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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Face as transformacSes verificadas nas atividades agrarias e ao abandono e 

progressiva degradacao das construcoes rurais, considerando-se a grande perspectiva de 

desenvolvimento do agroturismo e diante da necessidade iminente de adequacao destas 

construcoes as novas tendencias de producao e mercado, este trabalho objetivou identificar, 

caracterizar e analisar as construcoes existentes no ambiente rural de engenhos do municipio 

de Areia - Paraiba, diagnosticando a situacao atual das edificacoes de producao de rapadura e 

de cachaca, face as necessidades de adaptabilidade das atividades agroindustriais, as 

exigencias das legislates do Ministerio da agricultura e Vigilancia Sanitaria sem provocar 

descaracterizacao do patrimonio historico-arquitetonico e cultural. Para proporcionar uma 

melhor visual izacao dos tipos de construcoes rurais de engenhos no municipio, apresentou-se 

alguns exemplos dessas construcoes com sua caracterizacao de sistemas construtivos, 

materiais de construcao e estilo arquitetonico. Observou-se que a maioria das edificacSes 

apresentavam sistemas construtivo primitivos de estilo arquitetonico predominantemente 

colonial, construidas em alvenaria autoportantes em tijolos de adobe, pes direito altos e 

coberturas com estrutura de madeira e telha ceramica. Diante das adaptabilidades realizadas 

constatou-se que ocorre descaracterizacao do estilo arquitetonico o que podera interferir na 

potencialidade turistica da regiao. 

Palavras-Chaves: Materiais Construtivos, Construcoes Rurais e Arquitetura Rural. 
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A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Due to the identified transformations on the agricultural activities, the careless and the 

progressive degradations of the rural constructions, all of this associated to a great agricultural 

tourism development expectative and the imminent need to adequate the constructions to the 

new tendencies of production and marketing, the present work had the objective to identity, 

characterize and analyze the existing rural constructions of sugar cane distilleries of the Areia 

County. The exigencies of the Agricultural Secretary and Sanitary Vigilance obligate the 

diagnostic of the actual situation of the "rapadura" and "cachaza" commodities without 

descharacterize its historic, architectonic and cultural patrimony. To proportionate a better 

visualization of the sugar cane rural constructions on the county, some examples of these 

constructions were shown with its constructive systems characteristics, materials and 

architectonic style. It was observed that most of the edifications had a primitive constructive 

system with an architectonic style predominantly colonial, builded in self-carried cement in 

mud tiles, higher roofs and covers with wooden structures and ceramic tiles. Considering the 

conducted adaptations it was observed that in fact decharacterization of the architectonic style 

occurred, indicating that the actions being implemented could interfere on the touristic 

potential of the region. 

Keywords: Constructive element, Rural Constructions and Rural Architectura 



INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A abertura das fronteiras comerciais, assim como a integracao progressiva dos 

mercados produtores e consumidores, tern propiciado um notavel avanco tecnologico na area 

agricola brasileira, que vem demandando a racionalizacao dos empreendimentos para atingir 

uma satisf atoria rentabilidade, forcando assim, a adequada combinacao de fatores geneticos, 

tratos culturais, ali mentaeao e manejo, intimamente ligados ao projeto das instalacdes, que por 

sua vez contribuem para a melhoria da producao . 

Diante da ampla base de recursos naturais, especificidade geografica do Brasil e a 

nocao de que a natureza e uma fonte de recursos finitos e nao gratuitos, evidencia-se uma 

nova dinamica da economia e das formas de exploracao economica, principalmente no meio 

rural. 

Segundo o Manual de Impactos Ambientais - MIA (1999), os projetos agroindustriais 

sao de fundamental importancia para o desenvolvimento economico e social do pais, 

possibilitando agregar valor as materias-primas originais, induzindo a modernizacao do setor 

primario e o crescimento dos servicos, alem de minimizar o impacto negativo da liberacao de 

mao-de-obra do campo para os grandes centros urbanos. 

No campo das construcoes rurais destaca-se a arquitetura rural, devido a sua 

importancia em aprimorar metodologias de acoes com enfoques interdisciplinares e analises 

integradas, gerando informacdes que possam servir de base para a realizacao de intervencdes 

no ambiente construido rural, incluindo o imenso patrimdnio historico-arquitetonico nela 

inserido, a exemplo de antigas sedes de fazendas, instalacdes e equipamentos destinados a 

producao, dentre outros, que possam viabilizar o desenvolvimento sustentavel, alicercado na 

adaptabilidade dos ambientes construidos de acordo com as exigtmcias de certificacao e 

qualidades dos produtos. 
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A paisagem rural compreendida e composta pelos elementos visiveis (natural e 

construtdo) e invisiveis, mas perceptiveis, da a arquitetura rural urn carater cultural que agrega 

valor a propriedade agricola e que vem despertando interesses, nos diversos campos das 

atividades socioeconomics, destacando-se o turismo rural como alternativa complementar de 

renda a propriedade agricola. 

Segundo Mafra (1985), a maioria das atividades agropastoris permanece, ao longo do 

tempo, incapaz de gerar excedentes monetarios e, portanto, as atividades agricolas devem ser 

voltadas para um modelo economico que deve levar em consideracao fatores ecologicos e 

sociais. 

Ao longo dos tempos, a valorizacao e/ou revalorizacao do patrimdnio construido, 

como parte significativa da cultura dos povos, tern se apresentado como pratica cada vez mais 

crescente. Seguindo essa tenddncia busca-se estabelecer proposicoes que visem conciliar a 

exploracSo turistica do ambiente rural no sentido de reativar a estrutura socioeconomica em 

um processo consciente de preservacao dos valores e bens culturais, registrados pelo 

patrimonio arquitetonico. 

Neste contexto o turismo apresenta-se como alternativa ou opcao de investimentos, 

demonstrando ter sua propria dinamica e justificativa social, por isto nao pode ser concebida 

como um fator meramente conjuntural ou simplesmente passageiro, COSTA (1995). 

Essa atividade nao para de crescer e, em seu horizonte, sao vislumbradas perspectivas 

positivas, ja que o turismo pode gerar negocios e empregos em regides relativamente menos 

desenvolvidas de um determinado pais, o que contribui para equal i/ar oportunidades 

eco no micas e incentivar os residentes a permanecerem na regiao, em vez de migrarem para as 

megalopoles (FERNANDES et al, 2002). 

Para promover competitividade entre pequenos produtores, Farina et al 

(1996) recomendam uma politica de distribuicao de rendas e acoes geradoras de bem estar 

que absorvam mao-de-obra rural em atividades nao exclusivamente ligadas a producao 

agropecuaria, mas em outras geradoras de renda como lazer e turismo. 

Segundo Lindberg et al (1995), o agroturismo provoca e satisfaz o desejo de que o 

homem tern de estar em contato com a natureza, explorando o potencial turistico visando a 

conservacao, o desenvolvimento e evitar o impacto negativo sobre a ecologia, a cultura e a 

estetica. 

O modo de producao capitalista, via de regra, apropria-se de forma degenerativa dos 

recursos naturais e do meio ambiente, impossibiIiiando que sejam concretizadas as equidades 

sociais e ecologicas. 
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No momento em que o turismo e a present ado como uma aJtemativa a solueao dos 

problemas regionais, deve-se considerar sua contribuicao para a economia dos engenhos no 

municipio de Areia-PB, ponderando-se alguns pontos tais como: 

• sustentabiiIidade da propriedade rural - agroimdustria / agricultura familiar; 

• impactos ambientais e na geracao de emprego e renda; 

• turismo - instrumento de conservacSo ambiental no espaco local. 

Face as transformacdes verificadas nas atividades agrarias e ao abandono e progressiva 

degradac3o das construcoes rurais, considerando-se a grande perspectiva de desenvolvimento 

do agrotunsmo e diante da necessidade iminente de adequacao destas construcoes as novas 

tendencias de producao e mercado, este trabalho objetivou identificar, caracterizar e analisar 

as construcoes existentes no ambiente rural de engenhos do municipio de Areia - Paraiba, 

diagnosticando a situacao atual das edificacoes de producao de rapadura e de cachaca, face a 

adaptabilidade das atividades agroindustriais, atendendo as exigencias das legislates do 

Ministerio da Agricultura e Vigilancia Sanitaria e sem promover a descaracterizacao dos 

patrimonios historico-arquitetdnico e cultural. 
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Capit uio Ol zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 R E V I S A O B I B L I O G R A F I C A 

1.1 Arquitetura 

1.1.1 Consideracdes gerais 

Arquitetura, segundo Telles et al (1975), e o espaco util, limitado artificialmente e 

animado por uma arbitraria disposicao de formas imitadas da narureza ou criadas pela 

imaginacao. O autor considera o edificio como sendo expressao de um "campo" detlnido e 

limitado, decorrente dos complexes fendmenos de uma populacao, que explicam a existencia 

das comunhdes sociais. 

E a arte de organizar o espaco para a vida hum ana. expressao fisica das articulacdes 

entre as praticas culturais e as dimensdes socio-economicas, criando uma interpretacao do 

espaco historico, atraves da memoria de um lugar. 

A arquitetura comp6e-se de varios estilos, servindo muitas vezes de parametros para 

caracterizar uma civil izacSo e ou definir sua cultura. Esses estilos podem ser classificados 

cronologicamente, segundo BENEVOLO (2001), REIS FILHO (1983), STRICKLAND 

(2003), SUTTON (2004): 

• 4.000 a.C. - Surgiram no final do periodo Neolitico as primeiras muralhas e casas de 

pedra, tijolo ou madeira; 

• 2.780 a.C.-2.280 a.C. - Os egipcios deram um carater monumental aos templos e as 

constru^Ses mortuarias, civilizacao em que a religiao ocupava papel importante. Feitas 

de pedra, as piramides abrigavam os tumulos dos faraos; 

• 2.000 a.C.-1.500 a.C- A Babilonia, na Mesopotamia, destacava-se pelas varias 

construcoes complexas construidas com tijolos; 
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Seculos VI I a.C.-IV a.C- A arquitetura grega antiga buscava regras de proporcao e de 

composicao. As residencias comuns eram construidas com materiais simples e baratos. 

Um traco marcante era o uso de colunas para dar leveza aos edificios; 

Seculos I a.C.-seculo I I d.C - Na arquitetura romana pela primeira vez o planejamento 

urbano tornava-se tao relevante quanto os monumentos. Empregavam-se tecnicas 

construtivas dos povos conquistados, o que permite a utilizacao de diferentes materiais, 

tais como concreto, tijolo cozido, pedra e marmore. Arcos e abobadas constituem as 

pecas visuais mais marcantes - as colunas eram usadas como funcao decorativa; 

Seculo IV - Em Constantinopla, capital do Imperio Bizantino, surgiu o estilo bizantino. 

Seu ediflcio caracteristico era a basilica com abobada semi-esferica e planta em forma 

de cruz grega, com quatro lados iguais. As paredes externas eram construidas com pedra 

e tijolo. Nas decoracoes mais suntuosas usavam-se marmore, mosaico, ouro e pedra; 

Seculo DC - Como reflexo do poder da igreja, expandiu-se por toda a Europa, o estilo 

romanico As principais construcSes foram as basilicas de tijolo e pedra, em forma de 

cruz latina (um dos bracos da cruz e maior que os outros tres) com fachadas simples. As 

caracteristicas basicas foram as abobadas, os arcos plenos e a cantaria (pedras) - pedra 

cortada e assentada de forma refinada. As rosaceas, aberturas no formato de rosa, 

criaram iluminacoes sofisticadas; 

Seculo X I I - Sob influencia muculmana, surge na Franca, o estilo gotico. As 

construcoes tipicas eram os castelos fortificados, os torredes de defesa e as catedrais. 

Estas apresentam inovacoes, como a abobada de aresta, o arco ogival, o arcobotante -

bracos externos perpendiculares a superficie do edificio que sustentam a nave central 

onde predominava a verticalidade. As estruturas vazadas permitiram a utilizacao de 

rosaceas e vitrais com cenas religiosas. As plantas seguem a forma da cruz latina e as 

fachadas sao cobertas de esculturas e relevos; 

Seculo X V - Com a renovacao artistica do Renascimento, os edificios caracterizam-se 

pelo equilibrio. Constroem-se inumeros palacios, vilas e castelos marcados pela 

imponencia e monumental idade. Retomam-se aspectos greco-romanos, como colunas, 

arcos redondos e coberturas abobadadas. As plantas das igrejas sao em geral simetricas 

em relacao ao elemento central, que pode ser um circulo, um quadrado ou uma cruz 

grega; 

Seculo X V I - Entre o fim do seculo X V I e comeco do X V I I , surge o maneirismo, 

transicao do Renascimento para o Barroco. A estrutura dos edificios ficou mais 

complexa, intensificou-se o uso de pilares como suporte das janelas e motivos 
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decorativos antigos ornamentavam as fachadas. No interior, arcos e portas sucessivos 

criavam efeitos cenicos; 

Seculo X V I I - O barroco arquitetdnico nasceu na Italia. Suas caracteristicas eram o 

abandono de normas e convencoes, da geometria elementar e da simetria. As fachadas 

eram ondulantes e decoradas com esculturas e o interior repleto de madeira entalhada 

recoberta de dourado. Da peninsula Iberica, o barroco segue para as colonias 

americanas; 

1700-1780 - O rococo refmou a arquitetura pomposa do Barroco. As cores vivas 

cederam lugar aos tons pastel e os relevos exagerados acabaram substituidos por 

superficies delicadas que ganharam enfase em pontos isolados; 

1750-1830 - O neoclassicismo surgiu sob influencia do iluminismo e marcou uma 

retomada do gosto das formas classicas e corretas. A organizacao do espaco era 

geometrica e predominavam as linhas simples, com detalhes gregos ou romanos. As 

obras sao monumentais, grandiosas; os castelos, cercados por imensos parques e areas 

verdes de desenho refinado; 

Seculo XIX - A primeira metade do seculo foi marcada pelo retorno a estilos do 

passado. Assim, coexistent o neo-gotico, o neo-renascentista e o neo-barroco. A 

inovacao do periodo sao asestruturas de ferro que podem ser aparentes - muitas vezes 

usadas com o vidro - e/ou em combinacao com o concrete, dando origem ao concrete 

armado. Isso possibilitou que as colunas de sustentacao fossem o suporte de toda a 

estrutura arquitetonica e que as paredes tornassem-se apenas areas de vedacao, um dos 

principios que seriam usados nos edificios mais altos - arranha-ceus; 

1890-1910 - O movimento art nouveau recusou a imitacao de estilos do passado. Sua 

caracteristica marcante foi o uso de ornamentos sinuosos inspirados em plantas, flores e 

asas de inseto. Houve tambem influencia da gravura japonesa. Materiais como ferro, 

vidro e ceramica foram aproveitados de forma inovadora. A partir de 1910 o movimento 

comecou a perder forca; 

1919-1933 - O modernismo - Escola de desenho industrial, arquitetura e artes aplicadas 

Bauhaus (casa da construcao, em alemao) Ibi criada por Walter Gropius em Weimar, na 

Alemanha. Na arquitetura predominou o estilo geometrico, concrete armado e vidro; 

Decada de 20 - A Exposic5o Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas 

de Paris, em 1925, apresentou pela primeira vez o estilo Art Deco. Houve preocupacao 

com a modernidade. As linhas tanto dos objetos quanto das construcoes eram simples, 
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limpas e com ornamentos geometricos. O estilo manteve-se forte ate a I I Guerra 

Mundial; 

Ainda sobre o estilo Deco, Segawa (1998), apesar de considera-lo mais como uma 

manifestacao essencialmente decorativa do que construtiva, comenta: "O Art Deco foi o 

suporte formal para inumeras tipologias arquitetontcas que se afirmaram a partir dos 

anos 30." 

• Decadas de 20 a 60 - O modernismo surgiu como reacao a pluralidade de estilos do 

seculo XIX e ocorreu simultaneamente a industrializacao. Propunha arquitetura utilitaria 

que empregava o aco e o vidro em larga escala, caracterizada pela ausencia de 

ornamentacao; 

• Decadas de 60 a 70 - Despontam movimentos que se opunham ao modernismo e que 

buscavam maior integracao da obra com o meio urbano. O regionalismo critico do 

ingles residente nos Estados Unidos (EUA), Kenneth Frampton, propunha que a 

arquitetura mesclasse influencias culturais locais com tendencias intemacionais. O 

contextualismo do italiano Aldo Rossi preocupava-se com a composicao arquitetonica 

da regiao onde se construiria um novo edificio; 

• Decada de 80 - O pos-modemismo trocou o excesso de racionalismo por construcSes 

mais ornamentadas, coloridas e ludicas. Referencias historicas de diversas epocas 

aparecem num mesmo edificio; 

• Decada de 90 - Tern destaque o uso de materiais muito variados com superposicoes. A 

alta tecnologia associa-se a arquitetura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.2 Arquitetura Rural 

1.1.2.1 Ambiente rural 

Segundo Argollo (2003), a abordagem sistemica da arquitetura rural a partir de 

complexos produtivos permite a caracterizacao de tipologias arquitetdnicas rurais por 

periodos e sub-regioes delimitados historica e geograficamente. Por exemplo: a arquitetura da 

produgao cafeeira em Sao Paulo no im'cio do seculo X X e diferente da que se pratica 

contemporaneamente (inicio do seculo XXI) ou da arquitetura cafeeira na porcao paulista do 

Vale do Paraiba em meados do seculo XIX. Pode-se falar em arquitetura da producao sucro-

alcooleira, arquitetura da laranja, arquitetura da pecuaria de leite e assim por diante. O estudo 

sobre arquitetura rural deve ser inexoravelmente contextualizado. 
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Apos a chegada de Pedro Alvares CabraJ, Portugal tomou posse do territorio e 

transforaiou o Brasil em sua coldnia. Primeiramente, foram construidas as feitorias, que eram 

construcoes muito simples, sempre com estruturas retangulares e coberturas de palhas, 

sustentadas por estruturas de madeira rolica. Essas construcoes eram conhecidas por tejupares, 

palavra que vem do tupi-guarani (tejy=gente e upad=lugar) e com cerca de pau-a-pique ao 

redor por que os Portugueses temiam serem atacados pelos indios. Preocupado com que 

outros povos ocupassem as terras brasileiras, o rei de Portugal enviou, em 1530, uma 

expedicao comandada por Martim Afonso de Sousa para dar inicio a colonizacao. Martini 

Afonso fundou a Vila de Sao Vicente em 1532 e instalou o primeiro engenho de acucar, 

iniciando-se o plantio de cana-de-acucar, que se tornaria a principal fonte de riqueza 

produzida no Brasil, SANTOS (1996). 

Segundo o mesmo autor, com a divisao do Brasil em capitanias hereditarias, houve 

necessidade de se construir moradias e engenhos para os colonizadores que aqui chegaram 

para a fabricacao de acucar. Com o tempo os tejupares melhoraram as em'ficacoes e os 

colonizadores passaram a construir casas de taipa. 

Segundo Reis Filho (1970), a arquitetura brasileira comeca a criar fisionomia propria, 

a partir dos instrumentos improvisados, materiais desconhecidos e inspiracao nas construcSes 

indigenas. De origem iberica, os colonizadores eram conhecedores de outras regides e 

costumes e capazes de alterar as solucdes das construcoes antigas, adaptando as casas mais 

antigas ao clima, atraves do uso de terra, taipa de pilao ou adobe e ulilizando na cobertura 

palha ou ceramica tosca, alem da insercao de grandes beirais, paredes brancas e grossas que 

serviam de protecao ao calor e as chuvas, bem como portas e janelas coloridas. No seculo 

X V I I I os beirais continuavam grandes, mas as paredes eram de taipa fina e ja nao sustentavam 

mais telhados pesados. 

Arquitetos famosos que aportavam para construir fortificacoes, principalmente nas 

capitanias de Pernambuco e Bahia, estendiam seus trabalhos a solares e igrejas. As 

construcoes rurais, no entanto, quase sempre sao de autores desconhecidos. 

Segundo Reis Filho (1970), quando a Corte se transfere para o Brasil, em 1808, dar-se 

a grande ruptura com o passado. Um estado europeu desloca-se para a America. O 

neoclassico implantado na Corte pelo arquiteto Grandjean de Montigny, influi nas sedes das 

fazendas, cujos proprietaries, muitas vezes formados na Europa, aceitam com facilidade as 

form as urbanas de uma arquitetura totalmente nova, razao esta do carater urbano das casas de 

fazenda no ciclo do cafe. 
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O mesmo autor afirma ainda que a arquitetura rural em sua absorcao do neoclassico 

sofreu, portanto, uma simplificacao quase que inevitavel devido as circunstancias do meio: 

mao-de-obra e materiais que n3o estavam disponiveis nas fazendas. Nada de porticos, 

frontoes, escadarias, colunatas, arcadas, balaustradas, nem platibandas com estatuetas ou 

jarros. O telhado com beiral resolvia, de maneira muito mais pratica, o problema do 

escoamento das aguas, prescindindo de calhas e condutores embutidos que entupiam 

facilmente e ameacavam com infiltracoes o interior da casa . A principal contribuicao do 

neoclassico a arquitetura da casa-grande foi a composicao mais ordenada de suas fachadas, 

dando-lhes aspecto mais pensado que o das construcoes coloniais. Quanto a distribuicao 

interna das casas, as mudancas trazidas pelo neoclassico demoraram a ser aceitas. As fazendas 

mais antigas foram ainda calcadas nos modelos tradicionais, setecentistas, sem corredores que 

organizassem a circulacao e com alcovas em vez de quartos com janelas abrindo para fora. 

Segundo Freire (1950), a casa-grande sempre ocupava uma posicao de dominio com 

relacao as outras construcoes da fazenda, geralmente fechando um grande espaco 

quadrangular em torno do qua! agrupavam-se as demais edificacdes — a senzala, a tulha e as 

oficinas. 

Oliveira (2002), afirma que falar de patrimonio ambiental, assim como de patrimonio 

cultural em geral, significa, de maneira direta ou indireta, reportar-se a memoria social de 

onde se projetam as significacdes que vao informar as representacdes das construcoes e dos 

seus habitantes. 

Segundo Crichino (2000), a memoria refere-se precisamente a uma relacao entre o 

passado e o presente, ou seja, a historia em torno de um dado signiricativo do fenomeno 

humano - a mudanca. Se nao houver memoria, a mudanca sera sempre fator de alienacao e 

desagregacao, pois ficaria faltando uma plataforma de referencia e cada ato seria uma reacao 

mecanica, um mergulho do vazio para outro vazio. 

O mesmo autor diz que ter consciencia historica nao significa apenas informar-se 

sobre coisas acontecidas, mas perceber o universo social como algo submetido a um processo 

continuo de formacao cultural. E a memoria que funciona como instrumento biologico-

cultural de identidade, de preservacao e de desenvolvimento. Esse passado que a memoria 

incorpora a experiencia individual e coletiva, com base no presente e projecao no futuro, 

determina a condicao de sujeitos historicos. 

Almeida (1994), afirma que as sociedades em desenvolvimento, em geral, tern 

comportamentos tolerantes em relacSo a destruicao do seu patrimonio cultural e nem sempre 

conseguem vislumbrar que a adaptacao e a interacao com o meio dao lugar a um complexo 
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cultural criativo, testemunhando o processo da evoluc§o historica, ou seja, precisa ser 

conservado. 

A fixidez e o principal problema da preservacao, que constitui eixo fundamental de um 

patrimonio ambiental construido, quando nao se quer reduzido a coisas, tal como os 

monumentos arquitetonicos historicos, que ilusoriamente, apresentam-se de formas 

autdnomas e objetivadas, capazes de estabelecerem relacdes entre si, independentemente dos 

homens que as produziram. (CRICHINO, 2000). 

Preservar e uma forma de resistencia a expropriacao generalizada que exereem as 

forcas economicas nas sociedades como as de base capitalista, em que o espaco reduz-se a 

mercadoria. Portanto, ao inves da preservacao conflitar com desenvolvimento economico, que 

deveria supor uma ampliacao da responsabilidade social, ela vem a ser, precisamente, uma 

das exigencias desse mesmo desenvolvimento do qual a sociedade sera a beneficiada 

(CRICHINO, 2000), OLIVEIRA (2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I.1.2.2 Arq uitetura de terra 

De acordo com Lourenco (2001), a arquitetura de terra constituiu-se como um 

excelente veiculo para o estudo das culturas e historia de diversos povos, pois ha uma 

infinidade de diferentes formas de construcao com terra que correspondem a diferentes 

culturas e modos de vida de diferentes povos. 

A reurjlizacao da terra como material de construcao surgiu numa tomada de 

consciencia sobre a necessidade de estudar diversas alternativas ambiental e economicamente 

sustentaveis para a construcao. 

A crise do petroleo, na decada de setenta, suscitou as primeiras discussoes em torno do 

tema da poupanca de energia. Nas decadas mais recentes, os indices elevados de emissdes de 

poluentes e o agravamento dos problemas ambientais dai resultantes, mantiveram a discussao 

na ordem do dia. 

Preocupacdes de ordens economicas e ambiental mente sustentaveis elegeram a terra 

como uma alternativa a construcao corrente em concreto armado. 

Segundo Minke (2001), a terra como matena-prima na elevacao de alvenarias, de 

abobadas e de outros elementos construtivos, tern sido empregada desde o periodo pre-

historico. Na Turquia, na Assiria e em outros lugares no Oriente Medio, foram encontradas 

construgoes com terra apiloada ou moldada, datando de 9000 a 5000 a.C. No Egito antigo os 

adobes de terra crua, assentados com finas camadas de areia, eram utilizados na construcao de 



11 

fortificacdes e residencias, e uma especie de argamassa feita de argila e areia era material de 

preenchimento de lajes de cobertura estruturadas com troncos rolicos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As Mural lias da China 

tambem foram edificadas com argila apiloada entre alvenarias duplas de pedra. 

O termo taipa, genericamente empregado, significa a utilizacao de solo, argila ou terra 

como materia-prima basica de construcao, de origem provavelmente arabe, entrando para a 

lingua portuguesa por influencia mourisca. 

Uma relacao estreita entre os conhecimentos adquiridos ao longo de uma experiencia 

milenar do uso deste material e o recurso as novas tecnologias para a sua aplicacao tern 

demonstrado uma abordagem conscienciosa e sabia sobre estas materias. 

Os solos que nao possuem as caracteristicas desejadas para determinados tipos de 

construcoes podem ser melhorados acrescentando-se a eles um ou mais estabtlizadores. De 

acordo com Mesa Valenciano (1999), cada estabilizador devera atender a uma ou duas das 

seguintes condicdes: 

• aumentar a resistencia a compressao ou ao impacto da construcao e tambem reduzir 

sua tendencia a expansao e contracao, mantendo unidas as particulas do solo; 

• reduzir ou eliminar a absorcao de agua (que causa inchamento, retracao e abrasao) 

selando todos os oriflcios e cobrindo as particulas de agua com uma capa impermeavel; 

• reduzir o agretamento logrando flexibilidade o que permite ao solo elastecer-se e 

contrair-se ate certos limites; 

• reduzir a excessiva expansao e contracao quando os solos sao reforcados com 

materiais fibrosos. 

Justi Pisani (2004) citando Minke (2001), diz que as construcoes com terra como 

materia-prima basica apresentam vantagens e desvantagens em relacao a outros materiais 

classicos de construcao. 

Vantagens: 

• a terra crua regula a um idade ambiental: o barro possui a capacidade de absorver e 

perder mais rapidamente a umidade que os demais materiais de construcao; 

• a terra armazena calon como outros materiais densos como as alvenarias de pedra, o 

barro armazena o calor durante sua exposicao aos raios sol ares e perde-o Jentamente 

quando a temperatura externa estiver baixa; 

• excelente conforto termoacustico; 
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• as construcoes com terra crua economizam muita energia e diminuem a contaminac&o 

ambiental. As construcoes com terra praticamente nao contaminam o ambiente, pois 

para prepara-las necessita-se de 1 a 2% da energia despendida com uma construcao 

similar com concreto armado ou tijolos cozidos; 

• O processo e totalmente reciclavel: as construcoes com terra podem ser demolidas e 

reaproveitadas multiplas vezes. Basta fragmentar e voltar ao processo de preparo da 

massa de terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desvantagens: 

Nao e um material de construcao padronizado: sua composicSo depende das 

caracteristicas geologicas e climaticas da regiSo. Podem variar composicao, resistencias 

mecanicas, cores, texturas e comportamento. Para avaliar essas caracteristicas sao necessarios 

ensaios que indicam as providencias corretivas para corrigi-las com aditivos: 

• E permeavel: as construcoes com terra crua sao permeaveis e estao mais suscetiveis as 

aguas, sejam pluviais, do solo ou de instalacdes. Para sanar esse problema e necessaria 

a protecao dos elementos construtivos: seja com detalhes arquitetdnicos ou com 

materiais e camadas impermeaveis. 

• Ha retracao: o solo sofre deformacdes significativas durante a secagem gerando 

fissuras e trincas. 

As pesquisas e avancos tecnologicos que se tern efetuado relativamente a construcao 

em terra exploram caminhos diversos tais como: 

• Adicao de elementos naturais e/ou sinteticos a terra, para melhorar as suas 

caracteristicas e adaptabilidade para as construcoes; 

• Introducao de elementos adicionais de reforco estrutural, para melhorar 

comportamentos aos sismos; 

• Estudo de formas arquitetdnicas e dimensdes dos elementos mais adequadas a 

construcao em terra. 

Segundo Lourenco (2001), uma relacao estreita entre os conhecimentos adquiridos ao 

longo de experiencia milenar do uso deste material e o recurso as novas tecnologias para a sua 

aplicacao, tern demonstrado uma abordagem conscienciosa e sabia sobre estas materias. A 

arquitetura em terra podera nao ser encarada como a solucao global para o futuro, pois seus 

cam pos de aplicacao serao limitados, mas vastos comparativamente com a sua utilizacao 

atrial. 
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Conforme Lourenco (2002), as construcoes em terra tern tecnicas construtivas 

relativamente simples, utilizando materias-primas locais e poucos recursos materiais. Ela 

devera estar de acordo com as referdncias culturais da contemporaneidade, ainda que dependa 

sempre das referencias especificas de um lugar. As materias-primas principals sao: a terra 

(argila e areia), floras vegetais e agua. Existem varias formas de construcao com terra, de 

acordo com diferentes condicoes climaticas, geologicas e culturais das regioes. 

Quaisquer que sejam as tecnicas escolhidas, deverao ser coletadas, preliminarmente, 

amostras de solo, para ser anal isada e determinada sua composicao, podendo ser necessaria a 

adic3o de areia ou argila. Embora seja dificil encontrar mao de obra experiente para trabalhar 

com terra crua, as tecnicas podem ser rapidamente assimiladas, desde que sob orientacao 

adequada. 

A terra e ainda hoje empregada na construcao de fundacdes, paredes, pisos e tetos, 

podendo ser usada como "argamassa" de consistencia plastica ou compactada para formar 

tijolos ou blocos de adobe. 

Mesa Valenciano (1999), afirma que modernamente adota-se a pratica de estabilizar o 

solo com aditivos quimicos, tais como o cimento, a cal, o DS-328, o CON-AID, a borra de 

carbureto, cinzas volantes, escorias de alto-forno e materiais pozolanicos em geral, com a 

final idade de se obter tijolos e blocos, nao apenas mais resistentes, mas, tambem, de maior 

estabilidade volumetrica, maior durabilidade e menores permeabilidade e compressibilidade. 

No entanto, e possivel distinguir metodos basicos de construcao que utilizam a terra crua, tais 

como a taipa, o adobe, o BTC, o solo-cimento e o solo-cal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.2.2.1 Taipa 

Sistema construtivo em que se emprega a terra umedecida ou molhada na confeccao de 

paredes e muros de fechamento, pode ser do tipo: 

i) de pilao: construcoes de paredes monoliticas de espessura variadas, colocando 

a terra entre moldes laterais, a terra e comprimida em formas de madeira que 

funcionam como um tipo de molde; 

Lourenco (2001) diz que a taipa e um metodo mais facil e expedito de utilizar que o 

adobe. A sua maior plasticidade e possibilidade de formas as tornam um metodo muito 

escolhido. A sua utilizacao e possivel mesmo em climas mais umidos, apresentando boa 
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resistencia tanto a chuva como a temperaturas baixas. Devi do a sua natureza ser muito porosa 

suporta longos periodos de chuva sem perder resistencia. No entanto, nos climas mais 

rigorosos, recorre-se quase sempre a metodos de protecao das paredes, utilizando-se ainda 

uma cobertura com beiral e uma fundacao impermeabilizada. 

Justi Pisani (2004) relata ser a taipa encontrada no periodo colonial brasileiro, 

executada com terra retirada de local proximo a construcao devido as dificuldades de 

transporte e ao volume grande de material. As argil as sao escolhidas pelo proprio taipeiro que 

conhecia de forma empirica as propriedades fisicas do material e do componente construtivo, 

selecionando-a atraves do tato e visualmente. 

Justi Pisani (2004) citando Schmidt (1946), informa ainda que os solos preferidos 

eram os vermelhos, vindo a seguir os roxos e os pardos, por apresentarem uma "liga" ou 

,,trabalhabilidade
,, maior. Devera estar isento de areias ou pedregulhos e de humus e outros 

materiais organicos, tais como gravetos e restos de vegetacao, pois esses podem afetar a 

resistencia final do material. A terra e removida de uma certa profundidade para evitar as 

impurezas acima citadas e por apresentar normalmente um grau de umidade satisfatorio, nao 

necessitando da adicao de agua para compor a dosagem correta. A massa e preparada por 

meio de esfarelamento do solo; pulverizacao de agua com cuidado para nao formar "carocos" 

e seguido de um amassamento, -que podera ser realizado com as maos ou com os pes. A 

operacSo so termina apos a obtencao de uma massa homogenea. 

Albernaz e Lima (1998) citam a possibilidade de acrescentar outros componentes 

durante o amassamento, como a areia, a cal, o cascalho, a libra vegetal e o estrume de 

animais. 

Relata Lourenco (2002) e Justi Pisani (2004) que a terra e deitada num molde para ser 

prensada (com um pilao ou com um compressor pneumatico) apenas com a sua umidade 

natural, em camadas de 10 a 15 centimetros. O apiloamento e interrompido quando a taipa 

emite um som metalico caracteristico, o que significa a minima quantidade de vazios ou que o 

adensamento manual maximo das argilas foi atingido. Ao secar, endurece, apresentando uma 

consistencia semelhante as argamassas de cimento. Os moldes tradicionais (taipais) sao em 

madeira. As cofragens em madeira sao atualmente substituidas, em algumas regioes, por 

paineis metalicos, integrais e deslizantes. sistemas mecanicos de compactacao. Para este 

processo, recorre-se quase sempre a terra aditivada com cimento ou cal. As principals 

dificuldades estao em reunir uma boa terra e garantir boas condicdes de umidificacao da 

mesma, para obter uma compactacao eficaz. As tecnologias utilizadas sao inumeras, 
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consoante as varias regides do globo. A taipa foi o metodo escolhido para a maioria das 

construcoes "Amigas do Ambiente" do Novo Mexico. 

Justi Pisani (2004) acrescenta ainda que os taipais possuem medidas que variavam de 

100 a 150 centimetros de altura por 200 a 400 centimetros de comprimento, compostos por 

tabuas presas a um sarrafo, formando um tabuado com juntas de topo para as tarn pas ou lados, 

distanciadas, em funcao da espessura da parede por outro tabuado denominado de frontal e 

presas com paus rolicos denominados de agulha ou cangalha na horizontal e costa na vertical, 

formando uma especie de caixa sem fundos, conforme mostra a Figura 1. Como no periodo 

colonial as tabuas eram cortadas manualmente, por meio de enxds, os taipais tinham um 

grande valor e chegaram a ser inventariados como bens. 

Figura 1 - Taipal para execucao da parede 

de taipa de pilao. 

Fonte: Justi Pisani (2004), adaptado de 

Corona & Lemos (1972). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•J I 

Figura 2 - Primeiras fiadas de 

elevacao de parede de taipa de pilao 

Fonte: Justi Pisani (2004). 

Os taipais sao dispostos de modo a formar fiadas horizontais de blocos de taipa e tern 

as juntas verticais normalmente desencontradas. Na primeira fiada o taipal e apoiado 

diretamente no solo, conforme e apresentado na Figura 1. Sobre as fundacdes e para as fiadas 

subsequentes eram colocadas transversalmente a espessura madeiras rolicas a dois tercos da 

altura, de modo que quando da execucao da proxima fiada, as agulhas ou cangalhas de baixo 

eram enfiadas no orificio (denominado de codo) deixado apos a retirada dessa madeira que 

tinha permanecido dentro do bloco de taipa anterior. Nas taipas remanescentes desse periodo 
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as mareas da execucao sao facilmente detectaveis, tanto das camadas de terra apiJoadas, como 

dos tipos de juncdes dos blocos de taipa e tambem dos orificios ocupados para a elevac3o do 

macico de taipa. Esses orificios recebiam uma argamassa de terra apos a retirada do taipal e 

antes do revestimento. JUSTI PISANI (2004). 

O tempo de secagem das paredes de taipa de pilao varia de 3 a 6 meses, dependendo 

da altura e espessura da parede, tipo de solo utilizado e concticdes climaticas. Os 

revestimentos s6 se iniciavam apos a secagem das mesmas para que houvesse aderencia e 

variavam de acordo com a regiao, podendo ser de tabatinga, argamassas com cal de 

sambaquis, areia e de esterco de animais para que as fibras vegetais presentes deem uma 

estrutura ao sistema. 

ii) pau-a-pique: e feita uma trama com sarrafos de madeira, cujos espacos vazios 

sao preenchidos com terra umedecida. Depois todo o conjunto e revestido com 

a mesma materia prima. 

Segundo Justi Pisani (2004), as paredes de taipa de pau-a-pique (dependendo da regiao 

e da epoca tambem recebem o nome de taipa de sebe; de mao; barro armado; taipa de 

pescocao e tapona e sopapo) foram muito empregadas em todo o Brasil desde o inicio da 

colonizacao. Quase sempre faz parte de uma estrutura de madeira bastante rigida, formada por 

esteios, vigas baldrames, frechais e vergas superiores e inferiores. Serve como vedo de uma 

estrutura independente ou como paredes internas de edificacdes com paredes externas de taipa 

de pilao. 

A estrutura de madeira e montada com esteios, com seccao normalmente quadrada, de 

palmo de lado, enterrada no solo a profundidades variaveis, com um tipo de fundacao 

formada pela continuidade do tronco em que era cortado o esteio, denominada popularmente 

de nabo. Para evitar o ataque de animais xilofagos o nabo 6 crestado a fogo. No nivel do piso, 

esses esteios fincados no solo recebiam encaixes para a colocacao de vigas baldrames mais 

altas que o solo para evitar a penetracao da agua, pois a madeira e um material muito 

perecivel com a variacao da umidade. Sobre as vigas apoiavam-se os barrotes de sustentacao 

dos assoalhados, que era o piso mais empregado nesse sistema construtivo. 

Na parte superior os esteios recebem a carga dos frechais, apoiados ou encaixados, 

formando uma estrutura independente, popularmente denominada de gaiola. A maioria das 

pecas de madeira e de lei, que sao mais duras e resistentes. Entre os frechais e as vigas 

baldrames sao encaixados em rebaixos os paus, frequentemente com seccao circular que varia 
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de acordo com o tipo e a idade da arvore de origem, de menor espessura dos esteios. 

Perpendicularmente aos paus sao amarradas com cipds outras pecas ,de madeira mais finas, 

denominadas de varas, de um dos lados, dos dois paralelos ou alternados, conforme mostra a 

Figura 3. 

Montada essa tram a, a aparencia e de uma gaiola, com vaos qiiadri lateros que variant 

de 5 a 20 centimetros de lado. Apos a amarracao da trama, a terra previamente escolhida e 

transportada ate um terreiro onde e preparada a massa ou "barro", que devera ter uma 

plasticidade maior que a da massa utilizada na taipa de pilao para poder ser manuseada. 

Normalmente dois trabalhadores taipeiros colocam-se em lados opostos da trama e com as 

maos pegam uma quantidade de barro que concomitantemente e prensado energicamente 

contra a trama. O barro pode ser prensado tambem com as maos, de apenas um dos lados, por 

apenas um taipeiro, mas o preenchimento dos vaos e menos eficiente. Dessa fase executiva 

surgem os nomes como taipa de mao, tapona, pescocSo ou sopapo. 

O tempo de secagem de uma parede, que varia em media de 15 a 20 centimetros de 

espessura, e de aproximadamente um mes, quando entao podera receber revestimentos, 

tambem utilizando a terra para ter aderencia a parede. 

As paredes de taipa de mao sao empregadas interna ou externamente, com 

predominance de utilizacao em divisorias internas, devido a sua leveza, menor espessura e 

menor tempo de execucao, quando comparada com a taipa de pilao. 

Figura 3 - Detalhe da taipa de mao 

Fonte: Justi Pisani (2004). adaptado de Vasconcellos (1961). 
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concreto dosado a razao de 300 kg de cimento por m ; 

• modulo de Young entre 200 e 300 MPa; 

• condutibilidade termica ao redor de 0,7 W/mK; 

• fissuracao e retracao excessivas; 

• desprendimento do revestimento a base de cimento; 

• apodrecimento das floras vegetais. 

Estes mesmos autores mencionados pesquisaram tecnicas modernas de fabricacao 

de adobes e concluiram que: 

• a adicao de palha parece ter alguma acao sobre a resistencia mecanica a 

compressao, influencia esta de forma menos benefica a medida em que o teor de cimento 

aumenta; 

• sem a adicao de palha, o comportamento do adobe a ruptura e do tipo fragil e, 

com palha, distintamente mais ductil; 

• a resistencia a compressao e um parametro secundario em comparacao com a 

elasticidade e permeabilidade ao ar; 

• os imperativos elasticidade e permeabilidade ao ar excluem o uso de aglomerantes 

hidraulicos como estabilizadores de adobes; 

• a durabilidade do produto depende quase que integralmente do revestimento 

superficial e da protecao contra a acao da agua de chuva. 

Nomes como Francois Cointeraux, que, a partir de 1790, desencadeiam o interesse 

por uma arquitetura moderna em terra com a publicacao de diversos trabalhos e textos, e Jean 

Dethier, protagonizaram o movimento que promoveu a ideia de construcao com terra crua, 

especificamente o adobe, demonstrando a viabilidade tecnica, economica e socio-cultural 

deste tipo de construcao, tendo como exemplo um bairro que foi construido em L'lsle 

d'Abeau, perto de Lyon, inaugurado em 1985. 

Figura 5 - Le Domaine de la Terra (O dominio 

da terra) - L'isle d'Abeau - Franca. (1985) 

Fonte: Foto publicada pela Companhia de 

Arquitectura e Design/Patricia Lourenco, 2001 
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Este projeto foi pensado de forma a aliar a operacionalidade no terreno com uma 

pesquisa tecnologica, nao descuidando dos fatores socioculturais. 

Trabalhando com o que denominaram de "adobes manuais", ou seja, adobes moldados 

em formas, sem prensagem, Lavinsky et al. (1991) pesquisaram tres solos cujos teores de 

argila eram iguais a 22, 35 e 35% (teores de silte mais argila iguais a 60, 54 e 57%, 

respectivamente), e com eles mo Ida ram blocos de 7 x 11 x 23 cm e 10 x 11 x 23 cm, com um 

teor de agua de amassamento igual a 40%, em volume, em relacao a massa do solo, secando-

os em tres condicoes diferentes: a sombra, ao sol (com protecao de PVC) e em secador de 

cacau. 

O periodo de secagem ao sol e a sombra foi de 27 dias; a secagem em secador de 

cacau foi de 3 dias, apos 20 dias de secagem a sombra. Apos submeterem blocos inteiros a 

ensaios de compressao simples, cujos resultados estao registrados no Quadro 1. Os autores 

concluiram que a condicao de secagem n3o teve efeito significativo na resistencia a 

compressao, salvo no caso do solo I (menos arenoso), para o qual a secagem em secador de 

cacau permitiu alcancar maior valor de resistencia a compressao simples. O solo I I I , por sua 

vez, apresentou o menor valor de perda de material por escovacSo, nos ensaios de 

durabilidade, indicando menor grau de erodibilidade que os demais. Por outro lado, os blocos 

de adobe manuais n3o resistiram ao teste de absorcao de agua, tal como concebido para o 

solo-cimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (NBR 10836). 

Quadro 1. Resistencia a compressao de blocos de adobe, em kgt7cm2, e perda por escovacao 

no ensaio de durabilidade (*) 

1 Tipo de material 
Condi -oes de secagem Perda por 

1 Tipo de material 

Ao sol A sombra Em secador de cacau Media 
escovacao (%) 

Solo I 4,49 5,12 5,22 4,97 2,8 

Solon 5,91 5.34 5,60 5,60 2.3 

solo in 5,33 5,54 5,55 5,48 1,2 I 

Solo-cimento(l:20) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— — — 3.89 8.6 

Fonte: L A V I N S K Y et a i (1991 ) 

(*) 10 escovacoes da face com 7 x 23 cm, com escova de pelos de aco, sob pressao de 2 kg 
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1.1.2.2.3 Solo-cimento 

Segundo Andrade Filho (1989), a conceituacao do solo-cimento teve origem em 

Sallsburg no ano de 1917. O autor afirma, entretanto, haver poucos usos relatados ate 1932, 

quando se tern noticia dos primeiros trabalhos cientificamente controlados, atraves da sua 

utilizacao na pavimentacao de 17.000 m
2 em Johnsonviile, Carolina do Sul, EUA. 

De acordo com Freire (1976), a utilizacao do cimento como agente estabilizador de 

solos teve inicio nos EUA em 1916, quando foi empregado para solucionar problemas 

causados pelo trafego de veiculos de rodas nao pneumaticas. Desde entao, o solo-cimento teve 

grande aceitabilidade, passando a ser utilizado na construcao e pavimentacao de estradas de 

rodagem e vias urbanas, construcao de aeroportos e acostamentos, revestimentos de barragens 

de terra e canais de irrigacao, fabricacao de tijolos, pavimentacao de patios industrials e de 

areas destinadas ao estacionamento de veiculos, construcao de silos aereos e subterraneos, 

construcao de casas e pavimentacao de estabulos, alem de muitas outras aplicacdes. 

O interesse pelo assunto no Brasil deu-se a partir de 1936, atraves da Associacao 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP), que regulamentou, fomentou e pesquisou a sua 

aplicacao, levando, em 1941, a pavimentacao do Aeroporto de Petrolina-PE. A rede 

pavimentada de solo-cimento no Brasil alcancava, em 1970, a casa dos 7.500 quildmetros. 

Segundo Segantini (2000), o solo-cimento e classificado em duas categorias: SCC -

solo-cimento compactado; e SCP - solo-cimento plastico. No caso do SCC a agua devera ser 

adicionada em quantidade suficiente, de modo a possibilitar a maxima compactacao e a 

ocorrencia das reacdes de hidratacao do cimento. Para o caso do SCP a agua devera ser 

adicionada ate que se obtenha um produto de consistencia plastica, de aspecto similar ao de 

uma argamassa de emboco. 

Inspirado nas possibilidades tecnicas e econdmicas de antigos metodos, o Professor 

Francisco Casanova, aperfeicoou uma tecnica de construcao denominada de solo-cimento, 

capaz de diminuir o custo de construcao de uma casa em ate 50%, utilizando o proprio solo e 

um pouco de cimento nas fundacdes e na confeccao de tijolos. 

Segundo Casanova (2003), o solo cimento e um sistema construtivo em que os 

materiais fornecidos pelo prdprio solo sao misturados com agua e cimento, numa proporcao 

de cimento que varia entre 5 e 10%, dependendo da consistencia do solo.. Esta mistura e 

prensada em maquinas manuais ou hidraulicas para adquirir forma. Feita a modelagem, o 

tijolo sotre processo de cura permanecendo em ambiente umido, sem vento e sem sol, 
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podendo ser empregado na obra apos sete dias. As pecas sao produzidas para ser 

simplesmente encaixadas uma nas outras, dispensando o uso de argamassa. 

Figura 6 - Tijolos de solo-cimento 

Fonte: Casanova 2003. 

Casanova (2003), reporta-se ainda que o solo-cimento tern como vantagens adicionais 

oferecer um conforto termico e acustico muito superior ao das construcoes convencionais e o 

local de obra e muito mais limpo, pois gera muito pouco entulho. Outros fatores adicionais, a 

exemplo da economia de energia na sua producao e eliminacao do custo do frete, contribuem 

para a sua utilizacao, pois o solo do proprio local da obra podera ser usado na confeccao dos 

tijolos. Outra vantagem que merece ser ressaltada e que ao contrario dos tijolos de argila 

queimada, que quando sao quebrados tern que ser jogados tbra, os de solo-cimento poderao 

ser moidos e reaproveitados. 

Para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCP (1985), tijolos de solo-cimento apresentam as seguintes vantagens: 

• podem ser produzidos com o proprio solo do local e no canteiro de obras; 

• requerem argamassa de assentamento e de revestimento de espessura minima e 

uniforme; 

• podem dispensar o uso de revestimentos, desde que protegidos da acao direta da 

agua; 

• nao consomem combustivel na fabricacao por dispensarem a queima; 

• utilizam, basicamente, mao-de-obra nao especializada. 

Os solos mais adequados para a fabricacao de tijolos de solo-cimento sao, segundo a 

ABCP (1985), os que possuem as seguintes caracteristicas: 

• porcentagem passando na peneira ABNT 4,8 mm (n° 4): 100%; 

• porcentagem passando na peneira ABNT 0,075 mm (n° 200): 10 a 50%; 
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• limite de liquidez: < 45%; 

• indice de plastic-idade: < 18%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1 - Criterio para a selecao dos solos 

CARACTERISTICA REQUISITOS(%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

%  p assan d o na p en ei r a ABN T 4 , 8 m m ( N 0 4 )  1 0 0 

%  p assan d o n a p en ei r a ABN T 0 ,0 7 5 m m ( N°  2 0 0 )  10 a 50 

l im i t e d e l i qu idez <, 4 5 

l im i t e d e p l ast i ci dade <  18 

Fonte: GRANDE, 2003. 

1.1.2.2.5 Solo-cal 

Mesa Valenciano (1999) citando Picchi et al. (1987), res sal ta que a adicao de cal ao 

solo provoca floculacao de suas particulas e, consequentemente, alteracdes nas suas 

propriedades geotecnicas, que sao as seguintes: aumento do limite de plasticidade e 

diminuicao do limite de liquidez e do indice de plasticidade; achatamento das curvas de 

compactacao, com aumento do 4:eor de umidade otima e diminuicao do peso especifico 

aparente seco maximo, alem de aumento na resistencia, durabilidade e estabilidade 

volumetrica. Pesquisando a fabricacao de tijolos de solo-cal, os autores tomaram amostras dos 

horizontes B textural e B latossolico de um solo Terra Roxa Estruturada e as trataram com 

diversos teores de cal calcica e dolomitica; com essas misturas e com o auxilio de uma prensa 

manual, foram confeccionados tijolos os quais foram submetidos a dois processos diferentes 

de cura: a cura umida (25oC e 100% U.R.) e a termica (40oC e 100% U.R.). Os tijolos foram, 

entao, ensaiados em laboratorio, e os resultados permitiram aos autores concluir que: (1) nos 

dois tipos de cura, a cal calcica manteve resultados superiores; (2) para am bos os tipos de cal, 

a cura umida mostrou-se melhor; (3) a resistencia do tijolo cresce com o teor de cal, mas 

apresenta um pico em 10%, para tempo de cura de 28 dias; (4) a absorcao de agua diminui 

ligeiramente com o teor de cal e com curas umidas e termicas; (5) a variacao dimensional dos 

tijolos de solo-cal e bastante baixa, significando um bom comportamento do tijolo na 

alvenaria. 
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1.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J Uso do solo rural 

O planejamento agricola orientado por preceitos da politica ambiental constitui um 

instrumento fundamental no processo de gestao do espaco rural e da atividade agropecuaria. 

Este quando bem realizado racionaliza as acdes, tomando-se instrumento de sistematizacao de 

informacoes, reflexao sobre os problemas e especuJacao de cenarios potenciais para o 

aproveitamento dos recursos naturais. 

Segundo a Agenda Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (CPRH), 

monopolizadora da ocupacao do solo, a cana, em sua expansao, tern motivado a destruicao de 

grande parte da cobertura florestal das varzeas e das encostas com altas declividades, apesar 

das restricoes dessa ultima categoria de area ao uso agricola, especialmente a culturas 

temporaries. 

O levantamento do uso do solo numa regiao torna-se um aspecto de interesse 

fundamental para a com preen sao dos pad roes de organizacao do espaco. Qualquer que seja a 

aparencia ou caracteristicas do uso da terra, raramente permanecera inalteravel. Desse modo, 

ha a necessidade permanente de atualizacao constante dos registros de uso da terra para que 

suas tendencias possam ser analisadas (LOCH, 1984). 

Lombardo (1980) avaliou a importancia do levantamento de uso da terra, 

considerando-o necessario para evitar o uso inadequado e desordenado do meio ambiente. 

Afirma, ainda, que o mau uso da terra acarreta consequencias tais como inundacoes, erosSes 

intensas, assoreamento incontrolados de reservatorios e cursos d'agua. Nesse sentido os 

mapas de uso do solo sao capazes de fornecer informacoes muito uteis sobre as 

caracteristicas do terreno. 

Segundo Friedman, 1960, "o planejamento e uma atividade pela qua! o homem, 

agindo em conjunto e atraves da manipulacao e do controle consciente do meio ambiente, 

procura atingir certos fins ja anteriormente por ele mesmo especificados" Partindo dessa 

definicao de planejamento, deduz-se que o processo tern uma serie de eta pas a serem 

seguidas e alguns objetivos a serem alcancados. 

No planejamento deve-se ter em conta sua: 

• Viabilidade Economica, que diz respeito aos custos e receitas envolvidos no 

projeto, as condicdes de financiamento, a capacidade de pagamento, dentre 

outras; 



25 

• Viabilidade Tecnica, isto e, o planejamento deve ser compativel com a 

disponibilidade de materia-prima, de equipamentos, de know-how, de pessoal 

especializado, dentre outras; 

• Viabilidade Politica e Institucional, isto e, deve-se considerar a situacao legal, a 

aceitabilidade do piano pelos responsaveis por sua execucao e pelos que serSo 

atingidos pelo processo. 

Segundo Duarte et al (2004), o crescimento economico e a exploracao do meio rural 

tern sido constantemente prejudicados pela falta de um planejamento real, que tenha como 

base o conhecimento dos recursos naturais. 

Com relacao as vantagens de sua utilizacao, assiste-se atualmente no pais a ocupacao 

do solo conduzida por pressdes populacionais ou econdmicas em total desrespeito a aptidao 

agricola das terras. A nao adocao de criterios tecnicos no planejamento tem agravado os 

problemas ambientais. Lamentavelmente, o homem ao realizar a adaptacao das terras para as 

exploracoes agricolas, modifica as caracteristicas dos solos e nao absorve os fatores 

limitantes, favorecendo a agressao das mais variadas formas, tomando-os deteriorados. 

O mais impressionante ainda e constatar que o agricultor, aquele que depende 

basicamente do solo agricola para sobreviver, concorra para facilitar a sua destruicao (S1LVA 

et al. 1999). Nas ultimas decadas, o aumento da producao agricola e da produtividade e, as 

consequentes intensificacoes do uso do solo, trouxeram preocupacoes relacionadas aos 

impactos ambientais e a conservacao dos recursos naturais a curto, medio, e longo prazos. 

Para reverter essa situacao e importante que sejam levantadas as caracteristicas e 

propriedades dos recursos naturais, bem como sua disposicao na paisagem geral, o que 

possibilitara uma avaliacao do seu potencial e de suas limitacdes. Para acompanhar a 

dinamica da ocupacao e utilizacao do solo e preciso dispor de tecnica que facilitem a 

ordenacao dessa ocupacao e que sejam passiveis de tratamentos automatizados. Entre as 

tecnicas estao os sistemas de informacoes geograficas (SIGs), os quais possibilitam 

combinacoes de informacoes provenientes de diferentes procedimentos tecnologicos para a 

producao de novas informacoes em tomadas de decisoes de contextos os mais diversificados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.2.4 Tipologia Arquitetonica da casa-grande. 

De acordo com Lussy (1993), uma unidade rural, como uma fazenda ou sitio, alem de 

ser um local de producao agropecuaria, costuma ser o local de moradia de muitos funcionarios 
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e do proprietario rural, tcstemunhas existenciais de uma arquitetura rural, pautada pela 

funcionalidade, estetica, baixo custo e tecnicas simples. 

Quando o produtor niio reside na sua propriedade, no minimo, possui uma casa dentro 

de suas terras para poder passar algum tempo por la, quando necessario. As casas de fazendas 

e sitios sao de modo geral, construidas de maneira a atender as necessidades especificas de 

seus proprietaries, levando-se em conta alguns importantes fatores como: 

• a casa como residencia fixa (se o proprietario realmente mora no imovel); 

• a casa utilizada regularmente, quando dela necessita por alguns dias ou 

semanalmente; 

• a casa e utilizada apenas esporadicamente, como "casa de campo"; 

• a regi5o onde se encontra a propriedade (estilo arquitetonico predominante na 

regi5o); 

• clima (se sSo muito chuvoso, frio, quente e com grande variac3o de temperatura); 

• construct de areas de lazer (piscinas, quadras de esportes, etc.). 

Dependendo da regiao ou do gosto do proprietario a casa rural pode ser construida de 

acordo com os padrdes arquitetdnicos predommantes na regiao como, por exemplo: 

• casas em estilo colonial brasileiro (comum nos estados do nordeste, de Minus Gerais e 

Sao Paulo); 

• estilo imperial brasileiro (encontrado principalmente no estado do Rio de Janeiro); 

• "country" (estilo rural dos Estados Unidos, utilizado no interior do estado de Sao 

Paulo e regiao Centro Oeste); 

• construcoes normandas (muito utilizadas nos estados do Sul do Brasil e em regioes 

serranas),etc; 

Segundo Oliveira et al (2004), um fator muito importante nas construcoes rurais e a 

sua interacao com o ambiente, principalmente quanto aos aspectos paisagisticos e fimcionais. 

No aspecto funcional pode-se citar a utilizacao de pocos artesianos para o suprimento de agua 

da casa ou a construcao de sistemas no de bombeamento da agua de fonte proxima, devem ser 

feitas utilizando-se de criterios de funcionalidade (aproveitamento dos recursos naturais) e 

levando-se em conta o clima da regiao. De uma forma geral, a construcao devera visar o 

conforto dos usuarios proporcionando-lhes melhores condicoes de habitacao para que eles 

estejam sempre motivados a gostar da vida no local. 

Telles et al (1975) classifleam a arquitetura rural da casa-grande, segundo cinco 

tipologias, tais: 
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i)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipologia 1: o grande sobrado de muitas portas e janelas: o "casarao" 

antologico caracteristico, tambem das fazendas de bardes do cafe, nao sendo apenas de 

natureza rural, ao contrario, talvez o gdnero de construcao que mais comparece ao longo de 

nossa historia quando se trata de construir um grande predio, tanto urbano quanto rural, tanto 

civil quanto religioso - como os conventos e mosteiros que sao provavelmente os modelos 

mais comuns. 

Sao nesses casardes que a boa composicao arquitetonica faz-se mais necessaria e 

perceptivel. Aqui o acerto nas proporcdes e na relacao entre cheios e vazios, bem como a 

eventual ornamentacao, sao os unicos recursos para evitar a monotonia que as suas extensas 

fachadas com janelas e tudo o que a elas se refere sao primordiais na evolucao estetica 

desses sobrados. 

ii) Tipologia 2: Herdados dos engenhos de acucar do seculo X V I I I 

Em seu aspecto geral, essas casas, com alpendres, capelas e puxados que se 

acoplavam ao volume principal, expressam muito mais uma composicao acidental que 

uma intencao plastica determinada, consequencia de uma maneira de construir 

despretensiosa e primordialmente pratica. Sua estrutura era quase sempre de esteios de 

madeira sobre baldrame de pedra, e as paredes, de taipa de sebe. O telhado, de quatro 

aguas, espalha-se sobre os anexos em abas que prolongavam as aguas principals, 

dando as fachadas laterals um perfil caracteristico. E a propria irregularidade do todo, 

muitas vezes sublinhada pela tentativa de ordenar a composicao de alguns vaos, que 

empresta a essas casas uma graca especial. 

i i i ) Tipologia 3: Casas de um pavimento com um sobrado ao centro da fachada, 

ocupando uma area menor que a do terreo - tem uma longa genealogia urbana. 

Nas cidades a popularidade do genero, a partir de meados do seculo XVI I I , e 

atestada nao so pelos inumeros predios que ainda estao de pe em todo o Brasil 

como pelas descricdes e ilustracdes dos viajantes estrangeiros do seculo 

passado. Essa popularidade se explica talvez pelo perfil aristocratico que 

resulta da enfase dada ao corpo central, cujo volume mais alto transforma os 

corpos mais baixos, mesmo quando rudimentares, em "alas" laterais. Ao virar 

casa de fazenda e casa chacara, esse tipo de sobrado perde um andar e ganha 

geralmente uma varanda atraves da qual se faz o acesso ao jardim. 
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iv)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipologia 4: Caracteriza-se pelo volume compacto, coberto por grande 

telhado de quatro aguas, pelo alpendre que vai de um lado ao outro da fachada 

principal e pela massa sdlida de seu embasamento, um porao quase sem 

aberruras que se assenta pesadamente sobre o solo. Colunatas toscanas que 

conferem nobreza aos alpendres, todas aparentemente, do final do seculo 

xvni. 

Sao hoje conhecidas como casas de fazendas, mas na realidade, sao casas de engenhos. 

Esse periodo deixou a arquitetura brasileira, preciosos exemplares de construcoes civis nirais. 

Assim como as fazendas historicas representativas do legado dos "bardes do cafe", como 

eram conhecidos. Essas construcoes, comumente erguidas em pau-a-pique, representam um 

projeto arquitetonico que responde as necessidades da producao agricola, agregadas as 

necessidades de moradia. Dessa forma, o olhar perscrutador sobre os elementos componentes 

dos predios e as solucoes para a manutencao da produlividade pode identificar como vivia e 

produzia a sociedade brasileira de entao. Conceitos como conforto e eficiencia sao 

desvendados ao se observar a disposicao dos elementos caracteristicos desses edificios: a 

casa-sede, a senzala, o teneiro e o engenho. 

Alem da tecnica do pau-a-pique, outro traco peculiar a arquitetura rural desse periodo 

€ o excepcional aproveitamento-dos recursos dos terrenos, dominado pela racional idade do 

uso dos espacos de acordo com as demandas do processo produtivo. As construcoes se 

organizavam ao redor do terreiro, local de secagem do cafe. A casa grande, as tulhas (local de 

armazenamento dos graos) e a senzala compunham o con junto que ainda era complementado 

por roda d'agua e uma bateria de pildes. 

Segundo Miranda et al (1995), alem destas quatro classificacdes, ainda pode-se falar 

de uma quinta. 

v) Tipologia 5 ( classe de transicao): Casarao de um so pavimento ou de um 

pavimento sobre porao alto. Sua principal caracteristica, tbra a horizontalidade, 

e a existencia, ao centra da fachada principal, de uma escadaria de um ou dois 

lances levando a um patamar geral men te coberto por um pequeno copiar. Em 

alguns casos essa cobertura assume as dimensdes de um portico ou varanda, 

muitas vezes apoiado em colunas de ferro. 

A casa sobre porao alto - ou "habitavel"- parece ser de origem mais antiga. Sao deste 

genera, no seculo X V I I I , numerosas quintas portuguesas e alguns solares brasileiros. Na 

transposicao para a fazenda, esse tipo de residencia fidalga sofre a simplificacao de praxe 
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mas guarda a relacao hierarquica entre o terreo e o piano nobre, o que o diferencia do 

sobrado, onde os dois pavimentos tern a mesma altura e geralmenle servem, ambos, para 

habitacSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Engenhos 

1.2.1 Agroindustria 

Segundo M I A (1999), agroindustria e a atividade economica de industrializacao ou 

beneficiamento de produtos agropecuarios, com a caracteristica primordial de conservar e 

transform ar as materias-primas, bem como extrair e enriquecer ou concentrar os componentes 

que lhe agregam valores e que dentre elas destaca-se a agroindustria alimentar. 

Segundo Carvalho (1995), alguns historiadores, em 1560, destacaram que o acucar 

produzido na Capitania de Sao Vicente era a base da economia local e era tambem usado 

como moeda corrente: nao havia dinheiro em circulacao. 

Na primeira colheita da cana-de-acucar produzida nos arredores da Vila de Sao 

Vicente, Martini Afonso de Souza e seu irmao, se associaram com comerciantes tlamengos, 

compondo a chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sociedade dos Armadores do Trato, certamente uma das primeiras 

empresas do Brasil voltadas a producao do acucar, a agroindustria. 

Ainda o autor, afirma que ao mesmo tempo em que iniciou o ciclo do acucar no Pais, 

Martim Afonso de Sousa tambem comecou a industria nacional baseada na agricultura. 

Segundo Cordeiro (1945), "Sao Jorge dos Erasmos abre, para o Brasil, o primeiro 

ciclo economico e rasga mais largas perspectivas a colonizacao. Realmente, a industria 

brasileira iniciou-se em Sao Vicente." 

Simonsen (1937) ja observara que o ciclo da cana-de-acucar, na historia economica do 

Brasil, foi marcado por Sao Vicente, onde foi mstalado um engenho pioneiro em 1532. O 

cultivo sistematico da cana-de-aciicar no Brasil foi fator determinante para o estabelecimento 

da colonia, tornou-se o principal produto de comercio na Europa e gerou uma renda superior a 

todas as outras atividades na colonia. Alem disso, implantou-se uma ordem social e territorial 

no Brasil. 

Em 1535 foram instalados em Pernambuco os primeiros engenhos de moagem da cana, 

disseminados posteriormente no litoral da Bahia e na regiao de Campos (Rio de Janeiro) e que 

ate hoje sao grandes produtores. 
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Segundo o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) para 

consolidar a colonizacao portuguesa, a cana-de-acucar que foi introduzida no Brasil para 

garantir grandes lucros a metropole, tornou-se um dos produtos mais importantes do 

agronegocio brasileiro. Do auge durante o chamado ciclo da cana (seculos X V I e XVII ) aos 

dias de hoje, a cultura manteve uma forte participacao na economia nacional. Assim, a cultura 

da cana implicou na importacao seja da tecnologia, seja de uma grande forca de trabalho no 

Brasil. 

O Agronegocio, tambem chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agrobusiness ou agribusiness, e o conjunto de 

negocios relacionados a agricultura do ponto de vista econdmico. Costuma-se dividir o 

agronegocio em tres partes (wikipedia.org): 

• os negocios agropecuarios propriamente ditos; 

• os negocios a montante da agropecuaria, representados pelas industrias e comercios 

que fornecem insumos para os negocios agropecuarios. Por exemplo, os fabricantes de 

fertilizantes, defensivos quimicos, equipamentos, etc. 

• os negocios a jusante dos negocios agropecuarios. Sao os negocios "pos-porteira", 

aqueles negocios que compram os produtos agropecuarios, os beneficiam, os 

transportam e os vendem para os consumidores finais. Por exemplo, os frigorificos, as 

fabricas de fiacao, tecelagem e de roupas, os curtumes e as fabricas de calcados, os 

supermercados e varejistas de alimentos, etc. 

No agronegocio buscam-se solucdes tecnologicas para diminuir os desequilibrios 

sociais e tornar possivel a insercao do pequeno produtor no processo de desenvolvimento, 

dando-lhe uma base de conhecimento e tecnologia para a agroindustria familiar, e melhorando 

a acao dos sistemas de producao com base na economia e ecologia sustentavel da agricultura 

familiar. 

Hoje em dia, cada vez mais, grandes empresas estao associando a producao, o 

processamento, a armazenagem e a distribuicao de produtos agropecuarios. Sao conhecidos 

como integradores horizontais. 

Uma outra acepcao de agronegocio refere-se a produtores rurais altamente tecniticados 

que utilizam tecnicas de producao intensiva, como a mecanizacao e o uso de fertilizantes para 

aumentar a produtividade e a producao em contraposicao aos produtores que usam pouca 

quantidade de tecnicas modernas de producao. O resultado e a producao em massa de 

produtos e servicos e a conseqiiente diminuicao de seu preco ao consumidor final. 
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1.2.1.1 Agroindustria alimenticia 

i) Cana de Acucar 

A cana-de-acucar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Saccharum officinarum, e uma das seis especies do genero 

Saccharum, graminea altas provenientes do Sudeste Asiatic©. E uma planta da familia 

Poaceae , com as quais relaciona-se com a forma da inflorescencia, o crescimento do caule em 

colmos, e as folhas com laminas de silica em suas bordas e bainha aberta. 

De acordo com MIA (1999), o processamento da cana-de-acucar pode destinar-se a 

obtencao de varios produtos, dentre os quais destacam-se: o acucar, o alcool, a aguardente e a 

rapadura. 

A cana-de-acucar, que foi a principal riqueza da Paraiba com os seus engenhos, veio 

do Cabo Verde e foi plantada inicialmente na Capitania de Ilheus. Na Idade Media o acucar 

era um produto raro de e preco exorbitante. Figurava em testamento no meio das joias. Isto 

provou bem a importancia do acucar, de que resultou o desenvolvimento e progresso das 

colonias brasileiras. Desde 1532 que entrava na capitania este produto armazenado nos 

celeiros, nas feitorias de Iguarassu. Os franceses ja traiicavam com o algodao. Entretanto a 

economia do "ouro branco" so desenvolveu-se no seculo X V I I I . Aqui na capitania o algodao 

teve uma suma importancia na economia. 

Tabela 2 - Tipos de cana-de-acucar. 

C A N A - D E - A C U C A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cl assi f i cac3 o ci en t i f i ca Especi es 

Rei n o : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPlantae S. spontaneum 

D M sao : Magnoliophyta S. robust vm 

Cl a sse : Lil iopsida S. of f icinal um 

Or d e m : Cyperales S. b ar b er i 

Fam i l i a : Poaceae S. sinense 

Ge n e r o : Saccharum S. edule 

Fonte: IT1S 42058 de maio de 2004 

Segundo Almeida (1980), Areia tinha excelente aparelhagem para manter o alto nivel 

do comercio algodoeiro. Entretanto, pouco a pouco, a cana-de-acucar foi substituindo o lugar 

do algod5o. 
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A cana-de-acucar foi introduzida na Provincia da Paraiba nos anos de 1630, ja 

existindo em media 18 engenhos produtivos e, a partir de meados do seculo X I X esta cultura 

passou a ser a mais explorada da regiao do Brejo Paraibano. 

O BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 hoje o principal produtor de cana-de-acucar do mundo. Seus produtos sao 

largamente utilizados na producao de acucar, alcool combustivel e, mais recentemente, pelo 

biodiesel. 

Segundo Almeida (1980), "a medida que essa nova cultura sobe pelas encostas dos 

morros, as mat as vao desaparecendo a forca de dernibadas e de incendios (...) a devastacao 

acarretava a erosao da terra e o esgotamento do solo e dos mananciais, expondo o brejo a 

invasao das secas. Em agosto, era a botada dos engenhos. Os bois ou bestas puxavam as 

almanjarras, fazendo rolar os cilindros da pequena moenda de pau ou de ferro (...), a garapa 

que caia no cocho escorria por uma bica que mijava no parol, de onde ia para o cozimento, a 

fim de ser trans formada em acucar e rapadura" . 

A cana-de-acucare e colhida e processada com a retirada do caule, que e esmagado, 

libertando os sucos que sao fervidos, resultando no melaco, do qua! o acucar e cristalizado. O 

caule e as vezes mastigado ou entao usado para fazer caldo de cana e rapadura. O caldo 

tambem podera ser utilizado na producao de rum ou cachaca, enquanto as fibras, tambem 

chamadas de bagaco, poderao serusadas como racao animal ou combustivel. 

Em 1993, a mecanizacao da producao dos canaviais nao atingia 0,5% do total da 

producao. Em 2003, aproximadamente 35% da producao brasileira ja era mecanizada. 

A intensa mecanizacao dos canaviais tern gerado atritos politico e social. Tern havido 

grande perda de empregos no setor que usa mao-de-obra intensiva e pouco qualificada: os 

chamados bdias-frias. Essa ainda e a unica ocupacao disponivei para populacoes inteiras no 

interior do Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3 - Dados de producao da cana-de-acucar por regiao, de 1995 a 2000, em milhoes de 

toneladas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Est ado s 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 V a r % a . a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Par an a 19.350 21.000 23.000 24.500 26.000 28.000 7,7 
Sao Pau l o 174.180 180.000 185.000 190.000 195.000 200.000 2,8 
Minas Ger a i s 16.726 17.000 18.000 19.000 19.500 20.000 3,6 
Ce n t r o - o e s t e 19.267 21.000 24.000 27.500 31.000 34.000 12,0 
Al ag o as/  

Per n am b u co 42.314 35.000 36.000 37.500 39.000 40.000 - 1/1 
Ou t r os 49.014 50.000 52.000 53.500 55.000 56.500 2,9 
Tot al Br asi l 320.851 324.000 338.000 352.000 365.500 378.500 3,4 

(fonte MB Associados). 
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ii) Rapadura 

Segundo Almeida (1980), no inicio de suas atividades, os engenhos fabricavam 

somente acucar, mas como a rapadura passou a ser artigo mais vendavel e de tratamento 

menos demorado no processo de fabricacao, todos os senhores de engenho deram preferencia 

a esse tipo de producao, na industria de transformacao da cana-de-acucar, na Paraiba. 

O Ministerio da Cidncia e Tecnologia define a rapadura como um produto solido 

obtido pela concentracao a quente do caldo de canazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sacchanan qfficinarum). 

Nutricionalmente, e uma excelente fonte de energia e de sais minerais (calcio, fosforo, 

potassio, magnesio e ferro), podendo ser consumido de diversas maneiras, segundo os 

costumes regionais. No seu formato tradicional - barras de 250g, 500g ou 1 kg - e muito 

usada como materia-prima na fabricacao de doces, como substituto do acucar cristal ou 

refmado. No formato de mini-rapadura ou rapadurinha tern tido otima aceitacao na 

alimentacao escolar, creches, academias e, principalmente, por atletas, pessoas que praticam 

longas caminhadas, esportes radicals ou por quem gosta de acampar. Economicamente £ 

considerado alimento de custo acessivel tanto para a populacao rural como para a urbana. 

Para fabncar rapadura de qualidade o produtor precisa adotar os procedimentos de 

Boas Praticas de Fabricacao (BPF), exigidos pela Vigilancia Sanitaria, que incluem medidas 

rigorosas de higiene dos trabalhadores, limpeza diaria dos engenhos, das moendas, dos 

reservatorios e dos tachos, alem da materia-prima que devera ser de boa qualidade e ter 

armazenagem adequada. Ver Fluxograma do Processo Produtivo (Figura 7). 

Para garantir um produto mais claro e homogeneo, e importante observar os seguintes 

parametros: 

a) a cana deve ser cortada madura e conter no minimo de 18° Brix; 

b) a filtracao da garapa e a limpeza do caldo (retirada da espuma) devem ser efetuadas 

antes do inicio da fervura e durante todo o tempo de evarjoracao; 

c) a massa deve ser agitada constantemente ate o momento de sua colocacao nas 

formas. 

A pratica de adicionar substancias quimicas ao caldo, para dar a rapadura coloracao 

mais clara, nao e recomendavel. Ha, no entanto, certas substancias que, ao ser adicionadas ao 

caldo, provocam a floculacao de determinados compostos que afloram a superficie sob forma 

de espuma. Essas substancias sao conhecidas como purificantes, dentre elas citam-se a clara 

de ovo; caseina do leite; leite de cal e outras. A espuma, proveniente da limpeza do caldo, 

devido ao seu bom valor nutritivo e energetico, pode-se aproveitar na alimentacao de suinos. 
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iii) Aguardente 

A aguardente de cana e uma bebida alcoolica tipica do Brasil. E obti'da atraves da 

fermentacao da cana-de-acucar e posterior destilacSo. Serve de base para um coquetel 

mundialmente conhecido: a caipirinha (cachaca, lim5o, acucar e gelo). 

A cana-de-acucar e elemento basico para a obtencSo, atraves da fermentacao, de varios 

tipos de alcool, dentre eles o etilico. Os primeiros relatos sobre a fermentacao vem dos 

egipcios anrigos, que curavam varias molestias, inalando vapor de liquidos aromatizados e 

fermentados, absorvido diretamente do bico de uma chaleira, num ambiente fechado. 

(Wikipedia.org). 

Os gregos registram o processo de obtencao da acqua ardens. A agua que pega fogo -

agua ardentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Al Kuhu). 

A agua ardente vai para as nuSos dos alquimistas que atribuem a ela propriedades 

mistico-medicinais. Transforma-se em agua da vida. A Eau de Vie e receitada como elixir da 

longevidade. 

A aguardente vai da Europa para o Oriente Medio, devido a expansao do Imperio 

Romano. Sao os arabes que descobrem os equipamentos para a destilacao, semelhantes aos 

que conhecemos hoje. Eles nao usam a palavra Al kuhu e sim Al raga, originando o nome da 

mais popular aguardente da Peninsula Sul da Asia: Arak. Uma aguardente misturada com 

licores de anis e degustada com agua. 

A tecnologia de producao espalha-se pelo velho e novo mundo. Na Italia, o destilado 

de uva fica conhecido como Grappa. Em terras GermSnicas o destilado e obtido a partir da 

cereja, o kirsch. Na Escocia fica popular o Whisky, destilado da cevada sacarificada. 

No extremo Oriente, a aguardente serve para esquentar o frio das populacoes que nao 

fabricam o Vinho de Uva. Na Russia a Vodka, de centeio. Na China e Japao, o Sake, de arroz. 

Portugal tambem absorve a tecnologia dos arabes e destila a partir do bagaco de uva, a 

Bagaceira. (Wikipedia.org). 

Os primeiros colonizadores que vieram para o Brasil, apreciavam a Bagaceira 

Portuguesa e o Vinho do Porto. Assim como a alimentacao, toda bebida era trazida da Corte. 

Num engenho da Capitania de Sao Vicente, entre 1532 e 1548, descobrem o vinho de cana-

de-acucar - Garapa Azeda que ficava ao relento em cochos de madeira para os animais vinda 

dos tachos de rapadura. E uma bebida limpa, em comparacao com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cauim - vinho produzido 

pelos indios, no qual todos cospem num enorme caldeirao de barro para ajudar na 

fermentacao do milho, acredita-se. Os Senhores de Engenho passam a servir o tal caldo, 
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denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cagaga, para os escravos. Ao destiJar a cagaca, nasceuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a cachaca. 

Dos meados do seculo XVI ate metade do seculo XV11 as "casas de cozer meis", como 

esta registrado, multipticam-se nos engenhos. A cachaca torna-se moeda corrente para compra 

de escravos na Africa. Alguns engenhos passam a dividir a atencao entre o acucar e a cachaca. 

Incomodada com a queda do comercio da bagaceira e dos vinhos Portugueses na colonia e 

alegando que a bebida brasileira prejudicava a retirada do ouro das minas, a Corte proibe 

varias vezes a producao, comercializacSo e ate mesmo o consumo da cachaca. 

Sem resultados, a Metropole portuguesa, resolve taxar o destilado. Em 1756 a 

aguardente de cana-de-acucar foi um dos generos que mais contribuiram com impostos 

voltados para a reconstrucao de Lisboa, abatida por um grande terremoto em 1755. Para a 

cachaca s3o criados varios impostos conhecidos como subsidios, como o literario, para manter 

as faculdades da Corte. 

Como simbolo dos Ideais de Liberdade, a cachaca percorre as bocas dos inconfidentes 

e da populacao que apoia a ConjuracSo Mineira. A Aguardente da Terra se transforma no 

simbolo de resistencia a dominacao portuguesa. (Wikipedia.org). Com o passar dos tempos 

melhoram-se as tecnicas de producao da cachaca que e apreciada por todos, consumida em 

banquetes palacianos e misturada ao gengibre e outros ingredientes, nas festas religiosas 

portuguesas - o famoso quentao. -

No seculo passado instala-se, com a economia cafeeira, a abolicao da escravatura e o 

inicio da republica, um grande e largo preconceito a tudo que fosse relativo ao Brasil. A moda 

e europeia e a cachaca e deixada um pouco de lado. 

A aguardente-de-cana, a bebida mais popular do Brasil e detlnida pela legislacao 

brasileira como produto alcoolico, obtido a partir da destilacao do caldo de cana fermentado, 

devendo apresentar teor alcoolico entre 38° e 54° GL. A cachaca trata-se de um destilado feito 

a base de cana-de-acucar, leveduras e agua, e pode ser produzida por duas formas distintas: a 

artesanal e a industrial. Seu processo de fabricacao inicia-se com a moagem da cana, que 

produz um caldo ao qual adiciona-se agua, resultando no mosto. Sob o efeito das leveduras, o 

mosto entra em processo de fermentacao. Depois da decantacao, na qual separam-se as borras, 

processa-se a destilacao num alambique tipo cebolao. Ver fluxograma (Figura 7). 

O primeiro corte, ou "cachaca de cabeca", contem muito alcool e que apresenta o 

sabor mais forte. O corte do meio ou "do coracao" e que sera industrializado. A porcao final, 

ou "rabo", contem substancias toxicas. A cachaca de coracao quase nao apresenta gosto ou 

cheiro, adquirindo melhor qualidade atraves do envelhecimento em toneis de carvalho, 

balsamo ou vinhatico. 



Figura 7 - Lay-out do processamento da cana-de-acucar - producao de rapadura e cachaca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Engenho 

Oliveira Sobrinho (1986), citando Barlaeus, diz que os Portugueses deram as fabricas 

de acucar o nome de "INGENIA", porque esses estabelecimentos, com a sua engrenagem, 

davam testemunho do "INGENIUM" do seu inventor, c^onstituindo incontestavelmente uma 

das melhores invencoes do passado. 

O engenho, hoje tambem considerado agroindustria, esta situado na zona canavieira e 

e destinado a moagem da cana para o fabrico de acucar, aguardente e rapadura. E classificado 

segundo sua forca motriz, em engenho de agua, de boi, bangue, de cavalo e a vapor. 

O Engenho Colonial, propriedade produtora de grande quantidade de acucar, era 

const ituido, basicamente, por dois grandes setores: o agricola - form ado pelos canaviais e o de 

beneficiamento ou casa-do-engenho, onde a cana-de-acucar era transformada em acucar e 

aguardente. 

Segundo Carvalho (2005), do ponto de vista arquitetdnico, os conjuntos edificados 

dessas fazendas eram complexos, por envolver quatro program as / edificacoes basicos - a 

casa-grande, a senzala, a capel a e a casa de engenho propriamente di la (fabrica ou moita), que 

variaram no tempo e podiam se fundir ou se subdividir - em edificacSes complementares, 

como: currais, oficinas e deposites. Apesar de nao serem raros os casos em que duas ou mais 

funcoes desenvolviam-se num mesmo predio, geralmente cada edifl cacao correspondia a uma 

funcao, especialmente na Paraiba e em Pernambuco 

Em 1516, o Rei D. Manoel estava ansioso para introduzir o cultivo de cana-de-acucar 

e a tecnologia de producao acucareira no Brasil. Muitos a uteres parecem ignorar todos esses 

fatos quando consideram a Ilha de Sao Vicente como berco da industrializacao da cana-de-

acucar no Brasil, onde eram abrigados os primeiros engenhos e exportadas as primeiras caixas 

de acucar para a Europa, MEURS (1990). 

Cordeiro (1945) afirma que neste mesmo ano, D. Manoel, alem de machados, enxadas 

e outras ferramentas, enviou a colonia, um homem pratico e capaz, com instrucoes para 

instalar um engenho de acucar, mandando fornecer-lhe ferro, cobre e mais todo o material 

necessario para a construc5o. 

Segundo Lippmann (1941), um almirante poitugues levantou um engenho, em 

Pernambuco, presumivelmente antes de 1520, e o acucar brasileiro de que dao noticia os 

registros da alfandega lisboeta, em 1520 e 1526, pode ter vindo dai 

Simonsen (1957), afirma ainda que em 1526 ja figuravam na alfandega de Lisboa 

direitos sobre o acucar de Pernambuco. 
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Segundo Meurs (1990), o Engenho dos Erasmos, Mono do Marape / Santos - SP, data 

da primeira metade do seculo XVI, e e o unico exemplar conhecido da primeira tentativa 

ofici a I de se promover a exploracao acucareira. Em 1534 foram lancadas as bases do Engenho 

do Trato ou do Senhor Governador, como ficara conhecido. Mais tarde, a propriedade foi 

vendida ao alemao Erasmo Scheter, passando a ser conhecida como Engenho de Sao Jorge 

dos Erasmos. 

Ainda segundo o citado autor, o Engenho dos Erasmos foi um dos tr£s primeiros 

produtores de cana-de-acucar construidos no Brasil. E o unico do qual ainda ha vestigios. Ha 

divergencias entre os historiadores a respeito de qual teria surgido primeiro: o Engenho Madre 

de Deus, o Engenho de Sao Jo5o ou o Engenho dos Erasmos, todos localizados em Santos e 

erguidos no mesmo periodo. 

A instalacao foi tombada para preservacao - como exemplo raro na area de arquitetura 

rural - pelo IPHAN, em 2/7/1963 (volume I , folha 59, inscricao 360). 

Segundo Meurs (1990), seguindo o modelo acoriano, de onde viera e movido a agua, o 

Engenho dos Erasmos, de acordo com Frei Gaspar, "fora instalado no sope de um mono, para 

aproveitar a pequena cachoeira ali existente. Nao passava de um instrumento tosco, com uma 

roda d'agua que acionava o martelo de triturar a cana. Havia tambem a fornalha alimentada 

com achas (pedacos) de lenha, e a caldeira, que exalava um cheiro acre de garapa, tudo sob o 

mesmo teto". 

Figura 8 - Fachada do Engenho dos Erasmos 

Fonte: Foto publicada no suplementozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Escolinha 

do Didrio Oficial de Santos, 27/3/1971 
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Figura 9 - Vista aerea do Engenho dos Erasmos 

Fonte: Foto publicada no suplementozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Escolinha do Diario Oficial 

de Santos, 8/4/1971 

MORENO FRAGINALS (1987), classifica os engenhos em tres tipos: 

• o trapiche - era a menor unidade produtiva. Processo industrial com uma unica 

maquina existente, a moenda ou trapiche, de forca motriz animal, duas ou tres 

caldo ras de terro ou cobre batido, em torno de cinco a dez homens trabalhando. 

• O engenho de forca motriz (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bangue) - manufatura rural de certa complexidade 

tecnica, comum no brejo paraibano, o velho engenho persiste indiferente ao 

avanco da tecnica; 

• O engenho semimecanizado - semelhante ao anterior, diferenciando-se pela 

substzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiituicao da forca motriz pela maquina a vapor. Ele aumenta a produtividade 

homem-acucar, mais nao o rendimento cana-acucar; 

• O engenho mecanizado - foi o embriao do engenho central e determina a 

separacao entre setores agricola e fabril. 

Segundo Oliveira Sobrinho (1986), na Paraiba, na segunda metade do seculo XIX, 

alguns proprietarios mais ricos e empreendedores, melhoraram as condicoes tecnicas dos seus 

engenhos, implantando modernos engenhos de acucar, que seriam chamados de engenhos 

centrais e usinas. 
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Os engenhos centrais nao tinham diferenca do ponto de vista tecnico das usinas, mas 

do ponto de vista econdmico, geralmente pertenciam a uma sociedade, nao possuiam terras e 

nao desenvolviam atividades agricolas. 

A partir de 1871 houve uma mudanca gradual na agroindustria a9ucareira com a 

decadencia dos antigos engenhos bangues (que produziam um acucar de cor escura, mascavo) 

e sua substituicao pelos engenhos centrais e usinas. Foram poucos os engenhos bangues que 

conseguiram sobreviver ate a segunda metade do seculo XX. Como afirma Oliveira Sobrinho 

(1986), esses engenhos sobreviveram nas terras do brejo paraibano por se eneontrarem 

distantes das usinas vorazes, nao restando duvidas de que a topografia do meio, favoreceu 

consideravelmente sobre modo do seu isolamento e primitivismo de vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agroturismo 

1.3.1 Tu r is mo 

A evolucao do turismo dar-se substantialmente ao longo do tempo, especialmente 

a partir da segunda metade do seculo XX, e e considerado nos dias de hoje o segmento que 

exibe as maiores taxas de crescimento no mundo dos negocios, FERNANDES e COELHO 

(2002). 

Rodrigues (1999), considera que o turismo "transformou-se numa atividade 

economica importante do mundo contemporaneo, recebendo cada vez mais atencao e 

seriedade no seu tratamento cientifico e tecnico". Inclusive desmistificou o estudo do turismo, 

ate entao considerado frivolo e elitista. 

No Brasil o termo agroturismo e usado onde a atividade turistica ocorre no interior de 

propriedades agropecuarias produtivas. O turista muitas vezes se hospeda e participa dos 

trabalhos realizados na propriedade rural. 

Segundo Bathke, 2002 citando Urry (1996:18) "O olhar do turista e direcionado para 

aspectos da paisagem do campo e da cidade que os separam da experiencia de todos os dias. 

Tais aspectos sao encarados porque, de certo modo, sao considerados como algo que se situa 

fora daquilo que nos e habitual. O direcionamento do olhar do turista implica frequentemente 

diferentes tbrmas de pad roes sociais, com uma sensibilidade voltada para os elementos visuais 

paisagisticos, maior do que aquela que e encontrada normalmente na vida cotidiana". 

Krippendorf (1989), diz que a motivacao das viagens mais difundidas atualmente e o 

desejo de fuga das realidades cotidianas, ou seja, a quebra das rotinas, particularmente as 
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vivenciadas nos espacos urbanos. Sob a forma de um piograma de contrastes em relacao ao 

mundo industrial, o tempo livre tambem se tornou uma i adustria. Mas, neste caso, mobilizou 

a economia do setor primario e secundario presentes na sociedade industrial para o terciario, 

na forma de prestacao de servicos. As especificidadss que envolvem a producao e a 

distribuicao de servicos e produtos de natureza turistica, remetem os estudiosos na busca de 

elementos anal it icos da cadeia produtiva, na medida em que incorpora segmentos dos setores 

primarios, secundarios e terciarios da economia, de forma simultanea. 

Para Naisbitt (1994), o turista busca no espaco, imagens e icones diferentes do seu 

cotidiano e, de modo que "quanto maior e mais competitivo torna-se o turismo, mais autentico 

tornar-se tambem nossas culturas". 

O Decreto n° 448, de 14.02.92, que dispoe sobre a Politica Nacional de Turismo 

(PNT) a ser definida pela EMBRATUR. Segundo esta regulamentacao, em seu Art. 5o, a PNT 

teria por objerivos: 

• por o turismo nacional ao alcance de populacoes com diferentes faixas de renda, 

incorporando as classes de menor coder aquisitivo, para contribuir com o seu bem—estar. 

• reduzir as disparidades socio-economicas entre as regioes do pais, mediante o 

crescimento da oferta de emprego e a melhor distrib uicao da renda; 

• elevar o fluxo de turistas internacionais em territorio brasileiro, sua taxa de 

permanencia e gasto medio, atraves de campanhas publicitarias que divulgassem o produto 

brasileiro nos grandes mercados com potencial emissivo; 

• expandir e diversincar os equipamentos e servicos turisticos, adaptando-os as 

caracteristicas socioeconomicas das regioes e municipios; 

• favorecer a implantacao de equipamentos voltados para atividades de manifestacao 

cultural e outras atracSes que contribuissem para reter e prolongar a permandncia dos turistas. 

Este Decreto enfatiza a disposicao do setor publico brasileiro em oferecerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "apoio 

tecnico e financeiro" para tomar o turismo um meio de desenvolvimento regional, e assim 

reduzir os desequilibrios de crescimento entre as regioes do pais. Todavia, ele acentua a 

posicao de que a oferta de servicos turisticos e da alcada da iniciativa privada, devendo o 

governo federal restringir suas acoes as atividades complementares para o desenvolvimento 

turistico. E ainda, equipara os projetos de empreendimentos turisticos "aos de instalagao e 

ampliagao de industria para efeito de acesso a financiamentos concedidos pelas instituigdes 

jinanceiras ojiciais, obtengao de incentrvos do Estado, bem como outras vantagens 

concedidas ao setor industrial." 
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1.3.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Turismo Rural 

As atividades de visitacao e lazer no espaco rural, como outras form as de turismo, 

remontam a anuguidade, quando imperadores e gueiTeiros refugiavam-se nos campos, 

fugindo do cotidiano da grande Roma. Na Idade Media, os nobres retornavam ao campo, 

mesmo que temporariamente, a procura do descanso e lazer. Tem-se noticia, na Espanha do 

inicio do seculo XI, do surgimento das primeiras hospedarias rurais no Caminho de Santiago 

de Compostela, centro de peregrinacao crista. 

O Turismo Rural e uma atividade que surgiu na Europa. Ap6s a II Guerra Mundial, 

com program as denom inados "Ferias na Fazenda", com o intuito de agregar receita extra as 

propriedades rurais e propiciar a sustentabilidade do campo, atraves da fixacao e manutencao 

das familias no ambiente rural, (www.mundoequino.com.br/turismor). 

Apos a RevolucSo Industrial que influenciou o processo migratorio da populacao rural 

para os centres urbanos, muitas pessoas mantiveram o habito de visitar familiares e amigos no 

campo, a procura de vivenciar realidades distantes do cotidiano urbano. Mas, a origem de 

atividades turisticas no espaco rural, como estrategia de reproducao socioeconomic para o 

meio, surgiu ha aproximadamente 150 anos, na Alemanha. La, as fazendas recebiam 

visitantes no periodo das ferias- escolares, ofertando acomodacoes mais economicas e a 

convivencia com o cotidiano produtivo. 

Nos ultimos anos, a atividade vem alcancando fantasticos indices de crescimento, 

sendo possivel reconhecer uma multiplicidade de formas de fazer turismo nos espacos rurais, 

diretamente envolvido com o cotidiano agropecuario, voltado para a valorizacao do campo e 

reconhecimento da cultura local, (www.mundoequino.com.br/turismor) 

Segundo Silva (1998), o turismo no espaco rural e o que aproveita o espaco, como o 

hotel-fazenda, e o Turismo Rural cria uma relacao entre o ambiente cultural e a populacao. 

como as fazendas-hoteis. Ambas sao atividades, que podem ser desenvolvidas em varias 

localidades. 

Rodrigues (1999), sugeriu uma sistematizacao e classificacao para definir turismo 

rural, sempre considerando alguns pontos essenciais como: processo historico da ocupacao 

territorial; estrutura fundiaria; caracteristicas paisagisticas; estrutura agraria com destaque 

para relacdes de trabalho desenvolvidas; atividades economicas atuais; caracteristicas da 

demanda e tipos de empreendimentos. 

Para Graziano da Silva et al. (1998), agroturismo compreende as "atividades internas a 

propriedade, que geram ocupacdes complementares as atividades agricolas, as quais 
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continuam a fazer parte do cotidiano da propriedade em rnenor ou maior intensidades. Devem 

ser entendidas como parte de um processo de agregacao de servicos e bens nao-materiais 

existentes nas propriedades rurais (paisagem, ar puro, etc) a partir do "tempo livre" das 

familias agricolas, com eventuais contratacoes de mao-de-obra externa. 

Outra abordagem esclarecedora e feita por Tulik (1993), definindo Agroturismo como 

uma "derivacao do Turismo Rural, mas caracteriza-se por uma interacao mais efetiva entre o 

turista com a natureza e as atividades agricolas". 

O meio rural, rico por seu patrimonio e sua cultura, caracteriza-se pela abundancia de 

recursos naturais suscetiveis de atrair pessoas que buscam lazer, descanso e recuperacao fisica 

e mental. Como atividade economica, a categoria de Turismo Rural ou Agroturismo parece 

ser uma via natural para o progresso de zonas rurais marginal izadas, pois permite uma 

diversiricacao das atividades agricolas, o desenvolvimento de novos servicos e a valorizacao 

de suas producoes. Alem de rendimentos complementares, o turismo produz melhorias na 

infra-estrutura e nos servicos de apoio, beneficiando, sobretudo, a populacao local, 

LINDBERG (1995). 

1.3.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Turismo Rural no Brasil 

As atividades turisticas no espaco rural brasileiro voltada principalmente para a 

realidade do campo, com suas tradicoes e culturas, tambem e denominado de turismo rural. 

Nos ultimos anos, tern adquirido, grande dimensao economica e social, envolvendo 

diferentes atores, demonstrando novos valores. A dificuldade de reconhecer as atividades 

turisticas no espaco rural tern origem na pr6pria dificuldade de interpretar o turismo e o 

espaco rural e na idenuficacao das diversas form as de como se apresentam. 

(www.mundoequino. com.br/turismor). 

No Brasil, o Turismo Rural teve seu inicio na decada de 80, na cidade de Lages, Santa 

Catarina, onde foi fundada a Associacao Brasileira do Turismo Rural (ABRATUR). 

A necessidade de aumentar a permanencia dos turistas na Regiao Serrana de Lajes, 

levou em 1984, a criacao do "Turismo Rural", um turismo inedito e inovador, que levaria as 

fazendas tradicionais da regiSo a uma nova postura e direcionamento das atividades. O seu 

lancamento obteve otima aceitacao e pleno exito no meio turistico. Envolvendo a estrutura de 

uma fazenda e a sua dinamica diaria, este turismo inedito ate entao, trouxe uma possibilidade 

que ainda nao havia sido explorada. (www.portallageano.com.br/conteudo). 
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De acordo com Roque (2001), o turismo rural no Brasil pode ser assim historiado, 

segundo os estados: 

• Sao Paulo - no fim dos anos 80, na regiao de Mococa, um grupo de proprietaries se 

reuniu e construiu um produto turistico formado por antigas fazendas da regiao, ofertando 

cavalgas, hospedagem e gastronomia tipica. Em 1991, e dado como marco do primeiro 

empreendimento turistico no espaco rural mineiro, a Fazenda do Engenho, em Carrancas. 

• Rio Grande do Sill, um estado que prima pela preservacao de suas tradicoes culturais, 

adotou uma politica de desenvolvimento e fomento do Turismo Rural, que vem apoiando a 

atividade, criando rotas rurais com o objetivo de reunir propriedades e municipios proximos 

pela valorizacao do produto local (p.ex: uva e vinho) ou de uma caracteristica marcante (p.ex: 

coloni/acao italiana) e apoiando o surgimento das "fazendas-pousadas", na regiao pecuarista 

da Campanha Gaucha. Santa Catarina, o berco das atividades turisticas nos espacos rurais no 

Brasil, possui leitos rurais, em sua grandezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m a i o n a no Planalto Serrano e Vale do Itajai, mas 

existem areas de turismo rural espal hadas pelas demais regioes. 

• O Parana, estado de grande beleza, encontra-se em plena fase de valorizacao e 

reconhecimento da realidade e cultura rural, apresenta programas como a Rota dos Tropeiros 

que leva o turista a reconhecer o caminho e as experiencias vividas anteriormente por aqueles 

que foram os desbravadores regionais. 

Ainda a autora cita que em Sao Paulo, o fortalecimento do turismo em areas rurais, 

especificamente do Turismo Rural, aconteceu depois do fim dos anos 90 mas, anteriormente 

ja existiam alguns empreendimentos espalhados pelo Vale do Paraiba e na regiao de Mococa. 

Atualmente, e possivel verificar atividades voltadas para o cotidiano do campo e em areas de 

protecao ambiental. Em Sousas e Joaquim Egidio, em Campinas, ativaram-se projetos 

voltados para o reconhecimento pelos turistas do cotidiano agropecuario das propriedades 

nelas inseridas e em municipios, como Amparo, Itu, Bananal, Sao Jose do Barreiro, entre 

outros tantos, com belas e antigas fazendas, aptas para a implantacao de programas de 

turismo. 

• Minas Gerais e o estado brasileiro que detem o maior numero de empreendimentos 

voltados para atividades turisticas no espaco rural, oferecendo um produto voltado para a 

tradicao agropecuaria, enriquecido pela arquitetura de suas antigas fazendas igrejas e 

monumentos, serras, cachoeiras e muitos outros atrativos que disponibilizam um grande 

numero de opcoes. 

• O Espirito Santo, um dos estados "mais turisticos do Brasil", apresenta especial 

aptidao para as atividades turisticas no espaco rural voltadas para a valorizacao do cotidiano 
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produtivo das propriedades agricolas. Tradicionalmente em municipios como Afonso Claudio 

e Venda Nova do Imigrante as atividades turisticas rurais agregam valor e valorizam a 

realidade local. 

• O Rio de Janeiro, estado que apresenta grande potencial para a atividade turistica no 

espaco rural, gracas a rica tradicao regional, belezas natural e arquitetonica, propicia ao turista 

momentos de descanso, lazer e reconhecimento do cotidiano das propriedades, principalmente 

nas regioes sen-anas, como no municipio de Nova Friburgo, em Vassouras entre outras tantas 

belas localidades do Estado. 

• No Mato Grosso do Sul desenvolvem-se atividades voltadas a visitacao ecologica e 

ambiental nas regioes proximas a Campo Grande e o Pantanal, em propriedades rurais 

particulares, que oferecem hospedagem, alimentacao, programas de pesca, "tours" a cavalos 

ou de carro, safaris fotograficos, churrascos tipo pantaneiro e excursdes pela mata. 

• No Distrito Federal, no entorno de Brasilia principalmente, existem restaurantes rurais 

e propriedades que oferecem ao turista a oportunidade de passar o dia na roca, conhecer o 

cotidiano produtivo e comprar os produtos regionais. Nao se pode deixar de comentar a 

grande importancia das atividades turisticas rurais em outros estados da federacao tais como 

Pernambuco, Acre, Amapa ,entre outros tantos, que estao despontando pela qualidade e 

diversidades de seus produtos turisticos rurais. 

• O estado da Bahia vem promovendo al guns pianos de desenvolvimento regional. Entre 

eles, a "Rota do Cacau", que congrega alguns municipios cacaueiros, com antigas fazendas de 

grande beleza e riqueza arquitetonica, proporcionando ao turista, hospedagem, alimentacao, 

dia de campo e lazer. E possivel reconhecer atividades turisticas no espaco rural, nas regioes 

de Ilheus, Itabuna, Chapada Diamantina e na periferia de Salvador. 

• Em Pernambuco, comecou a ser desenvolvido no Agreste, em 1993, e so no ano de 

1998 chegou a Zona da Mata. "As reservas naturais e o patrimdnio colonial deixaram de ser 

destruidos para tornarem-se atracao turistica nas localidades, provocando a interacao com o 

meio urbano". 

Na Paraiba s3o identificados quatro grandes nucleos irradiadores de desenvolvimento 

turistico na zona rural do estado, considerando os atrativos e peculiaridades das diversas 

areas, a exemplo das regioes de Campina Grande e do Brejo Paraibano, com atividades 

vinculadas a cana-de-acucar em engenhos com producao de rapadura e cachaca. Existem na 

regiao 59 engenhos em atividade, distribuidos pelos 11 municipios da regiao. O municipio de 

Areia e privilegiado pela sua posicao geografica, topografia, clima, natureza da exploracao 

economica e arquitetura de grande parte de seus engenhos. ( PBTUR, 2003). 
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1.3.1.3 Impactos do Turismo 

Na sociedade moderna e impossivel limitar uma definicao de turismo. Sabe-se que e 

um fendmeno econdmico, politico, social e cultural dos mais expressivos, pois movimenta 

no ambito mundial um enorme volume de pessoas e capital, gerando a producao de bens e 

servicos para o homem, no intuito de satisfazer suas necessidades secundarias. 

O turismo atualmente e uma grande industria atraves do qual a riqueza gerada nao 

tern mais limites, as fronteiras geograficas nao mais existem, nem o tempo importa mais. 

Como e uma atividade crescente em todo o mundo, este crescimento baseado na logica 

quantitativa resulta na desordem do espaco e nas relacSes de producao que se fazem 

presentes no mesmo, provocando danos ao meio ambiente e as populacoes nativas. 

Segundo Lage (1999), todo processo de producao gera impactos no meio e, apesar de 

toda a grandiosidade que a atividade turistica propicia, ela apresenta efeitos economicos, 

sociais, culturais e ambientais multiplos. Portanto, seus resultados nao serao equivalentes em 

todas as partes e para todas as pessoas envolvidas. 

Ruschmann (1999), considera que os impactos pod cm nao ser relevantes em alguns 

casos, mas em outros "comprometem as condicdes de vida ou a atratividade das localidades 

turisticas". 

Para que o turismo proporcione efeitos favoraveis nas localidades implantadas, 

exige-se nao so a conscientizacao dos usuarios, mas tambem uma planificacao adequada 

dos governos, das empresas e das comunidades envolvidas. Esta planificacao devera estar 

associada a visao de sustentabilidade dos projetos e acoes turisticas, fundamentals para o 

sucesso e a minimizacao dos impactos. O que nao e tarefa facil pois prover oportunidade e 

acesso ao maior numero de pessoas possiveis, contrap6e-se a tarefa de proteger e evitar a 

descaracterizacao dos locais privilegiados pela natureza e do patrimonio cultural das 

comunidades (RUSCHMANN, 1999). 

Os impactos positives ou negativos, de ordens economica, espacial, cultural e social 

e, portanto, ambientais podem apresentar-se em diferentes intensidades, de acordo com o 

porte da acao e da intervencao no meio. 

O conceito de turismo sustentavel surgido na Declaracao de Manila sobre o turismo 

mundial: "La satisfaction de las necesidades turisticas no debe constituir una amenaza para 

los intereses sociales y economicos de las poblaciones de las regiones turisticas, para el 

medio ambiente, especialmente para los recursos naturales, atraccion esencial del turismo, ni 

para los lugares historicos y culturales". 
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i) Impacto Econdmico 

Com tantas evidencias apontando o turismo como grande gerador de riquezas e 

empregos, envolvendo as mais diferentes profissdes num mundo de recursos naturais 

escassos e com alta taxa de desemprego, e natural que miutos paises, principalmente aqueles 

em desenvolvimento, o vejam como fonte de divisas prioritarias no direcionamento dos 

investimentos e na saida economica nacional. 

O Manual de Municipalizacao do Turismo traz a visao dos impactos sociais, culturais 

e economicos frequentemente interligados. Em uma definicao simples, os impactos 

economicos sao os que influenciam o nivel econdmico da sociedade. 

Ruschmann (1999), aponta que os efeitos economicos gerados pelas atividades 

turisticas em uma localidade sao relativamente mais faceis de medir que os naturais e os 

socioculturais e a primeira avaliacao parte com a determinacao do estagio de 

desenvolvimento da area em estudo. 

Os principais efeitos positivos economicos do turismo, segundo MATHIESON e 

WALL (1983) apud SOLDATELI (1999) sao: a geracao de divisas; a geracao de empregos; 

a geracao de renda; a geracao de impostos; a melhoria da estrutura economica e o incentivo 

a atividade empreendedora. 

Os mesmos autores, relacionam os seguintes fatores para proporcionar efeitos 

economicos positivos: 

• A nature/a dos equipamentos e dos recursos e sua atratividade para os turistas; 

• O volume e a intensidade dos gastos dos turistas nas imediacQes; 

• O nivel do desenvolvimento econdmico da destinacao; 

• A base economica da destinacao; 

• O grau de distribuicao e de circuJacao das despesas realizadas pelos turistas na 

destinacao; 

• O grau de adaptacao do local a sazonalidade da demanda turistica. 

Apesar do otimismo com que se aborda os aspectos economicos positivos, os custos 

da atividade nao podem ser desconsiderados ja que ha: 

• Necessidade de importacao de produtos para atender desejos e demandas dos turistas 

ja que esses fatores provocam evasao de divisas; 
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• Dependencia excessiva do turismo pode provocar declinio de outras atividades 

economicas; 

• Inflacao e especulacao imobiliaria. Nao somente o preco e a questao, mas a 

nacional idade de quern as adquire, pois a transferencia da propriedade da terra para os 

nao nacionais pode afetar severamente as opcoes de desenvolvimento futuro (LAGE e 

MI LONE, 1999); 

• A sazonalidade da atividade que pode determinar a ausencia de turistas em uma parte 

do ano, compromete a rentabilidade da atividade e pode ocasionar desempregos nesta 

epoca. 

Estes fatores nao impedem que as projecdes mundiais indiquem o desenvolvimento 

do turismo favoravel, o que o transformara nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m a io r atividade economica do planeta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ii) Impacto Socio - Cultural 

Para a maioria dos autores e diflcil estabelecer uma distincao clara entre impacto 

social e cultural nas comunidades receptoras. "Entretanto e evidente que o turismo tern um 

grande numero de custos sociais e culturais em potencial. Enquanto pode ajudar, reconhecer 

e promover culturas distintas pode tambem alterar ou distorcer padroes culturais no processo 

de crescimento" (LAGE e M1LONE, 1999). 

De acordo com Ruschmann (1999), ainda nao se pesquisou o interesse dos turistas na 

integracao socio-cultural com os moradores do local visitado. A experiencia demonstra que 

o contato com seus costumes e habitos e periferico e extema-se na compra de objetos tipicos 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA souvenirs. 

Tambem nao se leva em consideracao o que deve sentir a populacao ao ser observada 

e questionada nos seus assuntos mais intimos. Os visitantes nem sequer imaginam o quanto 

podem transtornar os equilibrios emocionais, religiosos, culturais, economicos e ecologicos 

das regioes visitadas e de suas populacoes (KRIPPENDORF, 1989). 

Muitas tentativas tern sido feitas para definir a sequencia e o tempo em que os 

valores sociais se modificam. JAN VAN HARSSEL apud LAGE E MJLONE (1999), cita o 

nivel de irritacao, resultante do contato entre turista e receptor, em quatro fases: euforia, 

apatia, aborrecimento e antagonismo. 

Os impactos culturais s5o aqueles que trazem consequencia para as tradicdes e 

manifestacoes culturais especiftcas. A cultura de um povo e uma das mais importantes 
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motivacdes das viagens turisticas, mas o desejo de couhecer o modo de vida de outros 

povos, nem sempre vem acompanhado do devido respeito. 

Os impactos desfavoraveis ocorrem com mais intensidade no turismo de massa e 

podem comprometer a autenticidade e espontaneidade das manifestacoes culturais. 

RUSCHMANN (1999), cita: 

• Descaracterizacao do artesanato - producao voltada para o turista, 

descaracteri zando a funcao utilitaria dos objetos para transforma-los em itens de decoracao; 

• Limitacao de atividades tradicionais que utilizam recursos naturais de maneira 

artesanal, como a pesca; 

• Comercializacao das manifestacoes tradicionais - As cerimonias tradicionais, os 

festivais e os costumes sao apresentados como shows, com a possibilidade da perda da 

identidade do sentido real das festividades pela populacao nativa; 

• Destruicao do patrimdnio histdrico - O acesso de turistas em massa pode 

comprometer as estruturas de bens hist6ricos, tanto pela circulacao excessiva de pessoas 

como tambem pelas acdes de vandalismo; 

• Ocorrencia do uso indiscriminado do alcool e de drogas e o favorecimento da 

prostituicao. 

De outro lado tambem ocorre impactos favoraveis: 

Valorizacao do artesanato - O interesse dos turistas pode revitalizar tecnicas de 

artesanatos quase extintos, como a ceramica marajoara e artigos de palhas e vimes em 

regioes brasileiras; 

• Valorizacao da heranca cultural - mamfestada no teatro, musica, dancas e ate na 

gastronomia; 

• Orgulho etnico - Cancdes, dancas e musicas folcloricas passam a ser executadas, 

deixando de caracterizar sinal de ignorancia e condicao social inferior; 

• Valorizacao e preservacao do patrimonio historico - que passam a receber atencao 

do governo ou instituicoes privadas para restauracao e conservacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iii) Impacto Ambiental 

Embora existam varios conceitos de impacto ambiental e que eles sao referenciais 

para melhor compreensao do assunto, apresenta-se aqui aquele referendado pela Resolucao 

N° 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), de 21 de Janeiro de 1986: "E 

qualquer alteracao das propriedades fisicas, qui micas e biologicas do meio ambiente, 
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causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das atividades hum an as, que 

direta ou indiretamente, afetam: a saude, a seguranca e o bem estar da populacao; as 

atividades sociais e econdmicas; a biota; as condicdes esteticas e sanitarias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais". 

O contato com a natureza e uma das maiores motivacoes das viagens de lazer, mas o 

turismo e o meio ambiente nao tern se caracterizado por um relacionamento harmonioso, na 

medida em que reproduzem a logica capitalism nas relacSes de producao e consumo, ou seja, 

prevalece o principio da extemalidade, seja por parte do produtor ou do consumidor, os 

quais buscam respectivamente, economia de escala ou acumulacao de vantagens. 

Segundo Ruschmann (1999), em quase todas as destinacdes turisticas tem-se 

constatado a falta de 'cultura turistica' das pessoas que viajam, o que faz que se comportem 

de forma alienada em relacao ao meio em que visitam, acreditando nao terem nenhuma 

responsabilidade na preservacao da nature/a e na originalidade das destinacdes. Entendem 

que seu tempo livre e 'sagrado', que tern direito ao uso daquilo pelo que pagaram e, 

permanecendo pouco tempo (individualmente), julgam-no insuficiente para serem 

responsabilizados pelas agressoes ao meio ambiente". 

As alteracdes sao visiveis^porem dificilmente mensuraveis. A populacao local passa 

a compreender sua dependencia economica com relacao ao turismo e seus individuos nao 

mais controlam ou sao consultados sobre o destino do seu meio ambiente. 

Para Lage e Milone (1999), a visao do turismo sem custos e ultrapassada e ingenua. 

As atividades turisticas quando realizadas de maneira desordenada, o uso inadequado dos 

recursos naturais podem provocar grandes desequilibrios ambientais, mas se planejado 

adequadamente, protege espacos naturais importantes. 

Ruschmann (1999), ressalta que qualquer mudancazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA economica e social, independente 

de sua origem, pode provocar modificacdes na relacao do homem com o seu espaco. O 

vazamento de oleo de um navio no mar provoca mais danos a flora e a fauna marinha do que 

m i 1 hares de turistas na praia em um final de semana. 

De acordo com Lindberg (1995) e Fernandes (2002), salientam-se aqui os impactos 

positivos e negativos do turismo sobre o meio ambiente e as medidas atenuantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Impactos Ambientais Positivos: 

• CriacSo de pianos e programas de conservacao e de preservacao de areas naturais, 

sitios arqueoldgicos e monumentos historicos; 
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• Empreendedores turisticos investem em medidas preservacionistas para manter a 

qualidade e atratividade dos recursos naturais e socios culturais; 

• PromocSo de certos aspectos em regioes antes nao valorizadas, desenvolvendo o 

seu conhecimento atraves de programas especiais (ecoturismo); 

• As rendas da atividade turisticas (impostos, taxas, ingressos) financiam a 

implantacao de equipamentos e medidas preservacionistas; 

• A recuperacao psicofisica dos individuos; 

• Utilizacao mais sustentavel dos espacos e a valorizacao do convivio direto com a 

natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Impactos Ambientais Negativos: 

• Degradacao da paisagem, devido a construcoes inadequadas ao lugar; 

• Contaminacao da agua, rios e mares, pelo aumento de esgotos nao tratados, mau 

funcionamento dos sistemas de tratamento, descarga de esgotos de iates de recreio; 

• Degradacao da fauna e da flora local, por desmatamentos, pesca e caca predatoria; 

• Reducao da populacao de animais cuja coleta se destina a alimentacao dos turistas, 

como camarao, caranguejo, lagostas; 

• Poluicao do ar, provocada pelos motores, pela producao e con sumo de energia; 

• Aumento da geracao de residuos solidos 

• Destruicao da paisagem natural, dos sitios historicos, dos monumentos e das areas 

agropastoris; 

• Assoreamento da costa, com a destruicao de recifes, corais, mangues, restingas, 

dun as, onde se destacam os constantes aterros para aumentar a area urbana. 

c) Recomendacdes de medidas atenuantes: 

• Estabelecimento de pianos diretores participativos para os municipios afetados; 

• Zelo pela preservacao de areas protegidas ou ameacadas. Elaboracao e implantacao 

de pianos de manejo para as unidades de conservacao; 

• Planejamento da utilizacao sustentavel da agua, avaliando a quantidade das reservas 

disponiveis e as necessidades previstas; 

• Adequacao dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos 

atendimento das demandas geradas pelo turismo; 

residuos solidos para-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PCG/BIBLIOTECA 
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• Cumprimento da legislacao ambiental; 

• Economia do consumo de energia; 

• Estabelecimento de programas de educacao ambiental para orientacao do turista e 

da comunidade receptora; 

• Possibilidade de participacao da populacao afetada no processo de planejamento e 

execucao dos empreendimentos; 

• Planejamento do turismo respeitando as form as de vida e as tradicoes da populacao 

local; 

• Promocao da capacitacao e o aprimoramento profissional da populacao local. A 

principal medida preventiva aos impactos ambientais do turismo e o bom planejamento, 

buscando na atividade um aliado a protecao do meio ambiente, para que os projetos 

turisticos nao sejam apenas ambientalmente danosos, mas tambem economicamente 

sustentaveis. 

Para Dias (1999), o conceito de turismo sustentavel, e baseado no manejo adequado, 

cuidadoso e respeitoso com o meio ambiente, a cultura e as form as de vida das populacoes 

locais, nao diminui o valor destas areas como lugares de descanso e lazer, ao contrario, e 

fator positivo para a atividade turistica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13.2. Turismo e Desenvolvimento Local 

13.2.1. Desenvolvimento sustentavel 

ElesbSo (2000), a Politica Agricola no Brasil nas decadas de 70 e 80, principalmente 

atraves da Politica de Credito Rural, foi direcionada a atender medios e grandes produtores, 

privilegiando culturas de exportacao em detrimentos das culturas domesticas, desamparando o 

pequeno agricultor familiar e pauperizando o campo. Em consequencia da exclusao de grande 

numero de agricultores houve elevado exodo rural. 

Este modelo altamente excludente, que alterou o mercado de trabalho agricola e o 

poder de decisao do processo produtivo, dava aos pequenos agricultores duas alternativas: 

migrar para centros maiores ou complementar a renda. Com esta busca de remuneracao 

complementar, surgiu no meio rural as atividades nao agricolas, fendmeno denominado de 

pi uri atividade. 

A mudanca de cenario com a crise urbana e o consequente aumento da violencia, do 

stress e do desemprego, ocasionou uma retomada ao espaco rural, que passa a ter como 
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referenda o nao urbano. O mundo rural deixou de ser um espaco exclusivamente agricola, 

com novas atividades economicas emergindo deste espaco, com um agricultor pluriativo que 

combina a atividade agricola com a n3o agricola para complementar a renda familiar e gerar 

ocupacao para membros familiares. ELESBAO (2000). 

Segundo Mattei (1999), a dec isao sobre o que produzir e como produzir deixou de ser 

uma tarefa especiflca do agricultor. As transformacoes estruturais das ultimas decadas 

geraram uma nova dinamica nas relacdes economicas e sociais no meio rural brasileiro, a qual 

alterou fundamentalmente a estrutura e a composicao do trabalho niral. A expans3o do padrao 

Fordista de produc5o na agricultura conduziu a um processo crescente de integrac5o aos 

demais setores da economia, fazendo com que o ritmo e a dinamica de producao estejam cada 

vez mais subordinados aos movimentos gerais da economia do pais. 

A procura pelo espaco rural, esta volta ao campo, passa pelas questdes ambientais e 

seus impactos produtivos, mudancas tecnologicas (tempo livre para o ocio) e o discurso da 

boa saude (como s5o executadas as tarefas produtivas no meio rural). O fluxo migratdrio se da 

pela busca de um local mais livre e menor grau de containinacao, possibilitando o contato 

mais acentuado entre as pessoas. Assim surge o turismo rural como uma ferramenta 

importante na promocSo do desenvolvimento local sustentavel, dentro da busca de 

alternativas na melhoria da qualidade de vida das populacoes rurais. Esta atividade vem ao 

encontro da necessidade da manutencao do homem dignamente no campo, eliminando desta 

forma surgimento de aglomerados urbanos, desprovidos de equipamentos e servicos que 

permitam a manutencao da vida segundo os criterios de habitabilidade recomendados pelo 

programa das Na^oes Unidas - IDH - Indice de Desenvolvimento Humano, RAMON(1997). 

Segundo Silva (1980), no final dos anos cinquenta e inicio dos anos sessenta, a 

discussao sobre a questao agraria fazia parte da polemica sobre os rumos que deveria seguir a 

industrializacao brasileira. Argumentava-se entao que a agricultura brasileira - devido ao seu 

atraso - seria um empecilho ao desenvolvimento econdmico, entendido como sindnimo da 

industrializacao. 

Ehlers (1994), citado por Floriani, afirma que devera para tanto, modernizar a 

agricultura, adotando-se modelos tecnoldgicos que elevassem a produtividade dos sistemas 

gerando recursos que viabilizassem o modelo desenvolvimentista adotado. Tal modelo 

tecnoldgico seguiu um padrao agricola quimico, motomecanico e genetico, gestado nos EUA 

e Europa, que caracterizou a Revoluc3o Verde. 

A preocupacao da comunidade internacional com os limites do desenvolvimento do 

planeta, data da decada de 60, quando comecaram as discussoes sobre os riscos da degradacao 
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do meio ambiente. Tais discussSes ganharam tanta intensidade que levaram a ONU a 

promover uma Conferencia sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (1972). 

Nos anos 70 o conceito de desenvolvimento ampliou-se, passando a abranger questdes 

sociais como o alivio da pobreza e redistribuicao de renda. Ja nos anos 80 o conceito ampliou-

se no sentido de pensar desenvolvimento qualitativo o que inclui o conceito de 

desenvolvimento sustentavel, com enfase no meio ambiente global. 

Segundo Aguiar (2002), a concepcao do desenvolvimento sustentavel, de cunho 

altamente positivo, deve ter como proposta a sua transformacao em realidade em termos de 

suas dimensoes sociais, economicas, institucionais e ambientais. Adotando diferentes formas, 

o importante na aplicacao do conceito e o emprego da conciliacSo entre as distintas 

dimensoes. Nesse aspecto, sua operacionalizacao apresenta carater eminentemente 

interdisciplinar. Entretanto, o conceito sorre cnticas advindas da sua imprecisao e apresenta 

diflculdades provenientes da complexidade das questdes envolvidas. Por tudo isso, a 

aplicacao do conceito a realidade e sempre um desafio que tern urgencia em ser enfrentado. 

A busca da aplicacao do conceito de desenvolvimento sustentavel deve ocorrer no 

processo de gestao, tendo como ponto crucial as particularidades e especificidades que a 

realidade apresenta. Os pressupostos mais relevantes para a gestao tern como ponto integrador 

o homem, o social, o econdmico e as suas interacdes com a natureza. Como condic3o 

essential sobressai no processo de gestao a responsabilidade ambiental. AGUIAR (2002). 

Em 1973, o canadense Maurice Strong lancou o conceito de ecodesenvolvimento, 

cujos principios foram formulados por Ignacy Sachs. Esta teona referia-se principalmente as 

regides subdesenvolvidas, envolvendo uma critica a sociedade industrial. Foram os debates 

em tomo do ecodesenvolvimento que abriram espaco ao conceito de desenvolvimento 

sustentavel. 

De acordo com Godard (1994), a agricultura organica aparece como alternativa de 

sustentabilidade social, economica e ecologica, num contexto social recente, no interior da 

critica feita ao modelo dominante de apropriacao da natureza. A importancia do 

desenvolvimento de uma agricultura organica indica dois processos centrais nas praticas de 

reproducao social: por um lado, a necessidade de desenvolver uma consciencia sdcio-

ambiental critica em relacao ao modelo predatorio dos recursos naturais; e por outro, a 

necessaria inclusao desse desenvolvimento na perspectiva das demandas colocadas pelo 

mercado 

Segundo Aguiar (2002), desenvolvimento Sustentavel pode ser definido como: 

equilibrio entre tecnologia e ambiente, relevando-se os diversos grupos sociais de uma nac3o 
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e tambem dos diferentes paises na busca da equidade e justica social. Tal conceito nao diz 

respeito ape nas ao impacto da atividade economica no meio ambiente, em outras palavras: 

desenvolver em harmonia com as limitacdes ecoldgicas do planeta, ou seja, sem destruir o 

ambiente, para que as geracSes futuras tenham a chance de existir e viver bem, de acordo com 

as suas necessidades (melhoria da qualidade de vida e das condicoes de sobrevivencia). 

Para alcancarmos o desenvolvimento sustentavel, a protecao do ambiente tern que ser 

entendida como parte integrante do processo de desenvolvimento e nao pode ser considerada 

isoladamente. 

Ainda a autora, diz que o crescimento nao conduz automat icamcnte a igualdade nem a 

justica sociais, pois nao leva em consideracao nenhum outro aspecto da qualidade de vida a 

nao ser o acumulo de riquezas, que se faz nas maos ape nas de alguns individuos da 

populacao. O desenvolvimento, por sua vez, preocupa-se com a geracao de riquezas sim, mas 

tern o objetivo de distribui-las, de melhorar a qualidade de vida de toda a populacao, levando 

em consideracao, portanto, a qualidade ambiental do planeta. 

O desenvolvimento sustentavel enfatiza a necessidade de um enfoque e de uma gestao 

integrados do meio e dos recursos. Um outro aspecto importante desta discussao, demonstra 

que o desenvolvimento sustentavel deve integrar as politicas do meio ambiente na perspectiva 

do desenvolvimento econdmico (LEVEQUE, 1997). 

Carrieri & Monteiro (1996), citando Nykamp, en fat i/am tres dimensoes do 

desenvolvimento sustentavel: 

• manutencao das caracteristicas do ecossistema e sua sobrevivencia em longo 

prazo; 

• de ordem economica, onde o sistema deveria fomecer uma renda para 

assegurar que seu manejo continuasse atrativo; 

• de ordem social, se refere a distribuicao de custos e beneficios e a preservacao 

dos valores sociais e culturais das populacoes envolvidas. 

O atual modelo de crescimento econdmico gerou enormes desequilibrios, por um lado, 

nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miseria, a degradacao 

ambiental e a poluicao aumentam dia-a-dia. 

Neste contexto o desenvolvimento sustentavel, busca conciliar o desenvolvimento 

econdmico com a preservacao ambiental e, ainda, ao fim da pobreza no mundo. 

O desenvolvimento sustentavel tern seis aspectos prioritarios que devem ser 

entendidos como metas: 
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S A satistacao das necessidades basicas da popu lacao (educac3o, alimentacao, saiide, 

lazer, etc); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S A solidariedade para com as geracSes futures (preservar o ambiente de modo que 

elas tenham chance de viver); 

S A participacao da populacao envolvida (todos devem se conscientizar da 

necessidade de conservar o ambiente e fazer cada um a parte que Ihe cabe para tal); 

# A preservacao dos recursos naturais (agua, oxigenio, etc); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J A elaboracao de um sistema social garantindo emprego, seguranca social e respeito 

a outras culturas (erradicacao da miseria, do preconceito e do massacre de populacSes 

oprimidas, como por exemplo os indios); 

S A efetivac3o dos programas educativos. 

Educacao Ambiental e parte vital e indispensavel, pois e a maneira mais direta e 

funcional de se atingir pelo menos uma de suas metas: a participacao da populacao. 

Algumas outras medidas providenciais para a implantacao de um programa o minimo 

adequado de desenvolvimento sustentavel sao: uso de novos materiais na construcao; 

reestruturacao da distribuicao de zonas residenciais e industrials, aproveitamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e consumo 

de fontes alternativas de energia, como a solar, a eolica e a geotermica; reciclagem de 

materiais solidos; nao-desperdicio de agua e de alimentos; menor uso de produtos quimicos 

prejudiciais a saude nos processos de producao alimenticia. Realizar programa de 

desenvolvimento sustentavel exige, enfim, alto nivel de conscientizacao e de participacao 

tanto do govemo e da iniciatiiva privada como da sociedade. Para tanto, n3o se deve deixar 

que estrategias de tal porte e extens3o fiquem a merce do livre mercado, visto que os danos 

que se visam resolver s3o causados justamente pelos processos desencadeados por um modelo 

de capitalismo que aparenta ser cada vez mais selvagem e desenfreado. 

13.2.2. Aproveitamento Turistico de Bens Patrimoniais 

Nos ultimos anos, muitos cientistas sociais, que se dedicam ao estudo do fenomeno 

turistico, tern atentado para o fato de que ele pode ser um motivador para "a existencia e 

reabilitacao de sitios, monumentos historicos e construcoes" (BARRETTO, 2000). 

Segundo Oiiveira (2002), ao se transformar o espaco ocupado pelo bem patrimonial 

num espaco tambem recreational e de vivencia cultural n3o so para os turistas mas, 

especialmente para os habitantes locais, torna-se possivel o processo de restaurac3o e 

revitalizacao n3o apenas com o objetivo de "vender" o patrimdnio, mas de revitalizar um 
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monumento pretendendo fortalecer a memoria locaJ e a identidade dos individuos que 

convtvem com aquele bem patrimonial, de modo que ele seja reinserido na vivencia cultural 

local. 

Segundo Telles et al (1975), no Brasil dos nucleos rurais determinados 

historicamente, destacam-se os que correspondem aos fatores economicos do "ciclo do 

acucar". A atividade arquitetonica se distribuia, sem muitas variacoes, numa triade formada 

por: casa-grande, senzala e engenho, constando, ainda, alguns exemplares, de uma cape la. 

Nesse sentido, torna-se necessaria uma atitude diferenciada em relacao aos engenhos 

pois, alguns estudos apontam no sentido de que nao basta o investimento de vultosas quantias, 

por parte da iniciativa privada ou do poder publico, no restauro arquitetonico do bem 

patrimonial. E preciso haver, principalmente, o investimento no aspecto social e historico, ou 

seja, no restabelecimento de uma identidade local que tenha lacos ligando-a aquele 

monumento. Primeiramente, ha que se promover um trabalho de promocao interna, almejando 

o resgate do orgulho pelo lugar. Nao se pode pensar em potencializar o turismo em local que e 

descrente de si mesmo, que nao tern orgulho pelo que tern e o que e. Mobilizar todos os atores 

da cidade e fazer por acontecer acoes imediatas, catalisadoras da opiniao publica sao 

estrategias que vem demonstrando eficacia em alguns locais. (SIMAO, 2001). 

O primeiro cadastro levantado sobre a situacao dos imoveis rurais do Brasil foi em 

1967, pelo IBRA, e posteriormente, recadastramentos em 1972, 1978 e 1992, promovidos 

pelo INCRA. Em 1998, foi realizado novo cadastramento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 — Numero de imoveis rurais no Pais entre 1967 e 1998, e suas respechvas areas (total, media 

e mediana). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano Numero de 
im6veis 

Area t ot al 
( lOOO ha)  

Area media (ha)  Area mediana (ha)  

1967 3.638.931 360.104 99,0 17,3 

1972 3.387.173 370.275 109,3 18,7 

1978 3.071.085 419.902 136,7 20,6 

1992
(1> 

3.066.390 331.364 108,1 18,6 

1992
(2 ) 

2.924.204 310.031 106,0 18,5 

1 9 9 8 ( 3 ) 3.587.967 415.571 115,8 18,5 

Fonte: IBGE (1969) e INCRA. ( I ) Conforme "Estatisticas Cadastrais Emergencies -

Recadastramento 1992"; (2) Conforme tabelas elaboradas na UNICAMP; (3) Conforme 

tabelas elaboradas na UNICAMP considerando a situacao do Cadastro em 03/04/98. 
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Os indicadores basicos da estrutura fundiaria brasileira estao de aeordo com os dados 

recolhidos no cadastramento de 1967 e dos recadastramentos de 1972, 1978, 1992 e 1998. 

Hoffmann (2000) aclara que , "para 1992 sao apresentados tanto os indicadores obtidos a 

partir dos dados publicados emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estatisticas Cadastrais Emergencies - Recadastramento 1992 

como os resultados obtidos a partir das novas tabelas obtidas na UNICAMP". Hoffmann 

observa que a semelhanca entre os indicadores em 1972 e 1992 mostrou a estabilidade na 

estrutura fundiaria do Brasil nesses 20 anos. A area media por imovel rural diminui 3% (de 

109,3 ha em 1972 para 106,0 ha em 1992) e a mediana cai de 18,7 ha para 18,5 ha. 

Segundo Hoffmann, um dos motivos para a grande estabilidade da estrutura agraria 

brasileira e, certamente, a imensidao do pais, que faz com que mudancas localizadas tenham 

pouco efeito no total. Mas, entre 1992 e 1998, observa-se nos indicadores o crescimento da 

desigualdade de distribuicao da terra. Convent notar que os dados de 1998 nao se referem a 

um novo recadastramento, mas sim a situacao atualizada do cadastro em abril de 1998, com 

base no recadastramento de 1992. 

No Amazonas, Acre e Para e visivel a ocorrencia de grandes propriedades. No Distrito 

Federal, o desigualdade da distribuicao da terra se assemelha ao de Goias. Para a dissertacao, 

as informacdes registradas nos cadastramentos e recadastramentos do INCRA servem para 

reafirmar que o turismo em espaco rural e uma alternativa para o desenvolvimento economico 

e para o aproveitamento da mao-de-obra existente. Tabulacoes especiais do Projeto Rurbano 

mostram que, atualmente, nas areas rurais do Pais, os principals setores de atividade da 

populagao economicamente ativa nao agricola sao: servicos domesticos, construcao, ensino 

medio, comercio de alimentos, industria de aiimentos, industria de transformacao, 

restaurantes, alfaiataria, comercio ambulante e administracao municipal. 

Tabela 5 - Desigualdade na distribuicao de terras, imoveis rurais brasileiros, nas cinco 

Grandes Regioes do Pais, entre 1992 e 1998. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un i d ade Gin i 5 0 +  10+  5 +  
Geog r af i ca 1 9 9 2 1 9 9 8 1 9 9 2 1 9 9 8 1 9 9 2 1 9 9 8 1 9 9 2 1998 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Brasil 0,831 0,843 3,9 3,5 77,1 78,6 67,1 68,9 

Norte 0,849 0,851 4,5 4,6 81,5 82,3 73,3 74,9 

Nordeste 0,792 0,811 4,3 3,8 70,2 72,8 58,5 61,7 

Sudeste 0,749 0,757 6,1 5,8 65,1 66,1 52,1 53,2 

Sul 0,705 0,712 9,5 9,2 63,8 64,5 53,4 54,1 

Centro-Oeste 0,811 0,810 3,4 3,3 72,3 72,0 58,7 57,8 

Fonte: IBGE (1969) e INCRA. (1) Conforme "Estatisticas Cadastrais Emergenciais - Recadastramento 1992"; 

(2) conforme tabelas elaboradas na UNICAMP; (3) Conforme tabelas elaboradas na UNICAMP, considerando a 

situacao do Cadastro em 03/04/98. 
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Tabela 6 - Desigualdade na distribuicao de terras, imoveis rurais brasileiros, nas 27 Unidades da 

Federacao, entre 1992 e 1998. 

Unidade Gini 50+ 10+ 5+ 
Geografica 1992 1998 1992 1998 1992 1998 1992 1998 

RO 0,644 0,644 14,1 13,9 61,0 60,8 54,8 53,5 

AC 0,889 0,872 4,1 4,9 88,5 86,7 86,2 84,5 

AM 0,937 0,929 1,6 2,1 92,4 91,5 89,4 88,9 

RR 0,874 0,796 4,3 8,2 86,0 79,2 78,7 72,9 

PA 0,892 0,889 2,8 3,2 87,8 87,7 79,9 81,7 

AP 0,845 0,780 5,6 8,1 82,1 73,9 76,8 66,5 

TO 0,674 0,696 8,8 7,8 55,3 57,9 41,5 44,1 

MA 0,748 0,766 6,8 6,2 66,1 68,4 54,1 56,8 

PI 0,751 0,774 6,7 5,9 66,5 69,5 55,6 59,3 

CE 0,694 0,705 7,6 7,1 57,0 58,2 43,6 44,7 

RN 0,747 0,766 5,7 5,1 64,6 67,0 51,0 53,8 

PB 0,761 0,766 5,3 5,1 66,3 67,0 52,8 53,5 

PE 0,765 0,764 4,9 4,9 66,1 65,9 52,8 52,8 

AL 0,790 0,790 4,8 4,8 71,4 71,5 59,0 59,1 

SE 0,795 0,795 3,9 3,9 70,1 70,2 57,0 57,1 

BA 0,808 0,831 4,3 3,6 73,4 76,4 62,8 66,6 

MG 0,754 0,762 5,8 5,4 65,3 66,4 52,2 53,3 

ES 0,629 0,645 11,8 11,0 52,6 54,2 40,5 42,3 

RJ 0,737 0,751 6,1 5,6 62,9 64,6 48,7 50,7 

SP 0,758 0,763 5,9 5,7 66,6 67,2 53,4 54,0 

PR 0,706 0,715 9,3 8,9 63,4 64,4 52,5 53,7 

SC 0,643 0,649 12,1 11,8 56,0 56,6 46,1 46,7 

RS 0,725 0,730 8,8 8,5 66,5 66,9 56,0 56,3 

MS 0,813 0,812 2,2 2,2 70,2 70,0 55,0 54,9 

MT 0,819 0,809 3,2 3,2 73,5 71,3 58,9 56,0 

GO 0,727 0,729 6,3 6,1 61,0 61,2 46,6 46,4 

DF 0,788 0,811 4,4 3,9 70,1 73,9 55,3 60,6 

Fonte: IBGE (1969) e INCRA. (1) Conforme "Estatisticas Cadastrais Emergenciais -
Recadastramento 1992"; (2) conforme tabelas elaboradas na UNICAMP; (3) 
Conforme tabelas elaboradas na UNICAMP, considerando a situacao do Cadastro 
em 03/04/98. 
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Capftulo 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. METODOLOGIA 

2.1 Area de desenvolvimento da pesquisa 

2.1.1 Caracterizacao do Estado da Paraiha 

Estado brasileiro localizado no extremo leste da regiao Nordeste, conforme figura 10. 

Tern 98% de seu territorio inserido no Poligono da Seca. Faz divisa ao norte com o Rio 

Grande do Norte, ao sul com Pernambuco, ao leste com o Oceano Atlantico e ao oeste com o 

Ceara. Com uma populacao estimada em 3.436.716 habitantes, e 56.584,6 km 2 de area 

territorial brasileira englobando 223 municipios, D3GE (2000). 

Seu relevo caracteriza-se pela existencia de uma 

faixa litoranea de baixada, pelo planalto da Borborema 

na regiao central e pelo planalto Ocidental na parte 

oeste. 

O estado e abrangido pelos rios: Paraiba, 

Pianco, Piranhas, Taperoa, Mamanguape, Curimatau, 

Gramame, do Peixe. Camaratuba, Espinharas, Miriri. 

Segundo Almeida (1945), a Historia da Paraiba 

tem sido contada a partir de sua fundacao em 1585, mas 

na verdade vem desde 1501 quando da primeira 

expedicao para reconhecimento de suas costas, que 

ancorou na baia de Acejutibiro, originario de Acajutebiro F i g u r a 1 0 " ^ de localizacao 
dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 araioa 

que quer dizer caju azedo, o primitivo nome da baia da Traicao. 

Em 1502 a Paraiba figura no mapa feito por um cartografo portugues, como um monte 

intitulado San Vicenso, e a Tristao da Cunha e atribuido a descoberta do rio Paraiba por volta 
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do ano de 1506, quando tomou o nome de Sao Domingo e que muitos anos depois tomou o 

nome indigena de Paraiba. Em 1750 todo o territorio da Paraiba const it uia um so municipio 

que era o da capital a antiga cidade de Nossa Senhora das Gracas depois Filipeia, Frederica, 

Paraiba e a atual Joao Pessoa com a extensao que ia da orla maritima aos limites com o Ceara. 

Ainda o autor relata que, no inicio do periodo colonial, as invasoes francesas 

chegaram a instituir um processo de povoamento que contava com a confianca das populacdes 

nativas da regiao. Com a retomada de interesse de colonizacao por parte dos Portugueses, 

estes empreenderam batalhas ate a expulsao dos franceses, esbarrando na resistSncia indigena 

fiel aos franceses. O Estado ainda enfrentou, a partir do seculo XVII, a invasao dos 

holandeses, que procuravam consolidar seus dominios territoriais vinculado a producao de 

cana-de-acucar. Os holandeses foram expulsos do territorio pelas forcas portuguesas em 1654. 

A partir de 1753, o territorio reierente a atual Paraiba e vinculado a capitania de 

Pernambuco durando quase cinquenta anos. 

A Paraiba foi ocupada e explorada em nome do acucar, onde a vida de toda uma 

populacao esteve, durante tres seculos, direta ou indirctamente ligada ao universo da producao 

acucareira, ALMEIDA (1945). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1.1 Zonas Geoecondmicas 

De acordo com o Piano de Desenvolvimento Sustentavel do Estado, os principals 

espacos economicos paraibanos foram agregados em tres zonas geoecondmicas, como 

indicado na Figura 11: 

I . Zona da Mata - Litoral - corresponde as microrregides Litoral Norte, Sape, Joao 

Pessoa, litoral Sul, englobando 22 municipios, ocupando uma superfTcie de 

5.253,40 km2, representando 9,3% do territorio estadual. 

I I . Zona do Agreste - Brejo - formada pelas microrregides construtivas de 

Esperanca, Brejo Paraibano, Guarabira, Campina Grande, Itabaiana e 

Umbuzeiro, 41 municipios no total, com 7.806 km 2, correspondendo a 13,8% da 

superflcie do estado. 

III . Zona Semi-Arida - e a mais extensa com 45.525,20 km
 2

, representando 76,9% 

da area do estado e sujeita a condicoes de insustentabilidades economicas e 

sociais. Esta inserida pelas microrregioes de Catole do Rocha, Cajazeiras, Sousa, 

Patos, Pianco, Itaporanga, Serra do Teixeira, Serido, Cariri e Curimatau. 
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Figura 11 - Zonas geoecondmicas do estado da Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Localizacao do Municipio de Areia 

Segundo Almeida (1980), o principal municipio do Brejo Paraibano, surgiu como 

povoado em 1625. Sertao de Bruxaxa, este foi o primeiro nome dado ao povoado, localizado 

em ponto estrategico que servia de apoio para os boiadeiros e tropeiros que vinham do Sertao 

com destino ao comercio do litoral paraibano no final do seculo XVII, depois veio Brejo 

D'Areia, devido a um riacho que se destacava pelos bancos de areia alvissimas. E, finalmente, 

Areia. 

A cidade existe oficialmente desde 30 de agosto de 1818, tendo sua emancipacao 

politica em 18 de maio de 1846. Areia foi a primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos 

em 03 de maio de 1888, antes mesmo da Lei Aurea, embora os negros fizessem parte da 

estrutura economica da regiao, ja que a agricultura do municipio era basicamente voltada para 

a producao dos derivados da cana-de-acucar. ALMEIDA (1980). 

Com cerca de 30 mil habitantes, aproximadamente 15.224 na zona rural (FUNCETI) e 

area da unidade territorial, 269 km2 (D3GE, 2000), e uma pacata cidade do interior e primeira 

cidade paraibana tombada como patrimonio historico nacional, possui o primeiro campus 

umversitario de todo o interior do Nordeste - Centra de Ciencias Agrarias da Universidade 

Federal da Paraiba, antiga Escola de Agronomia do Nordeste. 

Conforme Almeida (1980), Areia ja foi o maior municipio do brejo paraibano, vindo 

a assumir expressao economica durante o seculo XVIII, atraves da cultura do algodao. 

Participou efetivamente de varios episodios revolutionaries, como a eclosao da Revolucao 

Pernambucana em 1817. Em 1824, participou juntamente com os pernambucanos da 

Confederacao do Equador. Na revolucao Praeira tornou a Paraiba o foco das principals 
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atencdes. Em 1873, as ruas da cidade tornaram-se cenarios da revolta dos Quebra-Quilos, 

durante dois anos. Possui na zona rural mais de 20 engenhos de cana-de-acucar que fabricam 

aguardente-de-cana, mel, rapadura e o acucar mascavo, num ambiente de muito verde, vales 

ferteis, riachos com cachoeiras de aguas cristalinas e clima ameno. 

Surgiu na encosta oriental da Serra da Borborema, a 120 quildmetros da Capital, Joao 

Pessoa, a 618 metros de altitude, em relacao ao nivel do mar, com latitude 6°56'15"s e 

longitude 35°41'15". Municipio onde esta localizado o acude vaca brava, que pertence a bacia 

do Mamanguape, uma das onze bacias hidrograticas do Estado da Paraiba, conforme tabela 07 

e Figura 12. Atualmente tem-se como base para organizar e executar as acoes de assistencia 

tecnica aos produtores agricolas, a bacia hidrografica como unidade de planejamento, dando 

enfase as medidas de conservacao de solos e aguas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 07 - Capacidade dos acudes da bacia Hidrografica do Mamanguape. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bacia d o Mam an gu ape 

Mun icip io Acu d e Cap aci d ad e( m 3 )  

Ar acag i Ar acag i 6 3 .2 8 9 .0 3 7 

Ar ei a Vaca Br av a 3 .4 5 0 .0 0 0 

Ar eial Co v ao 6 7 2 .2 6 0 

Bet em Lagoa do Mat i as 1 .239 .883 
Bo r b o r em a Can af i st o l a I I  4 .1 0 2 .6 2 6 

Cu i t eg i Tau 3 8 .5 7 3 .5 0 0 

M am an g u ap e Jan g ad a 4 7 0 .0 0 0 

Mon t adas Em i d i o 4 1 5 .7 7 0 
Pi r p i r i t uba Pi r p i r i t uba 4 .6 6 6 .1 8 8 

Sao Seb ast i ao Lagoa Roca 4 5 3 .0 7 5 

Fonte: Resolucao N° 02, de 05 de novembro de 2003, artigo 1°. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARkj Afudea monrtorados pete AESA/  SECTMA 

P E R N A M B U C O 

•  Bacia Hidrograf ica d o Rio Piranhas 

O Bvcia Hidrograf ica d o Rio Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Bacia Hidrograf ica d o Rio / t»ai 

Bacia Hidrograf ica d o Rio Gramame 

Bacia Hidrograf ica d o Rio Mirir i 

Bacia Hidrograf ica d o Rio Mamanguape 

•  Bacia Hidr ogr i f i ca d o Rio Camaratuba 

Q Bacia Hidrograf ica d o Rio Guaj u 

D Bacia Hidrograf ica d o Rio Cur imat au 

Q Bacia t i d r o g r i l i ca d o Rio Jacu 

_ n P.~ ,*  l i H , ^ f c , ^ Wo Train 

Figura 12. Divisao do Estado da Paraiba em 11 bacias hidrograficas. 
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Na segunda metade do seculo XIX, a regiao se fortaleceu com o incremento da 

agroindustria acucareira, atraves da multiplicacao dos engenhos de acucar e rapadura como 

pequenas unidades produtoras que chegaram a marcar a vocacao econ6mica da regiao 

(ALMEIDA, 1994). 

O municipio tern clima ameno e agradavel, com temperaturas que variam entre 15° e 

29°, segundo Koeppen, AS'. O inverno comeca no mes de fevereiro e termina em agosto, 

deixando a cidade muitas vezes totalmente coberta por uma nevoa intensa. A precipitacao 

pluviometrica anual varia em torno de 800 a 1600 mm. 

A cana-de-acucar que tern sido a cultura intermitente, que nunca foi totalmente 

abandonada, assim vem sobrevivendo aos varios ciclos economicos, em cuja ordem se 

sucederam: algodao, cana-de-acucar, cafe, agave e por fim a pecuaria. 

Em meados do seculo XIX o algodao, primeira grande cultura do municipio de Areia, 

era bastante compensadora, porem com grandes inconvenientes devido as chuvas excessivas, 

da friagem e das pragas, foi perdendo espaco para a cana-de-acucar, que passou a ocupar o 

primeiro lugar na ordem da producao agricola.(ALMEIDA, 1980). Assim como a cana-de-

acucar, atividade ameacada, em 1884, por uma praga a "gomose", que dizimou todos os 

canaviais. 

O cafe tambem teve sua ascensao e seu declinio, devido a praga do vermelho, inseto 

responsavel pela destruicao de muitos cafezais em menos de cinco anos, atingindo uma vez 

mais a economia do municipio. 

Segundo Freire (1954), a transicao da monocultura do acucar para a de cafe no Brasil; 

do trabalho escravo para o livre; e da casa nobre ou dominadora do rio para a casa nobre - ou 

rica - de costas para o rio, nos retrata o processo de explorac3o da terra do qual nao se pode 

separar estudo nenhum, nem da historia social nem da paisagem cultural do Brasil. 

Ainda segundo Almeida (1980), por volta de 1920, surge uma nova cultura, a do 

agave, que impulsionou outra vez os animos da agricultura. Porem com o retraimento dos 

mercados compradores, por volta de 1940 esta lavoura entrou em crise e decadencia. 

Novamente os engenhos de rapadura voltaram a fumegar, mas com uma conspiracao 

muito seria contra esta atividade agroindustrial, o exodo rural, alimentado pelo sonho da 

cidade grande com perspectivas de uma nova vida. Os terrenos acidentados do brejo nao 

permitem a mecanizacao da lavoura, de modo a amenizar a falta de mao-de-obra. Situacao 

esta, que impulsionou o surgimento de outra atividade a agropecuaria, nas terras dos 

engenhos. 
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A trajetoria tumultuada causada pela altemancia das atividades produtivas praticadas 

na regiao, quase sempre de forma pioneira, e sua repercussao na vida socio-cultural e 

politica do estado e ressaltada por Almeida (1994), quando destaca o que representou no 

processo de organizacao do espaco regional, a expressao cultural das altemativas 

economicas experimentadas pelo municipio de Areia, dentro de um contexto historico no 

qual esta inserido. Trata-se de um sub-complexo cultural dos mais ricos, entre tantos que 

compoem o repertorio nordestino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Objetos da Pesquisa 

Como amostras, foram selecionados 06 engenhos, exemplares testemunhos da 

memoria de uma trajetoria socio-economica de uma sociedade, todos situados na zona rural 

do municipio de Areia (Figura 13), proximas do nucleo mais habitado e de meios de 

comunicacao mais faceis, assim oferecendo maior possibilidade de levantamento e analise. 

Figura 13 - Mapa da area dos engenhos em estudo 
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2.2.1 EngenhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bujari - A 

O engenho Bujari, conforme a Figura 13, esta localizado em uma propriedade rural de 

relevo bastante acentuado, cercado de serras e de mata virgem, distando 1.600 metros da 

rodovia PB-079. 

Figur a 14 -  Vist a parcial do Engenho Bu j ar i 

Atualmente e unidade produtora de rapadura e cachaca, contemplando um ambiente 

construido, caracterizado pelo estilo colonial, que se reporta ao passado, marcado por um 

baixo nivel tecnologico. A propriedade e formada por tres engenhos: Bujari, do Meio e o 

Lameiro, (Figuras 14 e 15). 

Figur a 15 -  Vist a geral do Engenho do Meio, at ualm en t e em fogo m or t o . 
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2.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Engenho Vaca Brava de Baixo - B 

O engenho Vaca Brava de Baixo localiza-se entre serras e distante 6.900 metros da 

rodovia PB-079, alem de possuidor de fontes permanentes de agua cristalina, restos da Mata 

Atlanrica e rica flora emoldurando a paisagem local. 

O seu ambiente construido enquadra-se no estilo colonial ou neocolonial, como pode 

ser visualizado na Figura 16A, que foi ganhando novos elementos de arquitetura e de 

ornamentacao, que veio com o Art Deco, Figura 16B. 

Figur a 16 b - Vi st a f r on t al do Engenho Vaca Brava de Baixo 
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2.2.3 Engenho Vaca Brava de Cima - C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tradicional engenho da regiao, com mais de 200 anos, tern em sua localizacao, o 

aspecto de que o tempo nao passou, antigo, mas resistente ao tempo, encontra-se na zona rural 

distante aproximadamente 4.000 metros da rodovia PB-079, acesso a cidade de Areia. 

Apresenta caracteristicas bem originais do estilo colonial, com a casa-grande 

construida em nivel mais alto, logo abaixo o engenho e os armazens, condizentes com a 

implantacao dos exemplares da epoca nesta regiao, como se observa na Figura 17. 

Raramente apresentando senzala e capela. Atualmente produtor de cachaca, com moenda 

eletrica e com dorna em madeira de carvalho para fermentacao. 

Figura 17 - Vista geral da area produtiva do Engenho Vaca Brava de Cima. 
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2.2.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Engenho Mineiro — D 

Datando do Seculo XIX, nao se sabe ao certo o ano de fundacao, o Engenho Mineiro 

tem marcas do tempo, tracos da epoca da economia aristocrata rural areiense. 

No que se refere a implantacao do conjunto edificado e a sua relacao com a paisagem, 

e possivel perceber algumas variacoes: enquanto muitos engenhos ficam bem no meio das 

encostas, sobre pequenas elevacoes, ou mesmo no piano, este fica no alto da encosta que 

delimita a varzea, como se pode observar na Figura 18. O engenho passou pelos diversos 

ciclos economicos da regiao, mantendo elementos construtivos caracteristicos de cada 

momento, atualmente e produtor de rapadura. 

Figura 18 - Vista geral do Engenho Mineiro 
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2.2.5. Engenho Bela Vista - E 

Fundado em 2003, o Engenho Bela Vista fica na saida para a cidade de Piloes. 

Mesmo sendo um engenho jovem, em comparacao com outros da regiao, mantem a 

imponencia peculiar aos engenhos de cana-de-acucar da regiao. 

Figura 19 - Vista geral do Engenho Bela Vista 

Engenho de caracteristicas coloniais, porem de processo construtivo moderno e 

instalacoes projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e compativel com todas as 

operacoes. Com separacao por meio fisico, entre as diferentes atividades, conforme Figuras 

20 A e B. 

Figura 20 a - Vista lateral do Engenho. Figura 20 b- Area de recepcao e 

Bela Vista moagem 
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2.2.6. Engenho da Varzea - F 

Construido em 1870 na antiga propriedade rural da Varzea, hoje pertence a 

Universidade Federal da Paraiba, Campus I I , onde funciona como Museu da Rapadura do 

Centro de Ciencias Agrarias. Ate 1933, epoca da desapropriacao da propriedade pelo governo 

estadual para a instalacao da Escola de Agronomia do Nordeste, era apenas um pequeno 

engenho rustico, coberto de palha. 

Em 1978, as edificacoes foram totalmente restauradas, o engenho e a casa-grande 

(Figura 21) tipica da regiao do brejo, simples e despojada, passaram por alteracdes, devido o 

seu uso pela Escola de Agronomia, para a instalacao do Museu da Rapadura, gracas ao 

depoimento de pessoas que viveram aquela epoca, resgatando tracos e caracteristicas do 

tempo gravado nas lutas e sagacidade de um povo. 

Figura 21 - Casa-Grande do Engenho da Varzea. 

No engenho, o museu resgata todo o processo arcaico em que se constituia a 

fabricacao dos derivados da cana-de-acucar, fonte de poder e dominacao do Brasil colonial, 

comecando da velha almanjarra (Figura 22) movida pela forca dos escravos, passando pelas 
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formas do acucar mascavo ate o velho alambique de barro e chegando ao processo industrial 

da producao da cachaca e da rapadura, como a moenda movida a oleo diesel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figur a 22 -  Alm an j ar r a m ov i da pela f or ca dos escr avos 

O predio do engenho propriamente dito, segue as caracteristicas da arquitetura fabril 

da segunda metade do seculo XIX, (Figura 23), epoca em que os derivados da cana-de-acucar 

se ampliavam, em consequencia da expansao do algodao pelo sertao. 

Figur a 2 3 - Vist a f r on t al do Engenho da Var zea. 



73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Procedimentos metodologicos 

23.1 Exploratoria 

Segundo Gil (1991), a pesquisa explorat6ria e usada quando o tema escolhido e pouco 

explorado, permitindo uma visSo geral sobre o fenomeno em estudo e aumentando a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente para estudos futuros mais precisos. 

Devido a carencia de estudos relacionados a triade patrimonio rural arquitetonico, a 

agroindustria e as exigencias legais para construcao e funcionamento de estabelecimentos 

produtores de cachaca e rapadura no municipio de Areia, e de nito possuir nenhum projeto 

desta modalidade nas Secretarias Municipais de Turismo e de Agricultura, este estudo podera 

gerar contribuicoes e incentivar novas pesquisas relacionadas com o tema no municipio. 

23.2 Descritiva 

Como principal objetivo tem-se a descricao das caracteristicas tipologicas dos 

ambientes construidos dos engenhos em estudo. Para isto utilizou-se de tecnicas padronizadas 

de coleta de dados, como a observacao sistematica. Neste caso os resultados tambem sao 

expressos em narrativas e ilustrado com declaracdes das pessoas, fragmentos de entrevistas, 

dentre outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

233 Delineamento da Pesquisa 

2.3.3.1 Estudo avaliativo 

Almeida (1989), considera o estudo avaliativo como sendo analitico e indicado, 

quando se procura responder questoes "como" e "por que" certos fenomenos ocorrem, quando 

ha pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse 

inside sobre fenomenos atuais, que somente poderao ser analisados dentro de algum contexto 

da vida real. 

Esta pesquisa transformara informacoes e testemunhos de uma epoca, em uma 

expressao do presente para que possa ser incorporada em um uso absolutamente novo. 
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23.4 Coleta de Dados 

23.4.1 Tecnicas e Procedimentos para a Coleta de Dados 

Segundo Macedo (2001), nos estudos exploratorios, o pesquisador deve ir alem de 

descricSes quantitativas e/ou qualitativas tentando conceituar as inter-relacoes entre os 

fenomenos observados". 

Trivinos (1990), ressalta que a pesquisa qualitativa nao permite visoes isoladas, 

estanques. Ela se consolida a medida que num instante deixa de ser analise de dados para, 

em seguida, ser veiculo na busca de novas informacdes. Deste modo, a ideia expressa em 

uma entrevista pode recomendar novos encontros para explorar o assunto ou outros topicos 

importantes para esclarecer o assunto que originou o estudo. 

Para coleta do material necessario a dissertacao, inicialmente procedeu-se a uma 

pesquisa hist6rica da documentacao existente pertinentes ao tema escolhido, livros, periodicos, 

artigos e textos. Porem os dados bibliograficos referentes ao assunto na area em estudo sao 

escassos e foram obtidos em orgaos de pesquisa ligados ao Governo do Estado, estatisticas 

oficiais (IBGE) e informacdes de pessoas ligadas ao setor, assim como o levantamento das 

informacdes produzidas, a saber: 

• Mapeamento da situacao politico-economico-cultural do brejo, mais precisamente 

da area a ser estudada; 

• Estudos sobre a estrutura da propriedade rural no Brasil; 

• Consulta a legislacdes do Ministerio da agricultura e Vigilancia Sanitaria referente 

a producao de cachaca e rapadura; 

• Consulta a legjslacao relativa ao turismo rural e ao eco-turismo no Brasil e, em 

especial, na Paraiba; 

Com as informacdes reunidas, foi feito um diagnostics) preliminar da area geografica 

proposta, em termos de potencialidades historico-arquitetdnico para desenvolvimento da 

pesquisa. 

Na etapa seguinte deu-se inicio as visitas aos engenhos e seu entorno, com vistas ao 

reconhecimento das tipologias das construcdes do espaco rural abordado, segundo criterios de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Tracos e identidades culturais da area fisica e da populacao e a preservacao do 

meio ambiente e do patrimonio historico locais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S questdes relacionadas ao planejamento local e uso do solo; 

•S questdes relacionadas aos projetos das edificacoes; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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•S recursos energeticos e servicos de infra-estrutura; 

S questdes ligadas ao tratamento de residuos; 

Com a documentacao e as informacdes reunidas, foi organizado um banco de dados, 

segundo os tipos de informacdes colhidas, com ordenamento dos mesmos em forma de 

quadros, tabelas, graficos e desenhos, e descritos para apresentacao dos resultados 

encontrados. 

As analises sobre as casas grandes e as agroindustrias visitadas, foram obtidas a partir 

de respostas conseguidas com as entrevistas e observacoes pessoais realizadas ao longo do 

desenvolvimento do trabalho. Fruto de interpretacdes com fwidamentacao bibliografica e 

respaldo legal nas "Leis e Normas para Empresas e Servicos da Area de Alimentos e Bebidas 

Alcodlicas", definidas pelos orgaos governamentais competentes como Ministerio da Saude, 

Ministerio da Agricultura e do Abastecimento, Ministerio da Industria, do Comercio e do 

Turismo e as Secretarias Estaduais da Saude e da Agricultura. 

Para fins comparativos entre a realidade encontrada e as concedes ideais de 

funcionamento para as agroindustrias, foi utilizada como referenda, em especial, a Resolucao 

RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 da ANVISA, que dispde sobre Regulamento Tecnico 

de Boas Praticas para Servicos de AlimentacSo e relacionada com a Lei n° 6437,20 de agosto 

de 1977. 
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Capitulo 03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1 Ambiente Construido 

As figuras e os quadros expostos a seguir apresentam resultados compilados a partir 

da pesquisa desenvolvida e que serao discutidos e complementados no decorrer desta 

discussao. 

Segundo a FAU (1980), o estudo da tecnica no Brasil-coldnia, deve desenvolver-se 

segundo aspectos logicos e pormenorizados dos processos produtivos, segundo peculiares 

diretrizes de posse, fixacao e ocupacao dos sitios junto aos rios, desde o seculo XVI ate 

meados do seculo XVIII. 

As construcoes rurais, a seu tempo, rudes e acolhedoras, com ares despretensioso e 

puro, sem elementos decorativos, adornos ou detalhes, desenvolveram-se naturalmente pela 

justeza das proporcdes (COSTA, 1975). 

Os velhos engenhos de taipa e cobertura de pallia deram lugar aos enormes edificios 

de alvenaria, responsaveis pela economia da regiao. Os engenhos sao exemplares vivos, que 

testificam as tecnicas de ocupacao territorial da colonia, em especial as tecnicas construtivas, 

que com pequenas variantes, como podem ser observadas nos Quadros 3 e 4, seguiram 

tradicoes ibericas e podem ser assim inventariadas, segundo observamos nos Quadros 2, 3 e 4: 

No Quadro 2 apresenta-se a caracterizacao dos engenhos quanto aos aspectos fisicos, 

tipos de engenho e exploracao agroindustnal. 

A local izacSo dos engenhos na zona rural do municipio de Areia-PB, deu-se 

em funcao das potencialidades regionais para as atividades agricolas a que estao associadas 

essas construcoes. 

A area aproximada das propriedades e de 200 ha, sendo excecoes a propriedade do 

engenho Bujari, com 700 ha, por ser a soma de tres (03) engenhos e a propriedade do 

engenho bela Vista, com 40 ha. 
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Quadro 2 - Caracterizacao dos Engenhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARACTE-

RI STI CAS 

ENGENHOS 

CARACTE-

RI STI CAS 

Bu j ar i Vaca Br av a 

d e Bai x o 

Vaca Br ava 

de Ci m a 

Minei r o Bel a 

Vi st a 

Var zea 

LocalizacSo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZona rural Zona rural Zona rural Zona rural Zona rural Campus 

UFPB 

Area da 

propr iedade 

(ha)  

700 ±250 ±250 155,5 40 

Fonte 

energet ica 

Eletrico Vapor Eletrico Eletrico Eletrico 

At ividade 

desenvolvida 

Residendal 

e 

comercial 

Residendal e 

comercial Comercial 

Residendal 

e 

comercial 

Comercial Museu 

Produto Rapadura e 

cachaca 

Rapadura e 

cachaca 

Rapadura e 

cachaca 

Rapadura Cachaca 

Quanto ao tipo de engenho tem-se a predominancia da moenda movida a motores 

eletricos, como excecao apresenta-se o engenho Vaca Brava de baixo que mantem-se a vapor, 

um diferencial da unidade produtora na regiao. 

As atividades desenvolvidas sao de cunho comercial e residendal, ficando desta 

ultima excluidos os engenhos Vaca Brava de cima e Bela Vista, nos quais os proprietaries 

vivem em centros urbanos. 

A cultura da cana-de-acucar, no municipio de Areia-PB, por varias razdes, que nao 

sera abordado aqui, sofreu declinio econdmico acentuado nas ultimas decadas. Os engenhos 

na sua maioria, apesar de ser ambiente de residencia para os proprietaries, estao despovoados 

com o exodo rural, e muitos deles em processo de degradacao. 

Constata-se que apenas os engenhos Mineiro e Bela Vista, produzem respectivamente 

rapadura e cachaca, enquanto que os demais produzem ambos os produtos, estando 

atualmente os engenhos Vaca Brava de baixo, Vaca Brava de cim a, e Mineiro, com a producao 

de rapadura paraJisada. 

Do ponto de vista arquitetdnico, os conjuntos edificados dessas fazendas eram 

constituidos de casa-grande, senzala, capela e a casa de engenho propriamente dita (fabrica ou 

moita), que variaram no tempo, com edificacdes complementares tipo currais, oficinas e 

depdsitos, que estar de acordo com Carvalho (2005). 
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Quanto a tipologia arquitetonica, os engenhos receberam influencia do tipo de 

habitacao muito utilizado pelos primeiros habitantes do brejo Paraibano, as grandes cobertas, 

que serviram de abrigo aos indios resguardando-os das intemperies da natureza, como 

tambem, a influencia da cultura europeia na arquitetura conforme Lemos (1989) sobre o ato 

de morar relata que, o mesmo e antes de tudo uma manifestacao de carater cultural e enquanto 

as tecnicas construtivas e os materiais variam com o progresso, o habitar um espaco, alem de 

manter vinculos com a modernidade tambem esta relacionado com os usos e costumes 

tradicionais da sociedade. 

Nesta regiao constatou-se tambem que a producao arquitetonica foi reduzida a 

expressoes mais simples, caracterizada pela exiguidade de meios economicos, muito limitada 

pela falta de materiais de construcao refmados e de mao-de-obra habilitada. Lemos (1989), 

definiu quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a casa e o palco permanente das atividades condicionadas a cultura de seus 

usudrios". Portanto, a aparencia e importante, uma vez que o entorno e as caracteristicas 

arquitetonicas podem revelar, a primeira vista, aspectos relevantes da vida de seus moradores. 

Nas casas-grandes dos engenhos pesquisados do municipio de Areia-PB, constata-se 

conforme se pode observar no Quadro 3, a caracterizacao das tipologias arquitetonicas 

analisadas do ponto de vista das tecnicas construtivas, materiais utilizados e estilo 

arquitetonico. 

Presentes desde os primordios da civilizacao, sao as casas-grandes exemplares do 

patrimonio construido, elemento organizador da sociedade, nucleo de dominacao social e 

testemunhos da cultura do meio rural, da economia e politica, apoiadas nas relacoes de 

trabalho escravistas e semifeudais, na estrutura latifundiaria e na monoculture da cana-de-

acucar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figu r a 2 4 - Al venar i a em t i j o los m anuais 
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Observou-se a existencia de forte semelhanca entre as casas-grandes quanto ao sistema 

construtivo de paredes autoportantes em alvenaria de tijolos de adobe, com variacao no 

engenho Bela Vista, que e uma construcao atual com sistema construtivo em colunas de 

concreto e paredes de vedacao com tijolos de 08 furos. De forma geral, as edificacoes foram 

feitas em alvenarias de tijolos de adobe com argamassa a base de cal. (Figuras 24 e 25). 

Quanto aos engenhos (Quadro 4), ha uma variacao entre os sistemas construtivos de: 

paredes autoportantes em alvenaria de tijolos de adobe e colunas autonomas de tijolos de 

adobe, nos engenhos, (Figuras 26 e 27), e colunas autoportantes de concreto com alvenaria 

de vedacao, com tijolos ceramicos de 08 furos, no Engenho Bela Vista, (Figura 28). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figur a 25 -  Al venar ia t i j olos de adobe, 

r ebocada e cai ada. 



Quadra 3 - Tipologia arquitetonica dos Engenhos - Casa-grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENGENHOS 

TIPOLOGIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABujari Vaca Brava de Vaca Brava Mineiro Bela Vist a Varzea 

A, A2 
Baixo de Cima 

SI STEMA 

CONSTRUTI VO 

Par ed es e co l u n as 

au t o p o r t an t es em 

al v en ar i a d e t i j o l os 

de a d o b e 

Par ed es e co l u n as 

au t op o r t an t es em 

al v en ar i a d e t i j o l os 

de ad o b e 

Par ed es e co l u n as 

au t o p o r t an t es em 

al v en ar i a d e t i j o l os d e 

ad o b e 

Par ed es e co l u n as 

au t o p o r t an t es e m 

al v en ar i a d e t i j o l os 

de a d o b e 

Par ed es e co l u n as 

au t op o r t an t es e m 

al v en ar i a d e t i j o los 

d e ad o b e 

Co l u n as d e co n cr e t o e 

a l v en ar i a d e v e d a c l o 

c/  t i j o l os cer f i m l cos d e 

0 8 f u r os 

Par ed es e co l u n as 

au t o p o r t an t es em 

al v en ar i a d e t i j o los 

de ad o b e 

M 

A 

T 

P t M Tnoio de ad o b e Ladr i l ho h l d r au l l co 

Ti j o l o d e ad ob e- o r l g l n a l 

ladr i lho h l d r i u l l co - a t u a l Ladr i l ho h l d r au l l co 

Ladr i l ho h l d r au l l co 

e m ad e i r a Ce r i m l c a Ti j o lo de ad o b e 

I  

R 

z 
Est r u t u r a 

Pl lar es de t i j o los de 

ad o b e e est e l os de 

m ad e i r a l av r ad a 

Pl l ar es de t i j o los de 

ad o b e e est el os de 

m ad e i r a l av r ada 

Pl lar es de t i j o l os de 

ad o b e /  est e l os d e 

m ad e i r a l av r ad a 

Pl lar es de t i j o los d e 

ad o b e /  est el os de 

m ad e i r a l av r ada 

Pl lar es d e t i j o l os de 

ad o b e /  est el os de 

m ad e i r a l av r ada 

Pl l ar es e 

Vi g as de 

co n cr e t o 

Pl lar es d e t i j o l os de 

a d o b e /  est e l os de 

m ad e i r a l av r ad a 

A Em bosam en t o Ti j o l o d e ad o b e Ti j o l o de ad o b e Ped r a Ti j o l o de ad o b e Ped r a Ti j o l o c/  cl n t a a r m ad a Ped r a 

Z 

s Al v en ar i a*  

Ti j o l os d e ad o b e c/  

a r g a m a ssa a b ase 

d e cat  

Ti j o l os de ad ob e c/  

a r g am assa a b ase 

de cal 

Ti j o l os de ad o b e c/  

a r g am assa a b ase de cal 

Ti j o l os de ad ob e c/  

a r g am assa a b ase 

de cal 

Ti j o l os d e ad o b e c/  

a r g am assa a b ase 

d e cal 

Ti j o l os c e r l m l c o s de 

0 8 f u r os 

Ti j o l os de ad o b e c/  

a r g am assa a b ase de 

cal 

u 

Cobor t a 

Est r u t u r a d e 

m ad e i r a co m t e l h as 

cer Sm i cas, em 2 

ag u as 

Est r u t u r a de 

m ad e i r a co m t e l h as 

cer Am l cas, em 2 

a'guas 

Est r u t u r a de m ad e i r a 

co m t el h as ce r am l cas, 

em 2 a'guas 

Est r u t u r a de 

m ad e i r a co m t e l h as 

ce r i m l ca s , em 3 

a'guas 

Est r u t u r a de 

m ad e i r a co m t e l h as 

cer Am l cas, em 2 

a'guas 

Est r u t u r a de m ad e i r a 

co m t e l h as cer f i m l cas, 

em 4 a'guas 

Est r u t u r a d e m ad ei r a 

co m t el h as 

ce r l m i ca s , em 2 

a'guas 

1 Bei r ais Su f i c l en t es I n su f i cl en t es s/  b el r a l s I n su f i cl en t es Su f i c l en t es Su f i c l en t es I n su f i cl en t es 

Esquadr ias Mad ei r a l av r ada Mad ei r a l av r ad a M ad e i r a e v l d r o 

t ipo g u l l h o t l n a 

Madei r a v en ezl an as 

c/  v l d r o 

Mad ei r a e v l d r o 

t i po gu l l h o t l n a 

M ad e i r a Madei r a l av r ad a 

D Pa- d l r el t o Alt O Al t o Al t O Al t o Al t o Al t o 

0 Din t el Mad ei r a Mad ei r a Mad ei r a Mad ei r a Madei r a M ad e i r a Mad ei r a 

s Sol ei r as Ped r a Mad ei r a Ci m en t a d o Ci m en t ad o Ci m en t ad o Ce r a m l ca Ped r a 

ESTI LO 

ARQUI TETd NI CO 

Col on i a l 

Ti p o 2 

Co l on i a l Co l on i a l t i po 5 e 

e l em en t o s do ar t  d eco 

Ecl et i co Co l on i a l 

Ti p o 4 

Co l on i a l Co l on i a l 

TI PO DE PLANTA Co r r ed o r cen t r a l Co r r ed o r l at er al Co r r ed o r cen t r a l Co r r ed o r cen t r al Co r r ed o r cen t r al Co r r ed o r cen t r a l Co r r ed o r cen t r al 
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Quadro 4 - Tipologia arquitetonica dos Engenhos - Agroindustrias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENGENHOS 

TIPOLOGIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABujari Vaca Brava Vaca Brava de Mineiro Bela Vist a varzea 

A, A 2 
de Baixo Cima 

SI STEMA 

CONSTRUTI VO 

Par ed es e co l u n as 

au t o p o r t an t es em 

a l v en ar i a d e t i j o l os de 

ad o b e 

Par ed es e co l u n as 

au t o p o r t an t es em 

al v en ar i a d e t i j o l os de 

ad o b e 

Par ed es e co l u n as 

au t o p o r t an t es em 

a l v en ar i a d e t i j o l os 

d e ad o b e 

Par edes e co l u n as 

au t op or t an t es em 

al v en ar i a d e t i j o los d e 

ad ob e 

Par ed es e co l u n as 

au t op o r t an t es e m 

al v en ar i a de t i j o l os 

de ad o b e 

Co l u n as de con cr et o e 

a l v en ar i a de v ed acSo c/  

t i j o l os cer Am l co s de 0 8 

f u r os 

Par ed es e co l u n as 

au t op o r t an t es em 

a l v en ar i a d e t i j o los 

de ad o b e 

M 

Pico 

Em cl m en t ad o /  

Ti j o l o d e ad o b e /  

cer Am l ca 

Ch So bat l do /  

Ti j o l o d e ad o b e 

Ped r a /  

c l m en t d al l sado/  

ce r am l ca 

Ch $ o bat l do /  

c l m en t o al l sado 

Ped r a/  

cl m en t o al l sado. 

Cl m en t o a l l sad o /  

ce r am l ca 

Ti j o lo de ad ob e /  

c l m en t o al l sado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j Est r u t u r a 

Pl l ar es d e t i j o l os de 

a d o b e /  est e l os de 

m ad e i r a l av r ad a 

Pi lar es de t i j o los de 

ad o b e /  est el os de 

m ad e i r a l av r ad a 

Pl lar es d e t i j o los d e 

a d o b e /  est e i os de 

m ad e i r a l av r ada 

Pl lar es d e t i j o los d e 

ad o b e /  t esou r a d e 

m ad ei r a l av r ada 

Pi lar es de t i j o l os de 

ad ob e /  t esou r a de 

m ad e i r a l av r ada 

Pi lar es e 

Vi g as d e 

co n cr e t o 

Pi lar es de t i j o los 

de ad o b e /  t esou r a 

de m ad e i r a l av r ada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Em basam en t o Ti j o l o de ad o b e Ti j o l o d e ad o b e Ped r a Ti j o lo de ad ob e Pedr a Ti j o l o c/  cl n t a a r m a d a Ped r a 

S Al v en ar i as 

Ti j o l os de ad o b e c/  

a r g a m a ssa a b ase d e 

cal 

Ti j o l os d e ad o b e c/  

a r g am assa a b ase de cal 

Ti j o l os d e a d o b e c/  

a r g a m a ssa a b ase 

d e cal 

Ti j o l os de adobe c/  

a r g am assa a base de 

cal 

Ti j o l os de ad ob e c/  

a r g am assa a b ase 

d e cal 

Ti j o l os ce r Sm l co s d e 08 

f u r os c/  a r g am assa a 

b ase d e c l m en t o 

Ti j o l os de adobe c/  

a r g am assa a base 

de cal 

u 

Cober t a 

Est r u t u r a de m ad e i r a c/  

t e l h as cer Am l cas, em 2 

a'guas 

Est r u t u r a de m ad e i r a c/  

t e l h as cer Am l cas, em 4 

a'guas do t i po asa ca l d a 

Est r u t u r a de 

m ad e i r a c/  t e l h as 

cer f i m i cas, em 4 

a'guas 

Est r u t u r a d e m ad ei r a 

c/  t e l h as cer Am l cas, 

em 4 a'guas do t ipo 

asa calda 

Est r u t u r a de 

m ad ei r a c/  t e l h as 

cer am l cas, e m 4 

a'guas 

Est r u t u r a d e m ad e i r a 

co m t e l h as cer Sm l cas, 

em 4 a'guas /  t e l h a 

m et a' l l ca 

Est r u t u r a de 

m ad ei r a c/  t e l h as 

cer d m l cas, em 4 

a'guas 

1 Bei r ais I n su f i c l en t es Su f i c l en t es I n su f i cl en t es I nsu f i clen t es Su f i c l en t es Su f i c l en t es Su f i c l en t es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  

vaos 

Por t as /  j an elas 

M ad ei r a M ad e i r a Mad ei r a Madei r a Mad ei r a M ad e i r a Mad ei r a 

D Pe- d i r ei t o ( m )  2 ,8 -  5 ,0 3 ,0 - 6 ,0 3 ,0 -  6 ,5 3 ,0 -  5 ,5 3 ,0 - 5 ,7 3 ,0 -  5 ,0 

0 Din t el Mad ei r a Mad ei r a Mad ei r a Madei r a Mad ei r a M ad e i r a Mad ei r a 

S Solei r as Ped r a Ped r a Ped r a Pedr a Ped r a Ped r a Ped r a 

ESTTLO 

A R Q U I T E T 6 N I C O 

Co l on i a l Co l on i a l Co l on i a l Co lon ial Co l on i a l Co l on i a l Co l on i a l 

TI PO DE PLANTA Ret an g u l a r Ret an g u l a r Ret an g u l a r Ret an g u l ar Ret an g u l ar Ret an g u l a r Ret an g u l ar 



Figura 26 - Colunas autoportantes em 

alvenaria de tijolos de adobe, 

rebocada, com tesouras, 

vigas e esteios de madeira -

engenho Mineiro 

Figura 27 - Colunas autoportantes em 

alvenaria de tijolos de 

adobe, rebocada, engenho 

da Varzea. 

Figura 29 - Colunas autoportantes em 

alvenaria de tijolos de 

adobe visto, engenho do 

Meio (Bujari). 

Figura 28 - Pilares de concreto com coberta 

metalica do engenho Bela Vista. 
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Paredes com espessuras desmedidas variando entre 50 e 70 cm (as externas) e 30 cm 

(as internas) nao apenas por precaucao, ja que eram empiricas as nocoes de entao sobre 

resistencia e estabilidade e, com o intuito de ambiencia, tomar os interiores mais frescos. 

Desta forma pode-se constatar que as telhas e os tijolos utilizados nas casas antigas do brejo 

sao o dobro em tamanho e peso quando comparadas as construcoes mais recentes. (Figuras 

30a, 30b e 30c) e as paredes eram quase sempre caiadas na cor branca. 

Figura 30 a - Tijolo de adobe 

Figuras 30 b - Telha de ceramica, Figuras 30 c - Telha de ceramica, 

manual, (canal) manual, (capa) 

Segundo BARBOSA (2002), nas paredes com espessuras de cerca de 40 cm, o calor 

demora aproximadamente 8 a 10 horas para chegar ao interior do edificio (dependendo 

do tamanho do edificio), gerando uma inercia termica, ou seja, os ambientes se mantem 

confbrtaveis durante o dia e que recebem aquecimento lento e constante ate muitas horas 
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depois do sol se por, reduzindo grandemente a necessidade de formas de aquecimento e 

arrefecimento mais dispendiosos. 

Figura 31 - Alvenaria com 60cm de espessura, em 

tijolos de adobe 

Os telhados sao de tracados simples no corpo principal das edificacoes e alargam-se 

com a continuidade dos tempos, para ir cobrindo alpendres, puxadas e demais dependencias. 

Nas residencias as tercas sao apoiadas diretamente sobre paredes de oitao, sem o recurso das 

tesouras (Figura 32). Sobre o madeiramento sao colocadas telhas do tipo romana, chamadas 

"capa e canal". (Figuras 30b e 30c). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fi g u r a 3 2 - Ve r g a ca sa - g r a n d e d o En g e n h o d a 

Va r ze a e a i t u r a d e c u m e e i r a . 
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O telhado predominante nas casas-grandes e do tipo duas aguas, (Figuras 33a e b), 

existindo variacoes no Engenho Vaca Brava de cima, que tern tres aguas, sendo uma delas do 

tipo "asa caida", (Figura 34) e a casa do Engenho Bela Vista, com 4 aguas e pe direito 

considerado baixo em relacao aos demais. 

Figura 34. Telhado tipo asa caida Engenho Vaca Brava de Cima 
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Outra caracteristica comum as casas-grandes e a grande altura da cumeeira (Figura 35). 

Nas cobertas de duas aguas ela fica sobre a sala central, variando entre 6 a 7 metros de pe 

direito. As paredes internas se elevam a uma altura ate 4.5m, ficando, em algumas delas, o 

restante ate o telhado todo aberto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fi g u r a 3 5 - Fach ad a l a t e r a l e a l t u r a d e c u m e e i r a d a ca sa - g r a n d e " v e l h a " d o En g e n h o 

Bu j a r i . 

Observa-se ainda no Quadro 3, quanto a direcao da cumeeira das casas-grandes, que se 

encontram dois tipos: as perpendiculares a fachada frontal (Figura 36a), presentes nos 

engenhos Bujari e Mineiro, que de acordo com ALMEIDA (1994), surgiu no brejo paraibano 

no final do seculo XIX, durante o ciclo do cafe e as paralelas a fachada frontal (figura 36b), 

presentes nos Engenhos do Meio, Vaca Brava de baixo, Vaca Brava de cima e da Varzea. 

Fig u r a 3 6 a - Cu m e e i r a p e r p en d i cu l a r 

a f a ch a d a f r o n t a l 
Fi g u r a 3 6 b - Cu m e e i r a p a r a l e i a a f ach ad a 

f r o n t a l 
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Nos engenhos as coberturas sao constituidas por grandes vaos, com telhados de 

tracados simples no corpo principal, que se alargam para ir cobrindo puxadas e demais 

dependencias, com armacoes de madeiras tipo tesouras, grandes vigas e esteios de 

madeira lavrada, tercas, caibros e ripados. Sobre o madeiramento sao colocadas telhas do tipo 

romanas. 

Os Engenhos Bujari e o Mineiro possuem telhados em duas aguas, contendo o 

primeiro tesouras com pendural (Figuras 37 e 38); o Engenho Vaca Brava de baixo apresenta-

se com telhados em quarro aguas, com colunas de tijolos de adobe, vigas (Figuras 39 e 40) e 

cobertura central elevada para proporcionar melhor iluminacao e ventilacao; o Engenho Vaca 

Brava de cima e o Engenho do Meio (Bujari) com mesmo sistema construtivo de colunas 

autoportantes de tijolos de adobe e telhados em 4 aguas, com tesoura de madeira (Figuras 41, 

42 e 43), em que um dos lados se alarga cobrindo a area de producao de rapadura do tipo 

"asa caida", com uma trapeira, que facilita a saida dos gases do cozimento. 

Figura 37 - Telhado em duas aguas, colunas autoportantes em alvenaria de tijolos de 

adobe, com tesouras - Engenho Bujari 

Figura 38 - Tesoura com pendural - Engenho Bujari 



Fig u r a 3 9 - Co l u n as a u t o p o r t a n t e s e m a l v en a r i a d e 

t i j o los d e ad o b e , c o m v i g as e est e i o s d e 

m a d e i r a - En g e n h o Va ca Br a v a d e Ba i x o 

Fig u r a 4 0 - T e l h ad o e m 0 4 ciguas, c/  co b e r t u r a cen t r a l 

e l e v a d a - En aen h o Va c a Br a v a d e Ba i x o 

Fig u r a 4 1 - T e l h ad o s e m 0 4 3 g u as, se n d o u m a 

d e l as d o t i p o " asa ca f d a " - En g e n h o 

Vaca Br a v a d e Ci m a 

Fig u r a 4 2 - T e l h ad o e m 0 4 3 g u as, t i po " asa ca f d a" , c o m u m a 

t r ap e i r a - En g e n h o Va ca Br av a d e Ci m a 



Figura 43 - Telhados em 04 aguas, sendo uma del as do 

tipo "asa caida" - Engenho do Meio (Bujari) 

No Engenho Mineiro, assim como, no Engenho Vaca Brava de cima , encontram-se 

respectivamente vaos de 12,00m e 13,40m de extensao, vencidos por estruturas de vigas 

inteiras de madeira, como podemos observar nas Figuras 44 e 45. 

Figura 44 - telhados em 2 aguas, com 

tesoura formada por viga de 

madeira inteira - Engenho 

Mineiro 

Figura 45 - telhados em 4 aguas, com 

tesoura formada por viga de 

madeira inteira - Engenho 

Vaca Brava de Cima 



90 

Na Figura 46 pode ser observada umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XA tesoura apoiada no centro de uma outra 

inteira, situacao nao comum, encontrada no Engenho do Meio. 

Figura 46 - Estrutura de tesouras e 14 tesouras do 

Engenho do Meio (Bujari) 

Outro detalhe a ser analisado sao as aberturas formadas por tijolos colocados na 

diagonal formando desenhos, de uso comum a todos os engenhos, para facilitar o sistema de 

exaustao no interior dos mesmos. Figuras 42,43 e 47. 

Figura 47 - Detalhes de ventilacao nas paredes do 

Engenho Vaca Brava de Baixo 
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Ainda com relacao aos telhados, Dantas (2004), relata que ao reproduzir os espagos os 

antigos fazendeiros utilizaram o estilo dos telhados nos quais havia uma sombra que ao ser 

projetada em uma epoca posterior foi sendo ampliada e modernizada dando origem a uma 

pluralidade de elementos cujas estruturas transformaram-se nos atuais "alpendres" ostentados 

(Figura 48 e 49) em frente as casas-grandes. 

Figura 48 - Colunatas em arcos pleno do Figura 49 - Alpendres do Engenho Vaca 

alpendre da casa-grande do Brava de Baixo 

Engenho Mineiro 

Outro ponto analisado sao os que se referem a relacao de cheios e vazios dos vaos 

com as paredes. Nas casas mais antigas, presumivelmente nas do final do seculo XVI e 

seculo XVII, os cheios teriam predominado (Figura 50). No seculo XVIII cheios e vazios se 

equilibram (Figura 51) e, segundo COSTA (1975), predominando os grandes vaos a partir 

do seculo XIX (Figura 52 ). 



Fi g u r a 5 0 - Fach ad a frontal c o m a l p e n d r e d a ca sa - g r a n d e v e l h a d o 

En g e n h o Bu j a r i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 52 - Fachada do Engenho da Varzea 
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Os dados dos Quadros 3 e 4 apresentam caracteristicas quanto ao uso da madeira ou 

da pedra lavrada em beirais, ombreiras, vergas (Figuras 53, 54 e 55), soleiras (Figura 56) ou 

parapeitos para as aberturas, cunhais para os cantos dos edificios (Figuras 57) e cimalhas de 

beirais, concordando com JUSTI PISANI (2004), que defende ser os vaos deixados na 

arquitetura, como portas e janelas, montados a partir de uma estrutura de madeira colocada 

anteriormente durante a execucao dos macicos das paredes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig u r a 5 3 - Ve r g a d o En g e n h o d o Me i o Fig u r a 5 4 - Ve r g a ca sa - g r a n d e d o En g e n h o d a 

Va r ze a 

Figura 55 - Beirais do engenho Vaca Brava de 

Cima. 

Figura 56 - Soleira da casa-grande 

"velha" do Engenho Bujari - A2 
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Fig u r a 5 7 a - Ca n t o d e p a r e d e d a c a sa - g r a n d e Fi g u r a 57 b- Ca n t o s d a s p o r t as d a 

d o En g e n h o Vaca Brava de Baixo. c a sa - g r a n d e d o En g e n h o 

Vaca Brava de Baixo 

De acordo com a Figura 58, pode-se observar nas esquadrias o uso de ferragens - o 

tamanho das fechaduras contrasta com as confeccionadas atualmente. Em algumas casas as 

chaves chegam a ultrapassar 15 centimetros e portas e janelas apresentam-se em madeira 

lavrada. As janelas variando com a epoca da construgao das casas, eram do tipo mac i gas, com 

duas folhas verticais, com tramelas e travas de madeira, ou do tipo guilhotina com folhas de 

seguranca, parte fixa com vidro (Figura 59) e a protecao de grades de madeirinhas "gelosias" 

- so aparecendo no seculo XIX as venezianas, COSTA (1975). As portas eram do tipo 

macicas, com duas folhas horizontais ou verticais, com tramelas e travas de madeira. 

Tambem foi identificado o uso de bandeiras sobre as portas, elementos responsaveis 

pela ambiencia interna permitindo uma melhor circulagao do ar e iluminacao (Figuras 62 e 

63) e molduras simples em volta das janelas e portas (Figuras 65a e 65b). 
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Fi g u r a 5 8 b - Fe r r a g e n s d a s p o r t as e j a n e l a s 

Fig u r a 5 9 - Jan e l as e m m a d e i r a m a c i c a , c o m Fig u r a 6 0 - Po r t as e m m a d e i r a m ac i ca , c o m 

d u a s f o l h as v e r t i ca i s e p a r t e f i x a d u a s f o l h as h o r i zo n t a l s e j a n e l a 

c o m v i d r o t i p o g u i l h o t i n a c o m f o lh as d e 

se g u r a n ca , p ar t e f i x a c o m v i d r o 
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No novo contexto da economia, mercados e as acoes de controle sanitario na area de 

alimentos, os engenhos sao enquadrados como agroindustria alimenticia e portanto precisam 

adequar-se as exigencias normativas e recomendacoes da ANVISA, RDC n° 216, quando das 

interveners para adaptacao do ambiente construido e instalacdes dos mesmos, com o intuito 

de abranger um mercado consumidor para sens produtos, v3o aos poucos ocorrendo 

intervenc.5es, que sem um planejamento com qualidade, do sitio arquitetonico como um todo, 

chega a descaracterizar o ambiente rural, sendo as instalacdes geralmente adaptadas as 

edificacoes existentes. 

Nos Quadros 5, 6, 7, 8 e 9 estao apresentados os dados relacionados com a 

caracterizacao dos engenhos, obtidos a partir de analises, feita com base nas exigencias 

normativas, acima mencionadas. 

Conforme se observa no Quadro 5, que se refere a estrutura fisica do ambiente 

produtivo com base nas norm as da ANVISA, os engenhos apresentaram area flsica em torno 

de 270,00 m2. Todos eles se encontram na zona rural, em area isenta de odores indesejaveis, 

po ou outros contaminantes, cumprindo em parte o que determina a Portaria n° 326 -

SVS/MS, muito embora tenha sido observada a criacao de gado em area proxima ao 

empreendimento, em alguns deles. A logica da producao de rapadura tern a mesma base 

comum da producao de cachaca, diferenciando-se apenas pelo processamento apos a 

decantacao, ver Figura 7. 

Como podem ser observados nos Quadros 4 e 5 no Engenho Bujari,o processo 

produtivo da rapadura, caracteristico da pequena producao agro-industrial, adota tecnicas, 

maquinas, equipamentos e modo de producao quase em sua totalidade artesanais. Todas as 

etapas da producao sao realizadas, com pouquissima incorporac5o tecnologica recorrendo-se a 

processos manuais, porem ja existindo separacao entre as diferentes atividades por meio 

fisico. 



Quadro 5 - Caracterizacao das edificacfies e instalacSes dos engenhos - unidades produtoras - do municipio de Areia-PB, com base 

nas exigencias normativas da ANVISA, RDC n° 216. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARACTERI STI CAS 

AGROI NDUSTRI A 

CARACTERI STI CAS BUJARI  

Rapadu r a e 

Cachaca 

VACA BRAVA DE 

BAI XO 

Cach aca 

VACA BRAVA 

DE CI MA 

Cach aca 

MI NEI RO 

Rapadu r a 

BELA VI STA 

Cach aca 

VARZEA 

Museu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ac e sso s a s e d i f l cac5 e s e 

i n st a l acSes Nao pavim ent ado Pavim ent ado N2o pav im ent ado Nao paviment ado NSo paviment ado 

D i m e n s i o n a m e n t o d a 

ed i f i cacf i o ( m 2 ) / e m 

r e lacf io a p r o d u cf i o 

Suf lcient es Suf lcient es Suf lcient es Suf lcient es Suf lcient es 

Fl u x o n as e t ap as d a 

p r ep ar acf i o 

Ordenado - c/  

cruzament o 

Ordenado Ordenado Ordenado Ordenado 

Ab a s t e c i m e n t o d e a g u a Fonte natural Fonte nat ural e poco 

ar t eslano 

Fonte natural Fonte natural Fonte natural 

Dest i n o f i n a l d a s a g u a s 

r e s i d u a r i a s d o 

p r o c e ssa m e n t o 

Tanque e fer t lr r igacao Tanque e fer t ir r igacSo 

I nf l l t racao no 

t er reno natural 

I nf i lt racSo no 

t erreno natural /  

Melaco p/  gado 

I nf l l t racao no 

t er reno natural 

I n s t a l a cSe s e l e t r i ca s Ext ernas e em but ldas Ext ernas e em but ldas Externas Ext ernas Embut ldas 

I l u m l n a c i o Suf iclent e Suf iclent e I nsuf lcient e Suf iclent e Suf iclent e 

Ve n t i l a cSo Nat ural /  d iret a Natural /  d iret a Nat ural /  d iret a Nat ural /  direta Nat ural /  d iret a 

I n s t a l a cSe s p /  l i x o e 

m a t e r i a l s n l o 

co m est f v e i s 

I nexist ent e I nexist ent e I nexist ent e I nexist ent e I nexist ent e 



Conforme os Quadros 6, 7, 8 e 9 os engenhos analisados, possuem ambientes 

fechados e abertos, dos quais as areas de recepcao, filtracao e decantacao sao ambientes 

abertos, cobertos com telhas de ceramica, paredes com reboco rustico e um menor numero, 

revestidas com ceramicas. (Figuras 76, 77 e 78). O Engenho Bujari tern area de elaboraeao da 

rapadura, area de batida do melado, enformamento da massa, secagem, desenformamento e 

embalagem separada das etapas anteriores, (Figuras 79 e 80) permitindo melhores condicoes 

higienico-sanitarias, adaptada as instalacdes do engenho, em ambiente fechado, com piso e 

paredes revestidos em ceramicas, forro de PVC, com iluminacao e ventilacao natural, 

protegida por tela, como recomendado pela ANVISA. 

Figura 76- Sala de filtracao, decantacao e Figura 77- Sala de recepcao e 

concentracao do Engenho moagem do Engenho 

Bujari Bela Vista 

Figura 78- Sala de filtracao, decantacao, 

concentracao, batida do melado, 

enformamento da massa, 

secagem, desenformamento e 

embalagem do Engenho 

Mineiro 
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Figura 79 - Sala de batida do Figura 80 - Sala de desenformamento, 

melado e enformamento secagem, e embalagem do 

da massa do Engenho Engenho Bujari 

Bujari 

Quanto as instalacdes fisicas como piso, paredes e tetos do Engenho Bujari, de acordo 

ao Quadro 6, sao de chao batido na area de recepcao e moagem, de tijolos nas areas de 

filtragao e decantacao, de cimento grosso na area de concentracao e cozimento, com 

inclinacoes e ralos para facilitar o escoamento da agua, e de ceramica, com presenca de ralos, 

nas areas de batida do melado, enformamento da massa, secagem, desenformamento e 

embalagem, livres de rachaduras, goteiras, infiltracoes ou descascamentos. 

Ainda de acordo ao Quadro 4, a area de fermentacao do Engenho Bujari nao tern 

janelas, existindo apenas aberturas com telas, (Figura 80), pois a presenca do oxigenio e 

importante na fase de prepare do fermento, quando ha a necessidade de intensa aeracao. O 

piso e de cimento queimado, paredes rebocadas, teto com estrutura em madeira pintada e 

telhas ceramicas, sem forro. As portas sao de madeira pintadas com tinta a oleo e as janelas 

quando existentes, sao de aluminio com vidro e algumas aberturas protegidas por telas. 

A area de destilacao do Engenho Bujari, encontra-se em edificacao nova, com 

caracteristicas coloniais, com estrutura de pilares de tijolos e paredes de vedacao, rebocadas 

e pintadas de cal, com piso de cimento grosso e aberturas altas nas paredes (Figura 81a, 81b, 

82 a e 82b) e janela de aluminio com vidro. 
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Figura 81 a - Sala de fermentacao do Engenho Bujari 

Figura 82a - Sala de destilacao do Figura 82b - Sala de destilacao do 

Engenho Bujari Engenho Bujari zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rnFromiBTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JOTECA I 



110 

De acordo ao Quadro 6, tem-se no Engenho Bujari, a area de lavagem das garrafas, 

engarrafamento e rotulagem, em ambiente fechado, piso e paredes revestidos em ceramica, 

com janelas em aluminio e vidro transparente. 

Localizado em ambiente rustico e simples com piso de chao batido, coberta com 

estrutura de madeira, telha ceramica e paredes com tijolos de adobe aparentes, a camara de 

combustao (Figura 83), e um espaco confmado, que se encontra localizado na parte anterior 

da fomalha, onde se realiza a combustao do bagaco, e e composta por: porta de alimentagao 

em ferro fundido(Figura 84), cinzeiro (Figura 85), e grelha para ventilacao. 

O duto de calor e uma eseavaeao feita no proprio ambiente de construcao da 

fomalha, onde os tachos sao suportados por paredes e arcos de tijolos de adobe, rebocadas 

externamente com argamassa de argila. 

Figura 83 - Descricao das fornalhas. 
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A diamine (Figura 86) e um duto construido em tijolos de adobe aparente, localizado 

no final da fomalha (Figura 87) e conectado diretamente ao duto de gases ou calor, com 

forma trapezoidal e dimensdes proporcionais a fomalha, trabalhando no sistema de succao. 

Quanto ao tipo de fomalha o Engenho Bujari utiliza-se do tipo fluxo paralelo, onde o 

caldo segue o mesmo sentido dos gases. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fi g u r a 8 4 - Po r t a d e a l i m e n t a ca o e m f e r r o F«9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Jra 8 5 - Ci n ze i r o d a f o m a l h a d o 

f u n d i d o d o En g e n h o En g e n h o Bujari 
Bujari 

Figura 86 - Chamines do EngenhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vigara 87 - Fomalha do Engenho 

Bujari Bujari 



Quadro 6 - Caracterizacao da estrutura Fisica do Engenho Bujari- de acordo ao layout da producao de rapadura e cachaca com base nas normas 

da ANVISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ar eas de pr oducao 

Tipo de 

am b i en t e 

Piso Par ede Tet o Dr en ag em 

(  r a l os )  

Por t as/  

j an e l as 

Si st em a de 

ex aust f io 

Recepcao /  Moagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFechado Tij olo de 

adobe 

Rebocadas s/  Fdrro I nexist ent e I nexist ent e I nexist ent e 

Fi l t r acao /  Decan t acao Aber t o Tij olos Rebocadas s/  Fdrro Exist ent e s/  

Fdrro 

I nexist ent e I nexist ent e 

Con cen t r acao /  

Det er m inacSo do 

Pon t o 

Aber t o Cim ent o 

grosso 

Rebocadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

s/  Fdrro I nexist ent e I nexist ent e I nexist ent e 

Resf r i am en t o /  

Mex ed u r a /  

Cr i st a l i zac l o /  

Mo l dagem 

Fechado Ceram ica Cer am ica Fdrro de PVC Exist ent e Alum in io c/  v idro I nexist ent e 

Desm o l d ag em /  

Secag em 

Fechado Ceram ica Ceram ica Fdrro de PVC Exist ent e Alum in io c/  v idro 

Lav ag em d as f o r m as Fechado Ceram ica Cer am ica Fdrro de PVC Exist ent e Alum in io c/  v idro 

Fer m en t acao Fechado Ciment o 

quelmado 

Rebocadas s/  Fdrro Exist ent e Porta de madeira 

Aber t uras c/  t ela 

I nexist ent e 

Dest i l acao Fechado Cim ent o 

quelmado 

Rebocadas s/  Fdrro Exist ent e Porta de madeira I nexist ent e 

En gar r af am en t o Fechado Ciment o 

quelmado 

ceram ica s/  Fdrro Exist ent e Alum in io c/  v idro I nexist ent e 

Ar m azen am en t o 

Cach aca 

Fechado Madeira Rebocadas s/  Fdrro I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

En v el h eci m en t o Fechado Madeira Rebocadas s/  Fdrro I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Ban h ei r os /  

Vest i ar i os 

Fechado Ciment o 

quelmado 

Revest ida 

c/  ceram ica 

Fdrro de 

PVC 

Exist ent e Alum in io c/  v idro I nexist ent e 



Conforme o Quadro 7 no Engenho Vaca Brava de Baixo, nao existe separacao entre 

as diferentes atividades da producao de rapadura, por meio fisico. Quanto as instalacdes 

fisicas como piso, sao de pedra na area de recepcao e moagem, nas areas de filtracao e 

decantacao, concentracao e cozimento, batida do melado, enformamento da massa, secagem, 

desenformamento e embalagem, paredes rebocadas e tetos sem forros. 

Ainda de acordo com o referido quadro, quanto a area de producao de cachaca, existe 

separacao entre as diferentes atividades da producao, a area de fermentacao do engenho B, 

nao tern janelas, sao apenas aberturas com telas. O piso e de cimento grosso, paredes 

rebocadas, teto com estrutura em madeira pintada e telhas ceramicas sem forro. A area de 

destilacao tern paredes rebocadas e pintadas de cal, piso de cimento grosso e aberturas altas 

nas paredes, teto com estrutura em madeira pintada e telhas ceramicas, com forro. A area de 

lavagem das garrafas, engarrafamento e rotulagem (Figura 88 A e B), desenvolve-se em 

ambiente fechado, piso e paredes revestidos em ceramica, com presenca de ralos, sem janelas, 

com aberturas com telas, portas metalicas, bancadas em granito e teto com fdrro em gesso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig u r a 8 8 a - Ar e a d e l a v a g e m d a s g a r r a f as, Fi g u r a 8 8 b- Ar e a d e l a v a g e m d a s g a r r a f as, 

e n g a r r a f a m e n t o e r o t u l a g e m , d o e n g a r r a f a m e n t o e r o t u l a g e m , d o 

En g e n h o Va c a Br a v a d e Ba i x o En g e n h o Va c a Br a v a d e Ba i x o 



Quadro 7 - Caracterizacao da estrutura Fisica do engenho Vaca Brava de Baixo - de acordo ao layout da 

base nas normas da ANVISA 

producao de rapadura e cachaca com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ar eas de p r odu cao 

Tipo de 

am b i en t e 

Piso Par ede Tet o Dr en ag em 

(  r a l o s )  

Por t as/  

j an e l as 

Si st em a de 

ex aust f io 

Recepcao /  Moagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFechado Pedras Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Fi l t r acao /  Decan t acao Fechado Pedras Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Con cen t r acao /  

Det er m i n acao do 

Pon t o / Resf r i am en t o /  

Mex edu r a /  

Cr i st a l i zacao /  

M o l d ag em /  

Desm o l d ag em e 

Secag em d a 

Ra p a d u r a /  

Lav ag em d as f o r m as 

Fechado Pedras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Fer m en t acao Fechado Cim ent o 

grosso 

Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Dest i l acao Fechado Cim ent o 

grosso 

Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e I nexist ent e I nexist ent e 

En g ar r a f am en t o /  

Ar m azen am en t o 

Cach aca 

Fechado Ceram ica Revest ida c/  

cerSmica 

Forro de PVC Exist ent e 

Por ta 

met ai lca/  

aber t uras 

c/  t ela 

I nexist ent e 



Conforme o Quadro 8, nao existe separacao flsica entre as diferentes atividades da 

producao de rapadura. Quanto as instalacoes fisicas como piso, o Engenho Vaca Brava de 

Cima, e de chao batido na area de recepcao e moagem, de cimento grosso nas areas de 

filtracao, decantacao, concentracao e cozimento, batida do melado, enformamento da massa, 

secagem, desenformamento e embalagem (Figura 89), paredes rebocadas e tetos sem forros. 

Conta com sistema de exaustao, atraves de uma trapeira no telhado, sobre a area da fomalha. 

Ainda de acordo ao Quadro 8, a area de fermentacao e destilacao de cachaca do 

Engenho Vaca Brava de cima, tern janelas de madeira, o piso e de cimento grosso, paredes 

rebocadas, teto com estrutura em madeira pintada e telhas ceramicas, sem forro. Nao 

possuindo area de lavagem das garrafas, engarrafamento e rotulagem (Figura 90). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fi g u r a 8 9 - Ar e a d e p r o d u cao d e r ap ad u r a d o 

En g e n h o Vaca Brava d e Cima 

Fi g u r a 9 0 - Ar e a d e f e r m e n t a ca o d e ca ch a ca 

d o En g e n h o Vaca Brava de Cima 



Quadro 8 - Caracterizacao da estrutura Flsica do Engenho Vaca 

base nas norm as da ANVISA 

Brava de Cima - de acordo ao layout da producao de rapadura e cachaca com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ar eas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r o d u cao 

Tipo de 

am b i en t e 

Pi so Par ade Tet o Dr en ag em 

(  r a l o s )  

Por t as/  

j an e l as 

Sl st em a de 

ex au st ao 

Recepcao /  Moagem Fechado Ch3o bat ldo Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Fi l t r acao /  Decan t acSo Fechado Ti j olos Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Con cen t r acao /  

De t e r m i n ac l o do 

Pont o / Resf r i am en t o /  

Mex edu r a /  

Cr i st al i zacSo/  

Mo l d ag em /  

Desm o l d ag em e 

Secag em da 

Ra p a d u r a /  

Lav agem das f o r m as 

Fechado Cim ent o 

grosso 

<  

Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira Exist ent e 

Fer m en t acao Fechado Cim ent o 

grosso 

Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Dest i l acao Fechado Cim en t o 

grosso 

Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 

Ar m azen am en t o Fechado Cim ent o 

grosso 

Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Madeira I nexist ent e 



De acordo com o Quadro 9 o Engenho Bela Vista possui instalacdes modernas e 

dentro das atuais exigencias da ANVISA, com separacao fisica entre as diferentes atividades 

da producao de cachaca. Quanto as instalacdes fisicas possui ambiente aberto nas areas de 

recepcao e moagem, e fechado nos demais ambientes. A area de recepcao e moagem possui 

piso de cimento grosso e meia parede revestida com ceramica, assim como lavatorio para as 

maos.(Figura 91). 

A area de filtracao e decantacao e coberta com telhas de ceramica, sem forro, paredes 

rebocadas e revestidas com ceramicas. (Figura 92 a e b). A area de fermentacao e coberta com 

telhas de ceramica, com fdrro de PVC e paredes revestidas com ceramicas, (Figura 93), 

quanto aos pisos sao todos na ceramica. 

Ainda de acordo com o mesmo quadro a area de fermentacao do Engenho Bela vista 

tern janelas de vidro, fixas e teto com forro de PVC. (Figura 93). 

Figura 91 a - Area de recepcao e moagem do Engenho Bela Vista 

Figura 9 1 b - Detalhe do lavatorio de maos da area de recepcao e 

moagem do Engenho Bela Vista 



Quadro 9 - Caracterizacao da estrutura Fisica do Engenho Bela Vista - de acordo ao layout da producao de rapadura e 

normas da ANVISA 

cachaca com base nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ar eas de p r oducao 

Tipo de 

am b i en t e 

Piso Par ed es Tet o Dr en agem 

(  r a l o s )  

Por t as/  

j an el as 

Sl st em a de 

ex au st ao 

Recepcao /  Moagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aber t o Cim ent o 

quelm ado 

Rebocadas e 

revest lda 

c/  ceram ica 

Telha ceram ica Exist ent e I nexist ent e I nexist ent e 

Fi l t r a?ao /  Decan t acao Fechado Ceram lco Revest lda 

c/  ceram ica 

Telha ceram ica Exist ente Madeira I nexist ent e 

Fer m en t acao Fechado Ceram ico Revest lda 

c/  ceram ica 

Fdrro de PVC Exist ente Vidros I nexist ent e 

Dest i l acao Fechado Ceram ico Rebocadas Telha ceram ica Exist ent e Madeira I nexist ent e 

Lav agem das gar r af as Fechado Ceram ico Revest lda 

c/  ceram ica 

Telha ceram ica Exist ente Ferro c/  

vidro 

I nexist ent e 

En gar r af am en t o Fechado Ceram ico Revest lda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

c/  cer am ica 

Fdrro de PVC Exist ente Ferro c/  

v idro 

I nexist ent e 

Ar m azen am en t o Fechado Ceram ico Rebocadas Telha ceram ica I nexist ent e Ferro c/  

v idro 

I nexist ent e 

Rot u l agem e 

em b al ag em 

Fechado Ceram ico Revest lda 

c/  ceram ica 

Telha ceram ica I nexist ent e Ferro c/  

vidro 

I nexist ent e 

Ban h ei r os /  

Vest i ar i os 

Fechado Ceram ico Revest lda 

c/  cer am ica 

Fdrro de PVC Exist ente Madeira I nexist ent e 



Fig u r a 9 2 a - Co b e r t u r a d e t e l h a c e r a m i c a d o 

En g e n h o Be l a V i s t a 

Fig u r a 9 2 b - Ar e a d e f i l t r acao e d e ca n t a ca o d o 

En g e n h o Be l a Vi st a 

Fig u r a 9 3 - Ar e a d e f e r m e n t a c a o d o En g e n h o 

Be l a Vi s t a 

Fi g u r a 9 4 - Ar e a d e d est i l acao d o 

En g e n h o Be l a Vi s t a 

Fi g u r a 9 5 - A r e a d e f e r m e n t a c a o 

En g e n h o Be l a Vi st a 

d o 
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A area de destilacao tem paredes rebocadas e pintadas de branco, piso de ceramica 

com inclinacao e ralos para escoamento d'agua, teto de madeira com telha, sem forro e 

aberturas para ventilacao (Figura 94). As areas de lavagem das garrafas, engarrafamento e 

rotulagem (Figura 96), sao situadas no sentido do declive do terreno, aproveitando-se a 

topografia do mesmo, em ambientes fechados, pisos e paredes revestidas em ceramica, com 

presenca de ralos, janelas basculantes de ferro com vidro, portas metalicas, bancadas em 

granito e forro em PVC. 

Figura 96- Area de engarrafamento do Engenho Bela Vista 

Figura 97- Arcade armazenamento do Engenho Bela Vista 



3.2 Agroturismo nos Engenhos do Municipio de Areia-PB. 

O turismo e hoje uma das maiores atividades economicas do mundo. Neste contexto o 

agroturismo surge como amalgam a de interesses que emergem de preocupacdes de ordem 

ambiental, economica e social. 

O tombamento da cidade de Areia-PB como Patrimdnio Historico Nacional pelo 

IPHAN ocorrido no mes de agosto deste ano tornou o municipio a primeira cidade a ser 

totalmente tombada no Estado da Paraiba, destacando-se como mais uma entre as sete do 

Nordeste. 

Situada a quase mil metros de altitude e em uma das mais belas regioes do Estado, 

Areia guarda um dos mais bem preservados casarios do interior do Nordeste. Os turistas se 

encantam com o clima e temperaturas amenas. Com relevo extremamente acidentado e 

repleto de vales e serras Areia revela ainda ser possuidora de maravilhosos passeios pela zona 

rural, onde surgem os engenhos que produzem rapadura e cachaca, (Figuras 98 e 99). 

Figura 98 - Paisagens do Engenho da Varzea 
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Figura 99 - Paisagens do Engenho Bujari 

A zona rural de Areia e um resumo do que a regiao do brejo paraibano pode oferecer 

em termos de turismo rural. Os engenhos, conjuntamente com os elementos de ordem 

culturais, constituem grandes atrativos, verdadeiro merguiho na historia do Estado, alem do 

artesanato, trilhas, cachoeiras e rios que desenham a paisagem de serras e vales, tornando o 

lugar ideal para pratica dos esportes radicais e de aventura como o trekking, mountain bike, 

rafting entre outros. As matas da regiao escondem ainda belas quedas d'aguas que podem ser 

acessadas depois de caminhadas, por quem gosta de sossego, com certa dose de fantasia, 

aventura e descoberta, (Figuras 100, 101 e 102). 

Desta forma destacam-se as atividades relacionadas ao agroturismo, como estrategias 

de diversificacao produtiva das propriedades rurais, no intuito de gerar rendas nao agricolas 

como alternativa para a queda da rentabilidade dos seus negocios tradicionais, sempre como 

atividades internas a propriedade, fazendo parte do seu cotidiano em maior ou menor 

intensidade, de acordo com o que propoe Silva (1998). 
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Figura 102 - Paisagens do Engenho Mineiro 
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Dentro desta perspectiva constataram-se as potencialidades turisticas dos engenhos 

analisados. Como atrativo turistico surge a agroindustria da rapadura e cachaca, onde face as 

exigencias e normas da ANVISA, incorporaram novas tecnologias, assim como adaptacdes 

nas edificacoes, provocando algumas perdas das caracterisucas rusticas. A maioria, no 

entanto, ainda trabalha de maneira artesanal, constituindo assim um verdadeiro museu em 

atividade, (Figuras 103, 104 e 105). 

Figura 104 - Maquina eletrica - Figura 105 - Maquina a vapor - Engenho 

Eneenho Mineiro V a c a B r a v a d e B a i x o 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Paraiba, (PBTUR,2004) 

tern suas acdes direcionadas para uma atuacao sistemica voltada para organizacao e a 

estruturacao de processos que promovam de forma integrada e sustentavel o desenvolvimento 

setorial, local e microrregional, gerando um ambiente favoravel ao florescimento de uma 

economia competitiva, da elevacao do capital social e humano e na implanta9ao do modelo de 

gestao compartilhada. 
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Neste contexto o aproveitamento das construcoes rurais, tradicionais engenhos desta 

regiao, para atividades associadas ao turismo e uma alternativa potencial que tras 

possibilidades de aproveitamento e a revitalizacao da atividade econdmica a que esta 

associada este tipo de construcao, favorecendo a expansao da conservacao e propiciando 

beneficios locais, seja empregando ao habitantes locais na industria do turismo, como na 

agroindustria que o sustenta. 

O patrimonio arquitetonico dos engenhos, que tambem faz parte do legado cultural, e a 

forma edificada de identidade de um povo, com caracteristicas proprias, onde suas diamines 

surgem espontaneamente e ja estao integradas a paisagem local. 

Figura 106 - diamine do Engenho Vaca Brava de Baixo 

Os engenhos sao construcoes "naturais" e participes da paisagem do municipio de 

Areia-PB, e por isto superam o aspecto negativo que tern as construcoes das instalacdes 

voltadas para o agroturismo, de serem grosseiras interferencias na paisagem. 

O aproveitamento das varias edificacoes, atualmente sem utilizacao nos engenhos, sao 

de grande importancia para a conservacao das caracteristicas arquitetonicas das mesmas, 

como tambem o resgate da vida em comunidade destes engenhos, onde o turista possa 

acompanhar e participar ativamente de todos os afazeres rurais, dentre outras atividades, 

roteiro certo para quern procura historia e contato com comunidades rurais. 

Desta forma amenizam-se os impactos que a demanda por instalacdes do agroturismo, 

possa vir a provocar um desgaste excessivo ao meio que ihe serve de base, com enfoque 

principal no resgate de tecnicas, materiais construtivos, formas e cores proprias ao cenario 
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natural dos engenhos, que ao longo dos anos representam modelos de eiicidncia, desempenho 

e beleza, estando em acordo com o que recomenda Lindberg (1995). 

O planejamento turistico precisa ser integrado ao planejamento de outros usos da terra, 

especialmente nas areas protegidas, levando-se em conta um planejamento responsavel e 

adaptado a realidade local. 

O engenho F , hoje museu da rapadura, localiza-se dentro do Campus da Universidade 

Federal da Paraiba, e guarda ainda os tracos originais de sua constni9ao, datada de meados do 

seculo XDC, onde o turista pode conhecer cada processo do trabalho artesanal, desde a velha 

almanjarra movida pela forca dos escravos ate a colocac3o do doce nos ja tradicionais 

formatos de tijolinhos e apreciar as mais variadas maquinas e artefatos utilizados pelos 

antigos engenhos da regiao. 

Os demais engenhos por estarem em atividade podem mostrar tudo isto, cada qual com 

suas especificidades, com a vantagem do turista poder observar a execu9ao das atividades, de 

forma natural e cotidiana, assim preservando uma atividade que faz parte da nossa hist6ria 

rural, incentivando a valoriza9ao dos mesmos, atraves da divulga9ao e demonstra9ao do seu 

enquadramento e funcionamento na vida economica, social e cultural do meio rural onde se 

integram. 
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Capitulo 04 

4 CONCLXJSOES 

Os engenhos foram ediflcados com recursos e tecnologias de construcao tradicionais, 

utilizando materiais originarios da regiao onde se localizam; 

As construcoes antigas apresentam morfologia arquitetonica propria, em estilo colonial 

e caracteristicas da atividade a que se destinavam; 

Houve transformacoes ao longo dos tempos nas construcoes antigas do estilo colonial 

de alguns engenhos; 

As principals transformacoes observadas nas construcoes antigas ocorreram 

principalmente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o nos si sterna construtivo de estruturas e paredes de tijolos de adobe autoportantes, 

o relacao entre cheios e vazios (aberturas), 

o espessura das paredes e materiais de revestimentos; 

A maioria das construcoes, nos engenhos, tern pouca, ou nenhuma, utilizacao no ambito 

da finalidade para que foram construidas, tlcam votadas ao abandono, com a 

consequente ruina e degradacao das suas estruturas construtivas, podendo levar os 

engenhos a um possivel desaparecimento; 

Ao longo dos tempos os engenhos foram perdendo sua hegemonia economica, e hoje 

representam um sitio arquitetonico de carater extraordinario e estimado valor, 

verdadeiras reliquias, elementos fundamentals para a retratacao de um passado que 

pode ser bastante valorizado; 

Ocorreu descaracterizacao do estilo arquitetonico, com perda da rusticidade em 

determinados engenhos, devido a adaptabilidade as exigencias normativas da ANVISA; 

Os engenhos possuem potencialidades, como patrimonio arquitetonico e belezas 

naturais, para dar suporte a exploracao do agroturismo na regiao. 
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GLOSSARIO 

AGRICULTURA - Arte de cultivar o campo. Cultivo da terra para a lavoura, atividade que 

trabalha o solo para a producao de vegetais que sejam uteis aos seres humanos. 

AGROINDUSTRIA - Atividade economica de industrializacao ou beneficiamento de 

produtos agropecuarios. 

AGRO-TURISMO - E atividade turistica, no espaco rural. Objetiva a valoriza<?ao do 

ambiente e do produto rural regional. E azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v i s i t a 9 a o  a propriedades rurais produtivas, onde 

produtos primarios sao transformados. No Agro-turismo, as atividades de lazer sao 

relacionadas com a producao rural. E forma aproximada do Turismo Rural. A diferenca basica 

esta em que, nas fazendas utilizadas para o Agro-turismo, executa-se tambem a p r o d u 9 a o  de 

determinados produtos agricolas tipicos da regiao. Essa producao, alem de atender as 

necessidades do proprio empreendimento rural, tern o excesso oferecido aos turistas ou a 

comunidade local. 

AGUARDENTE - bebida de teor alcoolico elevado, obtida pela d e s t i l a 9 a o  do caldo da cana-

de-a 9 u c a r , do vinho, do b a g a 9 0  de uvas, de cereais, raizes, tuberculos, frutos e outros produtos 

vegetais doces, depois de fermentados 

AMBIENCIA - Conjunto de fatores ambientais que limitam e condicionam as atividades 

operacionais, determinando por fim, a quantidade e a qualidade do produto e do s e r v i 9 o ; 

E s p a 9 0  preparado para criar um meio fisico e estetico (ou psicologico) proprio para a 

p r o d u 9 3 o . Qualidade do meio ambiente que rodeia os seres vivos. 

ARQUITETURA - Arte de organizar o espaco para a vida humana. Expressao fisica das 

a r t i c u i a 9 d e s  entre as praticas culturais e as dimensoes socio-economicas, criando uma 

i n te r p r e ta 9 a o  do e s p a 9 0  historico, atraves da memoria de um lugar. 

ARQUITETURA RURAL - O e s p a 9 0  rural costuma ser o local de moradia do proprietario 

rural, de funcionarios, e de produ9§o agropecuaria. As c o n s t r u 9 o e s  voltadas para fins 

agricolas, tais como unidades de estocagem de materias-primas e centros agropecuarios, 

contendo unidades com ambiente controlado visando maior rendimento da produvao animal e 

vegetal, assim como unidades agroindustrias, de tratamento de residuos, visando o controle 

da p o l u i 9 a o  ambiental. 

CACHAQA - aguardente obtida da destikicao da borra do caldo de cana, ou do cabau, ou do 

caldo de cana extraido especialmente para esse fim, apos ter passado por processo previo de 

fe r m e n ta 9 3 o  alcodlica, produzido sob c o n d i 9 5 e s  especificadas e controladas quanto a materia-
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prima, ao processo de producao (equipamento, fermentacao) e ao resultado (teor alcoolico, 

impurezas etc.) 

CAPACIDADE DE SUPORTE - E a capacidade de carga, defmida como o tamanho maximo 

populacional de uma especie, que determinada area pode sustentar, sem prejuizo de sua 

habilidade de sustentabilidade fiitura. 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - E a conciliacao da necessidade de preservacao 

do meio-ambiente com o desenvolvimento economico; a busca em garantir o progresso 

economico e social de maneira compativel com os padrdes de preservacao da natureza. 

ENGENHO - Estabelecimento industrial situado em zona canavieira e destinado a moagem 

da cana para o fabrico de acucar, aguardente, rapadura. Segundo a forca motriz, divide-se em 

engenho de agua, de boi, bangue, de cavalo, a vapor etc. 

FAZENDA HOTEL - E a propriedade rural cujas atividades se relacionam com o cotidiano 

campestre. Utiliza, como estrategia, a adaptacao parcial de sua estrutura para receber o turista 

e oferecer-Ihes acomodacSes, sem perder suas caracteristicas naturais. Permite ao turista 

vivenciar e conviver com o ambiente da roca, utilizando a gastronomia regionalizada como 

atraC/Sio, sem atracSes ornamentais, o que e decisivo para o seu sucesso. A caracteristica basica 

desse empreendimento e que a fazenda continua produtiva. Alem de andar a cavalo, 

contemplar paisagens e praticar esportes, o hospede vivencia rotinas como a ordenha, a 

alimentacao do gado e colheitas entre outras. 

HOTEL-FAZENDA - E um hotel no meio rural, com objetivo de oferecer ao turista passeios 

a cavalo, a pe ou em trilhas, a contemplacao da natureza, a pratica de esportes, a feitura de 

artesanato, alem de iguanas tipicas feitas em fogao a lenha e acomodas&es confortaveis. 

Tudo para atender ao perfil do turista, que prefere atividade produtiva e recursos naturais; 

atendimento simples, familiar; infra-estrutura de producao; gastronomia tipica; acesso facil e 

seguro aos pontos de atracao; conforto nos quartos; equipamento de lazer e de esportes; 

passeios pela regiao; cultura local e regional. 

PECUARIA - atividade que trata de todos os aspectos da criacao do gado. 

RURBANO - relativo a, pertencente a ou relacionado com o espaco resultante do encontro 

entre a area rural e a urbana. 

TURISMO - atividade de ciceronear e dirigir grupos de turistas, com sugestao e venda de 

itinerarios de excursao e provisao de informacoes pertinentes e acornodacoes para os que 

viajam. 

TURISMO RURAL - denominacao dada a atividade turistica desenvolvida no espaQO rural 

(propriedades rurais). Relaciona-se com rodeios, festas folcloricas e com a producao 
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agropecuaria, agregando maior valor a produtos e servicos, procurando promover o 

patrimonio cultural e natural da comunidade. Nesse ambiente rural, os turistas participam de 

atividades agropecuarias, como forma de lazer e entretenimento e, tambem, aprendizado. 

TURISMO SUSTENTAVEL - aquele que ocorre em harmonia com os recursos naturais, 

culturais e sociais das regioes turisticas receptoras preservando-os para as geracoes futuras. 
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ANEXO 1 

QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Nome da Agroindustria: 

2. Razao Social: 

3. Local izacao: 

4. Proprietario: 

5. Tipo de empresa: 

6. Produz a cana-de-acucar? ( ) Sim ( ) Nao 

7. Ha saneamento? ( ) Sim ( ) Nao 

8. Tipo da abastecimento d'agua 

SOBRE AS INSTALACDES: 

9. Area da agroindustria: 

10. Tipo de construcao: 

11. Teto: 

a. Revestido? ( ) Sim ( ) Nao 

b. Cor clara? ( )Sim ( ) Nao 

c. Aberturas? ( ) Sim ( ) Nao 

d. Forros? ( ) Sim ( ) Nao 

12. As paredes sao revestidas? ( ) Sim ( ) Nao 

a. Altura do revestimento 

b. Tipo de revestimento 

c. Cor 

13. Piso: 

a. Revestido? - ( ) Sim ( ) Nao 

b. Tipo de revestimento 

c. Cor clara? ( )Sim ( ) Nao 

d. Inclinacao? ( ) Sim ( ) Nao 

e. Ralos? ( ) Sim ( ) Nao 

14. Portas 

a. Revestida? ( ) Sim ( ) Nao 

b. Tipo de material 

c. Cor clara? ( ) Sim ( ) Nao 

d. Dimensoes? 

15. Janelas 

a. Revestida? ( ) Sim ( ) Nao 

b. Tipo de material 

c. Cor clara? ( )Sim ( ) Nao 

d. Dimensoes? 

16. A iluminacao e a ventilacao sao naturais e bem distribuidas? 

17. Proximidade com esterqueiras ou currais 

18. Existem instalacdes para armazenamento de efluentes e aguas residuals? 

19. Instalacoes sanharias: ( ) Sim ( )Nao 

Onde se localizam? 

20. 

21. 

22. 

Como e a area de recepc3o? 

Como se da o fluxo de producao? 

Descricao do processo: 
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ANEX02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESOLUCAO RDC N° 216 - ANVISA 

Tfrulo: Resolucao RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 

Ementa: Dispde sobre Regulamento Tecnico de Boas Praticas para Servicos de Alimentacao. 

Publicacao: D.O.U. - Diario Oficial da Uniao; Poder Executivo, de 16 de setembro de 2004 

6rgao emissor: ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 

Alcance do ato: federal - Brasil 

Area de atuncao: Alimentos 

Relacionamento(s): atos relacionados: Lei n° 6437, de 20 de agosto de 1977 

Revoga: Resolucao n° 16,1978 

RESOLUCAO - RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. 

Dispde sobre Regulamento Tecnico de Boas Praticas para Servicos de Alimentacao. 

A Diretoria Colegiada da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, no uso da atribuic&o que 

lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 

aprovado pelo Decreto n.° 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o art. 8°, inciso IV, do Regimento 

Interno aprovado pela Portaria n° 593 de 25 de agosto de 2000, em reuniao realizada em 13 de 

setembro de 2004, considerando a necessidade de constante aperfeicoamento das acdes de 

controle sanitario na area de alimentos visando a protecao a saude da populacao; considerando 

a necessidade de harmonizacao ~da acao de inspecao sanitaria em servicos de alimentacao; 

considerando a necessidade de elaboracao de requisites higienico-sanitarios gerais para 

servicos de alimentacao aplicaveis em todo territorio nacional; adota a seguinte Resoluc5o de 

Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicacao: 

Art. 1° Aprovar o Regulamento Tecnico de Boas Praticas para Servicos de Alimentacao. 

Art. 2° A presente Resolucao pode ser complementada pelos orgaos de vigilancia sanitaria 

estaduais, distrital e municipals visando abranger requisites inerentes as realidades locais e 

promover a melhoria das condic5es higienico-sanitarias dos servicos de alimentacao. 

Art. 3° Os estabelecimentos tern o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 

publicacao, para se adequarem ao Regulamento Tecnico constante do Anexo I desta 

Resolucao. 

Art. 4° Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art 5° Fica revogada a Resolucao CNNPA n° 16, publicada no Diario Oficial da Uniao em 

28dejunhode 1978. 

Art. 6° A inobservancia ou desobediencia ao disposto na presente Resolucao configura 

infracao de natureza sanitaria, na forma da Lei n° 6437, de 20 de agosto de 1977, sujeitando o 

infrator as penalidades previstas nesse diploma legal. 

CLAUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES 
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REGULAMENTO TECNICO DE BOAS PRATICAS PARA SERVICOS DE 

ALIMENTACAO 

4 BOAS PRATICAS PARA SERVICOS DE ALIMENTACAO 

4.1 EDIFICAQAO, INSTALAC6ES, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS 

4.1.1 A edificacao e as instalacdes devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo 

ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da preparacao de alimentos e a facilitar as 

operacdes de rnanutencao, limpeza e, quando for o caso, desinfeccao. O acesso as instalacdes 

deve ser controlado e independente, nao comum a outros usos. 

4.1.2 O dimensionamento da edificacao e das instalacdes deve ser compativel com todas as 

operacdes. Deve existir separacao entre as diferentes atividades por meios fisicos ou por 

outros meios eficazes de forma a evitar a contaminacao cruzada. 

4.1.3 As instalacdes fisicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, 

impermeavel e lavavel. Devem ser mantidos integros, conservados, livres de rachaduras, 

trincas, goteiras, vazamentos, infiltracdes, bolores, descascamentos, dentre outros e nao 

devem transmitir contaminantes aos alimentos. 

4.1.4 As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As portas da area de 

preparacao e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automatico. As 

aberturas externas das areas de armazenamento e preparacao de alimentos, inclusive o sistema 

de exaustao, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e 

pragas urbanas. As telas devem ser removiveis para facilitar a limpeza periodica. 

4.1.5 As instalacdes devem ser abastecidas de agua corrente e dispor de conexdes com rede de 

esgoto ou fossa septica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem 

possuir dispositivo que permitam seu fechamento. 

4.1.6 As caixas de gordura e de esgoto devem possuir dimensao compativel ao volume de 

residuos, devendo estar localizadas fora da area de preparacao e armazenamento de alimentos 

e apresentar adequado estado de conservacao e funcionamento. 

4.1.7 As areas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso 

ou estranhos ao ambiente, nao sendo permitida a presenca de animais. 

4.1.8 A iluminacao da area de preparacao deve proporcionar a visual izacao de forma que as 

atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as caracteristicas sensorials dos 

alimentos. As luminarias localizadas sobre a area de preparacao dos alimentos devem ser 

apropriadas e estar protegidas contra explosao e quedas acidentais. 

4.1.9 As instalacdes eletricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulacoes externas e 

integras de tal forma a permitir a higienizacao dos ambientes. 

4.1.10 A ventilacao deve garantir a renovac3o do ar e a rnanutencao do ambiente livre de 

fungos, gases, fumaca, pds, particulas em suspensao, condensacao de vapores dentre outros 

que possam comprometer a qualidade higienicc-sanitaria do alimento. O fluxo de ar nao deve 

incidir diretamente sobre os alimentos. 
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4.1.11 Os equipamentos e os filtros para climatizacao devem estar conservados. A limpeza 

dos componentes do sistema de climatizacao, a troca de filtros e a rnanutencao programada e 

periodica destes equipamentos devem ser registradas e realizadas conforme legislac3o 

especifica. 

4.1.12 As instalacdes sanitarias e os vestiarios nao devem se comunicar diretamente com a 

area de preparacao e armazenamento de alimentos ou refeitorios, devendo ser mantidos 

organizados e em adequado estado de conservacao. As portas externas devem ser dotadas de 

fechamento automatico. 

4.1.13 As instalacdes sanitarias devem possuir lavatorios e estar supridas de produtos 

destinados a higiene pessoal tais como papel higienico, sabonete liquido inodoro anti-septico 

ou sabonete liquido inodoro e produto anti-septico e toalhas de papel nao reciclado ou outro 

sistema higienico e seguro para secagem das maos. Os coletores dos residuos devem ser 

dotados de tampa e acionados sem contato manual. 

4.1.14 Devem existir lavatorios exclusivos para a higiene das maos na area de manipulacao, 

em posicdes estrategicas em relacao ao fluxo de preparo dos alimentos e em numero 

suficiente de modo a atender toda a area de preparacao. Os lavatorios devem possuir sabonete 

liquido inodoro anti-septico ou sabonete liquido inodoro e produto anti-septico, toalhas de 

papel nao reciclado ou outro sistema higienico e seguro de secagem das maos e coletor de 

papel, acionado sem contato manual. 

4.1.15 Os equipamentos, moveis e utensilios que entram em contato com alimentos devem ser 

de materiais que nao transmitam substancias toxicas, odores, nem sabores aos mesmos, 

conforme estabelecido em legislacao especifica. Devem ser mantidos em adequado estado de 

conservacao e ser resistentes a corrosao e a repetidas operacdes de limpeza e desinreccao. 

4.1.16 Devem ser realizadas rnanutencao programada e periodica dos equipamentos e 

utensilios e calibracjio dos instrumentos ou equipamentos de medicao, mantendo registro da 

realzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA izacao dessas operacdes. 

4.1.17 As superficies dos equipamentos, moveis e utensilios utilizados na preparacao, 

embalagem, armazenamento, transporte, distribuicao e exposicao a venda dos alimentos 

devem ser lisas, impermeaveis, lavaveis e estar isentas de rugosidades, frestas e outras 

imperfeicdes que possam comprometer a higienizacao dos mesmos e serem fontes de 

contaminacao dos alimentos. 


