

As express6es acima destacadas apareceram na reportagem 11 

vezes e na maioria delas referindo-se a prova propriamente dita realizada pela 

EMBRAP A. Sao as caracteristicas dos animais ou das pro vas que sao 

salientadas, mais com objetivo de referenda as etapas das provas do que 

explica96es ao significado de cada etapa. A reportagem, neste aspecto, e 

puramente descritiva, sem acrescentar dados tecnicos ou aprofundar no 

senti do de esclarecer para que serve a prova. 

As duas vezes em que e empregada a expressao pecuiiria de 

corte na reportagem esta proxima do verbo "melhorar" e do substantivo 

"melhoramento". Nas duas, 0 objetivo e incentivar 0 produtor, mostrando OS 

beneficios que podem advir: 
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1) ... objetivo de melhorar a pecuaria de corte no Estado. 

2) ... promover o melhoramento genetico da pecmiria de corte. 

T oda a reportagem tenta estimular o pecuarista, chamando a 

atens;ao para os bons resultados conseguidos com a prova de ganho de peso. 

' A reportagem cita tecnicas da Associas;ao Brasileira de Criadores de Zebu. 

Em nenhum momento a reportagem cita ou se dirige aos trabalhadores com 

gado de corte, os peoes da fazenda. 

0 formato desta reportagem e mais simples que 0 das reportagens 

anteriores, por ser uma reportagem de duras;ao menor. E apresentado urn off 

coberto com imagens gerais dos bois no pasto, no mangueiro, dos tecnicos no 

meio dos animais, mesclados por closes de bois e imagens de pianos abertos 

ou pianos medios. Os cortes sao secos e a sonora com o entrevistado e seca 

tambem, sem cobertura de imagens. 0 (mico recurso utilizado e o de gerador 

de caracteres para dar as informas;oes sobre a tabela de peso utilizada pelos 

tecnicos. 0 gc entra como refor<;o, ja que as informas;oes estao presentes no 

texto falado pelo reporter. As imagens no caso desta reportagem entram como 

aderes;o, elas nao acrescentam nada as informas;oes prestadas pelo texto do 

reporter e do entrevistado. 

Confinamento/Frigorifico. 

A segunda reportagem analisada do programa n° 382, de 09.10.94, 

e sobre Confinamento/frigorifico. A reportagem foi dividida em duas 

etapas, apresentadas em blocos diferentes do programa. A materia 

confinamento/frigorificos 1 tern 3 '4 7" de duras;ao e aparece no primeiro 

bloco do programa. E dirigida especificamente ao produtor rural de pecuaria 

de corte, falando das vantagens do confinamento do animal em epoca de 

seca, para que o boi nao perca peso e o produtor nao perca dinheiro. A 

linguagem e direta e coloquial e, algumas vezes, dirige-se ao produtor como 

voce e a gente. Nesta reportagem, a palavra produtor, e seus derivados, foi 

usada em 10 ocasioes. 

criadores/produtores/produtor rural/ voce /a gente 

1) Os criadores de gado de corte conseguem pres;os recordes na entressafra. 
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2) Muitos produtores apostaram no confinamento. 
3) 0 produtor rural teve uma boa surpresa. 

4) Se voce ( o produtor) pensar que o confinamento tern uma alimentayao . . 
mats cara, stm. 

5) Masse voce (produtor) deixar no pasto ... 

6) Voce ( produtor) vai fazer com que seus animais percam peso. 

7) Sea gente (produtor) colocar estes animais agora ... 
8) A gente (produtor) ganha dinheiro. 

9) A nao ser que voce (produtor) tivesse boas condi96es de pastagem. 
1 0) ... e levando os produtores, especialmente os que fizeram confinamento, 

a urn lucro muito grande. 

A reportagem procura ser didatica no sentido de mostrar as 

vantagens conseguidas com o confinamento. Os recursos empregados 

continuam sen do o de ganho, pre9os recorde, etc .. A edi9ao da reportagem 
tenta mostrar os pros e os contras para se praticar o confrnamento. Para isso 

utiliza os complementos que, sabemos, chamam a aten9ao do produtor: lucro, 

ganho, vantagem. 

A palavra pre.,:o aparece 5 vezes na reportagem, todas elas em 

situa96es de lucro, ganho, como se segue: 

1) ... conseguem pre9os recorde na entressa:fra ... 

2) 0 pre~o conseguido na. venda do gado chegou a 27,90 dolares, o maior 
dos ultimos dez anos. 

3) ... este pre~o aumente ainda mais ... 

4) E so de diferencial de pre~os ... 

5) Eles confinados quando o pre.,:o estava cerca de 18,19 reais e hoje esta em 
tomo de 26. 

Esta e a receita encontrada para atrair o telespectador. Nesse caso 

0 telespectador e 0 produtor rural e a linguagem empregada e a do 1ucro. 

Fala-se em ganho de peso, evitar perda de peso do animal, tipo de 

alimentavao, produzida na propria fazenda em sua quase totalidade, 

barateando custos, venda na entressafra, etc. 



criadores +--------------- preyosrecorde 

produtores \ confinamento 

melhoramento 

produtor rural +-- boa surpresa 

produtores +------ lucro muito grande 
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Quando o termo empregado e produtor ( e seus derivados) as 
ideias que se seguem sao sempre de beneficios, vantagens. Quando o termo 
empregado e VOCe, mostra 0 efeito inverso, OS maleficios, mas procura, de 
qualquer forma, uma aproximayao maior do produtor, argumentando de 
forma a denotar cumplicidade, como se quisesse dar conselho: 
1) Se voce pensar que o confmamento tern uma alimentayao mais cara, sim. 
2) Mas se voce deixar no pasto, especialmente na epoca de seca ... 
3) Voce vai fazer com que seus animais per cam peso. 
4) A nao ser que voce tivesse boas condiyoes de pastagem ... 

0 tipo de argumentayao muda novamente quando o termo 
empregado e a gente. Nesse ponto a reportagem tenta se misturar ao 

produtor. 0 termo a gente e usado englobando tudo: o telespectador que esta 
em casa eo tecnico que esta enumerando as regras para atingir o lucro: 

1) Se a gente colocar estes animais agora, durante o mes do inicio da seca, e 
vende-los na epoca da entressafra ... 
2) ... a gente ganha dinheiro. 

Como se observa, ha uma tentativa de aproximayao salientando as 
vantagens, mas de uma forma compartilhada, como se houvesse 
cumplicidade entre quem faz a reportagem e quem a assiste. 

0 formato desta reportagem segue o mesmo das reportagens 
anteriores, no esquema padrao convencionado para telejomais da TV 

brasileira. No entanto, o tratamento dado as imagens, aqui, foge urn pouco a 
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regra. Ha mudan<;as de enquadramento, nao respeitando apenas o plano 

medio, por exemplo, para as entrevistas. Numa passagem ,a reporter entra no 

quadro , sendo focalizada em % do corpo. Ha uma imagem de bois em que e 

feito urn semi-travelling, falo em semi porque o movimento nao foi completo, 

tendo sido cortado na ilha de edi<;ao. Outro travelling foi feito com o 

caminhao derramando a ra<;ao nos cochos A camera foi acoplada ao 

caminhao e a imagem foi gravada e usada em toda a sua extensao na 

edi<;iio.outra novidade foi a abertura da imagem na entrevista: o plano aberto 

captou reporter e entrevistado de corpo inteiro. Em seguida e feito o corte 

para plano medio e tern sequencia a entrevista, seca, sem cobertura de 

1magens. 
0 que real<;a nesta reportagem e 0 tratamento diferenciado dado 

as imagens: enquadramentos, travelling, pianos abertos, fugindo ao padrao 

das reportagens vistas ate aqui. Note-se que nao houve utiliza<;ao de 

recursos ou efeitos especiais na edi<;ao. As imagens foram editadas a partir 

do material captado no local da reportagem. Apenas houve urn tratamento 

diferenciado da materia em fun<;iio do trabalho mais apurado do reporter 

cinemato gra±1 co. 

Este tipo de tratamento pode ser valorizado se levarmos em conta 

que as reportagens contam com urn tempo maior para produ<;iio, grava<;iio e 

edi<;iio, ja que o programa e semanal e todo o trabalho e feito com alguma 

antecedencia. 

Confinamento/frigorifico 2. 

0 termo tecnologia e usado apenas na abertura da reportagem. Em 

nenhum momento o reporter ou o tecnico fazem referenda ao aspecto 

tecnologico. Ja confinamento/frigorifico 2, continua<;iio da primeira, e 

apresentada no segundo bloco do programa, a palavra tecnologia tambem nao 

e mencionada, mas a reportagem diz respeito aos melhoramentos advindos 

como avan<;o tecnologico. A reportagem tern 6' 01". 

A reportagem e dividida em duas partes: a primeira trata dos 

metodos de classifica<;iio do novilho precoce e a segunda trata dos cortes 

------------------------------
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espec1a1s da came, ja no frigorifico, e a sua embalagem para atender ao 

comprador. Salientamos, na primeira parte da reportagem, a expressao 

novilho precoce e seus derivados. 

novilho precoce, gado, animal, boi, vaca. 

1) A chegada do novilho precoce no frigorffico ... 

2) Mostrar como e feita a classifica9ao do novilho precoce 

3) Servira de controle caso o animal apresente alguma doen¢a ... 

4) ... e detectada a possivel idade do animal. 

5) 0 boi e considerado novilho precoce. 

6) ... passa por uma prova de novilho precoce. 

7) 0 boi deve pesar no minimo 225 kg e a vaca 180 kg. 

8) Abaixo disso esta fora do programa de incentivo ao novilho precoce. 

A reportagem trata das etapas de classifica9ao do novilho precoce, 

ja dentro do frigorifico, para abate, e para o recebimento, ap6s classificavao, 

da isen9ao de 4 a 6 % de ICMS. As etapas sao mostradas didaticamente, com 

as imagens ilustrando cada segmento. A imagem e, mais uma vez, mera 

ilustra9ao. Todas as informa96es estao contidas no texto. Nao ha preocupa9ao 

em tomar o texto mais facil para a compreensao. Sao usados termos como 

"dieta hidrica", "recep9ao", "procedencia", "tipifica9ao" sem a devida 

explica9ao. 

Na segunda parte da reportagem destacamos a expressao carne 

(s): 

1) ... inspe9ao federal que determina a qualidade da carne. 

2) A carne e estocada a ooc por 24 horas. 

3) E a carne nobre. 

4) .. numa temperatura ambiente de 10°C a carne e desossada. 

5) A carne e ainda estocada por varios dias ... 

6) ... onde a carne e embalada a vacuo. 

7) Em condi96es anormais iriam decompor a carne. 

8) ... ficam atuando como amaciantes da carne. 

9) Urn sabor muito acentuado, muito born da carne. 

1 0) Criando urn habito de consumir carne maturada. 
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11) Todas as casas especializadas de carne, ... estou falando de casa de 

carnes ... 

12) Vendem s6 carne maturada 

13) Deixa de ser urn a9ougue para passar a ser uma casa de carnes 

especializada. 

A reportagem tenta seguir a mesma linha explicativa para o 

assunto, salientando a forma de tratamento da came, os cortes, a temperatura, 

embalagem, matura9ao. E dirigida ao empresario pecuarista e nao ao 

trabalhador rural. E urna atividade que demanda grande investimento, mas 

nao e feita referenda na reportagem. Nesta primeira parte ela e uma 

reportagem com informa96es tecnicas. 

A segunda expressao analisada e comprador e os seus derivados 

compradores, fregues, cliente: 

1) ... de acordo como gosto e pedido dos compradores ... 

2) ... de acordo com as exigencias do comprador ... 

3) E dividido de acordo como fregues. 

4) E o contrafile especial tam bern e urn fregues ... 

5) ... coxao duro, patinho, urn outro fregues ... 

6) ... o contrafile e o file mignon para urn cliente ... 

7) ... que e uma pe9a inteira, para urn determinado comprador ... 

Em todas as circunstancias em que aparece o termo esta ligado a 
ideia de exigencia, preferencia: 

compradores 
gosto ( exigencia) ___..,. ~ exigencia 

de acordo com (exigencia) 

o contrafile especial e urn (preferencia) ~ :fregues 
coxao duro, patinho e outro (preferencia) 

o contrafile e o file mignon para urn ( preferencia) --- cliente 
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No final da reportagem, a ideia que passa e a busca de qualidade e 

melhores servi9os, com o a9ougue se transformando em casa de cames 
especializada. Na abertura das duas reportagens ( confinamento 1 e 

confinamento 2) a inten9a0 tambem e quanto a tendencia de melhoria de 

qualidade, melhor sabor, melhor pre9o, avan9o tecnol6gico, especializa9ao. 

As duas reportagens, mais uma vez, estao dirigidas a categoria dos 

produtores rurais, investidores. A tonica continua sendo a de lucro . 0 peao 

nao e citado e a editoria do programa parece nao estar preocupada com esta 

parcela dos telespectadores. Nao ha preocupa9ao em explicar mais 

detidamente as express5es usadas, como tipifica9ao, dieta hidrica, 

restringindo assim a compreensao do conteudo por parte do telespectador 
mais humilde. As reportagens sao dirigidas a urn segmento determinado de 

publico, grandes investidores, com perspectiva de diversifica9ao das 

atividades pecuarias. 0 peao, objeto deste trabalho, mais uma vez, nao e 

mencionado nas reportagens. 

Em rela9aO as imagens, voltam OS pianos medios e nao aparece 

mais a criatividade de pianos mais abertos. As imagens sao editadas uma 

ap6s a outra, em cortes secos, exatamente ilustrando o que diz o texto da 

reporter. As sonoras, em plano medio, s6 sao interrompidas uma unica vez, 

fazendo uma referencia, com a imagem, do que se esta falando, para logo 

retomar e manter o mesmo plano ate o fmal. A unica tentativa de criatividade 

aparece no final da materia, com imagens gerais da came embalada dentro de 

freezers e o som de urn mugido de boi. A criatividade esta no recurso sonoro, 

que foge ao trivial desta edi9ao. 

Mais uma vez as imagens sao usadas aqui como adere9o: elas nao 

complementam a reportagem, elas apenas ilustram, acompanham o texto. Nao 

ha utiliza9ao de quaisquer recursos ou efeitos especiais na edi9ao. 

Ind!ndio/Fazenda. 

No programa 

selecionada para analise e 

TI
0 383, de 16.10.94 a pnme1ra reportagem 

Incendio/fazenda, com 3'33" de dura9ao. A 
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reportagem se refere a urn incendio de parte da mata nativa e pequenas 

propriedades rurais em Campo Grande. 

A primeira expressao destacada e produtores/criador: 

1) A seca prolongada ainda traz prejuizos aos produtores. 

2) Na regiao onde a maioria e de pequenos produtores rurais, o· prejuizo 

ainda nao foi calculado. 

3) 0 criador de frangos teve sorte. 

4) Bombeiros e produtores tentavam controlar o incendio. 

5) Os pequenos produtores da regiao acreditam que o fogo tenha 

comes;ado ... 

Nos cinco momentos da reportagem em que a expressao e usada, 

esta ligada a prejuizos. Ressalve-se a frase: "o criador de frangos teve sorte". 

Em seguida a pergunta do reporter e: "e o prejuizo e de quanto mais ou 

menos?" A preocupas;ao e com as perdas provocadas pelo incendio. 

Outros termos usados, passando a ideia de perda sao prejuizos, 

destruiu, cruel, refazer, perde, come~ar do nada, atrasado, prejudicado, 

perdido, pena. A seguir, os exemplos: 

1) A seca prolongada ainda traz prejuizos aos produtores. 

2) Uma queimada no inicio da semana destruiu pastagens ... 

3) 0 fogo foi cruel. 

4) Destruiu pastagens ... 

5) 0 prejuizo ainda nao foi calculado. 

6) 0 prejuizo e de quanto mais ou menos? 

7) Dois dias depois era possivel registrar o tamanho do prejuizo 

8) 0 maquinario agricola foi destruido. 

9) Serao necessarios muitos anos para o meio ambiente se refazer. 

10) 0 que se perde numa chacara como esta ... ? 

11) Voce perde, alem da vegetas;ao e das especies que estavam plantadas, 

voce perde nutrientes ... voce perde a fauna ... voce perde 0 micro-clima ... 

12) A terra perde muito tambem? 

13) A terra perde nutrientes. 

14) Ele vai ter que come~ar do nada. 



15) 0 projeto ... fica atrasado em mais de urn ano. 

16) 0 incendio destruiu praticamente toda a reserva ... 

17) 0 plano de educayao ambiental...tambem ficou prejudicado. 

18) Nem tudo ficou perdido. 

19) E: uma pena ne pessoal? ... 
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A imagem que se pretende passar e de devastayao, perda total, 

prejufzos incalcuhiveis. Em 3'33" de reportagem, as variaveis do verbo 

perder sao utilizadas 8 vezes. E a palavra prejufzo 4 vezes. A reportagem 

restringe-se a mostrar a destruivao causada pelo incendio. Nao ha qualquer 

intenvao de explicar como ou o que fazer para evitar tragedias deste tipo. 0 
comentario final do locutor e laconico: "e uma pena ne pessoal, mas nao se 

sabe a causa do acidente."Nesta reportagem perde-se a oportunidade do 

didatismo. Poder-se-ia explorar questoes como prevenvao, medidas eficazes 

de combate ao incendio, aceiramento, medidas paliativas dentro da 

propriedade para evitar este tipo de tragedia. A reportagem e contundente no 

sentido de registrar a perda, com exaustao do emprego de termos que 

denotam extamente esta paisagem: devasta9ao, prejufzos, perda total. 

A riqueza das imagens apresentadas, com labaredas, campos 

enormes totalmente destrufdos, fumaya, etc, vao justificar a nao utilizayao de 

recursos ou efeitos especiais na ediyao. De qualquer modo, as imagens 

ganham nova roupagem quando se apresentam pianos mais abertos, dando a 

dimensao da devastavao . Numa das entrevistas o reporter anda em cena com 

a entrevistada, e a camera pega os passos, levantando fumava da terra recem 

queimada, e em outro momento a entrevista tambem e em plano aberto, 

pegando reporter e entrevistado de corpo inteiro, tendo ao fundo a paisagem 

dos restos do incendio. 

As demais entrevistas sao realizadas em plano medio, ja seguindo 

o padrao convencional estabelecido. 0 texto foi montado a partir das 

imagens, mas as imagens perdem urn pouco o carater meramente ilustrativo a 

partir do momento em que as tomadas sao diferenciadas, dando a dimensao 

do estrago provocado pelo incendio. 
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Minhocas/Presidio. 

Tratamento completamente diferente recebe a reportagem sobre 

Minhocas/Presidio, no programa do mesmo dia. A reportagem e 

exaustivamente explicativa, tendo 10'50" de duras:ao, entre abertura de 

materia com locutor, gravas:ao de VT e comentario do locutor ap6s o 

encerramento da materia. 

0 tratamento dado a esta reportagem e mais parecido com o 

tratamento dado pelo programa Globo Rural, veiculado pela TV Globo para 

todo o Pais. Nao ha preocupas:ao com o tempo e procura-se estender nas 

explicas;oes de cria, beneficios, informas;oes gerais. 

A reportagem foge ao padrao que queremos analisar, buscando 

salientar o hoi, o gado, o peao, o produtor. Esta reportagem foge a todo este 

perfil, mas se alinha ao tipo de reportagem didatico que deveria ser adotado 

caso se quisesse dirigir o programa ao telespectador mais simples e que nao 

tern acesso a outras formas de informas:ao/educas:ao. 

Ha falhas quanto a utilizas:ao de determinado vocabulario sem a 

explicas:ao devida na seqUencia, como habitat, densidade populacional, 

hibemas:ao e hibemamento, este falado incorretamente pelo entrevistado. 

Destacamos nesta reportagem o termo minhoca (s), ela, dela: 

1) ... urn pescador aqui de Campo Grande interessado em criar minhocas do 

tipo Minhocus;u. 

2) Esta minhoca nao consegue se reproduzir dentro de urn espas:o delimitado. 

3) E que este tipo de minhoca consegue sobreviver por quase urn ano ... 

4) De que forma esta minhoca pode ser guardada por tanto tempo assim? 

5) 0 sistema de hibemas:ao desta minhoca e ... 

6) ... que e a melhor epoca de adquirir esta minhoca ... 

7) Esta minhoca, quando ela sai do sistema ja grande, bern grossa, esse 

sistema dela bern grande, a gente leva ela para essas panelas de barro ... 

8) Ela passa a ficar essa minhoca super fina. 

9) Comparando com outra minhoca dessa aqui, 6, e a mesma minhoca. 

1 0) E esta casca que se forma sobre as minhocas? 
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11) Esta casca que se forma sobre as minhocas e uma prote9ao ... 

12) E durante este tempo que a minhoca fica dentro do saquinho guardada, 

que cuidados se deve ter? 

13) ... e passa a ficar uma minhoca normal grande, ne. 

14) Esta minhoca, eu tentei de todas as especies procril.i-Ia. 

15) Se realmente o senhor deseja criar minhocas para pesca ... 

16) A nossa sugestao e essa aqui: a minhoca vermelha da California. 

17) Onde existem aproximadamente 500 mil minhocas ... 

18) A maior diferen9a entre a minhoca comum e a vermelha da California e 

o tempo de vida. 

19) ... eo humus que fica na peneira, junto com a minhoca? 

20) ai sim coloca as minhocas vermelhas da California ... 

21) E a minhoca nao vai, ta, so sai realmente a agua ... 

22) De quanto em quanto tempo e preciso trocar o esterco das minhocas? 

23) Normalmente voce vai ter o dobro de minhocas do que voce teria no 
. ' . 
llllClO. 

24) ... porque as proprias minhocas mudam, elas mudam de lugar. 

25) ... tirar as minhocas e passar para outro canteiro. 

26) e sobre a reprodu9ao das minhocas? 

27) Ela tern que estar em contato com uma outra minhoca. 

28) Existe uma maneira de se diferenciar uma minhoca que ainda pode se 

reproduzir de uma nao fertil? 

Independente do termo minhoca, a expressoes ela, dela, referindo

se a minhoca, foram utilizadas dezenas de vezes, como enumeramos a seguir: 

1) Ela sai da terra de uma profundidade de 60 a 80 centimetros. 

2) Esse sistema dela bern grande, a gente leva ela para estas panelas de barro. 

3) ... que ela vai ser colocada na panela de barro. 

4) Ela vai entrar em sistema de hibernayao. 

5) Ela vai ficar de oito meses a urn ano sem alimentar. 

6) Ela passa a ficar uma minhoca super fina. 

7) Ela perde a agua? 

8) Ela perde a agua. 

9) Ela desidrata. 

1 0) Ela entra em sistema de hibernayao. 
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11) ... a grossura que ela fica, fininha, fininha ... 

12) ... sistema de 6 a 8 meses ela passa a ficar com esta grossura aqui. 

13) ... uma teia que ela da em volta. 

14) Entao ela vai criando esta teia aqui... 

15) Isto e uma proteyaO dela. 

16) ... para ela agi.ientar de 6 meses a 8 meses. 

17) Talvez ate urn ano ela chegaria a agi.ientar aqui. 

18) Ela vai para a panela de barro. 

19) Ela tern que se manter em lugar fresco. 

20) Ela tern que ficar normalmente. 

21) Para ela nao ressecar, nao morrer. 

22) Se encharcar ela reidrata. 

23) Ela tambem nao se reproduz aqui dentro? 

24) Ela foi introduzida aqui no Estado ha dois anos. 

25) Esta aqui chega aos 16 anos de vida. 

26) A gente peneira ela num tripe. 

27) ... porque elas dependem muito da umidade. 

28) A gente deixa elas mais a vontade. 

29)A gente trabalha muito com as maos com ela. 

30) Elas mudam de lugar. 

31) Mas elas vao tambem sozinhas. 

32) ... porque onde tern comida elas estao indo ... 

33) ... tern que ter muito cuidado porque ela, para se reproduzir, ela tern que 

estar em contato com outra minhoca .. . 

34) Muitas vezes a gente parte elas .. . 

35) Entao ela partida assim, elas nao morrem ... 

36) ... s6 que elas nao reproduzem mais. 

3 7) Elas s6 trabalham. 

38) Elas tern esses aneis aqui de reprodu9ao . 

39) E na parte de baixo dela? 

40) Sao essas bolinhas que se diferenciam dela. 

41) ... porque ela e vermelha, totalmente vermelha. 

As frases tentam ser explicativas, com a imagem, neste caso, 

servindo como complemento para atestar o que esta sendo dito. No caso desta 
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reportagem, a imagem nao fica como mera ilustra9ao. As condi96es de 

cria9ao da minhoca sao mostradas em todas as suas etapas, com informa96es 
visuais complementando as informa96es do texto. 

0 vocabulario utilizado, no entanto, e bern pobre. Nao M 

constru96es lexicais mais elaboradas e o vocabulario - simples- quando sai 

do trivial nao e acompanhado por explica9ao adequada. E o caso das 

express5es densidade populacional, hiberna9ao, hibernamento (sic), habitat. 

Todas estas express5es fogem ao vocabulario corriqueiro, cotidiano do 

homem do campo e nao sao seguidas de defini9ao para o entendimento 

completo. Estas falhas, no entanto, nao comprometem a compreensao geral 

do conteudo da reportagem. 

Outro fato a destacar e que o objetivo da reportagem segue o 

mesmo sentido das demais reportagens analisadas ate aqui: a economia, o 

ganho. Algumas frases lembram esta inten9ao: 

1) Como o problema do senhor e o alto custo do Minhocu9u ... 

2) Ha uma possibilidade de se fazer economia com o que sobra da pescaria ... 

3) ... e o Minhocu9u- uma cria9ao nao muito comum- mas que vern dando 

excelentes resultados ... 

4) Quatro pessoas cuidam do minhocario, que tambem traz lucros ... 

5) 0 dinheiro arrecadado com o minhocario e utilizado na manutens;ao do 
presidio. 

0 programa, em nenhum momenta, perde de vista esta tendencia 

de mostrar como lucrar, como obter bons resultados nos negocios. Para o 

pequeno produtor, o sitiante ou o peao que trabalha em pequenas lavouras, a 

parte de beneficios para o solo - enriquecimento do solo e o aumento do grau 

de produtividade com o humus - nao foi enfatizada. A reportagem, apesar de 

mais proxima das caracteristicas de urn programa com linguagem rural, passa 

ao largo dessa preocupa9ao. 

Nesta reportagem, ha movimentos de camera mais criativos, 

fugindo ao esquema padrao das reportagens. A reporter aparece, no inicio, 

em plano fechado e a camera vai abrindo ate parar em plano aberto. Volta a 
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fechar quando o texto da reporter faz referencia as minhocas no saco. A 

tomada e utilizada por inteiro, sem cortes. Na entrevista seguinte, a camera 

tambem acompanha as maos do entrevistado apanhando uma minhoca e 

passando-a para a panela e tambem comparando tamanhos de minhocas. 0 

plano aqui e utilizado tambem em toda a sua sequencia, sem cortes. Nos 

demais momentos e mantido o plano medio nas entrevistas e cortes secos na 

edi~ao de imagens. 

0 que chama a aten~ao, conforme ja foi salientado, e o 

acompanhamento passo a passo de todo o processo, sem a preocupa~ao com 

o tempo da televisao. A reportagem entao, em alguns momentos, se arrasta, 

mas e rica em detalhes e nao ha desentendimento entre texto e imagem, sendo 

a imagem aqui urn elemento de complementa~ao e nao mera ilustra~ao. Os 

tamanhos variados de minhoca, os ovos brancos presos ao corpo da minhoca, 

o trabalho de separa~ao do humus ficam claros e compreensiveis a partir da 

apresenta~ao das imagens. 

Beefalo/Cruza. 

No programa no 384, de 23.10.94, foi escolhida para analise a 

reportagem intitulada Beefalo/cruza. E dirigida ao produtor pecuario, 

mostrando em 3 '20" as van tag ens da cria da especie Beefalo. Primeiro 

vamos destacar os termos criador(es), produtor(es), fazenda Junqueira e 

familia Junqueira (as duas ultimas se referem ao criador): 

1) Urn produtor da regiao de Nhecolandia foi urn dos primeiros criadores a 

fazer esta experiencia no Estado. 

2) Hoje a fazenda Junqueira ja possui 300 animais puros. 

3) Ja que a meta dos produtores e colocar o touro Beefalo para monta no 

Pantanal. 

4) Hoje a familia Junqueira tern 20.000 doses de semen de Beefalo 

estocadas em Campo Grande. 

5) ... e outros produtores de diferentes regioes do Pais tambem ja estao 

fazendo experiencias com a ra~a. 
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6) Para o produtor Rogerio Junqueira, o programa Beefalo vern superando 

todas as expectativas. 

7) 0 Beefalo vai trazer respostas diretas ao produtor. 

8) E com isso acreditamos que o criador vai se sentir bern satisfeito com o 

Beefalo. 

Todas as expressoes dao a conotas;ao de sucesso, lucro a vista, 

empreendimento bern sucedido. A parte da reportagem que se refere ao 

animal propriamente dito - ao Beefalo - tambem s6 enaltece as suas 

qualidades: 

1) ... confirmou as qualidades de rusticidade, precocidade e se apresenta 

altamente prolifero. 
2) Ja esta provado que a capacidade de monta do touro Nelore e de urn para 

15 vacas e a do Beefalo e de 1 para 40 vacas. 

3) Desse total, a indice de prenhez produtiva foi de 65%. Urn indice 

considerado muito born para o Pantanal. 

4) 0 Beefalo ate agorae o que apresentou melhor resultado do peso medio ao 

nascer ate a desmama. 

5) Nesse periodo o Nelore Mocho meio sangue registrou urn peso medio de 

25,050 kg, a cruza Canxim 27 kg eo meio sangue Beefalo, 28 kg. 

6) Born, os animais meio sangue Beefalo ... tern tido 6timos resultados aqui. 

7) Eo semenja esta sendo vendido a pres;o de mercado na capital. 

8) Ele ( o Beefalo) e de muito boa carcas;a, muito precoce e bern rustico. 

Toda a reportagem, portanto, salienta as qualidades, mas falha em 

informas;oes. Por exemplo, nao se refere, em nenhum momento, ao tempo em 

que estes animais estao no Brasil para se ter ideia do tempo levado para 

dobrar a produs;ao. Fala-se que a importas;ao inicial foi de 105 animais e hoje 

sao 300. Nao se diz quanto tempo levou para se chegar a este numero. 

A informas;ao de que o touro Nelore tern capacidade de monta de 

1 para 15 vacas e duvidosa. Os tecnicos normalmente pregam que a 

capacidade de monta do Nelore e de 1 para 25 vacas em condis;oes normais e 

chega a 1 para 30 em condis;oes melhores ou privilegiadas ( gado com 

tratamento especial, puro sangue, novos, etc.). A primeira reportagem 
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analisada aqui, do programa n° 381, sobre selec;ao de touros, fala que 0 

recomendado e de urn touro para 25 vacas, podendo este numero ser maior, 

de acordo com as qualidades do touro. 

A impressao que passa, tanto pelas expressoes reladonadas ao 

criador, como as expressoes relacionadas ao animal, que foi planejado 

divulgar apenas as qualidades, forc;ando a apresentac;ao, inclusive, co~ 

numeros jogados sem condic;oes de comparac;ao. Sobre o semen, fala-se em 

20.000 doses a prec;o de mercado. Nao se faz referenda ao prec;o 

propriamente dito e nao se sabe. em termos de mercado, se 20.000 doses e 

urn numero alto, urn numero que o mercado assimilara facilmente ou nao. 

Sobre os animais, sabe-se que vieram 105 e hoje sao 300. 0 

proximo passo e cruzar com Nelore e para isso ha 800 vacas inseminadas. 

Isso em quanta tempo foi feito? Qual o investimento em anos para o 

produtor? Nao ha dados neste sentido. A reportagem deixa muito a desejar 

em termos de informac;ao e se refere a urn unico produtor que possui este tipo 

de animal no Estado. Poderia ter sido apresentada como curiosidade ou como 

alternativa de investimento. Da forma como esta, parece material 

encomendado por setores interessados nesta divulgac;ao, buscando expandir 

seus negocios. A reportagem e dirigida, mais uma vez, ao segmento de 

produtores investidores. Nao ha preocupac;ao com a parcela de 

telespectadores mais humildes, formada pelos trabalhadores rurais. Nao e 

feita referenda ao manejo, aos cuidados do trabalhador como gado. 

Em relac;ao as imagens, a reportagem tambem nao apresenta 

grandes avanc;os. Ha que se ressaltar que as passagens da reporter sao feitas 

em plano medio, com imagens de bois ao fundo, ressaltando a beleza do 

ambiente. A materia e aberta com uma foto, ou seja, imagem parada e dali 

corta para cenas em movimento, com uma panoramica. A mesma foto de 

abertura vai ser usada como corte para a passagem da imagem da reporter 

para uma entrevista. Ha urn leve movimento de aproximac;a de camera (zoom 

in) durante a passagem da reporter. 0 formato da reportagem tambem nao 

muda em nada o padrao convencional de off, entrevistas, passagens. 

------------------- -~---~-~~ 
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Temporada/Pesca. 

A outra reportagem escolhida para amilise no programa n° 384 e 

Temporada!pesca, com 5'38" de duras;ao. A reportagem se refere ao fim da 

temporada de pesca e inicio da piracema
21

, com a proibis;ao da atividade em 

todo o Estado. A materia fala da atividade intensa de pescadores e turistas, 
aproveitando os ultimos momentos da liberas;ao. ' 

A expressao escolhida para analise e pescador, com as variantes 
pescadores, eles, esse grupo e voce. 

1) Os pescadores dao inicio a urn vagaroso movimento nas trilhas do 

camalote. 

2) Urn pescador mostra orgulhoso o pintado que certamente sera vendido no 

mercado. 

3) E grande o numero de turistas e pescadores nas aguas do rio Paraguai. 

4) Eles querem aproveitar ao maximo a temporada. 

5) Esse grupo por exemplo e de Sao Paulo. 

6) Desde 1985 eles vern todos os anos para Corumba para a temporada de 

pesca. 

7) E o que mudou neste periodo todo, todos os anos que voce vern para ca? 

8) Quanto voce gasta mais ou menos em media por dia? 

9) Para o pescador profissional, a venda de isca e uma fonte de renda. 

1 0) Em barracas improvisadas, eles garantem trabalho durante toda a 

temporada. 

11) Muitos pescadores perdem ate equipamentos importados. 

12) Turistas e pescadores deixam pequenas fortunas em material apreendido 

irregularmente pela Policia Federal. 

Pela forma como foram utilizados os termos, apreende-se que a 

reportagem pretende ter tres frentes de levantamento de dados: o pescador/ 

turista, o pessoal que ganha dinheiro com a pesca e a Policia Federal. Os 

dados, no entanto, sao superficiais. As imagens, apesar de bonitas, sao pouco 

exploradas e nao dao a dimensao do movimento apregoada logo no inicio da 

reportagem. 
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Esta reportagem tambem falha em informa96es. Nao sao 

colocados numeros - ha uma estimativa de mais de 100 mil pessoas - e 

custos, mas a reportagem tenta ir por este lado: os custos com o lazer, os 

ganhos do piloteiro, e as perdas com a apreensao da Policia Federal. Mas os 

dados apresentados sao superficiais. Em nenhum momento ha urn 

levantamento serio de dados. Sao poucas as entrevistas para que se possa dar 

respaldo as informa96es prestadas. Dos turistas, por exemplo, apenas dois sao 
entrevistados e com respostas imprecisas. 

Nao da para se concluir, com a reportagem, a partir das 

informa96es prestadas, a que tipo de publico ela se destina. Ha uma tentativa 

de se elaborar melhor o texto, na abertura do reporter, buscando chamar a 

aten9ao para o espetaculo da natureza na pesca do Pantanal: 

"Quando os primeiros raios de sol refletem nas aguas do rio Paraguai, os 

pescadores dao inicio a urn vagaroso movimento nas trilhas do camalote. De 

longe eles parecem pequenos riscos nas aguas. Ha dezenas de anos esse ritual 

tranqtiilo se repete". 

A parte final da reportagem se refere a atua9ao da Policia Federal 

na apreensao de material irregular e fiscaliza9ao durante a piracema. No 

entanto a chamada "sala lotada" de apreens6es e inexpressiva e o reporter 

tenta puxar a informayao para as grandes perdas, salientando tao somente 

uma rede de 3.000 reais e urn molinete de 300 reais. A reportagem nao 

convence nem pelos dados nem pelas imagens. As imagens de apreens6es sao 

pobres e chega-se a conclusao ate que a Policia Federal nao fez grandes 

estragos para desativar as investidas dos infratores. 

Pela cabe9a da materii
2 

imagina-se que o principal assunto sera o 

trabalho da Policia Federal, mas na verdade o que temos e urn sobe som
23 

de 

conversa entre o guarda e o pescador, urn off do reporter falando das 

apreens6es e uma sonori
4 

no final falando do controle sobre estoques de 

petxes nas peixarias. No mais os dados sao superficiais e pouco 

convincentes. 
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Em termos de imagens, ha uma varias;ao na medida em que a 

camera capta passaros em movimento e barcos em movimento, dando pianos 

bern gerais com finalizas;ao da sequencia em zoom in. As imagens sao 

editadas com cortes secos e as entrevistas e passagens sao mantidas em plano 

medio. Parte da reportagem tern urn sobe som de policiais florestais dando 

conselhos a turistas e pedindo documentas;ao para pescadores. Nestes 

momentos camera e microfone permaneceram abertos acompanhando a cena, 

nao havendo interferencia do reporter, e mantendo o plano, longo, por inteiro, 

sem corte de edis;ao. A reportagem termina com imagem aberta, do rio, dando 

ideia de imensidao. 

Nao ha tratamento de pos-produs;ao, com utilizas;ao de recursos 

especiais na edis;ao. 0 esquema da reportagem e o mesmo das anteriores, 

com off, entrevistas e passagens em pianos medios e cortes secos das 

imagens, salientando-se apenas a utilizas;ao maior de sobe sons. 

Hospital/Fazenda. 

No programa n° 385, de 30.10.94, a reportagem escolhida para 

analise e Hospital/fazenda, com 6'52" de duras;ao. A reportagem descreve a 

capacidade de produs;ao variada de urn hospital de Campo Grande, que e 

auto-suficiente em alimentos. A ideia que permeia toda a materia e o lucro, 

com todas as atividades sendo apontadas como forma de diminuir custos, 

economizar, conseguir vantagens. Nesse sentido, foram selecionados para 

analise os termos custos, vantagens, superavit, economia, gastos, 

crescendo, todos eles usados em situas;oes que passam a ideia de vantagem: 

1) A agropecuaria foi a altemativa encontrada por urn hospital de Campo 

Grande para diminuir os custos com a alimentas;ao. 

2) Entao para nao perdermos estas vantagens tecnicas, inscrevemos no 

Novilho Precoce, ... 

3) Na leiteria a previsao para os proximos meses e a de urn superavit. 

4) 0 hospital nao precisa comprar diariamente 300 litros e a economia feita e 

suficiente ... 

5) ... para pagar os gastos com a mao de obra, insumos e medicamentos. 

6) Nos cremos que sim porque os peixes estao crescendo bern. 
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A reportagem e toda descritiva, em que cada atividade da fazenda 

e mostrada, acompanhada de numeros que registram tais conquistas. Quando 

se fala no gado leiteiro, fala-se da prodw;:ao do leite e do novilho precoce. 0 

leite abastece todo o hospital e o novilho precoce pode se transformar em 

fonte de renda . Quando se fala em piscicultura, os numeros voltam a 

refon;:ar a no<;:ao de lucro: 5.000 peixes, uma tonelada e meia pescada, media 

de peso de 1,300 kg. Quando se refere ao pomar, novamente os nlimeros: 1,5 

hectare para plantio. Os numeros sao utilizados para respaldar a ideia de 

ganhos produzidos pela fazenda.: 

1) Nesta propriedade de quase 200 hectares ... 

2) Logo na entrada ha urn corredor de eucaliptos e pinheiros com mais de 1 

km de extensao. 

3) 0 gado holandes mesti<;:o ocupa 60 hectares da fazenda. 

4) Sao 55 femeas produtoras de leite e 25 machos para abate. 

5) Sao 9 pastos e a suplementa<;:ao alimentar s6 e feita no periodo da seca ... 

6) Sabemos que podemos fazer urn animal de 15 arrobas num tempo de 2 

anos. 

7) A produ<;:ao diaria deve passar de 300 para 450 litros de leite. 

8) 0 hospital nao precisa comprar diariamente 300 litros de leite. 

9) Na suinocultura a produ<;:ao, ainda meio rustica, e de 20 leitoes a cada 2 

meses. 

1 0) 0 plan tel e de 50 suinos. 

11) Vai ser construido urn pavilhao para abrigar 12 matrizes ... 

12) Foram construidos 3 tanques. 

13) 0 maior ocupa meio hectare do terreno. 

14) Na agua ha 5.000 peixes das especies pacu e piau<;:u. 

15) Tao bern que depois de 1 ano foi retirada daqui 1 tonelada e meia de 

petxe. 

16) A media de peso foi de 1,300 kg por unidade. 

17) Nesta outra area de 1,5 hectare esta nascendo urn novo projeto. 

0 publico alvo desta reportagem e 0 produtor/criador/fazendeiro. 

A reportagem nao se refere a receitas basicas para economia do dia a dia do 

pequeno produtor rural ou do peao, trabalhador do campo. A reportagem esta 



92 

se referindo a racionaliza~ao bern feita da diversifica~ao de atividades dentro 

de uma fazenda que atende a urn hospital. As necessidades de baixar custos 

do hospital resultaram nesta diversifica~ao que, levada a termo com 

eficiencia, mostrou excelentes resultados. Para atrair a aten~ao do publico, o 

recurso usado foi o de numeros. Os numeros procuram atestar as imagens que 
sao mostradas e as vantagens que sao anunciadas. 

Tambem a palavra prodm;ao foi escolhida para amilise e foi 

utilizada durante a reportagem por 5 vezes. Em todas as vezes em situa~oes 

descritivas das atividades da fazenda e as vantagens advindas para o hospital . 

Como se pode observar: 
1) Ha prodm;ao de Ieite, de carne bovina e suina, piscicultura e agricultura. 

2) Na realidade, tudo isso fica aqui dentro do complexo do Hospital Sao 

Juliao, urn estabelecimento de saude auto-suficiente na produ~ao de 

alimentos. 

3) A produ~ao diaria deve passar de 300 para 450 litros de leite. 

4) E que com esta produ~ao, o hospital nao precisa comprar diariamente 300 

litros de leite. 

5) Na suinocultura, a produ~ao, ainda muito rustica, e de 20 leitoes a cada 2 

meses. 

A ideia de lucro, vantagem, permeia toda a reportagem, atraves da 

descri~ao das atividades ·da fazenda e dos numeros apresentados para 

respaldar as afirma~oes. Como se pode constatar, a reportagem mais uma vez 

e dirigida a classe produtora, e 0 formato permanece 0 mesmo das 

reportagens anteriores. 

As imagens sao editadas completamente de acordo com o texto, 

salientando-se a utiliza~ao de zoom in e panoramicas, valorizando a 

qualidade das imagens. Ha uma riqueza grande e diversidade de imagens e 
ambientes dentro da reportagem que, no entanto, sao editadas, quase sempre, 

com cortes secos. As entrevistas sao feitas em plano medio e os movimentos 

de camera sao interrompidos por cortes de edi~ao. 
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Deve-se salientar a utiliza<;ao de sobe sons com imagens, por 

exemplo da bomba sugando o 1eite das vacas e do leite sendo passado de urn 

balde para outro. Nestes casas foi utilizado o som ambiente de fundo. Outro 

recurso utilizado foi a imagem congelada (frisada) do leite sendo derramado 

de urn balde para ouro, seguido por imagem de queijos no final da materia. 

Leilao/Modernidade. 

A segunda reportagem do programa n° 385, escolhida para analise 

e a Leilao/Modemidade, de 3' 1 0" de dura<;ao. A reportagem trata dos leil6es 

realizados em Campo Grande e da inova<;ao na area com transmissao de 

1eilao via TV a cabo, com facilidades para vendedor e comprador. A 

reportagem e dirigida ao produtor rural, criador de gada de corte e mais uma 

vez utiliza numeros para tamar irrefutaveis os argumentos em rela<;ao as 
vantagens apresentadas. 

Dentre os termos, selecionamos produ~ao rural, pecuaria, 

rebanho, gado e bovinos, tornados aqui, em todos os exemplos, como 

sinonimos: 

1) A tecno1ogia esta avan<;ando em todos os setores da produ~ao rural. 

2) Aqui em Mato Grosso do Su1 a pecuaria e urn exemplo ... 
3) 0 gado se agita no mangueiro. 

4) Sao mais de 13.500 cabe<;as de gado comercializadas num perfodo de 5 

dias. 

5) Este pode-se considerar o melhor anode comercializa<;ao de gado? Pais. 

6) Afinal o Mato Grosso do Sui tern hoje o maior rebanho comercial do 

7) Todas as noites as leiloeiras trazem o que hade melhor em gado de corte. 

8) A1em de ser born para gado de cria, gado magro, devemos estabelecer, 
iniciar tam bern, o leilao de gado gordo numa pra<;a como Campo Grande. 

9) Nesse entra e sai de gado, a tecnologia tambem acompanha e quem acaba 
ganhando e 0 produtor. 

1 0) Vai ter de urn lado o vendedor, que vai ter o seu gado filmado na 

fazenda ... 

11) Ele nao vai ter o gado dele sofrendo urn stress de manejo. 

12) Nao vai precisar locomover este gado e ter urn gasto ... 
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13) ... que e 0 custo que 0 sujeito tern de transporte deste gado, ne? 
14) ... e vai ter aquela oferta de bovinos vindo entrar dentro de sua casa ... 

A ideia que se quer passar com os textos utilizados e, mais uma 

vez, a de vantagem, lucro pelas facilidades advindas com a tecnologia. Em 

todos os momentos passam-se as informa96es sobre facilidades, avanvo 
tecnol6gico, comodidade, economia, acompanhadas de complementos como 

mais, maior, melhor, born, 6timo. Tambem ha expressoes como "problema 

nenhum" para acabar com qualquer duvida do investidor: 

1) Os leiloes ainda sao a forma mais segura, mais rap ida e representam uma 

boa op9ao. 
2) Pode-se considerar o melhor anode comercializavao de gado? 

3) ... a liquidez continua otima. 

4) Nao temos tido problema nenhum. 

5) 0 Mato Grosso do Sul tern hoje o maior rebanho comercial do Pais. 

6) ... o que M de melhor em gado de corte. 

7) 0 leilao, alem de ser born para gado de cria ... 

~forma mais segura 
leilao ' forma mais rap ida 

born para gado de cria 

boa op9ao 

melhorano~ 

problema nenhum~ comercializavao 
liquidez 6tima 

rebanho • o maior do Pais 

------o melhor em gado de corte 

A reportagem tambem lanva mao de numeros para respaldar as 

informavoes e estimular o telespectador investidor, alvo da reportagem, 

como se segue: 
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1) S6 em Campo Grande acontecem em media 1 0 leiloes por semana. 

2) Sao mais de 13.500 cabe<;:as de gado comercializadas num periodo de 5 

dias. 

3) Este comercio, depois do real, aumentou em 150%. 

4) Quase 5.000 cabe<;:as comercializadas por dia. 

Como se pode observar, OS numeros sao utilizados de forma a 

chamar a aten<;:ao pela grandiosidade. E o locutor, em sua interven<;:ao no final 

da reportagem, nao se exime de emitir uma informa<;:ao falsa: "quase 5.000 

cabe<;:as comercializadas por dia" A informa<;:ao do reporter, durante a 

materia, e de que" sao mais de 13.500 cabe<;:as de gado comercializadas num 

periodo de 5 dias". 0 numero ja e grandioso por si s6, dando uma media de 

2.700 cabe<;:as comercializadas por dia. Mas o locutor resolve arredondar os 

numeros e fala logo em 5.000 cabe<;:as por dia, o que da uma informa<;:ao 

inflacionada em cerca de 85%. 

A produ<;:ao do Programa MS Rural, como observamos a partir 

dessa analise, tern caracteristicas muito marcantes. 0 direcionamento das 

reportagens para 0 publico investidor - 0 grande produtor, 0 pecuarista - e 

evidente nos varios aspectos aqui salientados. A forma de condu<;:ao das 

materias, dando enfase ao lucro, a vantagem, vern COITOborar OS resultados 

ate aqui apresentados. Para dar respaldo a esta op<;:ao, a linha editorial do 

programa utiliza das mais variadas praticas de convencimento do produtor 

rural, seu publico-alvo, como numeros grandiosos, enumera<;:ao de beneficios, 

formas de conseguir subsidios, formas de conseguir melhores pre<;:os. A 

outra ponta, formada pelo peao, o trabalhador rural, nao e agraciada com a 

aten<;:ao do programa. 

Em rela<;:ao a imagem, o tratamento e o mesmo de todas as 

reportagens, seguindo o esquema padrao entronizado na televisao brasileira 

pela Rede Globo de Televisa. Nao sao utilizados recursos ou efeitos na 

edi<;:ao e na capta<;:ao das imagens nao h:i mudan<;:as de enquadramento, nao 

ha panoramicas, nao se foge as regras pre-estabelecidas. De variedade na 

capta<;:ao das imagens ha que se salientar urn zoom out (movimento de 

distanciamento ), mas sem perder de vista os cortes secos da edi<;:ao, os pianos 

~~~ ~~-~~~-~~-~--- -~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~---------------
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medios nas entrevistas e as imagens se sucedendo num trabalho de ilustra9ao 
do texto, sem qualquer criatividade. 

Apesar das reportagens para o programa MS Rural serem 

produzidas e elaboradas com antecedencia, ja que o programa e semanal, nao 

M urn plano mais elaborado para a edi9ao. Nao sao utilizados, por exemplo, 

recursos sonoros. 0 som que se ouve 6 o som ambiente e nao se costuma 

preparar uma materia com utiliza9ao de fundo musical ou qualquer outro 

som. Nao sao usados tamb6m efeitos especiais na edi9ao e as novidades que 

aparecem sao fruto do trabalho do camera, que ousou modificar o esquema 

padrao. 

A partir das observa96es aqui ressaltadas, tra9aremos as 

conclus5es e recomenda96es para que o programa desenvolva urn processo 

de comunica9ao eficaz, capaz de atingir todo o publico rural , no proximo 

capitulo. 
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Notas: 

1 
liquidos: tempo do programa no ar, sem contar os intervalos comerciais. 

2 
Uso aqui os termos no sentido que lhes da SQUIRRA, S.- Aprender 

Telejomalismo- prodw;;ao e tecnica, Sao Paulo, Ed. Brasiliense, 1990, que 

sao OS seguintes: 

abertura de materia- inicio da noticia. Deve ser produzida pelo reporter no 

local da a9ao ou lida pelo apresentador no esrudio. 

off- vozes ou sons presentes numa grava9ao sem o aparecimento da imagem 

da fonte geradora. 

passagens- parte que faz a liga9ao entre urn trecho da reportagem e outro. 

Serve de "ponte" no caso de reportagens que ocorrem em dois lugares 

distintos. 

entrevistas - dialogo entre reporter e o entrevistado, sob forma de perguntas e 

respostas, visando obter informa96es de interesse para a comunidade. 

encerramento- o final de uma materia jomalistica. 

3 
espelhos- "a organizavao do telejomal, apresentada de forma extremamente 

concisa, reflete como esta sendo estruturado o telejomal." definivao de 

SQUIRRA, S.-Op. Cit. p. 165. No Anexo 2 estao transcritos os espelhos do 

programa MS Rural de 1994. 

4 
g.c.- gerador de caracteres- "equipamento eletronico que permite inserir no 

video caracteres em forma de letras, numeros e outros sinais graficos", 

defmivao de SQUIRRA, S. Op. Cit., p. 166. 

5 
" 0 que caracteriza a comunica9ao enquanto este comunicar comunicando

se, e que ela e dialogo, assim como o dialogo e comunicativo. 

Em relavao dialogica-comunicativa, os sujeitos interlocutores se 

expressam, como ja vimos, atraves de urn mesmo sistema de signos 

lingi.iisticos". in FREIRE, Paulo - Extensao ou Comunicacao Rio de Janeiro, 

Ed. Paz e Terra, 1977, p. 67 
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6 
OLIVEIRA, Luis Carlos Ferreira de Sousa: A TV e a integracao do 

empresariado rural com o complexo agropecuario: o programa Globo Rural 

na regiao sui do estado de Minas Gerais - urn estudo de caso . Tese de 

Mestrado, ECAIUSP, Sao Paulo, 1984. 

7 
JAKUBASZKO, Richard - Marketing Rural. Como se comunicar com o 

homem que fala com Deus. Sao Paulo, Ed. Best Seller, 1992, p.160. 

8 
Plano: " angulat;:ao da dimera. Pode ser plano geral, medio, americano, 

primeiro plano (close), primeirissimo plano (close up)" Contraplano: "recurso 

de imagem para ser utilizado na edit;:ao. (Normalmente e utilizado o 

contraplano do reporter), quando ele aparece em close fazendo uma pergunta 

para o entrevistado ou escutando-o atentamente." defmit;:ao de 

PATERNOSTRO, Vera iris - 0 texto na TV Manual de Telejomalismo , Sao 

Paulo, Ed. Brasiliense, 1987. p. 96. 

9 
SEIXAS, Annick b. G. Scaillet e ARA(JJO, Jose Geraldo F. de - Q 

Programa Globo Rural - Uma Analise de Conteudo . in Intercom- Revista 

Brasileira de Comunicat;:ao, Sao Paulo, vol. XVII, n° 2, 1994, p. 115. 

10 
BORDENAVE, Juan E. Diaz - 0 que e comunicacao rural, Sao Paulo, Ed. 

Brasiliense, 1988, p. 48. 

II Ibid, p. 56. 

12 
produt;:ao: "organiza<;ao e coordena<;ao do trabalho previo para a 

reportagem: pesquisa, imagens de arquivo, horarios marcados, levantamento 

do material, etc." defini<;ao de PATERNOSTRO, Vera iris, Op. Cit .. p. 96. 

13 
IBOPE - Instituto Brasileiro de Opiniao Publicae Estatistica. 

14 
decupagem: " do frances decouper, ato de recortar. Ato de dividir o roteiro, 

cena por cena, para prever necessidades e programar sequencia de trabalho", 

defini<;ao de SQUIRRA ,S. Op. Cit., pp. 163/164. 
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15 
THIOLLENT, Michel - Opiniao Publicae Debates Politicos, Sao Paulo, 

Ed. Polis, 1986, p. 59. 

16 
VANOYE, Francis e GOLIOT-LETE- Ensaio sobre a analise filmica, Sao 

Paulo, Papirus Ed., 1994. 

17 
abertura : "Inicio da noticia. Deve ser produzida pelo reporter no lodtl da 

ac;:ao. Gravada em video, ao vivo, ou !ida pelo apresentador no esrudio", 

definic;:ao de SQUIRRA, S. Op. Cit., p. 159. 

18 
off- " vozes ou sons presentes numa gravac;:ao sem o aparecimento da 

imagem da fonte geradora. Vern de "off the record", que significa informac;:ao 

fomecida ao reporter cuja fonte nao quer ou nao pode ser identificada." 

definic;:ao de SQUIRRA, S., Op. Cit., p. 168. 

19 
passagem: "parte que faz a ligac;:ao entre urn trecho da reportagem e outro. 

Serve de "ponte" no caso de reportagens que ocorrem em dois lugares 

distintos." definic;:ao de SQUIRRA, S., Op. Cit., p. 169. 

20 
pos produc;:ao e 0 tratamento dado a imagem durante a edic;:ao, com 

utilizac;:ao de recursos e efeitos visuais. Slow e a abreviac;:ao de slow motion , 

que quer dizer reproduc;:ao da imagem em velocidade menor que a real. Fusao 

e 0 desaparecimento de ·uma imagem simultaneamente ao aparecimento de 

outra. Travelling e o movimento de camera para acompanhar uma cena, urn 

objeto ou uma pessoa em andamento, definic;:oes de PATERNOSTRO, Vera 

Iris, Op. Cit, p. 100. 

21 
piracema : epoca da desova dos peixes, em que eles sobem a correnteza 

dos rios para desovar. 

22 
cabec;:a de materia " abertura de uma noticia. E a narrac;:ao do fato mais 

importante, logo no infcio. A func;:ao e despertar o telespectador para o 

assunto." definic;:ao de SQUIRRA, S., Op. Cit., p. 161. 
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23 
sobe som : " sobe som do VT: marcas;ao tecnica no script que indica ao 

sonoplasta o momento de colocar no ar o som da edis;ao em VT." definis;ao 

de PATERNOSTRO,Vera Iris, Op. Cit., p. 98. 

24 
sonora: "termo que se usa para designar uma fala de entrevista", definis;ao 

de PATERNOSTRO, Vera Iris, Op. Cit., p. 99. 
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CAPITULO 4- CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES. 

0 objetivo deste trabalho foi verificar ate que ponto a 

comunicayao com o peao de gado de corte no Mato Grosso do Sui apresenta 

resultados satisfat6rios. Para isso foi analisado o programa MS Rural, da TV 

Morena, escolhido por ser urn programa voltado para o publico rural e com 
grande penetra9ao de audiencia. V erificamos pelo trabalho apresentado que e 

importante que a comunica9ao com o pdio se realize em sua plenitude, dadas 
as implicay5es economicas que envolve. 

0 peao de gado de corte e o elemento mais proximo ao boi, a 

principal fonte de renda do Estado. Algumas singularidades, que poderiam 

ser tratadas como entraves, dao, nesse caso, a marca registrada a atividade 

economica da regiao: poucas pessoas manejam o boi e as longas distancias do 

Mato Grosso do Sui dificultam a busca de recursos emergenciais. Alem 

disso,tambem constituem especificidades as condi96es climaticas 

caracteristicas do Estado: o Pantanal permanece alagado durante seis meses 

do ano. 

Esse quadro de dificuldades exige que se mantenha urn meio 

eficaz de comunicayao com o peao. Esta comunica9ao vai propiciar a solu9ao 
dos problemas do dia a dia, evitar danos e catastrofes, manter o controle da 

situa9ao e propiciar dias melhores. 

0 peao necessita estar bern informado, ou informado 

adequadamente, para assumir as tarefas e tomar as providencias necessarias, 

diante de cada situa9ao. A TV pode cumprir este papel, rompendo as 

distancias e o tempo, e guamecendo o homem do campo com as estrategias 

de conduta adequadas. 

Como verificamos, a comunica9ao estabelecida pelo programa 

MS Rural nao consegue atingir com eficacia o peao de gado de corte por 

raz5es muito evidentes. A primeira delas e que o peao nao e o publico alvo a 

quem este programa e endere9ado. Como toda a comunica9ao que se processa 

nos 6rgaos oficiais de comunica9ao e extensao rural de Mato Grosso do Sul, 
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o publico do programa de TV tambem e o fazendeiro, o produtor, o 

investidor. Nao ha preocupa<;ao com o homem do campo, o trabalhador 

humilde. 

A tonica das reportagens e o lucro, o beneficio, a vantagem. Como 

ganhar mais e gastar menos e a maxima para todas as reportagens, buscando 

sempre o mesmo alvo - o pecuarista - e com a mesma finalidade: 

proporcionar lucros. 

Dentre as dez reportagens analisadas, 8 se referem ostensivamente 

a finalidade maior que e a de proporcionar lucros. Uma se refere exatamente 

ao antinomio - prejuizo - passando a ideia de que a devasta<;ao provocada 

pelo incendio trouxe maleficios ( reportagem sobre Incendio/Fazenda). Uma 

das reportagens (Temporada/Pesca) fica perdida na objetiva<;ao e nao trata 

nem claramente da questao do lucro nem da questao do prejuizo, tentando ser 

urn alerta para o inicio da epoca da piracema e apreensoes feitas pela Policia 

Federal. 

A questao da linguagem e tratada impropriamente pelo programa. 

Nao e levada em conta, em nenhuma ocasiao, a diversidade de publico 

telespectador do programa e nem a caracteristica da zona rural, com urn ter<;o 

de sua popula<;ao analfabeta. S6 para citar os exemplos mais evidentes, nas 

reportagens foram usados os termos habitat, hibema<;ao, confinamento, dieta 
hidrica, tipifica<;ao, sem a devida explica<;ao quanto ao significado. 

Subentendia-se, portanto, que todos sabiam ao que se referia. Ha ainda 

termos tecnicos como superavit e deficit que tambem nao tiveram qualquer 

explica<;ao. As deficiencias da linguagem empregada impedem que a 

reportagem seja entendida por inteiro. Ela permite lacunas. Informa<;oes 

passam despercebidas por causa da dificuldade de entendimento. 

Acrescente-se a isso a verifica<;ao feita com a exibi<;ao dos videos para os 

peoes, em que o uso de quadros estatisticos tambem nao esclarece, dada a 

linguagem inadequada, nao familiar. Ao lado da inadequa<;ao da linguagem 

ha a contrapartida: reportagens com pobreza de vocabulario, nao se 

limitando ao coloquial, nem utilizando a riqueza do linguajar do campo, mas 
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sim ao lugar comum, urn vocabuhirio sem qualquer criatividade e sem 
preocupa9ao lexical. 

Em rela9ao as reportagens analisadas, constatamos que nao 

1 esclarecem a fundo as questoes. Ficam na superficialidade e nao exploram o 

1 grande filao de produzir reportagens explicativas, acompanhando passo a 

passo a evolu9ao dos assuntos. As reportagens, por problema de custo do 

tempo da televisao, nao precisam ser tao detalhistas quanto o filme 

etnografico ou como propunha o "cinema de observa9ao" de Colin Young 1 

mas poderiam ter o minimo de elementos para esclarecer o publico 

telespectador. E preciso aprofundar, mostrando cada sequencia do desenrolar 

da a9ao. Para isso, a utiliza9ao da imagem tern que ser conciliadora, 

complementar, e nao meramente ilustrativa. 

Muitas programas pecaram, e isso foi salientado no capitulo 

anterior, por terem se servido das imagens apenas como ilustra9ao e nao 

como uma parte viva da reportagem, esmiu9ando os assuntos e colocando-os 

de forma limpida e clara para o publico. 

Quanto a edi9ao, de acordo com a analise feita dos programas, 

observamos algumas deficiencias. Uma delas e a do tempo de edi9ao. 

Conforme Richard Jakubaszko
2

, a linguagem tern que ser mais lenta por estar 

se endere9ando ao homem do campo. 0 tempo e visto e tratado, pelo homem 

do campo, de forma diferente do homem da cidade. E a mensagem que se 

quer comunicar tern que obedecer este tempo, sob pena de passar 

despercebida ou nao ser compreendida. 

Uma constata9ao irrefutavel para esta assertiva e a resposta de 

uma das entrevistadas na pesquisa de campo: 
"Nfio guardei nada porque e de passagem n:ipida" 

Urn problema tambem verificado foi quanto a determinadas 

caracteristicas do programa, que nao deveriam ser mudadas. Dos cinco 

programas analisados, dois nao trouxeram as cota96es de graos, frutas, carnes 

e legumes, suprimindo urn quadro caracteristico do programa. Urn dos 
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programas analisados tambem nao trouxe a receita da semana, quadro 
marcante do programa. Este tipo de conduta confunde o telespectador, que ja 

esta acostumado e se sente insatisfeito com a sua simples supressao. 

Outra constatas;ao feita a partir do contato com os peoes, as 

entrevistas e a analise dos videos e que falta didatismo no tratamento das 

reportagens, mesmo naquelas em que as explicas;oes chegam a exaustao 

(Minhocas/Presidio ). A apresentas;ao do como fazer deve estar respaldada 
em bases te6ricas da educas;ao, como propoe Bordenave : 

"Pode-se inferir desta analise a necessidade de incluir na 

formar;iio de comunicadores e extensionistas rurais, o estudo da pedagogia 

ou ciencia da educar;iio, disciplina que em geral niio aparece nos curriculos 

das escolas onde estes profissionais silo preparados"
3

. 

Com a analise que realizamos constatamos a falta de dados para 

o embasamento das reportagens. Sem a investigas;ao profunda do reporter, a 

mensagem cai no vazio, por falta de objetivo. Foram observados estes 

problemas nas reportagens Temporada/Pesca, Beefalo/Cruza e 

Incendio/Fazenda. Esta ultima perdeu, ainda, a oportunidade de passar 

informas;oes de prevens;ao, restringindo-se a relatar as desgras;as. 

RECOMENDA<;6ES. 

Com estas observas;oes estamos convencidos que uma forma 

melhorada de se chegar ao homem do campo atraves da televisao e inclui-lo 

como alvo da programas;ao. 0 programa MS Rural, semanal, com uma hora 

de duras;ao, nao se procupa com o homem simples do campo. A sua estrategia 

de atuas;ao e toda enderes;ada ao fazendeiro. 

Uma atitude imprescindivel para tomar esta comunicas;ao com o 

homem do campo mais eficaz e prestar atens;ao para o que Gabriel Romeiro, 

diretor do programa Globo Rural, da TV Globo, chamou de "linguagem 

bovina". 0 Mato Grosso do Sul, aqui identificado como o Brasil do Boi, 

ainda nao atentou para esta questao. Com o segundo rebanho comercial do 

Pais e o maior rebanho de gado de corte, nao conseguiu atrair a 
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sensibilidade de comunicadores para este problema. A linguagem do homem 

do campo e diferente, ela, especificamente rica, acompanha o tempo do boi e 

nao o do carro veloz ultrapassando os semaforos da cidade. 

Outra questao que ressaltamos pode se fundir em duas 

preocupa96es em conjunto: o didatismo eo aprofundar. 0 didatismo entra na 

forma de apresentayaO das reportagens. Elas devem ser trabalhadas com 0 

objetivo de ser compreendidas pelo maior publico possfvel, por mais 

diferente que seja. 0 aprofundamento e questao de contelldo. 0 reporter tern 

obriga9ao de levantar todos os dados que envolvem a materia e apresenta-los 

ao publico, sob pena de deixar brechas que inviabilizam a compreensao do 

que se quer comumcar. 

Sugerimos que o programa MS Rural estabele9a uma forma de 

aproxima9ao com o publico, que e uma forma tambem de medir os resultados 

da penetrayaO do programa junto a populayao. Para isso, deveria ser 

enfatizado o quadro de cartas dos telespectadores. Nos 5 programas 

analisados, do mes de outubro de 1994, apenas 2 trouxeram resposta a cartas 

de telespectadores e uma das reportagens foi aqui analisada 

(Minhoca!Presidio ). E urn exemplo de reportagem a ser implementado em 

todos os programas. E claro que esta reportagem, especificamente, contem 

incorre96es como a pobreza vocabular e a repeti9ao de palavras. Mas e a 

forma de tratamento dado ao assunto que e bastante compativel com o tipo de 

programa que se quer propor. A reportagem tratou de todas as etapas de erial 

reprodu9ao/usos da minhoca, mostrando cada uma delas, passo a passo, ao 

telespectador, com a imagem complementando as informa96es do texto, e nao 

meramente ilustrativa. Nesse sentido deveria ser imitado o programa Globo 

Rural, que com esta pratica consegue receber diariamente cerca de 1 00 cartas 

e, dessa forma, tern urn termometro para a avalia9ao semanal do desempenho 

do programa. 

Em rela9ao a linguagem utilizada, recomendamos que haja maior 

preocupa9ao em rela9ao ao seu tratamento. A linguagem pode ser a 

coloquial, do dia a dia, mas isso nao significa que ela deva ser pobre ou sem 
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inventividade.Nao se justifica o seu uso, mesmo com a desculpa de toma-la 

mais simples ou compreensivel. 

Transcrevemos aqui urn trecho do artigo publicado no Cademo 

Agrofolha, do jomal Folha de S.Paulo, de 11 de maio de 1993. 0 artigo e 

intitulado "A lingua do caboclo" e e escrito por Eduardo Almeida Reis, 

jomalista, escritor e fazendeiro. 0 articulista faz uma critica a televisao; que 

usa o "caipires" para se comunicar com o homem do campo: 

"Mais realista que o rei, e sem um pingo de talento eciano, o 

brasileiro vai de 'muit§", "oce ", "causo ". E as vezes se estrepa, quando 

pensa gozar o caipires de um caboclo, que na verdade fala portugues, de 

primeira agua, do mais puro seiscentismo. 

Um portugues que permaneceu intocado no interior, pelos 

seculos desprovidos do besteirol das teves e dos radinhos de pilha. " 

Estabelecer quadros de servis;o para o homem do campo, 

redefmindo o objeto do programa, ate aqui especificamente voltado para o 
pecuarista. Este espas;o poderia conter informas;oes sobre saude, higiene, 

prevens;ao, cuidados. Estes dados sao fundamentais para o peao, que nao tern 

outro Iugar para busca-los, ja que tambem e esquecido pelos tecnicos e 

extensionistas rurais dos varios 6rgaos oficiais de comunicas;ao rural. Este 

quadro permitiria maior agilidade na penetras;ao de informas;oes basicas, 

ajudaria na melhoria de vida, melhoria de manejo, evitaria o stress do animal, 

e facilitaria as atividades do peao. 

Quanto as instituis;oes e 6rgaos oficiais, embora nao sejam o 

nucleo deste trabalho, deveriam se preocupar mais com a utilizas;ao dos 

meios eletronicos para a divulgas;ao de mensagens para o campo. A 

probabilidade de receps;ao e entendimento da mensagem e estatisticamente 

maior se comparada com qualquer outra forma de divulgas;ao e e urn tipo de 

veiculo em que nao se corre o risco de nao se fazer entender. 0 peao assiste, 

gosta e entende o que e transmitido pela TV. 

Voltando ao programa MS Rural, em relas;ao aos seus quadros 

fixos sugerimos uma explicas;ao , por minima que seja, para o telespectador, 
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quando da sua supressao. A editoria do programa, para adequas:ao do tempo, 
acaba por retirar do ar quadros que deveriam ser permanentes, provocando 

alguma confusao e insatisfas:ao. A recomendas:ao dada e que seja prestada 

alguma explicas:ao ao telespectador, como: "hoje, excepcionalmente, nao 

mostraremos a receita da semana", ou "em virtude da falta de tempo, estamos 

cancelando hoje a apresentas:ao das cotas:oes, prometendo apresenta-las na 

proxima semana". E uma atitude mais gentile demonstra atens:ao para com 0 

telespectador. 

Temos exemplos bern convincentes dos resultados da televisao 
quando utilizada para prestar servis:os a comunidade. Em novela recente 

veiculada pela Rede Globo, com a tematica de doas:ao de 6rgaos, verificou-se 

uma aumento acentuado no numero de doas:oes, a partir da problematica 

discutida na novela. Atualmente, uma outra novela da Rede Globo tern 

enfocado o problema das crians:as desaparecidas. Ap6s a apresentas:ao do 

problema e a exibis:ao de fotos dos desaparecidos, dezenas de crians:as foram 

localizadas e puderam voltar ao contato com seus familiares.Uma proxima 

novela a ser lans:ada ainda este ano, 0 Rei do Gado, podera, com sucesso, 

focalizar, por exemplo, a questao da vacinas:ao bovina e os beneficios que 

podem advir em termos de saude, higiene para a populas:ao consumidora e 

para a populas:ao que trabalha com o gado, alem de retorno economico para 

o produtor, que tera as condis:oes de sanidade adequadas para a exportas:ao do 
gado. 

Por fim, sugerimos uma reciclagem para os empresarios e toda a 

equipe que trabalha no programa MS Rural, no sentido de que diversifiquem 

os objetivos do programa. A busca de lucros nao pode sera pedra de toque 

comandando todas as as:oes. A busca de dias melhores para todos os 

segmentos pode ser estimulada e facilitada a partir do momento em que o 

processo de comunicas:ao se estabelece de fato. Para tanto e preciso que as 

partes envolvidas neste processo utilizem os mesmos signos 
4 

e falem a 

mesma linguagem. 
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1 YOUNG, Colin - "0 cinema de observas;ao" in Pour une Anthropologie 

Visuelle, (Claudine de France, ed) Paris Morton, Ehess, 1979. 

2 JAKUBASZKO, Richard -Marketing Rural. Como se comunicar como 

homem que fala com Deus. Sao Paulo, Ed. Best Seller, 1992. 

3 BORDENAVE, Juan E. Diaz - 0 que e comunicas;ao rural . Sao Paulo, Ed. 

Brasiliense, 1988, p. 54. 

4 FREIRE, Paulo - Extensao ou Comunicas;ao .Rio de Janeiro,(Paz e Terra, 

1977, p. 67/68. 
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ANEXO 1 - GLOSSARIO 

Colocamos neste Anexo o vocabulario comumente usado pelo 

peao de gada de corte no Mato Grosso do Sul, extraido do trabalho de 

doutorado realizado pelo prof' Albana Xavier Nogueira - A linguagem do 

homem pantaneiro, Sao Paulo, 1989, e de incurs5es ao campo, para dar 

uma no9ao da riqueza vocabular dos pe5es. Apresentamos a forma correta 

seguida da forma usual, quando e diferente. Em alguns casas acrescentamos 

mais algumas variantes, ja que a pesquisa de doutorado se refere ao peao do 

Pantanal e a forma de falar de Campo Grande, em alguns casas, se 

diferencia. 

aftosa (adj.) febre aftosa, doen9a comum que ataca o gada na regiao. 
a meia I di a meia (loc.adv.) em sociedade, em partes iguais. 

amojada!mojada (adj) vaca mojada, prenhe. 

apartar/aparta9ao (v.t.d.) separa9ao do gado em lugar apropriado para isso. 

arribar (v.t.d.) recuperar, trazer de volta o gada fugitivo. 

arroz carreteiro /carreteru (s.m.)prato comum da cozinha pantaneira. 

aroeira!aruera (s.f.) madeira de lei, para fazer pastes para cercas, palanques. 

barriguda (s.f.) mulher gravida 

ben9a (s.f.) ato de aben9oar, pedir a ben9ao, dar a ben9ao. 
berrante (s.m.) instrumento feito do chifre de boi, usado para tanger o gado. 

bezerro (s.m.) res novinha. 

bomba (s.f.) canudo de metal que serve para tamar o terere. 

brete (s.m.) corredor estreito, de madeira, noscurrais de aparte, onde s6 cabe 

urn animal de cada vez. E usado em epoca de vacina9ao, 

borrifa9a0 de remedio, etc. 

brucelose ( s. f.) doen9a infecciosa que ataca o gado. 
bu9al (s.m.) pe9as do arreio, feitas de couro, para colocar na cabe9a e pesco9o 

do animal, usado tambem o termo pu9al. 

bugio/bugiu (s.m.) macaco preto, freqliente nas bordas das matas em Campo 

Grande. 

caba9a (s.f.) cuia usada para tamar o terere ou mate quente. 

cabresto ( s.m.)conjunto formado pelo bu9al e uma corda para guia do 

animal. 



cancela ( s.f.) cada urn dos portoes no curral de aparte. 

carnear (v.t.d.) abater e esquartejar a res. 

casa dos peoes (s.f.) galpao. 

casa-sede (s.f.) o mesmo que casa grande, casa dos patroes. 

cerrado (s.m.) mata densa, fechada, que cresce nas partes mais altas. 

charque (s.m.) manta de carne curtida no sal. 

charqueada(s.f.) estabelecimento onde se faz o charque. 

chumbrado (adj) came nem fresca nem seca. 

churrasquear (v. intr.) preparar e comer churrasco. 

cincerro (s.m.) campainha grande, pendente no pesco9o do animal da tropa, 

que serve de guia aos outros. 

cocho (s.m.) constru95es rusticas retangulares onde se coloca agua para 0 

gado. 

colhereiro/culhereru (s.m.) passaro grande de asas cor de rosa com bico em 

forma de collier. 

corixo/curixu ( s.m.) curso de agua que nao resiste a grandes estiagens. 

curral (s.m.) encerra ou mangueiro, onde se prende o gado, cercado de 

madeira. 

desjejum (s.m.) a primeira refei9ao do dia. 

desmamar ( v.t.d.) desmamar o bezerro, separa-lo da mae. 

disgramada (adj.) desgra9ada. 

dormidor /parador (s.m.) local onde o gado dorme. 

embute/encerra (s.m.) curraL 

empalizado/impalizado (s.m.) rancho coberto de pallia. 

erva-mate (s.f.) folhas secas para ch:i ou terere. 

espeque (s.m.) estacas onde se apoia o couro dares, estendido, para secar. 

feijao andu (s.m.) arbusto, serve para ch:i e como forrageira. E ouvida 

tambem a forma feijao inhandu. 

ferrar/marcar (v.t.d.) marcar o gado a ferro, com a marca da fazenda. 

frieira (adj.) inflama9ao que da no casco do animal. 

garrote (s.m.) bezerro entre 1 ano e 1 ano e meio. 

graxa (s.f.) gordura dares, usada para temperar os alimentos depois de 

derretida no fogo. 

guaiaca (s.f.) cinto largo cheio de bolsinhos para guardar varios objetos. 
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invernada (s.f.)area cercada com pastagens, onde se coloca o gado para 
engorda. 

madrinha (s.f.) animal que carrega o cincerro) 
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mangava/rnangaba (s.f.) fruto comestivel doce, do tamanho do limao, que da 
no campo. 

manqueira (s.f.) doenya que ataca a res com menos de 3 anos. 

manteada (adj.) came cortada em mantas finas para fazer charque ou came 

de sol. 

mantear ( v.t.d.) cortar a came em pedayos. 

marmota (s.f.) bezerro de 7 a 8 meses. 

mata (s.f.) grande numero de arvores reunidas. 

matadouro (s.m.) lugar na fazenda onde se abatem as reses. 

mate amargo (s.m.) bebida quente, sem ayucar, que se obtem com a infusao 

de erva mate. 

matula ( s.rn.) provisao de came seca, farinha, rapadura, que se carrega 

durante as viagens. 

mocho (s.m.) banco rustico, sem encosto, onde se senta apenas uma pessoa. 

mocho (adj) bovina sem chifres. 

mutum (s.m.) ave saborosa. 

novilha (s.f.) res com mais de dois anos. 

parida (adj.) vaca parida, vaca que acabou de dar cria, com bezerro novo. 

peao (s.m.) trabalhador brayal nas fazendas, domador, campeiro, praieiro, 

condutor da boiada, vaqueiro 

pinga (s.f.) aguardente. 

piquete (s.m.) patio cercado e gramado, em volta da fazenda, onde se prende 

o gado para o serviyo diario. Nas chacaras e sitios, piquete eo 

mesmo que invemada, e 0 local onde 0 gado pasta. 

piqui/pequi (s.m.) arvore de boa madeira, que da frutos aromaticos bons para 

fazer licor e cozinhar com arroz. 

pomar (s.m.) area proxima a casa, onde se plantam arvores frutiferas. 

pouso (s.m.) Iugar onde o viajante para para dormir ou descansar durante a 

noite. 

praia (s.f.) area coberta de areia proxima a casa-sede. 

praieiro (s.m.) peao que trabalha em volta da fazenda. 
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pucheru/pucheiro (s.m.) peda<;:os de ossos aferventados com agua e sal. 
quebra-jejum (s.m.) o mesmo que desjejum. 
quero-quero (s.m.)passaro pequeno que grita forte anunciando a chegada de 

' estranhos. E considerado guarda da boiada. 

quintal (s.m.) terreno atras da sede onde se plantam hortali9as. 

ranchada (s.f.) conjunto de ranchos dos pe5es. 

refugo (s.m.) gado magro ou com defeito. 

retiro (s.m.) casa retirada da sede, onde vive o retireiro e se realizam 

trabalhos com o gado. 

sesta (s.f.) hora de descanso, depois do almo9o. 

sesteada (s.f.) descanso depois do almo<;:o. 

sinuelo(s.f.) lote de gado manso, acostumado ao mangueiro. 

sobreano (s.m.) res com mais de 1 ano e menos de dois. 

solteira (adj) vaca sem bezerro. 

sopa paraguaia (s.f.) bolo feito com fuba, queijo, cebola, Ieite e sal. 

tambeiro(s.m.) gado manso, boi manso. 
terere (s.m.) mate re:frescante, tomada da mesma forma que o chimarrao, mas 

com agua :fria. 

touro (s.m.) animal reprodutor macho. 

tralha/traia (s.f.) objetos caseiros. 

tramela (s.f.) peda9o de madeira preso por prego que serve para fechar 

port5es, portas e cancelas. 

trem (s.m.) o mesmo que traiha. 

tropa(s.f.) grupo de burros de carga, os cargueiros. 

tropeiro (s.m.) vaqueiro que viaja com a tropa. 

tuiuiu (s.m.) ave caracteristica da regiao do Pantanal. 

vaneirao (s.m.) tipo de dan9a caracteristico da regiao. 

vaquejada (s.f.) rodeio. 
varal (s.m.) arame ou varas suspensas onde se coloca a came para secar. 

vassourear (v.t.d.) procurar o gado de modo a nao deixar nenhuma res para 

tras. 

vicio/viciu (s.m.) habito, costume. 

xamame (s.m.) dan9a argentina muito apreciada na regiao. 
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ANEX02- ESPELHOS MS RURAL 

A titulo de ilustra9ao, apresentamos neste Anexo todos os 
espelhos do programa MS Rural durante o ano de 1994. Desta rela9ao foram 
selecionados os programas do mes de outubro, que embasam a pesquisa de 
analise realizada. 

PROGRAMA DE 02.01.94 

1° Bloco 

0 1. Escalada 

2°Bloco 

02 - V.T.- Expo/Dallas 
02a.-Retomo/Dallas 
03- Sonora/ Nadir Borges 
04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05- V.T.- Expo/Uberaba 
06- V.T.- Expointer 

07- V.T.- sonora/Joao Eduardo 
08 - Passagem Dois 

4°Bloco 

09- V.T.- Expo/Plaermo 

10- V.T.- sonoras/donas de casa 
11- Passagem Tres 

5° Bloco 

12- V.T.- Divida/Famasul 
13 - V.T.- sonoras/garotos 
14- Nota/Fechamento 



PROGRAMA DE 09.01.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- V.T.- Rubiquinho/USA 

03- Passagern Urn 

3° Bloco 

04- V.T.- Fecunda9ao Piscicultura 

05 - V.T.- Piscicultura/Carnarao 

06- V.T. -pesca!Isca Viva 

07 - Passagern Dois 

4° Bloco 

08- V.T.- Minhocas/cria9ao 

09- V.T.- Granja/Maracaju 

10 - Passagern Tres 

5° Bloco 

11 - V.T.- Bufalos/adapta9ao 

12- V.T.- Tecrnax -Desossa/Leitoa 

PROGRAMA DE 16.01.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- V.T.- Rancho 

02a- Nota/Retorno 

03- Passagern Urn 
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3° Bloco 

• 04- V.T.- Frango/Piscicultura 

• 05 - V.T.- Milho/Suinocultura 

~ 06 - Passagem Dois 

4° Bloco 

07- V.T.- Tristeza!Bovina 

08- V.T.- Couro/Problemas 

09 - Passagem Tres 

5° Bloco 

10- V.T.- Nhumirim/Esta9ao 

11 - V.T.- Rosca/Mandioca 

PROGRAMA DE 23.01.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- V.T.- Confinamento/neve 

03 - Passagem Urn 

3° Bloco 

04 - Bicho da Seda 
05 - V.T.- Mandioca/lvinhema 

06 - Passagem Dois 

4°Bloco 

07- V.T.- Baby/Pork 

08 - V.T. - Cabras 

09 - Passagem Tres 

123 



so Bloco 

10- V.T.- Haras/Embrapa 

11 - V.T.- Gelatina!abacaxi 

PROGRAMA DE 30.01.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 
01a- Nota/aftosa 

02 - V.T.- confinamento/frio 

03 - Passagem Urn 

3° Bloco 

04- V.T.- Leite B/Seca 

OS - V.T.- Fumo/Guia Lopes 

06 - Passagem Dois 

4° Bloco 

07- V.T.- Estufa/hortali9as 

08- V.T.- Alface/Micro/Tunel 

09 - Passagem Tres 

so Bloco 

10- V.T.- Hortaliyaslindios 

11- V.T.- semente/Nucleada 

11a- Nota!Retomo/Semente 

12- V.T. -doce- Polpa!Melancia 

PROGRAMA DE 20.02.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

---------------------~ ...... --
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2° Bloco 

02 - V. T.- lagro/ Aftosa 

03 - V.T.- Percevejo/soja 

cotas;ao/ graos 

04 - Passagern Urn 

3° Bloco 

05 -V.T.- safra/Arnericana Coagri 

06- V.T.- Programa/Trator Rio Verde 

cotas;ao/hortalis;as 

07 - Passagern Dois 

4° Bloco 

08- V.T. -Tecnologia/EUA 

09- V.T.- Clay/Center 

10- Nota-Retorno/Clay Center 

cotas;ao/cames 

11 - Passagern Tres 

5° Bloco 

112- V.T.- Produs;ao/assentamento 

13 - Agenda/Rural 

cotas;ao/frutas 

14- V.T.- Receita/Coras;ao de Banana 

PROGRAMA DE 27.02.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- V.T./ Piscicultura/Tambaqui 

cotas;ao/ cames 

03 - Passagern Urn 
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3° Bloco 

04- V.T.- Resumo 

05 - Coco/Oshiro 

cotayao/frutas 

06 - Passagem Dois 

4°Bloco 

2207- V.T.- subnutri9ao/bovina 
08- V.T.- Hidroponia 

cotayao/hortali9as 

09 - Ao vivo/Entrevista/Simenthal 
10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

12- Receita/Frango ao creme 

cota9ao/ graos 

13 - V.T.- Papagaio/Cras 

PROGRAMA DE 06.03.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2°Bloco 

03 - V.T.- Resumo 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

06- V.T.- arroz!Indiana 

07 - Passagem Dois 

4°Bloco 

08- V.T.- Cruzamento/pardo-sui9o 

09 - Manejo/racional 
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10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

12 - Agenda/Rural 

12a - Agenda/Rural 

12b- Agenda /Rural 

13- V.T.- creme chines 

PROGRAMA DE 13.03.95 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- V.T.- Pre<;o/boi 

cota<;ao/ carnes 

03 - V.T.- Fruticultura/Gl6ria 

04 - Passagem Um 

3° Bloco 

05- V.T.- Resumo 

06- V.T.- Fetagri/Cesp 

07- V.T.- sonora/Alimenta<;ao 

cota<;ao/hortali<;as 

08 - Passagem Dois 

4° Bloco 

09- V.T.-Gafanhotos/combate 

10- V.T.- Colheita/soja 

nota/retorno/ endere<;o 

11 - V.T.- Algodaolltamaraty 

cota<;ao/ graos 

12 - Passagem Tres 
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so Bloco 

13 - V.T.- Receita/licor de Pequi 

cotac;:ao/frutas 

14 - Agenda/Rural 

lS- V.T.- Produc;:ao/Rosas 

PROGRAMA DE 20.03.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 

2° Bloco 

02 - V.T.- Resumo 

cotac;:ao/ graos 

03 - Passagem Urn 

3° Bloco 

04- V.T.- Usina/Sao Jose 

OS- V.T.- Haras!Investimento 

cotac;:ao/frutas 

06 - Passagem Dois 

4° Bloco 

07- V.T.- Assentamento/Peixes 

08- Entrevista/esrudio- Metello!URV/Boi 

cotac;:ao/ carnes 

09 - Passagem Tres 

so Bloco 

10 - Agenda/Rural 

cotac;:ao/hortalic;:as 

11 - V.T. - receita!bolo de Mandioca 
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PROGRAMA DE 27.03.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2°Bloco 

02 - V.T.- Milho/Dourados 

cota9ao/ graos 
03 - V.T.- premio/agropecuario 

04 - Passagem Urn 

3°Bloco 
05 - V.T.- resumo 

06 - V.T.- minhocas/humus 
06a- Nota- Retomo/minhocas 

cotayao/hortali9as 
07 - Passagem Dois 

4°Bloco 
08- V.T.- variedades/soja 

09- V.T.- sangrialseringueiras 

cota9ao/frutas 

10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

12- V.T.- Bolo de Tigela 

cota9ao/ cames 

13 - V.T.- Troika!Pantaneira 

PROGRAMA DE 03.04.94 

1 o Bloco 

0 1 - Escalada 
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2° Bloco 
02 - V.T.-Posse/Miranda 

03 - V.T.- Resurno 
04 - Passagern Urn 

3° Bloco 
05 -V.T.- Agricultura/Sinop 
06- V.T.- Peixes!UFMS 
07 - Passagern Dais 

4°Bloco 

08- V.T.- Cavalos Zahran!Rondon6polis 
09- V.T.- Chamada/Simental 

10- V.T.- LeiHio/Pocone 
11 - Passagern Tres 

5°Bloco 
12- V.T.- curturne/rnodelo 
13 - Agenda/Rural 
14- V.T.- Receita/Sopa Paraguaia 

PROGRAMA DE 10.04.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2°Bloco 
02 - V.T.- Mandioca/Mandorova 
03- V.T.- Resurno 

cota~tao/ graos 
04 - Passagern Urn 

3° Bloco 
05- V.T.- 6leo/Dende 
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06- V,T.- Moqueca/pintado 

cota9ao/ carnes 

07 - Passagem Dois 

4° Bloco 

08 - V.T.- 56a Expogrande 

09- V.T.- Fazenda Caceres 1 

cota9ao/frutas 

10- Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

cota9ao/hortali9as 

12 - V.T.- Fazenda Caceres 2 

PROGRAMA DE 17.04.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2°Bloco 

02- V.T.- Fumas/produ9ao · 

03 - V.T.- Resumo 

cota9ao/ graos 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05- V.T.- arroz pnS-germinado 

06- V.T.- Laranja/Coxim 

cota9ao/frutas 

07 - Passagem Dois 

4°Bloco 

08- V.T.- juiz/animais 

09- V.T.- Amarra9ao/peoes 
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10- V.T.- LeilOes/balan~o 

cota~ao/carnes 

11 - Passagem Tres 

5°Bloco 
12 - Agenda/Rural 

cota~aolhortali~as 

13- V.T.- Bolo/brasileirinho 

PROGRAMA DE 24.04.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2°Bloco 
02- V.T.- safra/soja 

03- V.T.- Resumo 
cota~ao/ carnes 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05- V.T.- Prova/Pesos (Embrapa) 

cota~ao/ graos 
06- V.T.- Reforma/pasto 1 

4°Bloco 

07 - Reforma/Pasto 2 
08- V.T.- Chinchila/Bonito 

cota~ao/hortali~as 

09 - Passagem Tres 

5° Bloco 

10 - V.T.- Receita/frango molho pardo 
11 - Agenda/Rural 

cota~ao/frutas 

------------ ----------
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12- V.T.- carpas/criavao 

PROGRAMA DE 01.05.94 

1° Bloco 

0 1 - Esca1ada 

2° Bloco 
02- V.T.- gado/computadores 

03 -Nota- vacina /anti-aftosa 

04- V.T.- Resumo 

cotavao/ graos 

05 - Passagem Urn 

3° Bloco 

06 - V.T.- Arava!boi 

07- V.T.- curso/pescado 

cotavao/frutas 

08 - Passagem Dais 

4°Bloco 

09- V.T.- Salga/pescado 

10- V.T.- Receita/queijo de mesa 

11 - V.T.- sonora!Metello/ frigorificos 

12- Entrevista/ esrudio/Julio Brissac 

13 - Passagem Tres 

5° Bloco 

14 - Entrevistalesrudio/Gervasio 

PROGRAMA DE 08.05.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 
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2° Bloco 

02 - V.T.- canola/MS 

03- V.T. -gado/computadores 

cotaylio/ carnes 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05 - V.T.- Resumo 

06- V.T.- curso/pescado 

cotaylio/ grlios 

07 - Passagem Dois 

4° Bloco 

08 - V.T. -salga/pescado 

09 - V.T.- Ara98/boi 

cotaylio/frutas 

10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - V.T.- Receita/queijo de mesa 

cotayliolhortaliyas 

12- Agenda/Rural 

13- V.T.- homenagem/mlies 

PROGRAMA DE 22.05.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - V.T.- macaca/cras 

03- V.T.- Resumo 

04- V.T.- Comleite/crise 

cotaylio/ grlios 
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05 - Passagem Urn 

3°Bloco 

06- V.T.- safra/colheita 

07- V.T.- Percheron/Chapada 1 

cota<;ao/ carnes 

08 - Passagem Dais 

4°Bloco 

09- V.T.- Percheron/Chapada 2 

10- V.T.- Horta/comunitiria 

cota<;ao/hortali<;as 

11 - Passagem Tres 

5° Bloco 
12- Agenda/Rural 

cota<;ao/frutas 

13- V.T.- Receita/ pudim de cafe com pao 

PROGRAMA DE 29.05.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 

2° Bloco 

02- V.T.- Caracu/Coxim 

02a- Nota/C6lera 
03- Caiu 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05- V.T.- galinha/Rhodes 

06- V.T.- replantio/aroeira 

06a- Nota-retomo/aroeira 

07 - Passagem Dais 
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4° Bloco 

08- V.T.- restaurante/peixe vivo 

09- V.T.- pele/curtimento 

09a - nota/retomo/pele 

1 0 - Passagem Tres 

5° Bloco 

- comentario/Osmar - premio/agropecuario 

11 - Agenda/Rural 

12- V.T.- Festa do Divino 

PROGRAMA DE 05.06.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 

2°Bloco 

02- V.T.- Moinho/CG 

03 - Nota-El Zahranlembrioes 

cotayao/ graos 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05- V.T.- jumento/pega 

06- V.T.- cacau/Alta Floresta 

Ze Gotinhalvivo 

07 - Passagem Dois 

4°Bloco 

08- V.T.- colheita/cacau 

09- V.T.- camarao/Tres Lagoas 

cotayao/ cames 

10 - Passagem Tres 
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' 
• 
• 

so Bloco 

11 - Agenda/Rural 

11a Nota- clube do la~o 
12- V.T.- pudimlbatata doce 

13 - V.T.- sal da terra 

PROGRAMA DE 12.06.94 

1° Bloco 
0 1 - Escalada 

2°Bloco 
02 - V.T.- sossega!boi 

03 - V.T.- Resumo 

cota~ao/ graos 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 
OS - V.T.- Jacare/cativeiro I 

cota~ao/ carnes 

06 - Passagem Dois 

4° Bloco 

07 - V.T.- Jacare/cativeiro II 

08- V.T.- BUfalos/Angelica 

cota~ao/hortali~as 

'09 - Passagem Tres 

so Bloco 

11 - Agenda/Rural 

12- V.T.- Receita/bucho frito 

cota~ao/frutas 

13 - Esrudio/vivo ( entrevista Empaer) 
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PROGRAMA DE 19.06.95 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2°Bloco 

02- V.T.-leiHio/premia9ao 

03 - V.T.- Mangalarga/Paranaiba 

03 a- vt- Resumo 

cota9ao/ graos 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

04 a- vt-Qualidade/leite 

05- vt- Embrioes/Simental 

05a- Retomo/Simental 

06 - vt- cana de a9ucar-1 

cotayao/hortali9as 

07 - Passagem Dois 

4° Bloco 

08 - vt- cana de a9ucar 2 

09 - vt- carta/minhoca 

cota9ao/ cames 

10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

cotayao/frutas 

12- vt- cria9ao/capivara 

PROGRAMA DE 26.06.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 
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2°Bloco 

02 - vt- sonora/CNA 

03 - vt-Semana/Cavalo 

03a - Retomo/Cavalo 

cota9ao/ carnes 
04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05 - vt- Farinho/Sto Antonio 

06- vt- Festa!Mandioca 

cota9ao/frutas 
07 -Passagem Dois 

4°Bloco 

08 - vt-Resumo 
09- vt- milheto/seca 

cota9ao/ graos 

10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

12 - vt- Horta/milico 

cota9ao/hortali9as 

13 - vt- farofa/taioba 

PROGRAMA DE 03.07.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - vt-geada/prejufzos 

02a - geada/retomo 
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03 - vt- divida/agricultores 

cota9ao/ graos 

04 - Passagern Urn 

3° Bloco 

05 - vt- Ernpaer/convenio 

06 - vt- prernio/Iagro 

07- vt- carangueijo/caya 

cota9ao/ carnes 

08 - Passagern Dois 

4°Bloco 

09 - vt- cowboy/Cassilandia 

cotayao/hortaliyas 

10 - vt- deficientes/cavalos 

11 - Agenda/Rural 

12 - vt- Festa/Palmeiras 

PROGRAMA DE 10.07.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2°Bloco 

02 - vt- Rural/1 0 anos 

03 - vt- Erva!Mate 1 

04 - Passagern Urn 

3° Bloco 

- sonora/Helio Coelho 

05 - vt- Erva!Mate 2 

- sonora/Paulo Soares 
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07 - Passagem Dois 

4° Bloco 

-sonora/Nelson Buainain 

08- vt- frango/parceria 

09- vt- frango/Sidrolandia 

-sonora/Zenitte de Paula 

10 - Passagem Tres 

so Bloco 

- sonora/Zacarias 

11 -Festa 10 anos 

PROGRAMA DE 17.07.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- vt- REde/Geadas 

03 - Passagem Urn 

3° Bloco 

04- Agricultura/curso 

OS - vt- mutirao!UFMS ( colar sonora Metello) 

06 - Passagem Dois 

4° Bloco 

07- Nota- premio/destaque 

08- Bicudo/Algodao (Caceres ( colar sonora/Zenitte) 

09 - Passagem Tres 

so Bloco 

11 - vt- Exposivao/10 anos ( colar sonora/Zacarias) 

12 - vt- Bolo/formigueiro 
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PROGRAMA DE 24.07.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - vt- avertura/Expobel 

03 - vt- Resumo 

04 - vt- Bacia-Leite Gloria 

05- Nota- pres:o/leite 

06 - Passagem Urn 

3° Bloco 

07- vt- premio/destaque 

07 a- NC- indicados/premio 

08 - vt- assentamento/Barra de Ita (cola sonora Gabino) 

09 - Passagem Dois 

4° Bloco 

10 - vt- Suinos/piau 

11- vt- caldo/osso buco (cola sonora Eduardo Pinheiro) 

12 - Passagem Tres 

5° Bloco 

13- vt- ecologia/10 anos (cola sonora Emiko) 

PROGRAMA DE 31.07.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 
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2° Bloco 

02- Premio/entrega 

03 - vt- sonora/ministro 

04 - nota- retomo/ministro 

05 - Passagem Um 

3° Bloco 
06- vt- perdas/trigo 
07 - vt- cavalo arabe/julgamento 

08- vt- simental/Zahran 
09 - vt- sonora/presidenteBB 

10 - Passagem Do is 

4° Bloco 
11 - vt- acero/queimadas 

11a- Nota retomo/acero 

12 - vt- cozimento/mandioca 

13- vt- sagu/mandioca 

14 - v sonora!Paulino 

15 - Passagem Tres 

5° Bloco 
16 - vt- sonora!Ronaldo 

17 - vt- curiosidades/1 0 anos 

18 - vt- sonora/govemador 

PROGRAMA DE 07.08.94 

1° Bloco 
0 1 - Escalada 

02 - vt- Metello/TR 

03 - vt- Resumo 
cotas;ao/ graos 

04- Passagem Um 
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2°Bloco 

05- vt- Queimadas/MS 

06 - vt- Mistura/Multimpla gado 

cotayao/ carnes 

07 - Passagem Dois 

3° Bloco 

08 - vt- solo/ Aral Moreira 

09 - vt- Chianina/Criayao 

cotayao/frutas 

1 0 - Passagem Tres 

4°Bloco 

11 - vt- Tomates/Brasilandia 

cotayao/hortaliyas 

12- Agenda/Rural 

13 - vt-coral/Empaer 

PROGRAMA DE 14.08.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 

vt- Abertura 

02 - vt-repercessao/pacote agricola 

03 - vt/R.esumo 

cotayao/hortaliyas 

04 - Passagem Urn 

2° Bloco 

05 - vt- plantayao/canola 

06 -nota- retomo/canola 

cotayao/ graos 

07 - Passagem Dois 
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08 - vt- boi/suinos 

09 - vt- frango com quiabo 

cotavao/ carnes 

10 - Passagem Tres 

4° Bloco 

- cotavao/frutas 

11 - Agenda/Rural 

12- vt- Matrinchaldefesa 

PROGRAMA DE 21.08.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

vt- Abertura 

02 - vt- 23a Expoleite 

03 - vt- 20 anos/cera 

cotavao/hortali9as 

04 - Passagem Urn 

2°Bloco 

05- vt- reformalpastagens 

06 - vt- apicultura/Pantanal 1 

cota9ao/ graos 

07 - Passagem Dois 

3° Bloco 

08 - nota - respostalcarta 

09 - vt- apicultura!Pantanal 2 

10 - nota - retorno/mel 

-cota9ao/ carnes 

11 - Passagem Tres 

4° Bloco 

12- vt- biscoito/nata 

cota9ao/frutas 
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13 - Agenda/Rural 

14- vt- ent. Jose Armando Amado/Famasul 

PROGRAMA DE 28.08.94. 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

vt- Abertura 

02 - nota- imposto/rural 

03 - vt- avicultor/dia 

cotar;:ao/ carnes 

04 - Passagem Urn 

2° Bloco 

05- vt- Reforma!Pasto II 

06- vt- sonora!Tezelli 

cotar;:ao/ graos 

07 - Passagem Dois 

3° Bloco 

08 - notal errata/mel 

09 - vt- poda/invemo 

cotar;:ao/hortalir;:as 

10 - Passagem Tres 

4° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

12 - vt- julgamento/Canchin 

13- vt- Expocentro/animais 

13a- nota- retomo/animais 

PROGRAMA DE 11.09.94 

1° Bloco 
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0 1 - Escalada 

vt- Abertura 

02- vt- Atlas/Meio Ambiente 

03 vt- Resumo 

cotas;ao/ gdios 

04 - Passagem UM 

2°Bloco 

05- vt- Reforma/Pasto III 

06 - vt- Lentilhas/pesquisa 

cotas;ao/hortalis;as 

07 - Passagem Dois 

3° Bloco 

08 - vt- leilao/tv 

09 - vt- arabes/leilao 

cotas;ao/ carnes 

10 - Passagem Tres 

4°Bloco 

11 - vt- chocadeira/isopor 

cotas;ao/frutas 

12 - Agenda/Rural 

13 - vt- creme/tipo sorvete 

(atens;ao:cairam as cotas;oes) 

PROGRAMA DE 18.09.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - vt- Pantanal/rural 

03 - vt- sonoras/safra agricola 

03 a- nota- retomo/safra 
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04 - vt- Resurno 

cotavao/ graos 

05 - Passagern Urn 

3° Bloco 

06 - vt- batata/bingi 

07 - vt- rnorangos/Corurnba 

cotavao/frutas 

08 - Passagern Dois 

4° Bloco 

09- vt- ervas/caracol 

10 - vt- seca/Pantanal Norte 

cotavaolhortalivas 

11 - Passagern Tres 

5° Bloco 

12- vt- Chocadeira/isopor 

13 - Agenda/Rural 

cotavao/ carnes 

14- vt- pirao/ossos 

PROGRAMA DE 02.10.04 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- Nota!Irnposto 

03 - vt- sonora/Walderi Dias 

04- vt- carta/seu Joaquirn 

05 - vt- couve flor/Chapada 

cotavao/hortalivas 

06 - Passagern Urn 
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3° Bloco 

07 - vt- Leilao/El Zahran 

08 - vt- sonora/Jairo 

cota<;ao/carnes 

09 - Passagem Dois 

4°Bloco 

10 - vt- sele<;ao/touros 

11 - vt- cura/umbigo 

11 a - nota- retomo/umbigo 

cota<;ao/ graos 

12- Passagem Tres 

5° Bloco 

13 - Agenda/Rural 

14- vt- pirao/verde 

cota<;ao/frutas 
15 - vt- 7a Caiman 

PROGRAMA DE 09.10.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - ganho/peso 

03 - vt- confinamento/frigorifico 1 

cota<;ao/carnes 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05 - vt- confinamento/frigorifico 2 

06- vt- castanheiro/cons6rcio 

cota<;ao/ graos 

07 - Passagem Dois 
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4°Bloco 

08 - vt- Integrac;:ao/Maracaju 

09 - vt- Integrac;:ao/Bandeirantes 

cotac;:ao/hortalic;:as 

10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

cotac;:ao/frutas 

12- vt- hotel p/chifrudos 

PROGRAMA DE 16.10.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 

2° Bloco 

02- vt- incendio/Fazenda 

02a - nota retomo/incendio 

03 - vt- Resumo 

cotac;:ao/ graos 

04 - Passagem Urn 

3° Bloco 

05 - vt- concurso/fotografia 

05a- nota retomo/fotografia 

06 - vt- festa/peixe 

cotac;:ao/frutas 

07 - Passagem Dois 

4°Bloco 

08 - vt- minhocas/presidio 

09 - nota retomo/minhocas 

cotac;:ao/hortalic;:as 
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10 - Passagem Tres 

5° Bloco 

11 - Agenda/Rural 

cota9ao/ carnes 

12- vt- curtimento/bucho 

PROGRAMA DE 23.10.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - vt- plantio/milho 

03 - nota concurso/protetor 

04 - vt- Beefalo/cruza 

cota9ao/ graos 

05 - Passagem Urn 

3°Bloco 

06 - vt- Resumo 

07- vt- tomate/rasteiro 

08 - nota retorno/tomate 

cota9ao/hortali9as 
09 - Passagem Dois 

4° Bloco 

10- Nota Embrapa 

11 - vt- Temporada/pesca 

cota9ao/ carnes 

12- Passagem Tres 
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5° Bloco 

13 - Agenda/Rural 

14 - nota- cursos/Senar 

cotayao/frutas 

15 - vt- Bombocado/Mandioca 

PROGRAMA DE 30.10.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 

2° Bloco 

02 - vt- plantio/soja 

03 - vt- plantio/milho 

04- vt- sonora/Tezzeli 

05 - vt- sonora/Maciel 

06 - Passagem Urn 

3° Bloco 

07- caiu 

08 - vt- hospitaVfazenda 

09 - Passagem Dois 

4° Bloco 

10 - nota!Piracema 

11 - vt- Bocaiuva!Farinha 1 

12 - Passagem Tres 

5° Bloco 

13 - Nota/Bienal 

14- vt- Bocaiuva!Farinha 2 

15- vt- sorvete/Bocaiuva 

16 - nota retorno/sorvete 

17- vt-leilao/Modernidade 
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PROGRAMA DE 06.11.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - vt- Campanha/aftosa 

03- vt- Resumo 

04 - vt- Comercio/Maquinas 

05 - nota Estimativa/safra 

cotavao/ graos 

06 - Passagem Urn 

3° Bloco 

07 - vt- resposta/periquitos 

08 - vt- broca/cana 

cotavao/hortalivas 

09 - Passagem Dois 

4°Bloco 

10 - vt- Uva/cuidados 

11 - nota retomo/uva ' 

12 - vt- doma/racional 

cotavao/ cames 

13 - Passsagem Tres 

5° Bloco 

14- vt- Agenda/Rural 

15 - vt- Bolo/Banana 

cotavao/frutas 

16 - vt- Piracemallnicio 

( aten9ao cairam as cota96es) 
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PROGRAMA DE 13.11.94 

1° Bloco 

0 1- escalada 

2°Bloco 

02 - vt- leiHio/recorde 

03 - vt- Ritz/Simental 

04 - vt- Resumo 

cotas;ao/ graos 

05 - Passagem Urn 

3°Bloco 

06 - vt- estragos/hortalis;as 

07 - vt- plantio/MT 

08 - vt- adubas;ao/pomar 

cotas;ao/frutas 

09 - Passagem Dais 

4°Bloco 

10 - vt- carta/coco 

11 - nota retorno/coco 

12 - Agenda/Senar 

13 - vt- Lazanha!repolho 

cotas;aolhortalis;as 

14 - Passagem Tres 

5° Bloco 

15 - Agenda/Rural 

cotas;ao/ cames 

16- vt- suinocultura/Sao Gabriel 
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PROGRAMA DE 27.11.94 

1° Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02 - vt- plantio/algodao 

03- vt- fabrica!fia9ao 

cota9ao/ graos 

04 - Passagem Urn 

3°Bloco 

05 - vt- Resumo 

06 - vt- Ceasa!sacolao 

07 - vt- Isca viva! 1 

cota9ao/ carnes 

08 - Passagem Dois 

4°Bloco 

09 - vt- Isca viva/2 

10 - Agenda!Senar 

11 - vt- Bolo de Cebola 

cota9ao!hortali9as 
12- Passagem Tres 

5° Bloco 

13 - Agenda/Rural 

cota9ao/ frutas 

14 - vt- Zanenga!Mercosul 

PROGRAMA DE 11.12.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 
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2° Bloco 

02 - vt- chacara/produtiva 

cota~ao/hortali~as 

03 - Passagem Urn 

3° Bloco 

04 - vt- recursos/BB 

05 - nota retorno/BB 
06 - vt- girassol!Paraguai 

cota~ao/ graos 
07 - Passagem Dois 

4°Bloco 

08 - vt- Florada/Bourbon 
09 - Agenda/Senar 
10- vt- Doce de Manga 

cota~ao/frutas 

11 - Passagem Tres 

5° Bloco 

12- Agenda/Rural 

cota~ao/ carnes 
13- vt- frango com queijo 

PROGRAMA DE 18.12.94 

1°Bloco 

0 1 - Escalada 

2° Bloco 

02- vt- curso/caprino 

03 -nota retorno/curso 
04 - vt- Resumo 

cota~ao/ carnes 
05- Passagem Urn 
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3° Bloco 

06 - vt- Ieite/ Angelica 

cotas:ao/ graos 

07 - Passagem Dois 

4° Bloco 

08- vt- guarana/Alta Floresta 

09 - vt- azeitonalcarta 

cotas:ao/hortalis:as 
10- Passagem Tres 

t 5° Bloco 

11- vt- sorvete de manga 

cotas;ao/frutas 

12- vt- Haras/faveiros 

12a- nota retorno/faveiros 

PROGRAMA DE 25.12.94 

1° Bloco 

01 - Escalada 

2° Bloco 

01a- vt- visita!Parque do Produtor 

02 - vt- livro/plantas 

03 - nota retorno/livro 

04 - Passagem UM 

3° Bloco 

05 - vt- laranja!Mercosul 

06 -Nota retomo/laranja 

07 - Passagem Dois 
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4° Bloco 

08 - reaproveitamentolbaga9o 

09 - vt- uvas/cerrado 

10 - Passagem Tres 

5°Bloco 

11 - vt- receita 3/Natal 

12- vt- Natallhomenagem 

158 



!59 

ANEXO 3. DESCRI<;AO DAS REPORTAGENS SELECIONADAS 

PARA ANALISE. 

Estao descritas, neste Anexo, as reportagens escolhidas para 

analise. Elas foram transcritas na integra. As reportagens foram tambem 

copiadas em fita de video, que acompanha esta disserta<;ao. 

Programa 381, de 02.10.94 

Sele~ao de Touros 

Locutor - Estamos na esta<;ao de monta e isso aumenta a procura de bons 

touros . Voce vai ver agora na reportagem de Cristiane de Paula como a 

sele<;ao de touros pode ajudar no melhoramento bovino. Com urn born 

aproveitamento de touros o criador melhora a fertilidade do rebanho e 

aumenta os lucros na propriedade. Vamos ver como e feito este trabalho no 

estado do Mato Grosso. 

VT - Reporter: Estado do Mato Grosso tern atualmente cerca de 14 milhOes 

de cabe<;as de gado. Urn rebanho rustico que so agora come<;a a passar por 

alguns processos de melhoramento. Urn deles, que vern sendo bastante 

divulgado, eo de sele<;ao de touros. Nesse processo, o (mico investimento de 

maior porte, feito pelo produtor, e com a compra de bons exemplares. Com 

urn born plantel de machos, o pecuarista tern de ficar atento com a hora certa 

de come<;ar a selecionar os reprodutores para o inicio da invernada. E agora, 

antes das primeiras chuvas de setembro - sinal do inicio da esta<;ao da monta -

que os bois come<;am a receber o tratamento para iniciar a cobertura. 

Primeiro e preciso tirar do pasto aqueles touros que estao fracos e ja serviram 

como reprodutores. Os touros que vao servir para o periodo de monta devem 

ser separados, primeiro pelo aspecto fisico. Neste caso, o proprio peao, que 

esta na lida com o gado, pode conseguir uma boa sele<;ao. Idade, peso e 

postura sao tambem fatores importantes e que vao ajudar na separa<;ao e 

classifica<;ao dos touros. Depois, para confirmar ainda mais a sele<;ao, os 

touros vao para exame clinico. Aqui o veterinario faz uma bateria de exames, 

desde a forma<;ao dos dentes ate a coleta de semen para analise dos 

espermatozoides. 
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Entrevista com Marcio Cardoso- veterinario : Primeiro a gente faz urn exame 
clinico do animal, ne. Observa o estado corporal do animal, se esta num 

estado corporal born, ne, e depois voce comes;a a observar os detalhes do 

animal. Voce observa a boca, os aprumos do animal, se nao tern nenhum 

desvio. Voce observa o percurso do animal, se ele tern algum problema. E 

depois voce vai para os orgaos genitais e voce faz uma avalias;ao da bolsa 

escrotal, ve, faz a medis;ao do perimetro escrotal e pedidio, depois voce faz 

uma avalias;ao dos orgaos intemos, onde voce ve vesicula, prostata e dutos 
deferentes. 

reporter: Basta selecionar os touros ou tern que haver tambem seles;ao das 

novilhas? 

entrevista com Zeno Albert - coordenador da PROMMEPE : E importante 

que se fas;a a seles;ao das novilhas tambem e principalmente com respeito a 
sanidade, ver problemas da brucelose. De qualquer forma fazer uma seles;ao 

daquelas que nao estao atingindo o peso em funs;ao da idade para entrar no 

servis;o de reprodus;ao. 

reporter: E qual vern a ser este peso? 

Zeno: A medida tern que estar mais ou menos em tomo de 300 a 320 kg, na 

faixa de dois anos e meio. Seria o peso ideal para entrar em cobertura, o gado 

Nelore, ne. 
reporter: E qual e a recomendas;ao para a quantidade de vacas para cada 

touro? 

Zeno: A recomendas;ao basica seria mais ou menos em tomo de urn touro par 

cada 25 vacas. Agora isso depende muito do tamanho da invemada, se e suja 
ou limpa, da topogra:fia do terreno. Depende inclusive da idade dos touros 

que estao em servis;o. De repente temos uns touros novos, tern que colocar 

uma propors;ao maior, depende tambem de sabermos da situas;ao andrologica 

destes touros, se tern uma fertilidade alta, colocar urn numero urn pouco 

menor. Mas normalmente gira em tomo de 25 a 30 vacas por cada touro. E 

tern estes fatores que voce teria que levar em consideras;ao para fazer este 

trabalho. 

reporter: Fica durante todo o periodo da seca? 

Zeno: Fica durante a estas;ao de monta, normalmente vai em tomo de 3 a 4 

meses, ne. 
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reporter: Agora o touro volta para o curral onde vai passar por mais urn teste, 

e talvez o principal: saber a capacidade de servis:o. Isto quer dizer: confirmar 

se o touro vai realmente dar conta do recado. Ele e colocado com uma 

novilha no cio e cronometrado o tempo para a primeira monta. 

Os resultados com a seles:ao de touros no melhoramento do gado aparecem ja 

nas primeiras crias. As femeas conseguem entrar no cio mais cedo: as 

primeiras montas podem acontecer com 2 anos ou 2 anos e meio para o gado 

Nelore. Mas e com OS bezerros que OS resultados sao mais visiveis ao bolso 

do produtor. 

Os resultados da seles:ao de touros comes:am a aparecer ja nas primeiras crias. 

0 produtor consegue novilhos precoces, com idade maxima de 3 anos e peso 

minimo de 15 arrobas, sem falar que o produtor consegue tambem 

comercializar na entressafra, com pres:os melhores e ainda existe uma 

gratificas:ao do govemo incentivando dentro do Programa Novilho Precoce. 

Zeno: 0 govemo entao da o incentivo fiscal. Paga ao produtor em tomo de 3 

a 5 % do valor da operas:ao para reproduzir este gado mais jovem. E basta ao 

produtor se inscrever no PROMMEPE - que e o Programa Mato-grossense de 

Melhoramento da Pecuaria - do govemo. Inclusive muitos pecuaristas nao 

estao recebendo este incentivo por falta ate de conhecimento do programa. 

reporter: Quer dizer, o produtor, ele pode receber urn animal por cada 15 ou 

20 animais? 

Zeno: ele recebendo o incentivo de 5% para cada 20 animais que ele abate, 

que seria urn caminhao, ele recebe urn boi de beneficia. Entao e muito 

significativo isso ai. 

reporter: E o produtor, esse programa tern melhorado? 

Zeno; E. Nos temos hoje cerca de 180 propriedades inscritas no programa, 

nos mais diversos pontos do Estado e temos a previsao de abater em tomo de 

pelo menos uns 40 a 50 mil animais, o que e urn numero muito significativo 

num programa que esta mais ou menos ha urn ano e meio implantado. 

reporter: No pasto a imagem dos bezerros com menos de 1 mes vira colirio 

para os olhos do produtor. Crias uniformes e aumenta o indice de 

nascimentos. Fica garantido o indice de 85% de natalidade. 

Entrevista com Alexandre Esterman chefe do departamento de 

agropecuaria : A seles:ao de touros, antes de tudo, e uma decisao gerencial de 

propriedade, que tern repercussao imediata no aumento da renda dessa 



162 

propriedade. Nos podemos verificar nesse lote o aumento do indice de 

fertilidade, decorrente justamente de uma boa seles;ao de touros. Uma outra 

repercussao imediata, nos podemos verificar, na antecipas;ao da idade de 

entouramento de novilhas, e tambem na antecipas;ao de idade de abate dos 

bois. e numa decisao somente de manejo, onde voce faz urn aproveitamento 

dos touros e voce faz urn investimento talvez em termos urn pouco maior, s6 
que voce tern uma resposta imediata. 

Cura!Umbigo 

Locutor: "Umbigo curado, bezerro marcado". Eo que diz urn ditado bastante 
popular. Pois e. Estamos em epoca de paris;ao da vacada. Nesse periodo e 

born tomar alguns cuidados como rebanho. Veja o que o Centro Nacional de 

Pesquisa de Gado de Corte recomenda. 

VT - reporter: Os cuidados comes;am com o manejo da vacada prenha. E 

importante separar urn pasto-maternidade limpo para esse periodo do ano. 

Mesmo com. a seca, o pasto precisa ter massa suficiente para suprir as 

necessidades do animal. Boa agua no bebedouro e suplemento no cocho 

garantem melhor resistencia para a hora do parto. Nessa fase e born a vacada 

ficar proxima a sede da fazenda. Isso facilita o trabalho do peao. Observar o 

rebanho todos os dias. A vaca da os primeiros sinais de paris;ao. 

Todo este manejo com as vacas prenhas, no periodo que geralmente vai de 

julho a outubro, representa sem duvida lucro ao produtor rural. Mas o 

trabalho nao para por ai. E importante se fazer a vacinas;ao contra a paratifo. 

A vacina evita varias doens;as ao bezerro recem-nascido. Aqui no Centro 

Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, os pesquisadores estao orientando 

tambem com os cuidados na cura do umbigo. 

Las;ar o bezerro, segurar o bezerro e derrubar o bezerro tern que ter cuidado. 

0 animal pode machucar. E born tambem ficar de olho na vaca: ela pode 

investir a qualquer momento contra o peao. Aqui agora o que eles vao fazer? 

Entrevista com Sergio Carvalho: Born, neste momento o pessoas vai fazer a 

cura do umbigo. E esta cura esta sendo feita com alcool iodado. E muito 

forte, que a gente poderia chamar de tintura de iodo. E esta tintura de iodo e 

feita no corte do umbigo e ela vai proteger o umbigo de possiveis 

contaminas;oes que normalmente tern no ambiente como tambem vai ajudar 

na cicatrizas;ao do umbigo do bezerro. 

----------------------~-···-···· 
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reporter: 0 local e ideal tambem para se fazer esta cura? 

Sergio: No momento da cura e importante que se evite o maximo possivel de 

poeira, ne. Recomenda que seja feito em cima da grama e tarnbem seja feita 

uma contens:ao do animal para que ele nao fique batendo com a cabes:a, para 

nao se machucar. 

reporter: Aproveitando a cura, o manejo pode tambem fazer o que. 0 manejo 
pode aproveitar para fazer o que? 

Sergio; Born, nesse momento e feita tambem a identificas:ao do animal, que 
tern urn controle do rebanho da propriedade. 

reporter: 0 colostro e o primeiro leite da vaca. E rico em proteinas, energias, 

sais minerais e vitaminas. Da ao bezerro a protes:ao ideal para urn 

desenvolvimento sadio e sem problemas. Se o bezerro nao conseguir marnar 

o colostro da mae, coloque para mamar em outra vaca. 

Entrevista com Renato Andriotti- veterinario da Embrapa: Esse colostro vai 

transferir para o bezerro uma serie de protes:oes que o bezerro vai usar nos 

primeiros meses de vida. 

reporter: Existe alguma diferens:a aqui no Estado de regiao para regiao erri 

relas:ao ao manejo nesse perfodo do ano com a vacada? 

Renato: Como regra geral este eo manejo basico, que e usado para a fase de 

paris:ao, mas podemos lembrar que a regiao do Pantanal, que e uma regiao 

mais umida, onde o problema de bicheira e muito expressivo, sendo assim 

quando nao se usa essa pratica, a gente tera urn indice muito maior de 

problemas no rebanho. 

reporter: Veja o que comprar para fazer a tintura de iodo na cura do umbigo: 

65 g de iodo metalico 

25 g de iodeto de sodio 

1 00 ml de agua destilada 
1 1 de alcool comercial. 

0 composto pode ser feito em qualquer farmacia de manipulas:ao ou pelo 

proprio medico veterinario que acompanha o rebanho. A quantidade de 

produto da para curar o umbigo de aproximadamente 40 bezerros. 

Renato: 0 umbigo antes do nascimento ele e muito importante para a 

nutris:ao do bezerro, quando ele recebe atraves do umbigo os nutrientes da 

mae. Mas logo apos o nascimento, e uma porta aberta para as infecs:oes, a 

bicheira e com isso o aparecimento de varios tipos de doens:as. Fazendo estas 
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duas pniticas - de administrar o colostro nas primeiras horas como tambem 

fazer a cura do umbigo -o produtor vai gastar menos com medicamentos 

como tambem vai ter uma qualidade melhor destes bezerros durante seu 

desenvolvimento. 

Locutor: Como o Dr. Renato falou e muito importante a cura do umbigo. A 

Ligia no comet;o da materia falou que "umbigo curado e bezerro marcado". 

Quem que nao ouviu isso, e ou nao e? Quando esta dentro da barriga da vaca 

tern urn papel. Mas quando ta fora, se nao curar e uma porta de entrada para 
o tal de caruara. Quem nao conhece caruara, ne? Da uma infect;ao 

disgramada que pode ate matar o bezerrinho. E fazer mamar o colostro. Esta 

epoca agora de setembro pra frente comet;a a cair o bezerro. Vamos fazer a 

peonada correr o pasto matemidade e tratar do umbigo senao o neg6cio vai 

para tras, e ou nao e? Se voce quiser mais informat;5es e s6 ligar para o 

pessoal da Embrapa. Anote o enderet;o deles ai: Caixa Postal 154, CEP 
79.002-970. Embrapa- Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, em 

Campo Grande. 

PROGRAMA 382- 10.10.94 

Ganho/Peso 

Locutor: A valiat;ao, exames, pesagem: e a prova de peso da Embrapa para 

identificar animais com objetivo de melhorar a qualidade da pecuiria de corte 

no Estado. Depois de 5 meses, os tecnicos chegaram a uma conclusao. 

V.T.- reporter: Foram 168 dias de avaliat;ao. Mais de 100 animais passaram 

por uma bateria de exames e pesagens. 0 gado da rat;a Nelore ficou numa 

area da Embrapa de 5.000 m2. 0 objetivo da prova foi identificar animais 

superiores e promover o melhoramento genetico da pecuaria de corte. Aiem 

do acompanhamento de peso, o tipo de animal tambem foi avaliado por 

tecnicos da Associat;ao Brasileira dos Criadores de Zebu. F oram 

classificados como Nelore-Padrao, 13 animais de Elite e 34 Superiores; 

Mocho, 1 de Elite e 3 Superiores. No inicio da prova a idade media dos 

animais era de 8 meses e no final 13,5 meses. As medias de peso foram as 

seguintes: 



Nelore Mocho: 318 kg 

Nelore Padrao: 330kg. 
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Este eo campeao Mocho: o animal atingiu 353kg. 0 primeiro lugar de Nelore 
Padrao ficou com 413 kg, o segundo lugar atingiu 408 kg. 

Entrevista com Luis Otavio da Silva, coordenador da prova: A importancia 

da prova e medir quais sao OS individuos que tenham maior rendimento em 

ganho de peso. Mas nao so isso porque a classificas;ao deles e feita pelo peso 

final ajustados para os 365 dias de idade. Quer dizer, ajustado para 1 ano de 

idade e nele mesmo, para fazer o ajuste para este peso, leva-se em 

consideras;ao o peso ajustado aos 205 dias. Entao, nao so o ganho na prova e 
importante, como tambem 0 desempenho que ele teve ate a desmama, que e 

feita por volta dos 205 dias, quer dizer, aos 7 meses de idade. 

Confinamento/frigorifico 1 

Locutor: No campo a tecnologia avans;a e os criadores de gado de corte 

conseguem pres;os recordes na entressafra. Muitos produtores apostaram no 
confinamento e com isso diminuiram o tempo de engorda e melhoraram o 

sabor da carne. 

V.T. - reporter: Fazenda Alvina, em Ponta Pora. Aqui esta o maior 

confinamento bovino do estado. Sao quase 5.000 cabes;as de varias ras;as: 

Nelore, Aberdin Angus, Red Angus, principalmente o Brangus, que resulta 

do cruzamento entre o Nelore eo Angus. 0 confinamento e feito somente na 

epoca de seca e a meta e produzir animais precoces. Para isso eles sao 

alimentados tres vezes ao dia: de manha, ao meio dia e a tarde. A ras;ao 

utilizada e a base de milho, aveia preta, triguilho, ureia, sulfato de amonia, sal 

mineral e farinha, feita a partir de ossos e dos restos de carne bovina que nao 

sao aproveitados no frigorifico. 

A maioria desses ingredientes e produzida na propria fazenda, o que diminui 

os custos com a alimentas;ao. 0 ganho de peso medio de urn boi e de 1 ,200kg 

por dia. No confinamento so e feita a terminas;ao dos animais. Depois de 90 

dias, eles sao liberados para o abate. 

No mes de setembro, quando os primeiros lotes confinados comes;aram a ser 

liberados para o abate, o produtor rural teve uma boa surpresa. 0 pres;o 

conseguido na venda do gado chegou a 27,90 dolares, o maior dos ultimos 
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dez anos e 5 dolares a mais do que no ano passado. A expectativa e a de que 

este pre9o aumente ainda mais. 0 confinamento nao custa mais caro do que 

deixar este boi no pasto? 

Entrevista com Antonio Joao de Almeida, veterimirio da UFMS : Se voce 

pensar que o confinamento tern uma alimentavao mais cara, sim. Mas se voce 

deixar no pasto, especialmente na epoca da seca, voce vai fazer com que seus 

animais percam peso. Normalmente, numa seca prolongada como a que esta 

acontecendo este ano, os animais perderiam muito peso e se a gente colocar 

estes animais, agora durante o mes de inicio da seca, e vende-los na epoca da 

entressafra, a gente ganha dinheiro. 

Reporter: Neste caso, quem deixou o gado no pasto este ano teve prejuizo? 

Antonio: Certamente que sim, porque os animais come9aram a perder peso e 

durante este tempo da estiagem prolongada, os animais perderam muito 

peso, a nao ser que voce tivesse boas condi96es de pastagem e tivesse dado 

uma suplementavao no pasto. Agora, o confinamento e vantagem porque este 

tipo de animal aqui, estes novilhos precoces, fora colocados com uma media 

de 350/360kg. Ficaram cerca de 90 dias confinados. 0 custo dele nao chegou 

a 70 dolares. E s6 o diferencial de pre9o - eles ficam confinados quando o 

pre9o estava cerca de 18/19 reais e hoje esta em tomo de 26 reais, ou seja, o 

ganho de quase 8 reais possibilitou urn ganho adicional muito grande. 

Entao e diferente de outros anos. Este ano isso ai esta ocorrendo e levando os 

produtores, especialmente os que fizeram confinamento, a urn lucro muito 

grande. 

reporter: 0 novilho precoce eo gado ideal para confinamento? 

Antonio: 0 novilho precoce e ideal justamente porque ele 0 animal cruzado, 

ou animais Nelore, com grande potencial de ganho de peso. E estes animais 

vao ser terminados ate 24, 26 meses. E estes animais vao ter, alem de uma 

came de melhor qualidade, vao ter urn retorno, em termos de incentivo fiscal, 

ou seja de 4 a 6 % de retorno, ou seja, urn ganho de quase uma arroba a 

mais por animal. 

Confinamento/frigorifico 2 

Locutor: A chegada do novilho precoce ao frigorifico e os cortes especiais. 

Uma tendencia que pode transformar os atuais a9ougues em casas 
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especializadas de carnes. E o que voce vai ver na segunda parte da 
reportagem sobre confinamento. 

V.T.- reporter: Este frigorifico bovino e urn dos pioneiros no Pais a entregar 

quase 1 00% da carne desossada e em cortes especiais para abastecer o 

mercado consumidor. Nos vamos acompanhar o trabalho e mostrar como e 

feita a classifica9ao do novilho precoce. 

Curral de recep9ao do frigorifico. Aqui o gado faz uma dieta hidrica por 24 

horas. Neste corredor, os animais separados em lotes de acordo com a 

procedencia, vao aos poucos sendo encaminhados para o banho final. Depois 

do abate o como e retirado. A cabe9a e a carcaya recebem uma numera9ao, 

que servini de controle, caso o animal apresente alguma doen9a. Em seguida 

o tecnico do servi9o de inspe9ao federal faz a tipifica9ao da carca9a. Atraves 

dos dentes e detectada a possivel idade do animal. Com 4 dentes incisivos 

permanentes, o boi e considerado novilho precoce e recebe 4% de isen9ao do 

ICMS. Com 2 dentes trocados, a isen9ao e maior: 6%. E o valor deste 

desconto do impasto equivale a uma arroba. 

0 desenvolvimento das massas musculares tambem e observado. Depois de 

dividir ao meio a carca9a, passa por mais uma prova do novilho precoce: a 

gordura de cobertura. A ideal deve ter a 3 a 10 mm de espessura. 

Chega a vez da prova de peso: o boi deve pesar no minimo 225 kg e a vaca 

180 kg. Abaixo disso esta fora do Programa de Incentivo ao Novilho Precoce. 

Antes de ir a dimara fria, a carcaya pas sa por uma ultima inspeyao] federal, 

que determina a qualidade da carne. Eliminada qualquer hipotese de doen9a, 

a carne e estacada a 0°C por 24 horas. Dessa forma, nao ha bacteria que 

resista. 

No dia seguinte, a carca9a e dividida em 3 partes: dianteiro, ponta de agulha e 
traseiro. Esta ultima e a mais valiosa e saborosa. E a carne nobre. 

Numa temperatura ambiente de 1 0°C a carne e desossada. As pe9as sao 

separadas e cortadas de acordo com o gosto e pedido dos consumidores. 

Entrevista com Arlindo Cunha, supervisor da desossa: De acordo com as 

exigencias do comprador, e embalado em saco. Depois de embalado o saco 

na mesa, vern para a maquina e e fechado o saco. Como voce esta vendo aqui. 

E depois vern para cima da mesa, poe na caixa, e na caixa, fecha a caixa e vai 

para o congelamento ou matura9ao. 

reporter: Uma mesma pe9a pode ter varios tipos de corte? 
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Arlinda: Pode. 0 traseiro e dividido em 7 cortes. Entendeu? E dividido de 

acordo com o fregues. Ele compra o alcatra especial, que e uma embalagem 
diferente, ele compra o coxao mole, tambem numa embalagem diferente, 

entendeu, tudo separado. E o contrafile especial tambem e urn fregues. Os 

cortes traseiros, o coxao mole, coxao duro, patinho, urn outro fregues. 

Desossamos tambem. Fizemos o alcatra divididos, o contrafile e o file 
mignon para urn cliente. E urn traseiro inteiro, que vai uma bola, ne, que nos 

chamamos aqui, tambem que e uma pes;a inteira para urn determinado 
comprador. 

reporter : A ultima etapa do processo e a maturas;ao. Depois de fechada a 

vacuo e guardada em caixas prontas para entrega, a came ainda e estacada 

por varios dias em outra camara fria, a 0°C. 

Entrevista com Nils Mirio Mello, gerente do frigorifico : Essa cfunara e uma 

cfunara de maturas;ao, onde ele sofre urn processo, digamos assim, de 

amaciamento natural, ou seja, o padrao intemacional de maturas;ao e de 21 

dias a temperatura de 0° C, onde a came embalada a vacuo, ela inibe a as;ao 

normal daquelas enzimas que, em condis;oes anormais, iriam decompor a 

came. Entao, em lugar de atuar para decomposis;ao, as enzimas ficam atuando 

como amaciantes da came, dando depois deste periodo urn odor 

caracteristico, urn sabor muito acentuado, muito born na came, com uma 

maciez absoluta. No mercado brasileiro hoje ja esta havendo, criando-se urn 

habito de consumir came maturada, enquanto no mercado extemo, Mercado 

Comum Europeu, Estados Unidos, ja e normal. Todas as casas especializadas 

de came, nao estou falando de as;ougue, vendem so came maturada. 

reporter: 0 senhor acredita que os as;ougues vao acabar, daqui a algum 
tempo? 

Nils : Eles, nao digo que vao acabar, eles vao ter que mudar a sistematica de 

trabalho para uma coisa de melhor nivel. Deixar de ser as;ougue, para passar a 

ser uma casa de cames especializada, onde eles mesmos vao ser 
controladores da qualidade do produto. 



PROGRAMA 383- 17.10.94 

Incendio/Fazenda 
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Locutor: A seca prolongada ainda traz prejuizos aos produtores. Uma 

queimada no inicio da semana, destruiu pastagens, reservas nativas e 

pequenas planta<;:5es em Campo Grande. 0 fogo come<;:ou no ultimo domingo 
e durou quatro dias. 

V.T.- reporter: De longe era possfvel avistar a enorme cortina de fuma<;:a. 0 

fogo foi cruel. Destruiu pastagens. reservas nativas e pequenas planta<;:5es. Na 

regiao onde a maioria e de pequenos produtores rurais, o prejuizo ainda nao 

foi calculado. 0 pasto seco e o vento contribuiram para espalhar as chamas. 

Em alguns lugares, as labaredas atingiram 3 metros de altura. Na chacara Sao 
Luis, o criador de frangos teve sorte: urn lote de 28.000 pintinhos para 

engorda nao chegou na data marcada. 0 calor poderia ter queimado todo o 

investimento. 0 prejuizo e de quanto, mais ou menos? 

Entrevista com Orseni da Silva, produtor rural: 6, se tivesse pintinho tudo ai 

nos aviarios, era 9 mil real, o pre<;:o dos pintinhos, porque tinha matado tudo, 

a fuma<;:a, nao o fogo. A fuma<;:a, ne. Porque e muito fragil. Os pintinhos nao 

aguenta. 
reporter: Ja na chacara 2B, ainda no inicio da semana a imagem era essa: 

bombeiros e produtores tentavam controlar o incendio. 0 fogo chegou bern 

proximo da casa. Dois dias depois era possivel registrar o tamanho do 

prejufzo. Palanques e lascas de aroeira foram queimados. 0 fogo foi mais 

rapido e o maquinario agricola foi destruido. A paisagem e de urn grande 

deserto negro tornado pelas cinzas. 

Para a engenheira florestal Mara Pereira serao necessaries muitos anos para o 

meio ambiente se refazer. Ela faz parte de uma equipe de profissionais do 

setor que estavam desenvolvendo urn projeto para uma unidade de 

conserva<;:ao na chacara 2B. 

0 que se perde numa chacara como esta, numa propriedade, nesta pequena 

propriedade aqui? 

Entrevista com Mara Pereira, engenheira florestal: Voce perde, alem da 

vegeta<;:ao e das especies que estavam plantadas, voce perde nutrientes, ne, 

que sao eliminados atraves de gases, voce perde a fauna, que e afugentada, 

voce perde 0 micro-clima que existia, que estava fazendo parte deste local. 



Reporter: A terra perde muito tambem? 

Mara: a terra perde nutrientes. 
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Reporter: Voces tern urn projeto aqui para reflorestamento desta area. Como 

fica esse projeto? 

Mara: Ele vai ter que comec;ar do nada. 

Reporter: 0 projeto de unidade de conservac;ao comec;ou M pouco mais de 

urn mes. A ideia e transformar a chacara em local de educac;ao ambiental para 

crianc;as. 0 projeto de unidade de conservac;ao da chacara 2B fica atrasado 

em mais de urn ano. 0 incendio destruiu praticamente toda a reserva nativa 

dos 30 h. da propriedade. Alem do projeto de unidade de conservac;ao, o 

plano de educac;ao ambiental para alunos de 1° grau de escolas publicas e 
particulares tambem fica prejudicado. 

Mas nem tudo ficou perdido. 0 viveiro, onde ja estao centenas de mudas de 

erva mate para reflorestamento nao foi atingido pelo fogo. 

Mara: Alem da erva mate serao produzida mudas de essencias nativas do 

serrado, frutiferas do serrado e essencias de mata ciliar ou mata de galeria. 

Reporter: Estas mudas serao comercializadas? 

Mara: Todas serao comercializadas. 

Locutor: E uma pena, ne pessoal, mas nao se sabe a causa do acidente. Os 

pequenos produtores da regiao acreditam que o fogo tenha comec;ado 

·proximo da rodovia, provocado por alguma ponta de cigarro. 

Minhocas/Presidio 

Locutor: A produc;ao do nosso programa recebeu a carta enviada pelo Sr. 

Paulo Sergio Gonc;alves, urn pescador aqui de Campo Grande, interessado em 

criar minhocas do tipo minhocuc;u. A Ligia foi verificar a possibilidade 

desta criac;ao e vai responder as duvidas do Sr. Paulo. 

Reporter: Olha, Sr. Paulo Sergio, os cientistas da USP - Universidade de Sao 

Paulo- vern tentando ha dez anos criar o Minhocuc;u fora do seu habitat de 

origem e estao chegando a conclusao de que isso e praticamente impossivel. 

A explicac;ao dos biologos e a densidade populacional. Esta minhoca nao 

consegue se reproduzir dentro de urn espac;o delimitado. V arias tentativas 

tambem foram feitas em outras universidades de outros estados, como em 

Goias e Minas. Todas frustradas. Por isso, como o maior problema do senhor 



171 

e o alto custo do minhocus;u, atualmente a duzia chega a R$18,00, ha uma 

possibilidade de se fazer economia com o que sobre a pescaria. E que este 

tipo de minhoca consegue sobreviver por quase urn ano se for guardada 
dentro de saquinhos como este. E quem vai nos explicar o que fazer e 0 

senhor Wilson de Oliveira, que comercializa o minhocus;u h:i mais de 5 anos. 

Se que forma esta minhoca pode ser guardada por tanto tempo assim? 

Entrevista com Wilson de Oliveira, vendedor de iscas: 0 sistema de 

hibemas;ao desta minhoca e, ela sai da terra, de uma profundidade de 60 a 80 

em, que e arrancado nos meses de maio, abril e junho, que e a melhor epoca 

de adquirir esta minhoca. Ela vai para sistema de hibemamento. Esta 

minhoca, quando ela sai do sistema ja grande, bern grossa, esse sistema dela, 

bern grande, a gente leva ela para estas panelas de barro, que ela vai ser 
colocada na panela de barro, dentro de urn saquinho com qualquer tecido. 

Reporter: E dai, o que acontece aqui dentro? 

Wilson: Este saquinho, ela vai entrar em sistema de hibema<;ao. Ela vai ficar 

de 8 meses a 1 ano sem alimentar. Ela passa a ficar uma minhoca super fina. 

Reporter: Ela perde a agua? 

Wilson: Ela perde a agua. Ela desidrata. Ela entra em sistema de hibemas;ao, 

que no caso aqui tern uma que esta hibemada, a grossura que ela fica, 

fininha, fininha comparado com a outra minhoca dessa aqui, o. E a mesma 

minhoca. Sistema de 6 a 8 meses ela passa a ficar com esta grossura aqui. 

Reporter: E esta casca que se forma sobre as minhocas? 

·Wilson: Esta casca que se forma sobre as minhocas e uma protes;ao dela 

mesmo, uma especie de urn casulo, uma teia que ela da em volta. Entao ela 

vai criando esta teia aqui, urn casulo, igual o bicho da seda tambem tern urn 

casulo, ne. Isto e uma protes;ao dela, neste sistema de hibemamento, para ela 

agtientar de 6 a 8 meses, talvez ate urn ano, ela chegaria a agtientar aqui. E 

pra voltar ao normal, quer dizer, nos retiramos o casulo aqui agora, ela vai 

para a panela de barro e vai ser reidratada, com agua e soro. 

Reporter: E durante este tempo que a minhoca fica dentro do saquinho 

guardada, que cuidados se deve ter com o ambiente, umidade do ar, o que 

precisa fazer? 

Wilson: Nao. Ela tern que se manter num lugar fresco, bern umido, dentro do 

saco, na panela de barro. Ela tern que ficar normal, cada 5 dias voce umedece 

o saquinho e a panela tern que estar umida, para ela nao resseca e nao morrer. 
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Reporter: Mas nao pode encharcar? 

Wilson: Nao, se encharcar ela reidrata e passa a ficar uma minhoca normal 
d '? gran e, ne. 

Reporter: Ela tambem nao se reproduza aqui dentro? 

Wilson: Jamais se reproduz. Nos aqui, nos temos 5 anos que comercializamos 

esta minhoca, eu tentei de todas as maneiras procria-la. Trouxe inclusive a 

terra da propria regiao. Fiz o proprio PH da terra e nao conseguimos criar 

nada, junto com biologos, inclusive da Universidade aqui, nos nao 

conseguimos a ponto algum. 

Reporter: Agora, senhor Paulo, se o senhor realmente deseja criar minhocas 

para pesca, a nossa sugestao e essa aqui: a minhoca vermelha da California. 

Ela foi introduzida aqui no Estado ha uns dois anos e tern se adaptado bern ao 

nosso clima. Urn dos maiores minhocarios desta especie fica aqui no Instituo 

Penal de Campo Grande. Em apenas 560 m2, o presidio mantem uma horta 

com varios tipos de legumes e verduras, onde trabalham 7 internos, uma 

mini-granja, com 180 galinha para a produ9ao de ovos e frangos, que utiliza a 

mao de obra de outros 2 presidiarios, e o minhocario- uma cria9ao nao muito 

comum - mas que vern dando excelentes resultados. 

Foram feitos seis canteiros de 8 m cada, onde existem aproximadamente 500 

mil minhocas. Urn plantel que come9ou com 1.200 unidades. A maior 

diferen9a entre a minhoca comum e a vermelha da California e o tempo de 

vida. Enquanto as outras duram uma media de 3 anos, esta aqui chega aos 16 

anos de vida. 0 comprimento nao e muito. Pode atingir 28 em, mas sao ideais 

para a pescaria. Os criadores as consideram doceis. No presidio, 4 pessoas 

cuidam do minhocario, que tambem traz lucros. Aiem da venda de matrizes, 

o humus produzido nos cativeiros e comercializado. A cada 45 dias se tira 

daqui uma tonelada e meia deste adubo natural. 

Entrevista com Wanderley Cavalaro, interno responsavel pelo minhocario: A 

gente peneira elas num tripe, onde nos peneiramos e ensacamos para revendo 

ao consumidor. 

Reporter: E nesta peneira9ao, o humus que cai embaixo, ele vai para revenda, 

para onde vai este humus? 

Wanderley: Born, normalmente vai para jardinagem, quem faz jardinagem, 

floriculturas, quem tern campo de futebol que esteja precisando urn 
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pouquinho de esterco, a gente aconselha ate colocar o humus, que e barato 

tambem, nao e tao mais caro que 0 esterco. 

Reporter: E o humus que fica na peneira junto com a minhoca? 

W anderley: Este volta de novo para o canteiro porque a gente faz o 

aproveitamento de tudo. 

Reporter: 0 dinheiro arrecadado com o minhocario e utilizado na 

manutens;ao do presidio, da granja, e ja foi suficiente para montar uma fabrica 

de sabao e outra de vassoura quer funcionam dentro do Instituto Penal. Para 

quem tern interesse neste tipo de crias;ao, deve observar alguns cuidados: 

Wanderley: Inicialmente tern que se fazer urn canteiro de 1 metro por 1 ,5m, 

acondicionar 0 estrume, jogar agua de manha e a tarde, ate conseguir a 

fermentas;ao necessaria. Af sim coloca as minhocas vermelhas da California. 

E af todo dia pela manha e a tarde nao deixar de aguar, porque elas dependem 

muito da umidade. 

Reporter: Nao precisa de terra? Ela sobrevive so com esterco? 

W anderley: Com esterco e folhas, casca de batatinha, po de cafe, folha de 

bananeira, tudo o que for de facil decomposis;ao. A gente tern urn solo muito 

agressivo aqui. Entao, como agente nao tern nada, nem urn tipo de cobertura, 

ta, a gente deixa ela mais a vontade, mas a gente trabalha muito com as maos 

com ela. 

Reporter: E na temporada de chuvas, tambem e necessario esta irrigas;ao? 

W anderley: Af e necessario cui dar para nao ter muita agua. Af a gente tern 

umas safdas, tipo uns buraquinhos, pra infiltras;ao da agua. E a minhoca nao 

sai, ta, so si realmente a agua. 

Reporter: E como e que funciona esta safda af? 

Wanderley: Born ela tanto funciona pra chuva como tambem pelo excesso de 

agua que a gente pode adicionar durante o dia. E urn suspiro. Ela funciona 

como urn susprro. 

Reporter: De quanto em quanto tempo e preciso trocar o esterco das 

minhocas? 

Wanderley: Born, a cada 45 dias, entre 45 e 50 dias a gente troca este esterco. 

Mas ha necessidade da continuas;ao do canteiro, porque normalmente voce 

vai ter o dobro de minhocas do que voce teria no infcio, ou ovos, casulos e 

mais algumas coisinhas. En tao voce teria que colocar mais 1 ,5m ou 2m. 

Voce vai aumentando o seu canteiro. E progressiva a coisa ne. Ai voce tira 
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este adubo ja, ja e urn adubo natural, o humus, e ja coloca urn outro, mas 0 

outro canteiro ja tern que estar acondicionado, porque as proprias minhocas 

mudam, elas mudam de Iugar. 

Reporter: Mas antes de se retirar este humus e preciso coletar todas as 

minhocas? 

W anderley; Born, e necessario que de uma maozinha. E, a gente ajuda. Tudo 

e servis;o manual da gente aqui. Tirar as minhocas e passar para outro 

canteiro, mas elas vao tambem sozinhas, porque aonde tern comida elas estao 

indo. 

Reporter: E sobre a reprodus;ao desta minhocas. E preciso algum cuidado 

especial? 

W anderley: Born, a gente tern que ter muito cui dado, porque ela, para se 

reproduzir, ela tern que estar em contato com uma outra minhoca. Muitas 

vezes a gente parte elas, vai passar uma enxada, entao ela partida assim, elas 

nao morrem, nem urn dos dois lados morre, so que elas nao se reproduzem 

mais, elas so trabalham. Ficam operarias do mesmo jeito, so que nao 

reproduzem. 

Reporter: Existe uma maneira de se diferenciar uma minhoca que ainda pode 

se reproduzir de uma nao fertil? 

Wanderley: E, existe. Ela tern esses aneis aqui de reprodus;ao aonde saem os 

ovulos. 

Reporter: E na parte de baixo dela? 

Wanderley: Na parte de baixo da para se ver os aneizinhos de reprodus;ao. 

Sao duas garras. 

Reporter: Sao essas bolinhas brancas? 

W anderley: Justo. Sao essas bolinhas que se diferenciam dela porque ela e 

vermelha, totalmente vermelha, e aqui em baixo voce pode ver que esses 

aneis sao brancos. 

Locutor: Born, se alguem quer mais informas;5es sobre a minhocultura e so 

ligar para o 

Wanderley. 0 Instituto Penal de Campo Grande tern uma cartilha com todas 

as explicas;5es. 0 telefone e 741.1530. 
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Beefalo/Cruza 
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Locutor: 0 cruzamento do gado pantaneiro com o Beefalo. Urn produtor da 

regiao de NhecoHindia foi urn dos primeiros criadores a fazer esta experiencia 

no Estado. Na epoca o investimento com a importas;ao dos animais foi de 

quinhentos mil dolares. 

V.T. Reporter: 0 animal fora do seu habitat natural confirmou as qualidades 
de rusticidade, precocidade e se apresenta altamente prolifero. Do plantel 

inicial de 105 animais, foram feitas transferencia de embri5es e hoje a 

fazenda Junqueira ja possui 300 animais puros. 0 programa esta agora na 

segunda fase, a de inseminas;ao do semen de Beefalo no gado pantaneiro. 

Uma forma de acelerar os resultados com o Beefalo para a monta no 

Pantanal. Ja esta provado que a capacidade de monta do touro Nelore e de 1 

para 15 vacas e a do Beefalo e de 1 para 40 vacas. 

Este ano foram inseminadas 800 vacas aneloradas com o semen do Nelore 

Mocho, Canxim e Beefalo. Desse total, o indice de prenhez produtiva foi de 

65%. Urn indice considerado muito born para o Pantanal, ja que o principal 

objetivo dessa experiencia e avaliar o desempenho e as aptid5es destes 

cruzamentos em regime de Pantanal. 0 Beefalo ate agora e o que apresentou 

melhor resultado do peso medio ao nascer ate a desmama. E importante 

destacar que todos os bezerros estao sendo criados num mesmo regime de 

pasto. 

Nesse periodo, o Nelore Mocho meio sangue registrou urn peso medio de 

25,050kg. A cruza Canxim 27 kg e o meio sangue Beefalo, 28 kg. Esse 

trabalho de avalias;ao do meio sangue Beefalo e acompanhado de perto por 

urn tecnico na fazenda Sao Paulo. Como e que o meio sangue Beefalo vern se 

comportando no Pantanal? 

Entrevista com Douglas Conegundes, veterinario: Born, os animais meio 

sangue Beefalo vern se adaptando muito bern ao Pantanal em relas;ao ao calor 

que exige demais do animal, que pro animal europeu. Mas tern tido otimos 

resultados aqui. 

Reporter: 0 Beefalo precisa receber algum tratamento diferenciado, algum 
tratamento especial no Pantanal? 
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Douglas: Nao, negativo. Os animais meio sangue Beefalo, ela recebe o 

mesmo tratamento que os outros animais cruzados, como o Canxim e o 
Nelore. 

Reporter: Hoje a familia Junqueira tem 20.000 doses de semen de Beefalo 

estocadas em Campo Grande e outros produtores de diferentes regioes do 

Pais ja estao fazendo experiencias com a ra'(a. E o semen ja esta sendo 

vendido a pre'(o de mercado na capital. Para o produtor Rogerio Junqueira, o 

programa Beefalo vem superando todas as expectativas. 

Entrevista com Rogerio Junqueira, produtor: 0 Beefalo vai trazer respostas 

diretas ao produtor. Ele e de muito boa carca9a, muito precoce e bem rustico. 

E com isso acreditamos que o criador va se sentir bem satisfeito com o 

Beefalo. 

Temporada/Pesca 

Locutor: Faltam poucos dias para terminar a temporada de pesca no Mato 

Grosso do Sui . Foram praticamente oito meses de muito movimento nos rios 
do Estado. Nesse final de pescaria, o trabalho da policia florestal esta 

redobrado. 

V.T. Reporter: Quando os primeiros raios do sol refletem nas aguas do rio 

Paraguai, os pescadores dao inicio a um vagaroso movimento nas trilhas do 

camalote. De longe eles parecem pequenos riscos nas aguas. Ha dezenas de 

anos esse ritual tranqiiilo se repete. Um pescador mostra orgulhoso o pintado 

que certamente sera vendido no mercado. 

Mas o barulho do barco a motor incomoda ate os passaros. Neste fmal de 

temporada de pesca e grande 0 numero de turistas e pescadores amadores nas 

aguas do rio Paraguai. Eles querem aproveitar ao maximo a temporada. A 

previsao e que mais de 100 mil pessoas tenham vindo ao Mato Grosso do Sui 

em busca de peixe para 0 comercio ou por simples lazer. 

Esse grupo, por exemplo, e de Sao Paulo. Desde 1985 eles vem todos os anos 

para Corumba, para a temporada de pesca. E o que mudou neste periodo 

todo, todos OS anos que VOCe vem para ca? 
Entrevista com Jair Medeiros, engenheiro civil: 0 peixe diminuiu, a 

estrutura melhorou. Antes era mais dificil achar um piloteiro, mais dificil 

achar urn barco, e hoje se tem mais facilidade. 
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Reporter: 0 grupo garante que o pescado este ano quase nao apareceu e 

apesar dos gastos o lazer ainda compensa. Quais os gastos para uma atividade 

como esta? 

Entrevista com Joao Miguel Garcia, medico: Sao grandes, posso garantir que 

sao grandes. 

Reporter: Quanto voce gasta mais ou menos , em media, por dia? 

Joao: Por dia? Tenho a impressao de que por dia nao fica por menos de 50 

reais por pessoa. No minimo, ne? 

Reporter: Mas compensa? 

Joao: Compensa. A gerite faz poucas vezes por ano. Alguns fazem apenas 

uma vez por ano. Entao faz uma poupans;a, ne, e garante alguns dias aqui de 

tranquilidade, lazer, e tal. 

Reporter: No acampamento improvisado so para o almos;o, o piloteiro tern 

papel fundamental. Ha 16 anos trabalhando com isso da para render urn born 

dinheiro? 

Entrevista com V aldir Nascimento, piloteiro: Da sim, Ich, demais. 

Reporter: Quanto voce ganha numa temporada, mais ou menos? 

Valdir: Uma base de 800, depende da gratificas;ao que a gente ganha. 

Reporter: Pode chegar a mais? 

Valdir: Pode chegar a mais. 

Reporter: E fora da temporada, o que voce faz? 

Valdir: Tern que cas;ar uma firma, ne? Ganhar salario minimo, ne? 

Reporter: 0 salario baixa bern? 

Valdir: Viche: 200%. Baixa bern o salario. Demais. 

Reporter: As margens do rio, a quantidade de lanchas ancoradas e urn retrato 

do movimento. Peixe fora do tamanho tern que ser devolvido .. Para pescador 

profissional, a venda de isca e mais uma fonte de renda. Em barracas 

improvisadas, eles garantem trabalho durante a temporada. Agora se 

preparam para arrumar outra atividade. Se urn trabalho para uns esta no fim, 

para outros e o inicio de uma nova temporada. Nesse periodo do ano, a 

fiscalizas;ao da policia florestal e mais intensa. 

Duzentos homens fazem o patrulhamento dos rios do Estado. Com o fim da 

temporada da pesca, que esta prevista para o inicio de novembro, a 

fiscalizas;ao fica mais rigorosa. 0 numero de material apreendido 

praticamente dobra. Muitos pescadores perdem ate equipamentos 



178 

importados. Mas e aqui a Policia Florestal que turistas e pescadores deixam 

pequenas fortunas em material apreendido irregularmente pela Policia 

Florestal. Uma rede como esta chega a custar 3.000 reais, dependendo do 

tamanho. Mas as apreens5es nao param por ai. 

Aquela sala, por exemplo, esta lotada de material apreendido. Sao caixas de 

isopor, motores, gaiolas, varas e molinetes. Alguns chegam a custar mais de 

300 reais. No servi<;o de pesagem e lacre, o trabalho tambem aumenta e agora 

a Policia Florestal esta de olho nos frigorificos do Estado. 

Entrevista com o tenente Claudio Rosa, da Policia Florestal: Todos os 

frigorificos e peixarias tern o estoque registrado aqui na Policia Florestal. 

Certo? E agora com a piracema, n6s vamos fazer o estoque, eles vao declarar 

o estoque deles e a partir disso ai e aquilo que eles tern que ter ate a 

reabertura da pesca. 

PROGRAMA 385, DE 31.10.94 

Hospitai/Fazenda 

Locutor: A agropecuaria foi a altemativa encontrada por urn Hospital de 

Campo Grande para djminuir os custos com a alimentas;ao. 0 trabalho ainda 

esta no inicio e a ideia e ampliar a produs;ao. 

V.T. Reporter: Nesta propriedade de quase 200 hectares, a atividade rural e 

diversificada. Ha produs;ao de Ieite, de carne bovina e suina, piscicultura e 

agricultura. Pode ate nao parecer, mas estas imagens que voces acabaram de 

ver nao sao de uma fazenda comum. Na realidade tudo isso fica aqui dentro 

do complexo do Hospital Sao Juliao, urn estabelecimento de saude auto 

suficiente na produ<;ao de alimentos. 

Aqui a natureza foi preservada. 0 hospital, construido em varios bloco, 

divide espa<;o com as arvores. Logo na entrada ha urn corredor de eucaliptos 

e pinheiros, com mais de 1 km de extensao. La dentro uma das tecnologias 

mais avans;adas do mundo esta a servis;o do tratamento de hanseniase e de 

outras doens;as da pele. 0 Sao Juliao e considerado o centro de referencia 

pelo Ministerio da Saude e agora se destaca tambem na agropecuaria. 

0 gado holandes mesti<;o ocupa 60 ha da fazenda. Sao 55 femeas produtoras 

de leite e 25 machos para abate num regime de semi confinamento, com 
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rodizio de pastagens. Sao 9 pastos e a suplementa9ao alimentar so e feita no 

perfodo da seca, quando sao usados silagem de milho e graos. 

0 trabalho e levado tao a serio que o hospital chegou a se inscrever no 
Programa do Novilho Precoce. 

Entrevista com Denise Mancini, responsavel tecnica: Nos temos tentado 

usar todas as tecnologias que conhecemos em prol do hospital. Pra isso nos 

sabemos que podemos fazer urn animal de 15 arrobas num tempo de 2 anos, 

com os animais que temos. So que, muitas vezes, na epoca que eles estao 

prontos para o abate, o hospital ainda tern estoque de carne no seu freezer. 

Entao para nao perdermos estas vantagens tecnicas, inscrevemos no Novilho 

Precoce, que nos possibilitaria a direcionar estes animais num tempo habil, 

revertendo algum dinheiro para o hospital. 

Reporter: Ja vai ser possivel, a partir do proximo ano, participar do 

Programa? 
Denise: Acreditamos que sim. Para essa epoca ja teremos animais nessa 

idade, nesse peso. 

Reporter: N a leiteria a previsao para os proximos meses e a de urn superavit. 

A produ9ao diaria deve passar de 300 para 450 litros de Ieite. 

0 Ieite produzido aqui nao sustenta apenas os pacientes do hospital. Ele 

mantem em funcionamento o resto da fazenda. E que com esta produ9ao, o 

hospital nao precisa comprar diariamente 300 litros de Ieite e a economia 

feita e suficiente para pagar OS gastos com mao de obra, insumos e 

medicamentos dos outros setores da fazenda. 

Na suinocultura, a produ9ao ainda muito rustica, e de 20 leitOes a cada 2 

meses. 0 plantel e de 50 suinos, da cruza Landrace com Laje White. Este 

setor sera ampliado no proximo ano. Vai ser construido urn novo pavilhao, 

para abrigar 12 matrizes F1 Landrace, que o hospital recebeu como doa9ao. 

A existencia de algumas minas d'agua dentro da propriedade facilitou o 

projeto da piscicultura. Foram construidos tres tanques. 0 maior ocupa meio 

hectare do terreno. Na agua ha 5.000 peixes das especies pacu e piaUyU, que 
garantem urn importante complemento alimentar para os pacientes do 

hospital. 

Todos os dias, quando o seu Jose Pedro chega com a refeiyao, os peixes 

fazem urn verdadeiro bale aquatico. Que tipo de alimentayao os peixes 

recebem? 
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Entrevista com Alexandre Ferraz, engenheiro de pesca: Bern, eles recebem 

uma dieta, vamos dizer assim, variada, uma parte de alimentas;ao e 

constituida de ras;ao balanceada, metade da alimentas;ao deles e de graos, ou 

seja, soja e milho ja pre-fermentado para facilitar a ingestao e a digestao, e 

digamos, o outro 'l4 de alimentas;ao seria constituido de sobras de hortalis;as, 

sobras do pomar, etc. 

Reporter: Qual o objetivo destes jatos d'agua permanentes sobre o tanque de 

piscicultura? 

Alexandre: Born, este ano foi urn pouco atipico para a piscicultura. Nos 

tivemos uma estiagem muito grande, ne, e aqui nos tanques do hospital, nos 

tivemos esse problema de uma queda de oxigenas;ao, de oxigenio nos 

tanques. Entao os peixes estavam comes;ando a sentir problemas, ne, na parte 

da manha, cedo, eles comes;aram a ficar na superficie da agua, ne, sinal de 

que a agua estava com teor de oxigenio mais baixo. Entao isso foi a maneira 

encontrada pelo pessoal do hospital para sanar este problema, esta situas;ao de 

falta de oxigenio. 

Reporter: e tudo isso e suficiente? 

Alexandre: Nos estamos, nos cremos que srm porque os perxes estao 

crescendo bern. 

Reporter: Tao bern que depois de urn ano foi retirada daqui uma tonelada e 

meia de peixe. A media de peso foi de 1,300kg por unidade. 

Na agricultura, o plantio comes;a nos proximos dias e a horta fomece todos 

os legumes e verduras usadas na alimentas;ao de funcionarios e intemos do 

hospital. 

Nesta outra area de 1 hectare e meio esta nascendo urn novo projeto: ode urn 

pomar. Mas o plantio so vai comes;ar quando houver dinheiro. 

Denise: Nao existe urn ors;amento direcionado para a parte de agropecuaria. 

A gente tenta fabricar, moldar este ors;amento dentro do que seria direcionado 

para a alimentas;ao. Entao uma verba pequena a gente tenta desdobra-la. 

Leilao/Modernidade 

Locutor: A tecnologia esta avans;ando em todos os setores da produs;ao rural. 

Aqui em Mato Grosso do Sui, a pecuaria e urn exemplo dessa modemidade. 
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Os leiloes de gado acontecem diariamente e ate pela TV e possivel fazer 

negocio. 

V.T. -Reporter: Caminhoes que chegam de diversos municipios do Estado. 

Na carga, uma moeda viva que esta valendo peso de ouro. Dia de leilao e 

assim. 0 gado se agita no mangueiro, e mesmo antes da entrada na pista os 

compradores ja dao as primeiras olhadas. 

'A noite, o leiloeiro chama a aten9ao para os lotes. Na compra e venda, os 

leiloes ainda sao a forma mais segura, mais rapida e representam uma boa 

opl(ao de neg6cio. So em Campo Grande acontecem uma media de 10 leiloes 

por semana. Sao mais de 13.500 cabe9as de gado comercializadas num 

periodo de 5 dias. Este comercio, depois do real, aumentou em 150%, mesmo 

com a estiagem prolongada. 

Comparado a outros anos, este pode-se considerar o melhor ano de 

comercializal(ao de gada? 

Entrevista com Claudio Godoy, dono de leiloeira: Sem duvida alguma, se 

comprarmos o hoi com os anos anteriores, sem duvida alguma. Este ano o 

mercado tern se comportado perfeitamente. 

Reporter: Mesmo com a nova moeda nao teve problema? 

Claudio: Nao, a liquidez continua otima. Nao temos tido problema nenhum. 

Reporter: Os compradores sao de varios estados e ate de paises vizinhos. 

Afinal, Mato Grosso do Sul tern hoje o maior rebanho comercial do Pais. 

Todas as noites, as leiloarias trazem para o mercado o que hade melhor em 

gado de corte. Na relayao dos lotes, a avaliayao das rayas agrada aos 

produtores. 

Entrevista com Olimpio Rossetti, produtor rural: Sem duvida e a forma de 

comercializayao modema. Na Argentina e a foram utilizada tanto para o 

magro como para o hoi gordo. Eu creio que no Brasil, alem de , pra fazer, o 

leilao, alem de ser born para gada de cria, gado magro, devemos estabelecer, 

iniciar tambem, o leilao de gado gordo numa pra9a como Campo Grande. 

Reporter: As inova96es do setor nao param de acontecer. No mes passado, 

urn leilao em Campo Grande transmitiu o evento via TV a cabo para todo o 

Brasil. 

Nesse entra e sai de gada, a tecnologia acompanha e quem acaba ganhando e 

o produtor na hora de comprar ou vender. Uma empresa leiloeira investiu 
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ainda mais na midia. Os leiloes vao acontecer em Campo Grande durante a 

programayao local de TV. 

Entrevista com Leonardo de Barros, diretor de leiloeira: Vai ter de urn lado 

o vendedor, que vai ter o seu gado, filmado na fazenda, ele vai ter esta 

facilidade. Ele nao vai ter o gado dele sofrendo urn stress de manejo, nao vai 

precisar locomover este gado e ter urn gasto que hoje e muito relevante, que 

e o gasto que o sujeito tern de transporte deste gado, ne. E na outra ponta, 

voce tern o comprador, que esta sentado na sua poltrona, dentro da sua casa, 

no seu domingo. E vai ter aquela oferta de bovinos, vindo entrar dentro de 

sua casa. 
Locutor: Pois e pessoal. Nao e brincadeira, nao ne? Quase 5.000 cabeyas 

comercializadas por dia. E agora o pecuarista do nosso Estado, alem dos 

leiloes realizados durante a semana, vai ter mais uma opyao. A partir de agora 

vai poder comprar, realizar seus neg6cios, sem sair de casa. Domingo pela 

manha. Parece que vai valera pena conferir. Por hoje e s6. Tenham todos urn 

born domingo e ate a semana que vern. 
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ANEXO 4- COPIAS XEROGRAFICAS DE HISTORIA EM 

QUADRINHOS . 

As paginas que se seguem foram xerocopiadas de uma revista de 

hist6ria em quadrinhos, lans:ada pelo governo da Paraiba, em 1994 . 

Intitulada: Gestao de areas irrigadas, guia ilustrado para produtores rurais, a 

revista e produzida pelo Projeto Cooperar - Coordenadoria do Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural - ligada a Secretaria de Planejamento do 

governo da Paraiba. As paginas copiadas se referem a utilizas:ao da TV como 

suporte para as inforrnas:oes que estao sendo prestadas pelos tecnicos aos 

pequenos produtores rurais. A titulo de ilustras:ao, colocamos este anexo para 

enriquecer as reflexoes sabre a importancia da TV como veiculo de 

inforrnas;ao, servis;o e educas;ao do publico rural. A observar que, embora o 

vefculo aqui utilizado seja impressa - hist6ria em quadrinhos- ha a 

consciencia da necessidade do uso da imagem em movimento, da TV, como 
legitimadora e formadora de opiniao . 
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REST£ ESS£ SE1?Vi9o. 

E QUE ME--ronos JJE 
iP.RiG.f/CAO NOS PO:PEMOS 
UTiLillf'R ? 

31 

. - ' 
SEM A UTiL.tlftCf/0 lJO METO])O 

ftJJEQU!IJJO JJE if!rAiGI!.CRO, SE/'1 
UM :P,OM 'PREPIIRO J)O SOLO E 
SEM o CORREIO. USO JJE SE
Mt:NTES, FEP.T]Lil/t;NTES E 
J)£FENSiVOS, NIIO !-l(f COMO~ 
TE'P,MOS U/111 1:30/1 PRO])U~AO. 

_, . . ,..,_; 

OS !'IJETOPOS DE IRR!Mfi!O 
fiTU/ILMENTE Mf!iS UTiLI -
UIJ)OS Slfo ESSES iNJJ!C!I1JoS 

NO QUAlJRO. 
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IRATA-S£ -2> o S 
eUi.])IJbOS C'OM 

JJOBNf}./13 E PRA
<::iAS qUE IJTt9MM 
IJS 'PLA!VTA 



11 t:Xf.t11PLO JJO PFWP11RO JJO SOLO, J)lf 

!!.£M£1J.Di/f?IJ E lJOS 11?4TOS CUL TUR19iS', 
E /VIUiTO iMP011T!ltVI£ F11t:E1? OS TlMTOS 
Firos SIIN/T191? io.S: 

33 

--------Ft--- ~~~~~~·-~~-~~~ 

17?19T,1-S!; JJ/1 !iPL itJ!lCio :pos . , . . 
1Jt:F£1Y~IVOS,COMO iNSET!e!MS 
f FM($iCi!MS QIJ[ Pf(01UiEM 

' PL/9/v'TIIS ;:D£ .])O£/VC19S. 

AfiO!U! So F.4L T/111 
COLHEiT1 f-4 VENM 

JJII PRO!JUC4ol 
'------\' . 



AEiORit VEMA . "' 
C 0!-IEROIALiZ:IJ C/10 ' . 

OUT110S :BENE-
It fiSSISTE'Ncift 

PO.!JE TRiitER7 
"-----, 

ina ME$MO. V£ilt1M o ~U£ 
JJlZ: 0 FiLM£ So.BR£ iSSO. 

'PAM T/9/1/TO, tt !1SSOCiiJMO OU COOPE1?1}Til/t1 
JJEVE TEl? itVS'T,-9Lt1Co£'S COM SUFiCiENTE 
£SPI1.fO, VEtvTi LIJf/JO E LIJMi/'lo 'i? W/11)£'. 
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/!QUi EST~O EXEMPLO.S ])E OU 
ENEF(CiOS Fi'AMiNO. 

OUTR4S fi-TI.Vij)r.r-l)t=S lJ,q. 
/iS$iSTENCil1 nfcNiCtt 

NT'/10Lf JJE P1lAGAS 
- EFr'ciENCifl 1>£ iA'P!iG!I1C/io~~.,d 

/"'f!NEvO J)£ A'G.Vfl E SOLOS 

- /1ELIIORt1t'1ENro JJE PUINTIIS 



.... 
VOCES' LFti18RA!1 (:UE 
NOS JJiSCUTiMOS PRO;._ 
-BLEMI!S !JE SIJL(('/12ti9AO 
£ 1!6ROTOX iCOS? 0 Q.VE 
·sso QUFR .PiZER? 

i iS So E oUTR ,fS Co(s~ts. 
iS SO Tf( t1 c 'P ROB L£ti1113 
?IJ!?-1 0 !10!1GM E -f-1/J?!I-

11 tVIJTVR.EZii . . _ _.... 

tlfiONtlifN 

40 

V£JAM 0 QUE ..Dir 0 
iLME 11 ESSE RE.SPEilo 

!1NTES, NiNGUEM OVilJIJVIT 
.JJII TERtr.fi)J.t;RRV..BIJVI!-
11 MIJTIJ E tJJ/).VI] TO.}O 

TiPo .])E VE!v?N'o.l!-1. o Slf..L 
1P!lf?H!EV, Vli"iO A EIWS'AO 
E 1J ?Ro-P Mil!. 

SS'o L 0 



_______ ,.,_,____- ~---

/ . 
::DO C'OtVTIM·RtQ. If FOfl91J MS {!J./UVIJS E 
:DOS V£N'TOS LEWI- I} T£RR4 ~f]~ 

FNOOS'Tt4S 'PIJRI} .Dst!TRO JJO PER(
METRO, GNTVP/(1/lJO OJ' ~f?GN EOS 
RiOS'J C!fi/SIJN.bO t:RrJJ'-40 f;J:NI'H/,0/ImC::I' 
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------~---------
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S E FORt:M TOM;t.:b OS E.S<Sl:~ 

CUiJJ11.'boS, 11 ReG i,.fo Vlfi .S£ 
SSENVOLV!i'P. 3£ti1 It-

'fil:.,NR, t9 tV;tTUREciJ. 


