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RESUMO 

A pratica da agricultura requer a utilizacao de tecnicas de manejo, porem em sua grande 

maioria sao utilizados pelos agricultores tecnicas agricolas inadequadas, favorecendo a 

instalacao de processos erosivos, ocasionando graves problemas ambientais e a conseqiiente 

degradacao das areas agricultaveis. A falta de informacao acerca do mau uso do solo vem 

contribuindo para degrada-lo e ate destrui-los. Nesse sentido o presente trabalho, tem como 

objetivo principal realizar urn estudo sobre a problematiea das praticas agricolas inadequadas 

como o desmatamento seguido das queimadas, utilizacao de agrotoxicos nas lavouras, a 

utilizacao do sistema de irrigacao e o super pastoreio e os impactos ambientais decorrentes do 

manejo inadequado do solo no sitio Maria Soares, municipio de Conceicao - PB, regiao do 

Alto Sertao Paraibano, Nordeste do Brasil. Esse tipo de manejo veem ocasionando a 

destruicao dos habitats naturais incluindo fauna, flora, destruicao e degradacao dos solos, 

queda na producao agricola, ocorrendo assim uma diminuieao na renda da comunidade, 

agravando as condicoes sociais e economicas dos moradores locals. Para uma melhor 

compreensao acerca da degradacao e destruicao do ambiente foi necessario caracterizar o 

meio ambiente (fisico e biologico), levantar um historico acerca do uso e ocupacao do solo da 

area objeto de estudo, identificar os tipos de culturas desenvolvidas no local, as tecnicas de 

manejo utilizado para a realizacao do cultivo e por fim analisar os principais problemas 

ambientais relacionados as praticas agricolas desenvolvidas no local com o atual quadro de 

degradacao do ambiente. Os procedimentos da pesquisa se basearam na utilizacao do metodo 

quantitative e qualitativo, de dados fornecidos em entrevistas e formularios, nas quais 

envolveram um levantamento bibliografico e cartografico, pesquisa de campo, coleta de dados 

e a analise e interpreta5ao dos mesmos. Os resultados finais apontaram um aumento na 

degradacao e destruicao da area nas ultimas decadas, devido o manejo inadequado do solo 

com um aumento do desmatamento e das queimadas, substituindo as areas de floresta por 

campos de cultivo. 

Palavras-Chave: Praticas agricolas; degradacao dos solos; Sertao Paraibano; impacto 

ambiental. 



ABSTRACT 

The practices of agriculture requires the use of management techniques, but mostly are used 

by inappropriate farming techniques farmers, favoring the installation of erosion, causing 

serious environmental problems and the consequent degradation of farmland. The lack of 

information about the misuse of land sees contributing to degrade it and to destroy them. In 

this sense the present work aims to conduct a study on the problems of inadequate agricultural 

practices like deforestation followed by burning, use of pesticides on crops, the use of the 

irrigation system and super grazing and environmental impacts of improper management soil 

at the site Maria Soares, municipality o f Conceicao - PB, Alto Sertao region of Parafba, 

Northeast Brazil . This type of management see causing the destruction of natural habitats 

including flora, fauna, destruction and degradation, decline in agricultural production, thus 

causing a decrease in community income, exacerbating social and economic conditions of 

local residents. For a better understanding of the degradation and destruction of the 

environment was necessary to characterize the environment ( physical and biological) 

environment, raising a history about the use and occupation of the study area, identify the 

types of cultures grown on-site technical management used for the realization of cultivation 

and finally analyze the main environmental problems related to agricultural practices 

developed on site with the current situation of environmental degradation. The procedures of 

the study focused on the use of quantitative and qualitative data provided in interviews and 

forms in which involved a literature survey and mapping, field research, data collection and 

analysis and interpretation of the same method. The final results showed an increase in the 

degradation and destruction of the area in recent decades due to inadequate soil management, 

with an increase in deforestation and forest fires, replacing the forest areas by crop fields. 

Key Words: Agricultural practices; soil degradation; Paraiba backwoods; environmental 

impact. 
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1 - I N T R O D U C A O 

Na atualidade, o meio ambiente vem sendo objeto de estudo de varias areas do 

conhecimento devido o uso inadequado dos solos, tem elevado indice de degradacao e 

destruicao do meio natural pelas acoes antropicas. Desde o inicio dos tempos o homem vem 

usufruindo os recursos naturais para a sua sobrevivencia na terra, com o passar dos tempos 

houve o crescimento da populacao mundial e as modificacoes no processo produtivo aliado ao 

avanco da industrializacao e da agricultura tem aumentado de forma assustadora a demanda 

pelos diversos recursos naturais para assim atender as necessidades da sociedade, 

contribuindo assim com a transformacao e degradacao do ambiente. 

Os espacos que mais sofrem devido a interferencia humana em relacao a exploracao 

dos recursos naturais e o rural (agrario). Nesse caso, tanto o solo como a agua que sao 

recursos essenciais para a manutencao da vida, usados para a producao de alimentos, 

promovem a sustentabilidade do planeta. Ao longo dos tempos, o uso da terra de forma 

inadequada com o auxilio de tecnicas agricolas vem transformando o meio natural e 

provocando a perda ou destruicao dos solos agricultaveis, o que resultara na diminuicao das 

terras propicias para a pratica agricola. 

O uso inadequado das areas agricolas tem elevado o indice de destruicao do meio que 

se intensificam e tendem a variar em grau de intensidade dependendo da funcao que cada 

ambiente assume e do modo de exploracao de lugar. A destruicao dos habitats naturais teve 

inicio com o processo de ocupacao, transformando a natureza em um espaco de exploracao, 

substituindo a vegetacao nativa e as areas de florestas para dar lugar as grandes areas de 

cultivo agricolas e atender a demanda da indiistria e do comercio, promovendo assim um 

desequillbrio ambiental com conseqCiencias negativas para o meio natural. O uso e 

apropriacao dos recursos naturais, quando se da de forma incorreta gera impactos negativos, 

cuja intensidade depende das tecnicas e dos metodos utilizados para se apropriar da natureza e 

seus recursos. Atualmente, a crescente demanda por produtos agricolas tem contribuido com a 

exploracao de areas agricolas e conseqtientemente, o aumento das areas degradadas em todo o 

mundo. A necessidade da abertura de novas areas para a pratica agricola tem contribuido com 

o aumento e destruicao da fauna e flora, no assoreamento dos cursos d'agua com poluicao e 

contaminacao, dessa forma acelerando o grau de destruicao dos ecossistemas. 

A agricultura ocupa uma area da superficie da Terra, que corresponde a cerca de 

21.000 de milhoes de km
2

, cerca de 16% das terras emersas. No Brasil a agricultura tambem 

tem grande importancia, com mais de 40% da populacao trabalhando nessa atividade. As 
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regioes que mais se destacam na pratica da agricultura sao as Regioes Sul, Sudeste e Centro-

Oeste, e nessas areas do Brasil que temos uma agricultura modernizada (mecanizada) com a 

exportacao de soja e cana de acucar, ja nas regioes mais pobres (menos desenvolvidas) Norte 

e Nordeste geralmente temos uma agricultura ainda praticada de forma rudimentar, com 

tecnicas de manejo na maioria das vezes inadequadas para a producao, onde predomina os 

pequenos produtores rurais. 

A Regiao Nordeste passou ao longo do tempo por grandes modificacoes economicas, 

principalmente no que se refere a pratica da agricultura. Mas, mesmo com esse avanco a 

regiao ainda continua sendo a mais pobre em relacao ao indice tecnologico. No entanto, a 

agricultura na Regiao Nordeste e uma atividade economica de peso, apesar das dificuldades 

encontradas como a falta de incentivo e de politicas publicas para de alguma forma melliorar 

esse cenario, sem deixar de falar das desigualdades economicas, sociais e culturais. Do ponto 

de vista economico e uma regiao que enfrenta grandes diferencas se comparada as outras 

regioes mais desenvolvidas no pais. Apesar de ser uma regiao pobre, se destaca na atividade 

agricola com grande producao de alimentos, tanto para o alto consumo como tambem para a 

exportacao, mesmo fazendo uso de tecnicas rudimentares na preparacao dos solos se tem uma 

producao satisfatoria. 

Em relacao a Paraiba, grandes areas sao ocupadas por culturas permanentes e 

temporarias, decorrentes da pratica da agricultura, no entanto, apesar de ser uma atividade de 

grande importancia economica para o estado, pesquisas mostram que 50% das terras agricolas 

paraibanas ja se encontram degradadas devido o uso de tecnicas de cultivo agricola 

inadequadas, o que vem gerando graves problemas ambientais que apenas se acentuam ao 

longo dos tempos, com o manejo dos solos e a utilizacao de instrumentos ou metodos 

inapropriados para o cultivo como o desmatamento das areas de vegetacao, seguidos de 

queimadas, a implantacao consecutiva de diversas culturas sem intervalo de tempo para o 

descanso da terra, o uso constante de insumos agricolas, a utilizacao de diversos sistemas de 

irrigacao sem os devidos cuidados e a pratica da pecuaria extensiva. Contribuem com a 

destruicao dos horizontes e quebra da estrurura dos solos, promove a compactacao e ao 

mesmo tempo reduz a producao da materia organica, nesse caso, todos esses fatores sao 

considerados como principals indicadores do processo de degradacao e destruicao dos solos. 

No semiarido paraibano a utilizacao inadequada dos solos e ao mesmo tempo da 

cobertura vegetal vem proporcionando a intensificacao dos processos erosivos e a destruicao 

do meio natural. Esse mesmo quadro de degradacao se apresenta na comunidade Maria 

Soares, localizada no municipio de Conceicao - PB que pertence a Microrregiao de 
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Itaporanga. Em relacao as condicoes naturais da area de estudo, onde a mesma encontra-se 

inserida no sertao paraibano, apresenta suscetibilidade aos processos erosivos e este fato 

vinculado a utilizacao de tecnicas agricolas inapropriadas tem ocasionado graves problemas 

ao solo, gerando assim graves impactos ambientais que estao se agravando e tomando grandes 

proporcoes, sem deixar de falar que o uso de tecnicas rudimentares tem contribuido de forma 

decisiva com uma queda na produtividade agricola local. 

O trabalho que tem como titulo "A problematica das praticas agricolas desenvolvidas 

no Sitio Maria Soares, municipio de Conceicao - PB visa de maneira geral compreender as 

transformacoes ocorridas no espaco agrario, buscamos tambem destacar os impactos 

ambientais existentes na area e os danos causados ao solo a partir da utilizacao de tecnicas de 

manejo inadequadas (rudimentares). Para a concretizaeao dessa discussao, o trabalho foi 

estruturado em quatro capitulos para uma melhor compreensao desta tematica. A pesquisa 

teve como objetivo realizar um estudo acerca da problematica das praticas agricolas 

desenvolvidas no sitio Maria Soares- Municipio de Concei'cao-PB e os impactos ambientais 

decorrentes do uso Inadequado do solo. Os principals impactos encontrados na area de estudo 

estao associados ao uso inadequado dos solos e dos recursos naturais devido a producao 

agricola local. 

O presente trabalho e relevante para a sociedade, contribuindo para uma visao critica 

da problematica relacionada ao uso do solo e dos recursos naturais na comunidade Maria 

Soares, pois a mesma podera servir de instrumento de reflexao para as comunidades e 

municipios vizinhos, ao poder publico quando se diz respeito a programas de incentivo e 

politicas publicas como tambem programar politicas de manejo adequadas para a exploracao 

dos recursos naturais na area de estudo e ao mesmo tempo permitira uma melhor 

compreensao da dinamica ambiental dos espacos agrarios do semiarido. 

A pesquisa envolveu, inicialmente, um levantamento bibliografico e cartografico para 

uma melhor compreensao e entendimento sobre o tema na busca de uma fundamentacao 

teorico-metodologico, em seguida se fez uma descricao sobre o municipio de Conceicao - PB, 

com o auxilio de documented cartograficos e dados estatisticos obtidos, principalmente no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), logo apos foi realizado pesquisa de 

campo, incluindo a observacao da area de estudo, onde foi possivel identificar os tipos de 

culturas explorados no local, bem como, tecnicas de cultivo e o prepare do solo e levantar os 

problemas decorrentes das praticas agricolas desenvolvidos no local, e por ultimo analisamos 

e interpretamos os dados e informacoes coletadas ao longo do desenvolvimento do trabalho, 

utilizando o metodo quantitative e qualitativo. 
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Esse trabalho foi estruturado em quatro capitulos, onde, no primeiro capitulo tratamos 

do referencial teorico-metodologico, que serviu de base para esta pesquisa, apresentando a 

historia e o surgimento da agricultura, mostrando algumas tecnicas de cultivo alem de 

diversos estudos sobre a degradacao dos solos, abordando de forma geral e especlfica as 

condicoes impostas pelas atividades humanas ao ambiente, envolvendo questoes sobre os 

impactos causados pelo uso de instrumentos agricolas no espaco agrario. E tras medidas 

conservacionistas que possam ser utilizadas no manejo agricola, amenizando os impactos. O 

primeiro capitulo ainda e composto pelos procedimentos metodologicos aplicados na 

pesquisa, como tambem as etapas empregadas no estudo da area. 

A descricao sobre o municipio de Conceicao como localizacao geografica aspectos 

ambientais e socioeconomicos do local, e abordado no segundo capitulo. No terceiro capitulo 

apresentamos a area de estudo, descrevemos o processo de ocupacao, como tambem, 

caracterizamos a area considerando os elementos naturais (clima, solo, geologia, 

geomorfologia e hidrografia), como tambem, os aspectos socioeconomicos. Retratamos desde 

o cenario antigo ate o atual, descrevendo os tipos de culturas implantadas no local, as 

principals tecnicas de cultivo utilizadas pelos pequenos produtores rurais e a descricao dos 

principals impactos ambientais detectados atraves da pesquisa de campo. 

No quarto capitulo apresentamos a analise e interpretacao dos resultados obtidos 

atraves dos formularios e das entrevistas realizadas com os pequenos produtores rurais da 

comunidade Maria Soares, municipio de Conceicao - PB, considerando a visao e percepcao 

dos agricultores locais. 

E por fim, as consideracoes finals, onde comprovamos que nossos objetivos e 

hipoteses levantadas foram alcancadas e comprovadas e ao mesmo tempo espera-se que as 

informacoes e discussoes apresentadas no trabalho possam contribuir de maneira geral com a 

formacao de uma sociedade mais sustentavel e possa colaborar para o desenvolvimento e 

ampliacao de propostas e projetos por parte dos governantes, criando medidas que possam 

contribuir de maneira significativa para amenizar os impactos negativos provocados pela acao 

humana atraves do uso e apropriacao inadequada do solo e do ambiente de modo geral. O 

trabalho visa tambem proporcionar para a sociedade um conhecimento mais amplo acerca dos 

problemas ambientais para que os mesmos possam compreender os componentes do sistema 

ambiental da area, procurando estabelecer uma intervencao planejada que privilegie praticas 

adequadas para o desenvolvimento sustentavel com um planejamento ambiental, buscando 

assim preservar o meio ambiente e os seus recursos. 
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2 - CAPITULO I - FUNDAMENTACAO TEORICA E M E T O D O L O G I C A 

Na atualidade, o meio ambiente, vem sendo objeto de estudo de varias areas da 

cieticia, devido a sua degradacao aceierada, que se intensifica ao longo dos anos. A partir 

desse contexto surge a necessidade de refletir sobre as causas que levam a essa destruicao dos 

recursos naturais. De acordo com Sanchez: "O ambiente e o meio de onde a sociedade extrai 

os recursos essenciais a sobrevivencia, e tambem o meio de vida, cuja integridade depende a 

manutencao de funcoes ecoiogicas essenciais a vida" (SANCHEZ, 2008, p.21). O meio 

ambiente e aquele que envolve o meio natural (fisico e biologico), o meio social, e a interapao 

entre eles. Sendo um espaco de interacao entre os componentes bioticos, abioticos e humanos. 

Ainda sobre o Meio Ambiente, a Legislacao Ambiental Brasileira Lei N° 6.938/81 diz que: 

"O meio ambiente e um conjunto de condicoes, leis, influencias e interacoes de ordem fisica, 

quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". 

A Natureza fornece alimentos e materia-prima para atender as necessidades de toda 

populacao so que esses recursos estao sendo explorados de forma inadequada, pela sociedade 

e este uso inadequado do meio ambiente esta causando a degradacao ambiental. Segundo 

Sanchez (2008), " A degradacao ambiental e praticado por uma acao ou obra humana; E a 

perda ou reducao da qualidade ambiental; E qualquer alteracao adversa da qualidade 

ambiental" (SANCHEZ, 2008, p.26). Segundo o IBAMA: 

A degradacao de uma area acontece quando a vegetacao nativa e a fauna sao 

destrufdas, removidas ou expulsas; a camada fertil de solo for perdida, removida ou 

enterrada: e a qualidade e regime de vazao do sistema hidrico forem alterados. A 

degradacao ambiental ocorre quando ha perda de adaptacao as caraeteristicas fisicas, 

quimicas e biologicas e e inviabilizado o desenvolvimento socio economico 

(IBAMA, 1990.p. 13). 

Em outras palavras a degradacao ambiental corresponde a um impacto negativo, 

provocado pela acao do homem sobre o meio, com o uso de tecnicas agricolas inadequadas, 

ocorre em toda parte do mundo com maior ou menor intensidade dependendo das tecnicas 

utilizadas na exploracao dos recursos naturais. " A medida que o ser humano foi 

desenvolvendo novas tecnicas e ampliando seu dominio sobre os elementos da natureza, os 

impactos ambientais foram se ampliando e se estendendo com uma intensidade enorme" 

(BRANCO, 1997, p. 20). 

A questao ambiental surge a medida que a humanidade desenvolve sua capacidade de 

intervir na natureza, com o aperfeicoamento das tecnicas ao longo da historia, possibilitando 
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sua adaptacao as diferentes condicoes naturais na terra, retirando da natureza materia-prima e 

alimentos para satisfazer suas necessidades. Segundo Sanchez: A natureza e uma fornecedora 

de bens, e atende as necessidades da sociedade, so que esses recursos estao sendo explorados 

de maneira inadequada, causando assim graves desastres e impactos ambientais (SANCHEZ, 

2008, p.22). 

De acordo com Barbosa: 

A questao ambiental na agricultura por sua vez, tambem veio a se tornar alvo de 

preocupacoes a partir dos problemas advindos do processo de modernizacao do 

setor. Os impactos causados pelas atividades agropecuarias sobre o meio ambiente 

tendem a alterar o equilibrio ecologico, sobretudo a partir da diminuicao da 

cobertura vegetal, cuja a manutencao e importante nao so para a biodiversidade, mas 

na recuperacao e protecao dos solos, das nascentes, na producao de alimentos e de 

energia (BARBOZA, 2008, p. 167). 

As alteracoes decorrentes das atividades humanas sobre o ambiente sao denominadas 

de impactos, que podem ser fisico-ambientais, economicos e sociais. Na Resolucao Conama 

001/ 86, em seu artigo 1°, o impacto ambiental e definido como: 

Qualquer alteracao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saude, a seguranca e o 

bem estar da populacao; I I - as atividades sociais e economicas; III - a biota; IV - as 

condicoes esteticas e sanitarias do meio ambiente; e V- a qualidade dos recursos 

ambientais (CONAMA, 1986). 

Segundo Branco (1997), "Impacto ambiental e, pois uma especie de trauma ecologico 

que se segue ao choque causado por uma acao ou obra humana em desarmonia com as 

caracteristicas e o equilibrio do meio ambiente" (BRANCO, 1997, p.20). Ja para Braga 

(1988), "entende-se por impacto ambiental toda modificacao negativa ou positiva das 

caracteristicas fisicas, quimicas, biologicas e economicas, resultantes das atividades humanas 

sobre o ambiente" (BRAGA, 1988, p.66). 

A agricultura foi a primeira atividade desenvolvida pelo homem, nao se sabe ao certo 

onde teria se originado, mais por se tratar de uma necessidade de sobrevivencia com certeza 

ela surgiu de modo independente em diferentes lugares do mundo. A agricultura surge a partir 

do momento que o homem deixa de ser nomade e evolui da caca para a domesticacao e a 

criacao de animais (pecuaria) e da coleta natural para o cultivo de especies vegetais 

(agricultura). (COELHO e NACATA, 1986). Segundo Michalany, Ramos e Nicola Neto 

(1989, p.313) "Os homens primitivos para sua sobrevivencia, valiam-se da caca, da pesca, e 
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da coleta de frutas e raizes. Mais tarde, passaram a cultivar o solo, a fim de produzir seus 

proprios meios de subsistencia. Surgiu assim a agricultura, que ainda hoje constitui uma das 

mais importantes atividades economicas do mundo. Segundo Drew: "A funcao primordial da 

agricultura e a manipulacao dos ecossistemas naturais a fim de elevar o maximo a producao 

de generos alimenticios" (DREW, 1998, p. 193). No entanto e uma das atividades que 

promove mais impactos sobre os ecossistemas naturais, e o uso de praticas agricolas 

inadequadas contribuem com o processo acelerado de erosao ocorrendo dessa forma um 

decrescimo da produtividade. "O manejo inadequado do solo o expoe a fatores intempericos, 

induzindo a destruicao gradativa de suas propriedades fisicas, quimicas e biologicas, bem 

como ao risco de erosao Talles et al, 2009 apud Cassol e Lima, (2003.p.ll8). A agricultura 

atraves dos tempos tem se mostrado responsavel pela transformacao dos espacos naturais 

desde o inicio dos tempos ate os dias atuais. 

Inicialmente a agricultura era do tipo itinerante (arcaica), como mostra Coelho e 

Nacata "corresponde a agricultura praticada da forma mais rudimentar possfvel, sendo um 

sistema simples que envolve o emprego de tecnicas primitivas voltado para a subsistencia. 

Pode ser caracterizada pelo emprego exclusivo (ou quase) da forca humana e animal" 

(COELHO E NACATA, 1986.p.l78). Nesse tipo de agricultura o homem se valia de 

instrumentos rudimentares na producao, utilizando o solo ate esgotar sua capacidade 

produtiva e quando isto acontecia o agricultor partia em busca de novas terras. A tecnica 

agricola mais rudimentar e a denominada agricultura de enxada, ou sistema de roca ainda hoje 

praticada em varias partes do mundo, principalmente, nas zonas tropicals subdesenvolvidas. A 

partir da Revolucao Industrial, fato ocorrido no seculo X V I I I , a agricultura da inicio ao seu 

processo de evolucao, pois, ocorre o aperfeicoamento das tecnicas agricolas, que sao os meios 

utilizados pelo homem para se apropriar da natureza. Nessa epoca surge a agricultura 

moderna. Segundo Coelho e Nacata "e caracterizada pelo emprego de instrumentos modernos 

como arado de aco, trilhadeira (maquina de debulhar), aplicacao de adubos, de corretivos 

(calcario) e de adocao do sistema de rotacao de culturas associado a pecuaria" (COELHO E 

NACATA, 1986. p.178). 

O desenvolvimento da Revolucao Industrial permitiu o aperfeicoamento dos 

instrumentos agricolas, respondendo ao crescimento das cidades e o consequente aumento da 

demanda de produtos alimenticios. Este foi o principal fator de estimulo ao desenvolvimento 

e a modernizacao da agricultura (COELHO e NACATA, 1986). A agricultura contemporanea 

corresponde a fase mais evoluida, caracterizada pelo elevado gral de mecanizac&o. Possui 

uma maior utilizacao de maquinas e equipamentos para as diversas atividades (preparo do 
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solo, plantio, colheita) permitiu uma maior produtividade (COELHO e NACATA, 1986, 

p. 179). Essa fase foi alcanjada pelos paises com elevado nivel de industrializacao, no seculo 

X X . Com o inicio e evolucao da agricultura, surgem os primeiros impactos ambientais 

negativos, como: a erosao dos solos, extincao das especies animais e vegetais e o 

assoreamento dos rios, pois o homem vai desenvolvendo novas tecnicas e se apropriando cada 

vez mais da natureza. A capacidade do homem em transformar o seu entorno sem considerar 

as formas de controle tem originado consequencias ao meio fisico. Segundo Drew (1998) "O 

grau de modificacao da natureza se mostra de forma intensa, devido o avanco das tecnicas ao 

longo do tempo, e isso vem contribuindo com a degradacao ambiental que esta ocorrendo de 

forma acelerada" (DREW, 1998, p. 195). 

A agricultura itinerante prevaleceu por milhares de anos, ate que no seculo X V I I I foi 

substituida pela agricultura moderna, no entanto a agricultura primitiva, ainda e uma atividade 

muito praticada em todo o mundo, principalmente nas regioes que nao possuem 

investimentos, para modernizar suas tecnicas agricolas, e consequentemente os solos nesses 

lugares se esgotam rapidamente se tornando improdutivo e infertil. Segundo Coelho e Nacata 

"a utilizacao de tecnicas arcaicas como a queimada, aliada a intensa acao das chuvas e 

enxurradas, acarreta o esgotamento precoce dos solos e o seu consequente abandono. A seguir 

uma nova area e ocupada e assim sucessivamente, o lavrador vai deixando atras de si solos 

precocemente, esgotados, onde so se desenvolve a capoeira" (COELHO e NACATA, 1986, 

p. 178). Como mostra Dorst (1973. p. 26): "Essas culturas itinerantes foram praticadas no 

mundo inteiro e continuant sendo realizadas, principalmente nas regioes intertropicais". Muito 

antes de ser agricultor o homem ja desempenhava uma alteracao sobre a natureza, colocando 

fogo nas florestas para se locomover melhor e para facilitar a caca. "Essa primeira 

modificacao deve-se muito antes dos homens primitivos terem fabricado instrumentos de 

ferro e pensando em estabelecer culturas. A fraca densidade de suas populacoes confirma esta 

hipotese, pois o fogo pode propaga-se sobre superficies imensas, durante a estaeao seca" 

(DORST, 1973, p. 27). 

Ainda segundo Dorst (1973, p. 28): 

Em contrapartida devemos mencionar o fato de que, desde essas epocas remotas. o 

homem empreendeu uma verdadeira destruicao da natureza e desenvolveu processos 

de erosao acelerada e de degrada?ao das associacoes naturais sem nenhum beneficio 

para se mesmo, devido a ma gestao e a incompreensao da vocacao dos solos e de sua 

utilizacao racial (DORST, 1973, p. 28). 
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Com a Revolucao Industrial a relacao homem-natureza nao era mais a mesma, se 

intensificou bastante, um novo processo de industrializacao se iniciou, e a producao de 

alimentos aumenta rapidamente, e a natureza passa a ser transformada com grande 

intensidade, onde o homem destroi grandes areas de florestas e substitui por campos de 

cultivo, nesse caso, grandes areas agricolas, colocando em risco o meio ambiente e os seus 

recursos. O crescimento tecnologico da agricultura, sobretudo a partir da segunda metade do 

seculo XX, incorporou um conjunto de tecnologias avancadas as quais aumentaram a 

producao e alteraram as relacoes sociais no campo. A incorporacao dessas novas tecnologias 

no campo ocorreu de forma inadequada em muitos palses e trouxe conseqiiencias negativas 

para o ambiente natural. E o crescimento populacional, foi responsavel por uma grande parte 

da degradacao da natureza. 

Contudo, a partir da industrializacao iniciada no seculo XVIII e intensificada desde 

entao, alterou-se muito a relagao home-natureza. Em 1800, apenas 2,5 da populacao 

tnundial vivia nas cidades, no seculo XX, chegou a 50%. No Brasil segundo o IBGE 

a populacao que se encontra no campo hoje e cerca de 20%. Com essa distribuicao 

demografica, a agricultura se constitui como expressa e a populacao da zona rural 

teve de suprir a alimentacao do homem urbano. Nessa nova realidade surgiram 

profundas mudancas na relagao home-natureza (RODR1GUES, 2006, p. 02). 

De acordo com Basilio: 

Com advento da Revolucao Industrial, e nos anos seguintes ate o presente, houve um 

aumento acelerado do consumo em funcao da modernizacao e dos meios de 

producao, exploracao demografica e o crescimento das cidades [...] 

conseqiientemente, o modelo economico pos moderno, acelerou a demanda por 

produtos industrials com graves reflexos ambientais (BASILIO, 2009.p.l 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que o consumo cresce, seja provocado pelo aumento populacional ou pelo 

crescimento do poder aquisitivo da mesma, cresce tambem a demanda por produtos agricolas 

industrializados. Esse consumo exagerado sem planejamento tem provocado danos 

irreparaveis ao ambiente comprometendo os seus recursos. Com o avanco tecnologico os 

desastres ambientais sao ainda maiores, e o homem como agente transformador busca sempre 

sistemas modernos de agricultura para atender dessa forma os seus desejos crescentes, e a sua 

ganancia extrapola a natureza e a transformacao do meio natural e continua. De acordo com 

Simon e Denies: 

O homem nao pisa suavemente na terra. Na verdade, o efeito da atividade humana e 

tao profundo que em apenas poucos seculos a superficie terrestre sofreu tantas 

transformacdes que em alguns lugares e dificil imaginar o estado original, quanto 
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mais restaura-la. Esta transformacao resulta da imensa quantidade de seres humanos, 

aumento da riqueza e tecnologia conquistou a imaginacao popular nos ultimos anos, 

a ponto de as pessoas passarem a perceber que seu mundo e o futuro de seus filhos 

podem ser colocados em risco por causa de mudancas ambientais imprevistas (1992, 

p.49). 

Os impactos sobre o meio ambiente so vem se intensificando, e as praticas agricolas 

utilizadas no manejo dos solos sao responsaveis pela infertilidade dos mesmos, alem de 

contribuir com o decrescimo da produtividade em algumas areas, e o processo de erosao que 

causa a destruicao desses solos. Segundo Rocha 2005 apud Suguio, (2003, p. 15): "A erosao 

representa o processo natural que desencadeia todos os outros problemas causados aos 

ambientes naturais pelos sedimentos. Principalmente nas areas rurais, a erosao promove a 

reducao das camadas superficiais mais ferteis do solo, causando a gradual perda da fertilidade, 

alem da destruicao da infra-estrutura da propriedade". Nesse caso as praticas agricolas 

contribuem com a contaminacao e destruicao dos solos agricultaveis, alem de contribuir 

tambem com a contaminacao das aguas, provocando assim um desequilibrio dos ecossistemas 

terrestres e aquaticos. Como mostra Ab'Saber (2006, p. 32) "Os impactos da agricultura sobre 

os ecossistemas, organizados em mosaicos regionais, sao muito mais dramaticos e muitas 

vezes irreversiveis". Segundo Brito e Camara: 

As acoes antropicas sobre ambientes naturais vem provocando grandes aceleracoes 

nos ecossistemas sem ser levada em conta uma sustentabilidade a custo medio e 

longo prazo. O resultado disto e uma crescente degradacao ambiental, piorando a 

quantidade de vida e o bem estar das populacoes, A cada ano os recursos naturais 

sao mais explorados comprometendo a capacidade das futuras geracoes de satisfazer 

as suas necessidades (1998, p. 12). 

Em relacao as propriedades rurais tradicionais a falta de informacao e de 

investimentos sao os principais fatores que influenciam nessa erosao acelerada, os 

agricultores degradam o solo sem perceber que as praticas agricolas sao responsaveis pela 

destruicao constante desses solos. Segundo Basilio: "Com o cultivo intensivo do solo e a 

derrubada intensiva da cobertura vegetal, as terras comecam a produzir cada vez menos, 

devido a perda gradativa de suas fertilidades" (BASILIO, 2009,p. 108). As praticas agricolas 

desenvolvidas de forma inadequada prejudicam a fertilidade dos solos das areas agricultaveis, 

provocando taxas de erosao preocupantes, levando dessa forma a um desequilibrio ambiental. 

O solo e de grande importancia para a sobrevivencia de todos os seres vivos do planeta, como 

afirma Basilio: 
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e dos animais na superficie da terra, a exploracao desenvolvida pelos agricultores e 

pequenos proprietaries rurais mostra que eles pouco se importam com a conservacao 

dos recursos naturais. O solo e um dos recursos naturais que o homem utiliza sem a 

preparacao de fazer o uso de metodos ou tecnicas para a sua conservacao, 

acreditando na sua durabilidade, e quando ha investimentos e para obter maiores 

colheitas, raramente para recupera-la (BASILIO, 2009, p.l 09). 

O manejo inadequado do solo ocasiona a erosao acelerada, destruindo assim sua 

fertilidade, deixando o solo pobre era nutrientes, ocorrendo tambem a perda da materia 

organ ica, gerando graves problemas ambientais como o empobrecimento e desgaste desses 

solos, perda da vegetacao nativa, a extincao de especies animais e o assoreamento dos rios 

com poluicao e contaminacao. Sendo que se entende por erosao acelerada uma acao realizada 

na superficie terrestre pela intervencao humana e seres vivos, em geral ocasionando um 

desequilibrio ambiental. E o aceleramento da erosao nas camadas superficiais do solo [..] 

(GUERRA e GUERRA, 2008, p. 230). Segundo a Secretaria Nacional de Irrigacao (SENIR): 

"Entende-se por erosao dos solos como sendo um fendmeno pelo qual as particulas do solo ou 

fragmentos dele sao removidos e transportados pela agua ou pelo vento, destruindo-o e 

degradando-o" (SENIR, 1992, p.55). A erosao do solo ocorre tambem a partir do seu uso 

inadequado: A erosao dos solos ocorre a partir do uso de praticas agressivas como o 

desmatamento seguido das queimadas, o uso de agrotoxicos, todas essas praticas causam o 

empobrecimento das terras de forma acelerada (LEPSCH, 2002, p. 148). 

As atividades agricolas utilizam para a realizacao da producao todos os recursos 

naturais de maneira geral, como o solo e a agua e esses recursos sao limitados na natureza, 

podendo acabar a qualquer momenta se utilizado de forma impropria pelo ser humano. O solo 

nesse caso e um fator determinante na producao agricola, no entanto, encontra-se bastante 

erodido. E esses processos erosivos podem ser tanto de ordem natural como tambem 

antropica. Como mostra Basilio: 

Os processos erosivos podem ser divididos em duas categorias basicas: erosao 

natural/geologica e erosao acelerada/antropica. A erosao natural ou geologica e 

inevitavel, porem e compensada atraves dos processos intempericos e da 

decomposicao da materia organica. Ja a erosao acelerada/antropica sao os processos 

erosivos decorrentes da atividade humana mcluindo, principalmente a atividade 

agricola com o uso m&odos rudimentares ou tecnologicos de prepare e manejo dos 

solos (BASILIO, 2009, p. 108). 

As praticas agricolas mais utilizadas pelos agricultores sao: o desmatamento seguido 

das queimadas, o uso de agrotoxicos, a irrigacao sem os devidos cuidados e a pratica da 

pecuaria extensiva. A erosao dos solos e um problema muito serio causada pela acao humana, 
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com o seu uso para a agricultura e com a utilizacao de tecnicas inadequadas para realizar o 

plantio (VITTE e GUERRA, 2007, p.225). 

O desmatamento considerado uma pratica agricola, prejudica o habitat natural, tanto 

do homem como dos seres vivos em geral, destraindo dessa forma o ambiente. Provoca 

impactos ambientais muito graves como a extincao e a reducao da biodiversidade, a erosao, o 

empobrecimento do solo, o assoreamento (acumulo de sedimentos) no leito dos rios e o 

rebaixamento do lencol freatico. Segundo Sariego (1994, p. 126), "o desmatamento redunda 

quase sempre no empobrecimento do solo e na desertificacao
1

. Quando atinge as margens de 

rios, produz o assoreamento do leito e enchentes". 

Ainda sobre o desmatamento, Rolim (2006, p.20) comenta: 

Quando desmatamos determinada area, fatalmente iremos observar uma reducao 

acentuada nos indices de umidade, bem como, a diminuicao ou morte de vegetais e 

animais. A derrubada da vegetacao deixa o solo desprotegido, recebendo a 

incidencia direta dos raios ultravioletas, o que contribui para o aumento da 

temperatura e conseqiientemente para a mudanca do clima da regiao e dependendo 

da extensao da area afetada, podera atingir ate mesmo o clima global. 

Outra pratica agricola muito utilizada para o preparo do solo sao as queimadas, uma 

tecnica empregada na retirada da vegetacao natural para implantac&o de cultivos e pastagens. 

De acordo com Lepsch: "As queimadas e considerada a forma mais rapida e economica de 

limpar um terreno, de facilitar a colheita ou de renovar as pastagens" (LEPSCH, 2002, p. 160). 

A queimada e uma tecnica rudimentar que destroi as caracteristicas quimicas, fisicas e 

biologicas do solo, alem de aumentar o nivel de CO
2

 na atmosfera, contribuindo com o 

aquecimento global. "Se a queimada for efetuada com muita frequencia deixa o solo desnudo, 

o que aumenta a erosao volatiliza elementos uteis a nutrieao das plantas bem como contribui 

com a poluicao atmosferica" (LEPSCH, 2002, p.161). Essa pratica tradicional gera uma 

cadeia de impactos negativos, entao o fogo e um agente degradador das condicoes ambientais. 

Como mostra a Secretaria Nacional de Irrigacao (SENIR): "O fogo elimina a vegetacao; 

afugenta ou mata a fauna; degrada e empobrece os solos; causa a poluicao do ar; aumenta o 

escorrimento superficial das aguas e diminui sua infiltracao no solo" (SENIR, 1992, p.32). 

Nesse contexto destaca-se o uso de agrotoxicos sem os devidos cuidados, que tambem 

podem gerar graves desastres ambientais. Os agrotoxicos sao empregados para combater ou 

controlar ervas daninhas, insetos, bacterias e fungos e outros seres vivos como as pragas. 

Segundo a organizacao das Nagoes Unidas (ONU, 1997), desertificacao e a degradacao das terras nas zonas 

aridas, semi aridas e sub umidas secas resultantes de varios fatores. incluindo as variacoes climaticas e as 

atividades humanas. 
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Enteiide-se por agrotoxicos como sendo produtos e agentes de processos fisicos, quimicos ou 

biologicos, destinados ao uso nos setores de producao e no armazenamento de produtos 

agricolas (ANVISA, 2011). O uso excessivo ou inadequado desses produtos quimicos pode 

degradar o solo, poluir as aguas subterraneas e superficiais. Alem disso, muitos agrotoxicos 

sao prejudiciais tanto para seres humanos, como para os animais. De acordo com a Secretaria 

Nacional de Irrigacao (SENIR): 

As cadeias de impactos sao tres. A primeira se inicia com o efeito do agrotoxico na 

pessoa que o aplica, pois o respira e o toca com a pele; Outra cadeia tem inicio com 

a contaminacao do solo, prejudicando sua atividade biologica, a agua e com ela a 

fauna; a terceira cadeia corresponde a carga toxica dos produtos da agricultura que 

afetam a saude de quern os consome (SENIR, 1992, p.87). 

O uso excessivo de agrotoxicos prejudica nao so o meio ambiente, mais tambem os 

seres humanos que fazem uso dessas tecnicas. Outra pratica agricola e o sistema de irrigacao, 

que tem como objetivo aumentar a producao de alimentos em areas com escassez de agua. 

Com o avanco dessa tecnica agricola por todo mundo tem aumentado as agressoes ao meio 

ambiente. Os principals impactos decorrentes do sistema de irrigacao sao: alagamento ou 

encharcamento das areas de cultivo, como conseqiiencia do uso de tecnicas inadequadas; a 

salinizacao desses solos; empobrecimento quimico dos solos e a consequente erosao. O 

desgaste acelerado dos solos sempre existira se o agricultor nao tomar certos cuidados, de 

combater as causas relacionadas a varios processos como o empobrecimento quimico, fisico e 

biologico dos solos (LEPSCH, 2002, p. 150). A agricultura irrigada ocupa uma area muito 

grande no pais, das terras cultivadas, mais e uma pratica que acarreta graves problemas 

ambientais. De acordo com Reboucas e Tundisi: 

A irrigacao de culturas agricolas pode acarretar a salinizacao dos solos, propiciar a 

lixiviacao de agroquimicos para a agua subterranea e carregamento de particulas de 

solo e fertilizantes para corpos d'aguas, bem como promover a deterioracao da 

qualidade dos rios a jusante das captacoes pelo descarte de aguas de drenagem 

(REBOUCAS; TUNDISI, 2006, p.325). 

A pecuaria extensiva, com super lotacao de animais em um determinado local, e uma 

pratica onde se cria o gado solto em uma area de pastagem, havendo dessa forma o pisoteio, 

destruindo as caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas dos solos, alem da retirada da 

cobertura vegetal dessa area e com a superlotacao e o pisoteio desses animais deixa o solo 

compacto, contribuindo com a erosao acelerada do solo e outros impactos ambientais de 

grande relevancia. De acordo com Dorst (1973, p. 164): 
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A erosao devido ao exeesso de pastoreiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resulta, especialmente, do proprio ato de 

pastar. Quando os animais sao muito numerosos, provocam um acentuado 

desnudamento do biotopo, retirando mais do que a brotacao natural [...]. O pisoteio 

das pastagens pelas manadas constitui tambem uma das principals causas da sua 

destruicao. Mantido em areas limitadas o gado esmaga a cobertura vegetal, 

cortando-a rente ao solo com os seus cascos. A vegetacao desaparece assim 

progressivamente, e surgem rapidamente fenomenos de erosao, sobretudo a 

constituicao de ravinas que depressa se estendem aos terrenos vizinhos. 

O homem deveria utilizar tecnicas adequadas para amenizar os processos erosivos nas 

areas de cultivos, metodos adequados para o manejo do solo e dessa forma ajudar na 

conservafao do mesmo. Lepsch cita algumas praticas conservacionistas em relacao ao manejo 

correto do solo "o desenvolvimento sustentavel e o reflorestamento de areas, e nao utilizar as 

queimadas e o desmatamento como tecnica" (LEPSCH, 2002, p. 149). 

As praticas conservacionistas sao procedimentos realizados com o objetivo de manter 

o solo produtivo ou recuperar-lhe as condicoes de produtividade. Algumas praticas visam o 

controle da erosao. Outros recuperam o solo, dando-lhes melhores condicoes quimicas, fisicas 

e biologicas (WADT, 2003). Essas praticas devem ser utilizadas para ajudar na protecao 

ambiental e assim conservar os recursos naturais. Segundo Lepsch (2002) "A exploracao 

agricola do solo deve ser feita segundo preceitos conservacionistas, para isso e necessario que 

se programe antecipadamente o uso radical da terra com cultivos certos, praticas corretas e 

protecao contra a degradacao" (LEPSCH, 2002, p. 163). Com o uso de praticas corretas, 

pode-se cultivar o solo sem muitos estragos, sao praticas importantes para a conservacao dos 

solos, com essas praticas nao vai haver tantos impactos, entao se produz mais, sempre 

preservando a area. Como mostra Lepsch: 

As praticas conservacionistas que ajudam na conservacao dos solos, sao praticas de 

carater edafico que sao medidas que ajudam a manter a fertilidade dos solos, as 

praticas de carater mecanico que conservam os solos com a utilizacao de maquinas e 

as praticas de carater vegetativo sao praticas que controlam a erosao dos solos pelo 

aumento da cobertura vegetal (LEPSCH, 2002, pi65). 

Com o uso correto do solo, atraves das praticas conservacionistas podemos controlar 

dessa forma os impactos ambientais decorrentes de praticas agricolas inadequadas, e 

promover o controle ambiental. "O controle ambiental e responsabilidade de cada um de nos, 

pois vivemos num ambiente onde o ser humano nao se importa com o proprio mais sim o que 

pode faturar com ele" (SEWELL, 1978, p.280). O controle ambiental e muito importante para 

o mundo, depende da mfluencia e do comportamento humano para se manter a qualidade 

ambiental e e dever de todos nos, preservar e conservar o ambiente, fazendo o uso 
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principalmente de tecnicas corretas que ajudem no desenvolvimento sustentavel e deixe de 

lado tecnicas inadequadas que apenas destroem o meio ambiente. 

No caso do Brasil, a agricultura desempenha um importante papel na economia, sendo 

uma das atividades economicas mais importantes geradora de empregos e rendas, sendo mais 

beneficiadas em algumas regioes do que outras, mais praticadas em todo o territorio 

brasileiro. De acordo com Michalany, Ramos e Nicola Neto: 

A agricultura continua a desempenhar um importante papel na economia brasileira: 

os produtos agricolas ainda representam a maior parcela de nossas exportacdes: 

quase metade da populacao do pais continua vivendo em areas rurais; e grande parte 

da industria nacional depende de materias-primas agricolas. Considerando todos 

esses fatores, podemos afirmar que o Brasil ainda e um pais agricola, embora nao 

seja mais um pais essencialmente agricola (M1CHELANY; RAMOS e NICOLA 

NETO, 1989, p.318). 

A agricultura no Brasil continua sendo uma atividade economica muito importante, no 

entanto, ainda sao bem precarias as condicoes de trabalho nesse setor, principalmente em 

relacao a tecnica e a mao-de-obra agricola que continuam sendo um dos principals problemas 

encontrados na agricultura brasileira, de modo geral a agricultura no Brasil nao conta com 

maquinario com excecoes de algumas areas nas regioes Sudeste e Sul, nas outras regioes 

brasileiras as condicoes de trabalho no setor agricola ainda sao muito precarias, e devido a 

diferenfa de nivel tecnico entre as regioes, o aproveitamento da terra apresenta enormes 

diferencas em relacao a producao, sendo que na regiao sudeste a producao e sempre superior 

em relacao a regiao nordeste, que ainda apresenta enormes dificuldades no setor agricola, 

nesse caso, a diferenca e causada, principalmente pela utilizacao de maquinas e pelas tecnicas 

agricolas mais desenvolvidas, sendo encontradas, principalmente na regiao sul e em parte da 

regiao sudeste do Brasil. 

A mecanizacao da agricultura brasileira encontra-se apenas em algumas regioes, na 

maior parte do pais concentra-se uma agricultura tradicional, sem apresentar boas condigoes 

de trabalho, impossibilitando a producao em grande escala. A modernizacao agricola 

brasileira concentrou-se nas regioes Sul, Sudeste e Centro-oeste, deixando a margem regiSes 

mais pobres, Norte e Nordeste, onde predominam os pequenos produtores e a agricultura de 

subsistencia. As praticas agricolas utilizadas pelos agricultores na regiao Nordeste do Brasil, 

sao na maioria das vezes praticas tradicionais transmitidas de geracao para geracao por meio 
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da educacao informal, que implica dessa forma no conhecimento de uma cultura, que sempre 

existiu nesse lugar, sao utilizadas tecnicas
2

 do seu conhecer para a preparagao do solo. 

O Brasil possui pequenas propriedades rurais e 82% dos agricultores nao recebem 

nenhuma informacao sobre a utilizacao e manejo das tecnicas agricolas e muitas vezes o 

prejuizo e ainda maior, pois sem informagoes acerca das tecnicas adequadas, ou sem 

condicoes fmanceiras, os agricultores cuidam de suas lavouras da forma que podem ou 

entendem, contribuindo dessa forma com a erosao e destruigao dos solos, aumentando os 

impactos ambientais sobre o meio ambiente, comprometendo a produtividade. A exploragao e 

degradagao da natureza, provocada principalmente pelo inadequado manejo agricola so vem 

se intensificando ao longo dos tempos, com a exploragao das nossas matas, para dar lugar as 

grandes plantagoes agricolas, aos cultivos de pastagens para alimentar os rebanhos, atender a 

grande demanda dos centros urbanos, como tambem instalagao de grandes industrias em areas 

de vegetagao, dentre varios outros fatores que sao responsaveis pela degradagao que 

vivenciamos nos dias atuais, nesse sentido a agricultura brasileira e responsavel em sua maior 

parte pela degradagao ambiental como tambem por promover impactos socioeconomicos e 

ambientais. No entanto, constitui um dos setores economicos de maior importancia na 

sustentabilidade da vida humana. Segundo Andrade: 

A atividade agricola, que ao lado da industria e dos servicos se constitui em um dos 

setores economicos, tem uma importancia fundamental para a vida e a economia 

humana, de vez que e a grande fornecedora de alimentos a populacao mundial e de 

materias-primas a varios ramos da industria (ANDRADE, 1998, p. 226). 

No Brasil, segundo Pereira e Bezerra, 2011 apud Abramovay, (1992, p. 20) 

prevalecem duas formas de agricultura: o modelo patronal, baseado na grande propriedade, 

utilizando mao-de-obra contratada e sendo geralmente destinada ao mercado externo, e o 

modelo familiar, baseado na pequena propriedade, utilizando a mao-de-obra da propria 

familia, destinada ao proprio consumo e voltado para o abastecimento dos mercados locais. 

Na regiao Nordeste, especialmente no semiarido, a forma de produgao agricola mais comum e 

bastante praticada e baseada no modelo familiar, sendo esta praticada quase sempre em 

eondig5es precarias, principalmente pela falta de investimentos no setor agricola da regiao. 

Conforme Pereira e Bezerra 2011, apud Baiarde, Mendes (2007) e Sabourin (1999.p.20) os 

produtores ainda desenvolvem uma agricultura bastante rudimentar em consequencias das 

2Segundo Santos (1999), '"As tecnicas sao um conjunto de meios instrumentais e sociais utilizados na relacao do 

homem com a natureza, com as quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaco" 

(SANTOS, 1999, p.25). 



30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

problematicas condicoes que enfrentam, tanto de ordem natural, como social, politica e 

economica. De acordo com Miehalany, Ramos e Nicola Neto: 

No Nordeste semiarido, a utilizacao do solo defronta-se com diversos problemas, 

principalmente de ordem climatiea, pois, a baixa pluviosidade e a irregularidade na 

distribuicao das chuvas dificultam a agricultura tradicional. Alem disso, a violencia 

das chuvas provoca um escoamento superficial importante, auxiliado pela cobertura 

vegetal pouco densa e por um relevo pouco acentuado; esse fato favorece a 

degradacao dos solos atraves da erosao. Os solos sao rasos, com menor capacidade 

de retencao da umidade, sao tambem pedregosos, sendo comuns aqueles que 

poderiam ser chamados de "esqueleticos" - resultantes da intensa erosao, que arrasta 

os elementos finos e deixa os grosseiros. Ja os solos mais profundos apresentam 

melhores condicoes de utilizacao e retencao da umidade (MICHALANY, RAMOS e 

NICOLA NETO, 1989.p.62). 

Apesar das dificuldades encontradas na regiao nordeste a mesma aparece no cenario 

produtivo agricola nacional, pois diferentemente do que se imagina e uma regiao composta de 

terras umidas, que produz tudo que se planta e algumas delas precisando de alguma adubacao, 

dependendo do que se vai plantar, para que a producao seja otimizada. Porem, por outro lado, 

existem terras semiaridas, isto e, terras que precisam de agua, de irrigacao e de muitos 

instrumentos de trabalho para que se consiga a sua producao, isto significa dizer, tenha 

eroavitalidade. (OLIVEIRA NETO 2012 apud Bernardi, 2008.p.25). Ainda, segundo Oliveira 

Neto (2012) apud Duque e Costa (2002.p.30): 

No Nordeste 70% das propriedades sao de pequenos produtores. cuja a area 

corresponde a pequenas areas produtivas (minifundios) com menos de 10 hectares. 

A area total que eles detem e de apenas 5,4% dos 91,9 milhoes de hectares de terras 

disponiveis para a agricultura na regiao. Esta situacao de escassez de terras e 

particularmente tragica no semiarido. 

A Paraiba mais especificamente o semiarido ocupa um total de 77,3% da area total do 

estado, que possui uma area de 3.750.205 hectares para a producao, sendo 704.690 hectares 

usados para o cultivo de lavouras (permanentes/temporarias) com destaque para a cana-de-

aciicar, algodao, sisal, banana, goiaba e o coco - da- baia e as culturas de subsistencia feijao, 

milho, mandioca, batata-doce, fava, inhame, batata-inglesa e arroz, e 1.997.909 de hectares 

destinados a pastagem, sendo a area restante ocupada por matas e florestas (IBGE - Censo 

Agropecuario, 2006). Segundo Rodrigues (2000, p.57): 

Apesar de constituir a atividade econdmica mais importante para o estado, a 

agricultura paraibana apresenta uma produtividade muito baixa, principalmente no 

que se refere a producao de alimento para o consumo interno. Esta baixa 

produtividade deve-se primeiramente aos metodos rudimentares utilizados. Esses 

metodos sao apenas conseqfiencias de problemas maiores de ordem socio-politico-
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economico, como: a ausencia de programas educacionais que possam melhorar o 

nivel tecnico do agricultor; a falta de planejamento agricola nacional, regional ou 

local, ate mesmo no que se diz respeito aescolha do produto; a distribuicao das terras 

(estrutura fundiaria), bastante irregular com o alto indice de concentracao gerando 

conflitos sociais. 

O semiarido nordestino, segundo Oliveira Neto (2012) apud Duque e Costa 

(2002.p.32): Corresponde a uma area de aproximadamente 900.000 Km 2 , onde vivem cerca de 

treze milhoes de habitantes. De acordo com o (IBGE, 2006) a regiao semiarida e a regiao 

mais povoada entre os tropicos. No tropico do semiarido brasileiro, a ocorrencia de secas nao 

e novidade, existindo registro deste fendmeno desde 1559. As areas semiaridas apresentam 

solos rasos com baixa fertilidade, infiltragao, capacidade de retencao de umidade e materia 

organica. Em adicao, eles estao submetidos a chuvas de alta intensidade, intercaladas por 

logos periodos de estiagem, alto potencial de erosao hidrica e elevada taxa de evaporacao, 

Oliveira Neto (2012) apud Souza (2006.p.34). O regime pluviometrico da regiao apresenta 

alta variabilidade, afetando diretamente o modo de producao agricola das regioes semiaridas, 

dificultando o desenvolvimento economico da regiao. Devido a esse cenario, os resultados 

alcangados pelos pequenos produtores rurais sao a baixa produtividade, devido as condigoes 

naturais oferecidas pela regiao e tambem o uso de sistemas de produgao tradicional, praticada 

pelos pequenos produtores rurais, onde o foco principal da produgao agricola no semiarido 

nordestino e gerar alimento e renda para o pequeno produtor rural. Segundo Oliveira Neto 

(2012): 

As populacoes tradicionais que vivem no Brasil, e mais especificamente na regiao 

do semiarido nordestino, foram adquirindo, aprimorando e transmitindo seus 

conhecimentos sobre os recursos naturais existentes em suas respectivas regioes, e 

assim tentando sobreviver as adversidades da caatinga. Uma prova disso e a 

aplicacao dos conhecimentos tradicionais que os agricultores regionais vem 

empregando na dinamica da producao de alimentos, a qual e principalmente 

destinada a subsistencia, e com venda dos excedentes. A agricultura e um modo 

humano de usar os recursos biologicos, flsicos e naturais para se alimentar, curar, 

construir abrigos, produzir fibras e gerar renda (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 25). 

Nesse sentido, os agricultores da regiao semiarida do nordeste brasileiro, convivem 

com uma situagao peculiar no que se refere a niveis tecnologicos, ou tecnicas no seu modo de 

produgao, isso ocorre principalmente devido a grande diversidade, tanto socioeconomica e 

ambiental que essa regiao apresenta as diversidades naturais e economicas existentes. 

Segundo Cavalcante (1995.p.289): "varios fatores de ordem fisica, biologica e 

socioeconomica tem contribuido para retardar o desenvolvimento da atividade agricola no 

semiarido". Ainda segundo Cavalcante (1995, p.290): 
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A escassez e ma distribuicao das chuvas, as limitacoes dos solos (fisicas e quimicas), 

o desconhecimento de tecnicas agricolas adequadas, especies, variedades e racas 

adaptadas, dentre outras, tem contribuido aspectos limitantes para melhor 

aproveitamento dos recursos disponiveis nesta regiao e para um baixo nivel 

tecnologico dos pequenos agricultores (CAVALCANTE, 1995, p. 290). 

Estas condic5es levam a producao do semiarido nordestino, desenvolve-se de uma 

forma precaria, sem condicoes de uma produgao em grande escala, tornando a produgao desta 

regiao bastante fragil devido ao baixo nivel tecnologico, e o uso de tecnicas tradicionais, com 

baixa produtividade. Segundo Cavalcante (1995. P.293): "Os pequenos agricultores da regiao 

semiarida do nordeste brasileiro convivem com uma situagao peculiar quando se analisam os 

m'veis de adogao de tecnologias ou tecnicas em seus sistemas de produgao. Isso ocorre devido 

principalmente a grande diversidade de fatores socioeconomica e geoambientais que se 

apresenta nesta regiao". Apesar das dificuldades encontradas no semiarido nordestino, a 

agricultura continua sendo um dos setores de maior importancia economica, sendo 

considerada a principal fonte de renda da regiao. De acordo com Lozano et al, 2011 apud 

Schuh (1989, p. 16): "A finalidade do setor agricola do semiarido e promover o crescimento 

economico, gerar saldos positivos na balanga comercial e ao mesmo tempo gerar emprego e 

renda, alem da produgao de alimentos para a subsistencia e para a comercializagao". 

2 .1-METODOLOGIA 

Para Prestes (2003, p. 24 - 25), "Pesquisa e a investigagao feita com a finalidade de 

obter conhecimento especifico e estruturado a respeito de determinado assunto, resultante da 

observagao dos fatos, do registro de variaveis presumivelmente relevantes para futuras 

analises". Segundo Rudio (1986, p. 09), "A pesquisa e um conjunto de atividades orientadas 

que busca determinado conhecimento atraves de metodos proprios e tecnicas especifica 

apresentada na forma de procedimentos metodologicos". 

Para atingir os objetivos da pesquisa foi adotado um metodo, que por sua vez, 

conforme Lakatos e Marconi (2008, p. 46), "e o conjunto das atividades sistematicas e 

racionais que, com maior seguranga e economia, permite alcangar o objetivo, conhecimento 

validos e verdadeiros, tragando o caminho a ser seguido detectando erros auxiliando as 

decisoes do cientista". De acordo com outros autores citados acima (op. cit. p. 271), para o 

desenvolvimento da pesquisa, aplicou-se o metodo qualitativo e quantitative. Onde a pesquisa 

qualitativa responde a questoes particulates, preocupa-se com o nivel da realidade que nao 

pode ser quantificado, ou seja, trabalha com o universo de significados [...] o que corresponde 
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a um espaco das relacoes, dos processos e dos fenomenos que nao podem ser reduzidos a 

operacionalidade de variaveis. Por meio desse metodo, o investigador entra em contato direto 

e prolongado com o individuo ou grupos humanos, com o ambiente e a situacao que esta 

sendo investigada, permitindo um contato de perto com os informantes. Ja o metodo 

quantitativo, segundo Richardson et. al. (1999, p. 70) apud Lakatos e Marconi (2008, p. 269): 

CaracterizazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-se pelo emprego da quantificacao tanto nas modalidades de coieta de 

informacao quanto no tratamento delas por meio de tecnicas estatisticas, desde as 

mais simples como percentual, media, desvio-padrao, as mais complexas como 

coeficiente de correlagao, analise de regressao. 

O caminho que seguimos na realizacao e desenvolvimento desta pesquisa enquadra-se 

as pesquisas descritivas e exploratorias. De acordo com Gil "As pesquisas descritivas tem 

como objetivo primordial a descricao das caracteristicas de determinada populacao ou 

fenomeno, ou entao o estabelecimento de relacoes entre variaveis" (GIL, 1991, p. 46). Ainda 

de acordo com Gil " A pesquisa exploratoria tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explicitos ou a construir hipoteses, 

tem como objetivo o aprimoramento dos ideais ou a descoberta de instituicoes" (GIL, 1991, p. 

45). 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: Levantamento bibliografico, coieta de 

dados, pesquisa de campo incluindo a observacao da area, e a analise e interpretacao dos 

dados coletados. O emprego dos procedimentos metodologicos ocorreu de uma forma que 

possibilitou um entendimento dos conhecimentos adquiridos pelos moradores da comunidade 

Maria Soares. Assim, foi possivel perceber os principals efeitos decorrentes do processo de 

degradagao dos solos na area estudada. 

2.1.1 - Fundamentacao Teorica 

No primeiro momento, a pesquisa envolveu a construcao de uma base teorica-

metodologica, mediante um levantamento bibliografico sobre o tema em questao. Segundo 

Gil, "a pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir de material ja elaborado, constituido de 

livros e artigos cientificos" (GIL, 1991, p. 48 -49). De acordo com Lakatos e Marconi (2008, 

p. 183): 

A pesquisa bibliografica, ou de fontes secundarias, abrange toda a bibliografia ja 

tornada publica em relacao ao tema estudado, desde publicacoes avulsas, boletins, 
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jomais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartografico etc... 

Ate meios de comurticacao: radio, gravacoes em fita magnetica e audiovisuais: 

filmes e televisao. Sua finalidade e colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 

conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, 

quer publicas, quer gravadas. 

Foram utilizados na pesquisa: livros, revistas e artigos cientificos. Selecionamos 

materiais especializados que fornecam subsidios teoricos adequados para a realizacao da 

pesquisa, e o levantamento de materiais cartograficos para a delimitacao da area. 

A segunda etapa foi a elaboracao e aplicacao de instrumentos para a coieta de dados 

como observacao, formularios e entrevistas. Onde a observacao e considerada uma tecnica de 

grande importancia, durante o processo da coieta de dados. De acordo com Lakatos e Marconi 

(2008, p. 190 - 191): "A observacao e uma tecnica de coieta de dados para conseguir 

informacoes e utilizar os sentidos na obtencao de determinados aspectos da realidade. Nao 

consiste apenas em ver e ouvir, mas tambem em examinar fatos ou fenomenos que se desejam 

estudar [...] E um elemento basico de investigate cientifica, utilizando na pesquisa de campo 

e se constitui uma tecnica fundamental. Foi utilizado na pesquisa a observacao participante, 

que segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 194) "consiste na participacao real do pesquisador 

com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tao 

proximo quanta um membro do grupo que esta estudando e participa das atividades normais 

deste". De acordo com Mann (1970, p.) citado por Lakatos e Marconi (2008, p. 194): "A 

observacao participante e uma tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo 

lado, tornando-se o observador um membro do grupo de molde a vivenciar o que eles 

vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referenda deles". O contato foi do tipo direto com 

os agricultores e produtores rurais da area de estudo. As fotografias, as anotacoes e 

observacoes desenvolvidas permitiram um maior conhecimento dos problemas ambientais, 

principalmente aqueles relacionados ao uso da terra. 

A observacao participante foi feita atraves de entrevistas, entendida como uma 

conservacao efetuada face a face, de maneira metodica; proporciona ao entrevistador, 

verbalmente, a informaeao necessaria (LAKATOS e MARCONI, 2008, p. 222). As 

entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, que segundo Gil (1991, p. 92), "ocorre 

quando e guiada por uma relacao de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando". 

As entrevistas foram realizadas com pequenos produtores rurais e com o tecnico agricola que 

atua na area, seguindo um roteiro com perguntas pre-selecionadas, constituida de 16 quest5es, 

destas 04 foram abertas e 12 foram de multipla escolha, todas relacionadas ao tipo de 

atividade praticada na area, como utilizacao do solo e questoes relacionadas a este. As 
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entrevistas foram aplicadas em 12 domicilios, equivaientes a 11,4% do total de familias da 

area de estudo. 

As entrevistas foram de extrema importancia para o levantamento de dados, e 

conhecer as condicoes de trabalho dos agricultores e identificar os impactos decorrentes de 

cada atividade praticada no local, alem das conversas informais que permitiram obter 

informacoes relevantes para a pesquisa. Outra tecnica utilizada para a obtencao de dados foi a 

aplicacao de formularios, tendo em vista o levantamento de dados socioeconomicos e 

socioambientais da populacao local. Segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 222): "O 

formulario segue um roteiro de perguntas enunciadas pelo entrevistador e preenchidas por ele 

com as respostas do pesquisado [...] e um instrumento essencial para a investigacao social, 

cujo o sistema de coieta de dados consiste em obter informacoes diretamente do 

entrevistador". Para Sellciz (1965, apud Lakatos e Marconi, 2008, p. 212), "formulario e o 

nome geral usado para designar uma colecao de questoes que sao perguntadas e anotadas por 

um entrevistador numa situacao face a face com outra pessoa". O formulario aplicado com os 

moradores locais seguiu um roteiro semiestruturado, com perguntas pre-selecionadas 

contendo questoes abertas e fechadas. 

A aplicacao foi feita com 50% da populacao que mora proximo ao Rio Pianco, e 50% 

com os moradores que resident mais distante do rio. Como o universo pesquisado e composto 

por 95 domicilios resolvemos aplicar o formulario em 12 domicilios, procurando sempre o 

chefe da familia (agricultor). Nos formularios aplicados na area, foram levantadas questoes 

referentes as condicoes socioeconomicas e socioambientais dos pequenos produtores rurais, 

relacionados principalmente as tecnicas usadas no sistema de cultivo para o prepare do solo, 

os tipos de culturas existentes no local, indice de produgao ao longo dos anos. O formulario 

foi constituido de 16 questoes, visando a obtencao de dados referentes ao cotidiano dos 

moradores locais. 

2.1.2 - Pesquisa de Campo 

Em campo foi realizado um reconhecimento da area a partir de bases cartograficas e 

visitas ao local. Segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 186), "A pesquisa de campo e aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informacoes ou conhecimentos acerca de um problema, 

para o qual se procura uma resposta, ou uma hipotese, que se queira comprovar, ou ainda 

descobrir novos fenomenos ou as relacoes entre eles". Ainda de acordo com Lakatos e 

Marconi (2008, p. 186): "Consiste na observacao de fatos e fenomenos tal como ocorrem 
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espontaneamente na coieta de dados a eles diferentes e no registro de variaveis que se 

presume relevantes para analisa-los". 

No trabalho de campo buscou-se uma aproximacao com os moradores da area 

relacionada para o estudo, com o objetivo de obter conhecimento da realidade local 

(MINAYO, 1998 apud SOUS A, 2001, p. 39). Nesta ocasiao foi estabelecido contato com os 

produtores rurais, assim como membros da associacao de moradores da comunidade Maria 

Soares, que demonstraram um vasto conhecimento empirico do local, sobretudo relacionado 

ao solo e manejo agricola. Procurou-se contato com os agricultores da comunidade, pessoas 

jovens, mas tambem idosas, que retrataram as suas experiencias, conhecimentos adquiridos e 

vivenciados na area estudada, que levou a um entendimento maior acerca d fauna, flora, 

recursos hidricos, cultura e uso do solo, desde epocas passadas ate os dias atuais, e as 

mudancas ocorridas na comunidade ao longo do tempo. 

Em campo tivemos a oportunidade de verificar as culturas e as tecnicas agricolas 

utilizadas pelos agricultores e ao mesmo tempo, analisar os impactos ambientais decorrentes 

do manejo do solo. 

2.1.3 - Analise e Interpretacao dos Dados Coletados 

Na quarta etapa da pesquisa, foi realizada a analise e interpretacao dos dados coletados 

atraves das observacdes, entrevistas e formularios realizados com os pequenos produtores 

rurais da comunidade Maria Soares. Os procedimentos metodologicos adotados para a analise 

e interpretacao das informagoes, basearam-se na analise qualitativa e quantitativa dos dados 

coletados nas pesquisas bibliograficas e de campo. Essa analise foi realizada segundo o 

metodo de identificacao das caracteristicas socioambientais e socioeconomicas da area 

estudada, como a dinamica populacional (tempo que reside na area); produgao agricola (tipos 

de culturas e os produtos cultivados); tecnicas utilizadas no cultivo e manejo agricola; o nivel 

tecnologico dos agricultores (em relagao aos instrumentos utilizados para a realizagao do 

plantio); e os impactos ambientais decorrentes das atividades de ocupacao dos solos e os 

principais problemas que afetam a regiao. 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo e gabinete, fizemos a tabulagao e 

analise desses dados, juntamente com as anotagoes das observagoes e fotografias, 

organizamos as informagoes em tabelas e graficos, e por ultimo redigimos os capitulos da 

pesquisa para um melhor entendimento do tema. A metodologia foi de extrema importancia 
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para diagnosticar o estado ambiental da area e os impactos que afetam esse espaco, alem de 

contribuir para a analise, interpretacao e conclusao desta pesquisa. 



3 - CAPITULO I I - A GEOGRAFIA DO M U N I C I P I O DE CONCEICAO - PB 

3.1 - LOCALIZACAO 

O municipio de Conceicao esta localizado na regiao Oeste do estado da Paraiba. na 

mesorregiao do Sertao Paraibano e na microrregiao de Itaporanea. limita-se a leste com 

Santana de Mangueira e lbiara, a norte com Bonito de Santa Fe, a nordeste Sao Jose de 

Caiana e Diamante, a oeste com Mauriti no Ceara e ao Sul Santa Ines (Fieura 1K O municioio 

possui uma populacao de 18.366 habitantes e uma area territorial de 580,1 km
2

. A sede 

municipal apresenta uma altitude de 470 m e coordenadas geogratlcas de 07° 33'44" de 

latitude Sul e 38° 30'32" de longitude Oeste OBGE. 2010). 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1  - Mapa de Localizacao do Municipio de Conceicao - PB 
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Fonte: (AESA 2010). 

3.2 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

O municipio foi criado atraves da lei de n° 727, dotada de 08 de Outubro de 1981. De 

acordo com o censo do (IBGE, 2010), o municipio possui uma populacao de 18.366 

habitantes, dos quais 9.121 sao homens e 9.245 sao mulheres. O numero de alfabetizados com 
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idade igual ou superior a 10 anos e de 8.772 correspondendo a uma taxa de alfabetizados de 

61,2%. A cidade content cerca de 4.500 domicilios particulates e permanentes destes 2.952 

possuem sistema de esgotamento sanitario. 2.386 sao abastecidos pela rede geral de agua e 

2.490 dispoe de coieta de lixo. No setor de saiide o servico e prestado por 02 hospitais com 49 

leitos e 07 unidades ambulatoriais. 

A educacao conta com 81 estabelecimentos do ensino fundamental e 02 

estabelecimentos do ensino medio. A agricultura, seguida do comercio e da pecuaria 

constituent as principals atividades economicas do municipio. O total de ernpresas atuantes 

com CNPJ e em numero de 93. Possui uma agencia bancaria e em termos de infraestrutura 

urbana dispoe de 50% das vias pavimentadas e 95% iluminadas. 

Como equipamentos culturais e de lazer, destacam-se a existencia de 04 estacoes 

repetidoras de TV, 02 estacoes de radio A M , 03 jornais diarios, 01 ginasio poliesportivo, 01 

biblioteca publica e 01 teatro, no que concerne ao poder judiciario, o municipio conta com 

sede da comarca, conselho tutelar e juizes designados. (IBGE, 2010) e MASCARENHAS 

(2005, p. 03) - Diagnostico do Municipio de Conceicao - PB. 

As atividades economicas do municipio estao concentradas, dentro de um fenomeno 

identico ao de outras regi5es brasileiras, onde coexistent dois tipos de agricultura e 

comercializacao, que e a agricultura de subsistencia que atende apenas a demanda do 

consumo interno e tambem uma agricultura para a exportacao para o comercio baseado na 

produgao de feijao, milho, arroz, mandioca, frutas, verduras, fava, batata doce e coco. O sisal 

e a cana de agiicar tambem fazem parte das atividades economicas do municipio. 

A pecuaria ocupa lugar de destaque por ter sido a atividade que favoreceu no 

desenvolvimento da economia da regiao, com os rebanhos de bovinos, caprinos, suinos e 

eqiiinos, alem da criagao de galinhas. Atualmente, os produtos em destaque sao a cana de 

agiicar, onde e produzida a rapadura, a batida e o mel. Os produtos cultivados como o feijao 

macassa, o milho e a batata doce sao exportados para os centres de Serra Talhada - PB, 

Campina Grande - PB, Juazeiro do Norte - CE. E o municipio importa confecgoes, calgados, 

bijuterias, eletrodomesticos, tecidos, medicamentos e miudezas em geral, tendo como centres 

abastecedores Fortaleza - CE, Juazeiro do Norte - CE, Recife - PE, Joao Pessoa - PB, Sao 

Paulo - SP, Campina Grande - PB e Patos - PB (Prefeitura Municipal de Conceigao, com 

consulta no historico da cidade). 
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3.3 - ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

Em termos climatologicos o municipio acha-se inserido no denominado "poligono das 

secas
3

", constituindo um tipo de semi-arido quente e seco. De acordo com o IBAMA (1996): 

"O clima predominante na regiao de ocorrencia da caatinga e classificado como BSH 

(BRASIL, 1973), isto e quente e semi-arido, com duas estag5es diferenciadas em termos de 

ocorrencia de precipitagoes: a chuvosa, localmente conhecida como inverno, e a seca tambem 

chamada de verao. A precipitagao media situa-se em termo de 700 mm anuais e a temperatura 

varia de um maximo de 36,6°C a um minimo de 22,2°C" ( IBAMA, 1996, p.67). Segundo 

Michalany, Ramos e Nicola Neto: 

O clima semi-arido e tipico do sertao nordestino, na parte correspondente ao 

poligono das secas, onde predomina a vegetacao de caatinga. A principal 

caracteristica do clima semi-arido sao os indices pluviometricos inferiores a 800mm 

por ano: quanto as temperaturas medias, chegam a 28°C (MICHALANY, RAMOS e 

NICOLA NETO, 1989, p.87). 

Esse clima e ainda mais castigado pela irregularidade das chuvas, fato que provoca o 

fenomeno das secas, causador dos grandes movimentos migratorios dos habitantes dos 

"sertoes", conhecidos como "retirantes". (RODRIGUES, 2000, p.36). A umidade relativa do 

ar nessa regiao e de aproximadamente 70%. Segundo a classificagao de Koppen
4

 (1956): "As 

temperaturas sao elevadas durante o dia, amenizando a noite, com variagdes anuais dentro de 

um intervalo de 23°C a 30°C, com ocasionais picos mais principalmente durante a estagao 

seca". O regime pluviometrico e baixo e irregular com media anual de 800mm e valores 

minimos e maximos de 346,8 e 1.750,3mm/ano respectivamente. No geral, caracteriza-se pela 

presenga de duas estagoes o verao chuvoso que vai de dezembro a junho e o inverno seco que 

inicia-se em junho (MASCARENHAS, 2005, p.03 - Diagnostico do municipio de Conceigao). 

3Poligono das Secas e um territorio reconhecido pela legislacao como sujeito a periodos criticos de prolongadas 

estiagens. Compreende os estados do Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Norte de Minas Gerais.Sofre influSncia da massa de ar tropical atlantica, que, ao chegar a 

Regiao, ja se apresenta com pouca umidade. Caracterizam-se por temperaturas elevadas e chuvas escassas, em 

tomo de 700 milimetros anuais, e irregulares, concentrados nos quatros primeiros meses do ano. 

4E o sistema de classificacao global dos tipos climatica mais utilizada em geografia, climatologia e ecologia. A 

classificagao e baseada no pressuposto, com origem nos fitos da sociologia e na ecologia, de que a vegetacao 

natural de cada grande regiao da Terra e essencialmente uma expressao do clima nela prevalecente. Assim, as 

fronteiras entre regioes climaticas foram selecionadas para corresponded tanto quanto possivel, as areas de 

predominancia de cada tipo de vegetacao, razao pela qual a distribuicao global dos tipos climaticos e a 

distribuicao dos biomas apresentam elevada correlacao. Na determinacao dos tipos climaticos sao considerados a 

sazonalidade e os valores medios anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitacao. Estrutura: A 

classificacao climatica de Koppen divide os climas em 5 grandes grupos sendo eles A. B, C, D, E, em diversos 

tipos e subtipos. 
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As chuvas no poligono das secas sao bastante raras, em epocas normais elas comecam em 

meados de dezembro, aumentam em marco/abril e diminuem em maio/junho; e o inverno 

assim chamado pela populacao regional. Em junho tem inicio o periodo da seca - o verao de 

acordo com a iinguagem do sertaneio: e dai por diante. ate dezembro. os dias sao ensoiarados 

e as chuvas raras ou insignificantes. Segundo Michalany, Ramos e Nicola Neto (1989, p.89): 

"O chamado poligono das secas e caracterizado oela marcante escassez das chuvas. Os totais 

pluviometricos das secas vSo alem de 1.500mm. atingindo em extensas areas cerca de 

1.000mm: em outras cheeam ate menos de 500mm. Dai o dominio da semi-aridez". 

A vegetacao encontrada nessa regiao e de pequeno e medio porte, tipica de caatinga 

xerofita. onde destacam-se as cactaceas
5

. arbustos e arvores de pequeno e medio porte (Figura 

2). De acordo com Branco (1994): " A vegetacao da caatinga e rala. aparecendo sempre o solo 

nu de cor ferruginosa, a vegetacao e composta de arbustos retorcidos e espinhentos. Em lugar 

das grandes arvores que podem ocorrer aqui e ali, quase sempre secas e sem folhas, onde 

predomina os cactos de varias esoecies diferentes. aue sao olantas muito interessantes. 

Constituem na verdade completa e verdadeira adaptacao as condicoes de secas muito 

prolongadas" (BRANCO, 1994, p.27). Entao, as especies vegetais do semiarido possuem uma 

adaptacao em relacao aos longos periodos de estiagem, a mesma apresenta uma grande 

diversidade de plantas, dependendo do ambiente em que elas se desenvolvam, pois a 

vegetacao da caatinga e adaptada as condicoes naturais da area de seu desenvolvimento. 

Entretanto, todas as especies concentram-se em ambientes que oferecem condicoes 

favoraveis, onde a geomorfologia, o relevo e os solos da regiao propiciam seu 

desenvolvimento. Com caracteristicas xerofitas", essa vegetacao se adapta ao clima seco e a 

pouca quantidade de agua. Eia e formada por tres estratos: o arboreo, o arbustivo e o 

nerbaceo. Algumas especies armazenam agua, outras possuem raizes supernciais para 

absorver o maximo de agua da chuva. A caatinga apresenta dois aspectos bastante diferentes, 

no periodo seco as plantas perdem as folhas, as gramineas desaparecem e o solo nessa epoca 

nca compietamente desprotegiao e peoregoso e a vegetacao aaquire uma cor acmzentaua. 

5Cactaceo e o nome de uma famflta botanica, com cerca de 100 generos e 1.500 especies. distribuidas no sul da 

America do Norte, na America Central e na America do Sul. Sua origem e, provavelmente, a America do Sul. As 

especies que ocorrem no Brasil, sao classificadas em 5 grupos. de acordo com o seu habitat: 1- silvfcolas -

ocorrem em zonas de florestas ( AmazSnica ou Atlantica) 2- campestres - ocorrem em campos abertos ( 

principalmente no estado ae Minas ueraiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ) 3- iitoraneas - ocorrem em toaa raixa ao moral. 4- savanicoias -

ocorrem em regi5es de cerrados.5- xerofitas - ocorrem na regiao de caatinga. 

pot.]- Xerofita ou xeromorfa e uma pianta que esta adaptada a viver em climas semiaridos e desenicos ou em 

regiSes umidas, mas salinas. Estas adapta95es incluem caules e folhas carnudas para armazenar agua, as vezes 

cobertas com uma camada de cera para diminuir a evaporacao. Outra adaptacao sSo as raizes bem longas, para 

alcancarem o lencol freatico. Os espinhos que possui a protege de animais herbivores, que a procura por causa 

da agua que armazena. 



Mas. com o inicio cias Drimeiras chuvas a Daisaeem e a situacao mucia comDietameme. as 

arvores comecam a cobrissem de foirias. as eramineas comecam a aoarecer e o soio em Dane 

fica protegido com a aiuaa aas arvores e aas eraminnas e a caatinga passa a aaquinr um 

aspecto esverdcado. 

frigura 2 - Mapa aa vegetacao ao Estado da Paraiba - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARAIBA - Vegetacao 

Fonte: ( G O O G L E IMAGENS 2013). 

A vegetacao predominante da regiao e a caatinga do tipo arbustiva - arboreo. A 

exemplo de grande parte do sertao, essa vegetacao foi sendo degradada ao longo do tempo 

para a ocupacao do solo, inicialmente para o cultivo do algodao e plantacao de cana de 

aciicar, milho e feijao e posteriormente houve um aumento do desmatamento para o cultivo de 

pasto para o gado, que tornou-se importante atividade economica. A caatinga ocone 

atualmente com uma formacao do tipo arbustiva esparsa, com a presen?a do marmeleiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(crotonSP), pereiro {AspidospermaPy — rofolliumMart), jurema preta (MimosahostilisBenth) 

etc. Ocone tambem a caatinga arborea, com destaque para a aroeira 

(Astramiumurundeuvaengt) e o angico (PiptadeniamacrocarpaBenth) e em alguns trechos 

encontramos as oiticicas {Liconiarigida) e proximo ao rio Pianco as matas ciliares. A 

vegetacao da caatinga vem sendo degradada ao longo do tempo em toda a extensao do 
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municipio, pnncipalmente na area objeto de estudo dessa pesquisa, dando lugar a plantacoes 

de milho, feijao. batata doce, coco e pastagem para alimentar o gado. 

Os solos nessa regiao sao resultantes da desagregacao e decomposicao das rochas 

crisiaiinas. onde predomina nessa area o intemperismo fisico que se refere a desagregacao 

mecanica das rochas. ocorre em ambientes secos com baixa precipitacao. Como acontece em 

oraticamente toda area do sertao nordestino. o municiDio e dominado na sua formac3o 

geologica por terrenos cristalinos contendo solos rasos e pedregosos. A pouca profundidade 

desses solos, oossibilitam o escoamento superficial e ha dificuldade de infiltracao. oois na 

maioria das vezes s3o solos pouco permeaveis. Os solos nessa regiao foram formados a partir 

de rochas de embasamento cristalino. como s3o recobertos Dor uma veaetacao de baixo Dorte. 

s3o expostos sempre a processos erosivos. "Os solos predominantes sao arenosos 

sedimentares de origem arqueana, pertencendo as seguintes associa9oes: Podzolico vermelho-

Amarelo , Bruno-nao-calcico , planossolos solodicos e litolicos" (IBAMA, 1996, p. 67). Os 

solos que predominam na cidade de Conceisao - PB, segundo o Atlas da Paraiba (1985, p. 33) 

"sao solos DOUCO evoluidos Oitossolos) e afloramento rochoso nas serras. macicos residuais e 

outras areas eievadas, solos rasos, pouco intemperizados e pedregosos (Brunos iitoiitos)"". 

Segundo Branco (1994) 

O solo da caatinga e rormaao de muitas pedras soltas, desde pequenos cascalhos ate 

grandes blocos isolados que parecem ter sido transportados por alguma for9a 

impetuosa ha milhares de anos. Esses pedregulhos acham-se misturados com argila 

vermelha (ou escura nos lugares umidos), ou com uma areia de cor amarelada. Mas 

ao contrario das regiSes umidas e secas o solo 6 raso. Com a escassez de agua o 

desgaste € lento, o que dificulta a producao do humus (BRANCO, 1994, p. 16). 

us soios aa caannga sao arenosos e poores em materia organica, pois a aecomposiQao 

do humus ocorre lentamente. pela falta de agua. no entanto. sao solos ricos em minerais. o que 

7 Classe compreendida por solos minerais, nao hidrom6rficos, com horizonte B textual de cores vermelhas ate 

amarelas. Sao solos com grandes variacfies de drenagem, profundidade e textura. Em geral, possuem marcante 

aireren9a ae textura entre os nonzontes A ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a. yuamo a tennioaae, os poazoncos vermeino-amareios mnio 

podem ser eutroficos, quanto destr6ficos e alicos ( I B G E , 1997, p. 91). 

Classe compreendida por solos minerais. nao hidrom6rficos. eutr6ficos. com argila de atividade alta. pouco 

profundos ou rasos, bem a moderadamente drenados. Possuem horizonte B textual pouco espesso, de coloracao 

vermelha ou avermelhada e estrutura em blocos moderadamente a fortemente desenvolvida. Apresentam, 

normalmente, mudanca textual abrupta entre os horizontes A e B. Sao, geralmente, argilosos ocorrendo, 

ocasionalmente, solos com textura media. E freqilente a presen9a de calhaus e matacoes cobrindo a superficie 

destes solos, constituindo o que se denomina de pavimento des^rtico. Os Brunos nao calcicos ocorrem, 

principalmente, na zona semi-arida nordestina, predominantemente em relevo suave e ondulado ( IBGE, 1997, p. 

9Constitui solos minerais, hidrom6rficos ou nSo, imperfeitamente ou mal drenados, com mudanca textural 

abrupta entre o horizonte E ou A e o horizonte B textural. SEo solos com altos graus de diferencia?ao entre os 

horizontes ( IBGE, 1997, p. 96). 



facilita a pratica da agriculture (Figures 3 e 4). De acordo com Rodrigues (2000): "Os solos 

sao rasos e pedregosos pouco desenvolvidos, onde se desenvolvia a caatinga arbustivo-

arboreo que sorreu um processo de degradacao. dando espaco a culture do aigodao e pasto 

para o gado e hoje se apresenta como uma formacao arbustiva esparsa". Para Sampaio (1995, 

apud, SILVA et al, 2003. p. 356) "Os dominios geomorfologicos da caatinga correspondem 

aos terrenos da Dorcao cristalina e da bacia sedimentar. Essas unidades sao caracterizadas por 

apresentarem solos rasos. argilosos e rochosos (cristalinos) e solos profundos e arenosos 

(sedimentar)". Essa vegetacao associada ao clima, bem como as formas de relevo fazem com 

que ocorra uma diversidade fisiografica. 

Figura 3 - Mapa de Solo do Estado da Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SOLOS DO ESTADO DA. PARAIBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4m •» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figui* i :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vjf* u ±: tiMk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA It hn it t  Kjr.lt: IBCifc 

Fonte: (IBGE, 2007). 

http://Kjr.lt
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i isur a 4 - iviapa ae soio aa ciaaae de conceicao - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: ( IBGE, 2007). 
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A rede de drenagem e do tipo intermitente ou temporarios (Figura 5), segundo o 

(IBGE, 1977): "Sao rios que correm apenas no periodo em que caem as chuvas, secando 

completamente durante a longa estiagem que ai se verifica" (IBGE, 1977, p. 118). E o padrao 

predominante dentritico. devido a existencia de fraturas geoloeicas. mostra variacoes 

retangulares e angulares. Os riachos e demais cursos d'agua que drenam a area pertencem a 

denominada bacia do rio Pianco. (MASCARENHAS, 2005, p. 04). O rio Pianco e o principal 

rio que banha todo o municipio, rios de pequenas dimensoes e temporarios, onde o rio Pianco 

e seus afluentes desaguam no acude de Coremas. O municipio ainda conta com os acudes de 

Monte Video, Serra Vermelha, Figueiras, Lagoinha, Arraial, Mata Grande, Espinheiros, 

Acude do Condado o maior do municipio e o acude da ladeira Vermelha que abastece a 

populacao local, sem deixar de falar que o rio Pianco tambem fornece agua para a pratica da 

acricultura. 

Figura 5 - Mapa de Localizacao do Rio Pianco 

Fonte: fAESA. 2010). 

O relevo acha-se inciuso na denominada "PLanicie sertaneja", a quai constitui um 

extenso pediplano arrasado, onde localmente se destacam elevacoes alongadas e alinhadas 

com o "trenol" da estrutura geologica regional (MASCARENHAS, 2005, p.04). O municipio 

de conceicao tern o relevo ondulado, devido as suas serras e planicies. E a ultima cidade da 



-7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paraiba. limitando-se a Oeste com o Ceara. Dor isso recebe os ares beneficos das serras do 

Araripe - Ceara e baixa verde Pernambuco (Tieura 6). O municiDio conta com as serras do 

pico, do Nogueira. Serra Pintada. Serra do Zabele. Serra do Fabricio, Serra do Padre e do 

Areial. Seaundo o Atlas da Paraiba H985): "As formas de relevo do estado da Paraiba sao 

essencialmente intluenciados por fatores estruturais (litologia e tectonica) e climaticas (atuais 

e antigas), a Paraiba apresenta a grosso modo dois grandes conjuntos de forma de relevo 

ligados ao clima: o dominio quente e umido litoraneo e o dominio quente e seco ou "semi-

arido". No dominio quente e seco ou semiarido predomina as seguintes unidades de relevo: o 

planalto da Borborema (superficie e frente Ocidental), as superficies apleinadas do sertao ou 

pediplanos sertanejos e areas cristalinas elevados (serras residuais) (ATLAS DA PARAIBA, 

1985, p. 28). 

Figura 6 - Mapa de Relevo do Estado da Paraiba - PB 

A l _ T I M E T R ( A 

Fonte: ( IBGE, 2007). 

A geologia do municipio, como da maior parte do estado da Paraiba e formado por 

rochas metamorficas e magmaticas, como gnaisses, migmatitos, micaxistos, granitos entre 
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4 - C A P I T U L O I I I - D E S C R I C A O DA A R E A D E ESTUDO - O SITIO MARIA 

SOARES NO MUNICIPIO D E C O N C E I C A O - P B . 

4.1 - LOCALIZACAO-ASPECTOS SOCIOECONOMICS 

A comunidade Maria Soares localiza-se ao Leste da cidade de Conceicao, fica a 

distancia de 6 km da sede do municipio. Limita-se ao Norte com Lagoa Funda e sitio 

Cajazeiras, ao Sul com Serrote Redondo e Umbuzeiro, ao Leste com Barra de Cabaca e Olho 

d'agua, ao Oeste Sitio Posse e Maxixe. Segundo Maria do Socorro Gomes Lima (agente de 

saiide da comunidade). a Maria Soares possuia em 2013 uma populacao de 289 habitantes, 

sendo 152 do sexo masculino e 137 do sexo feminino, com uma area territorial de 1.565 km
2

. 

O Sitio Maria Soares possui um estabelecimento de ensino (E.E. de 1° grau Maria Soares), 

que durante muitos anos alfabetizou as criancas do local, no entanto, hoje o estabelecimento 

encontra-se fechado, pela falta de infraestrutura e tambem pelo decrescimo no numero de 

alunos que freqiientavam a escola. Hoje, os alunos se deslocam da zona rural para a zona 

urbana em transportes fornecidos pela prefeitura. 

O Sitio possui uma capela catolica, que tern como padroeiro Santo Expedito, onde 

todos os anos sao realizadas as festas religiosas no mes de Abril com novenarios, atividades 

esportivas como torneio de futebol e passeios ciclisticos. Ainda na programacao do novenario, 

temos as festas dancantes com a presenca dos grupos musicais do municipio e barracas 

construidas pelos proprios moradores da comunidade com comidas tipicas, onde toda a renda 

e doada para a capela e para beneficios dos moradores locais. A festa do padroeiro Santo 

Expedito e considerada uma das maiores da regiao, onde reuni pessoas de todo o estado da 

Paraiba, que vem pagar promessas e homenagear o santo. 

O sitio possui 05 estabelecimentos comerciais. 02 areas de lazer, 01 parque de 

vaquejada e 02 campos de futebol, onde sao realizados campeonatos municipals. O total de 

domicilios encontrados e de 95, todos contendo energia eletrica e abastecimento d'agua 

captada em pocos, contribuindo dessa forma com o desenvolvimento da comunidade e o bem 

estar da populacao. O nivel de escolaridade dos moradores e baixa, apenas 30% da populacao 

tern o nivel medio cor.eluido. 10% tern nivel superior e o restante da populacao nao 

concluiram o ensino fundamental. Segundo depoimentos de uma professora de ensino 

fundamental que ministra aulas na escola municipal localizada na comunidade: "O baixo nivel 

de escolaridade e resultante. principalmente. da falta de incentivo por parte dos proprios pais. 
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e tambem por terem que trabalhar desde cedo na roca, faltando dessa forma disposicao para 

avancar nos estudos e seguir uma carreira profissional". 

A maioria da populacao possui uma renda mensal de dois a tres salarios minimos, com 

a maioria das familias vivendo da agricultura, seguindo de aposentados, professores e 

prestadores de servico. As familias tambem recebem ajuda do governo federal "bolsa famflia 

e seguro safra", que complementa a renda familiar. A economia da comunidade e baseada na 

pecuaria extensiva e na agricultura familiar. Segundo Lacerda et al (2010, p. 42): 

A agricultura familiar e uma forma de producao, onde predomina a interacao entre 

gestao e trabalho, a direcao do processo produtivo pelos agricultores familiares, com 

enfase na diversificacao, e utiliza o trabalho familiar complementado pelo trabalho 

assalariado. Nesse sentido, ela promove melhores condicoes de sobrevivencia para o 

homem do campo, dando-lhe o subsidio fundamental para a sua sobrevivencia e 

qualidade de vida. alem de promover uma remuneracao que provoca o bem estar 

social e economico de pequenos agricultores. 

A agricultura familiar desenvolvida na comunidade Maria Soares, assemelha-se a 

agricultura tradicional, onde ha o predominio de pouca utilizacao de equipamentos e tecnicas 

modernas, se utilizam com maior frequencia instrumentos rudimentares na producao agricola, 

a maior parte da mao de obra utilizada e familiar e a producao e destinada ao consumo da 

familia, a comercializacao no mercado local e tambem os produtos sao destinados para outras 

cidades da regiao. 

No que se re fere a producao agricola. a comunidade apresenta condicoes de clima e 

tambem de solo que favorecem o cultivo de diferentes culturas permanentes e temporarias, a 

exemplo do feijao macassa. milho. batata doce e coco. No entanto. em maior escala destaca-se 

a batata doce, produto este cultivado por todos os agricultores locais, considerada a cultura de 

maior proporcao e o principal produto desenvolvido na area, a batata doce possui uma grande 

importancia economica, hoje abrange a maior parte das terras cultivaveis do local. Em menor 

proporcao destaca-se o feijao macassa, o milho e o coco, no entanto, esses produtos nao 

deixam de ser importantes para o desenvolvimento e crescimento da economia local. 

O cultivo da batata docezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {batata edulis) comecou a fazer parte das culturas 

desenvolvidas na area a partir do ano 2000, os agricultores locais resolveram cultivar este 

produto devido oferecer um retorno financeiro maior para a agricultura, como ja ressaltamos 

anteriormente, proporcionando assim uma melhor condicao economica para os agricultores, 

ate mesmo os pequenos produtores rurais que nao possuem muitas terras conseguem cultivar a 

batata, pois em uma pequena parte de terra se produz uma grande quantidade do produto, 

devido as condicoes edaficas dos solos da area, diferentemente das outras culturas como o 



milho e o feijao que necessitam de grandes areas para o cultivo e muitas vezes o retorno 

financeiro nao e tao favoravel. devido ao ataque de pragas que causam a destruicao das 

lavouras, e uma grande perca na colheita. 

No inicio a producao da batata doce era muito pequena. apenas poucos agricultores 

adotaram a cultura e iniciaram a producao com o cultivo da batata doce brancazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ipomoea 

batatas), mais logo os agricultores perceberam que o produto nao era muito aceito no 

comercio, pnncipalmente, por apresentar uma cor esbranquicada nao agradando aos 

consumidores locais, que queriam adquirir o produto a um preco muito baixo, dando prejuizo 

aos agricultores, alem do cultivo da terra se da de forma mais trabalhosa, pois tinha que 

adubar o solo para reaiizar o plantio, aiem de fazer uso de defensivos quimicos para proteger a 

pianiayao. 

Diante dos problemas, os agricultores resoiveram optar por outra especie, a batata-

aoce rosa, cnamaaa tamoem ae rosinna, sua pnncipai caractenstica e apresentar uma cor mais 

rosaaa e a sua coinena ocorre em um penoao menor, apenas tres meses, no entanto, essa 

especie possuia algumas limitacoes, muitas vezes sua casca n3o se desenvolvia, permanecia 

fina e nesse caso tinha uma maior facilidade de estragar, e com isso a producao n3o alcancava 

grandes proporcoes, devido a perca durante o periodo da colheita. Logo em seguida os 

agricultores passaram a cultivar a batata doce sangue de boi, sua principal caractenstica £ 

apresentar uma cor avermelhada. sua casca e um pouco mais grossa em relacao as outras 

especies. dessa forma n3o estragava facilmente. possuindo uma resistencia maior. Essa 

especie e muito procurada pelos comerciantes locais como tambem de outras cidades e a 

comercializacao do produto e" feita de forma direta e indireta. 

O DreDaro do solo ocorre de forma simoles. com baixo custo. onde inicialmente o 

aericultor faz a HmDa do terreno. utilizando a Dratica da aueimada. em seeuida ocorre a aracao 

do solo, deixando o terreno em condicoes "favoraveis" Dara o Dlantio. nesse momento o solo e 

irrieado e em seeuida ocorre a DreDaracao e construcao dos muros (lekas). Droduzidas 

manualmente pelos agricultores com o auxilio de uma enxada. com um espacamento razoavel 

de 60 a 100 cm entre as fileiras e de 20 a 40 cm entre as olantas. oara aue assim as ramas 

consieam se desenvolver sobre o solo. Ouando os muros (leiras) ficam Drontos. ocorre o 

Dlantio. onde s3o utilizadas brotacSes inteiras denominadas ramas ou mudas com 30 a 40 cm 

de comprimento. Nessa cultura n3o ha o uso de agrot6xicos nem de outros fertilizantes 

quimicos. apenas o agricultor limpa o solo com uma enxada para facilitar a colheita e para 

inibir o crescimento de especies vegetais indesejaveis que possam prejudicar a plantacao. O 

Dlantio da batata ocorre eeralmente de auatro em auatro meses. durante todo o ano. onde os 



agricultores utilizam a pratica da irrigacao para conseguir manter o plantio durante o periodo 

seco. Em condicoes favoraveis o ciclo de desenvolvimento da batata doce e" de 

aproximadamente 120 dias de duracSo (Figura 7). Em funcao das vantagens citadas, hoje os 

agricultores optaram por cultivar essa especie de batata doce, por apresentar melhores 

condicoes de desenvolvimento do que as outras especies. 

Figura 7 - Pianiayao de rjatata-uoce no sitio Maria soares, iviunicipio de Conceicao - Pts 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

O plantio da batata doce ocupa grande parte dos solos do local, hoje muitas areas ja se 

encontram abandonados devido a exaustao dos solos, apresentando em sua maioria focos de 

erosao, os agricultores abandonam essas areas porque eles percebem que o solo ja nao produz 

o que produzia antes e logo comecam a plantar em novas areas, havendo dessa forma a 

expansao da fronteira agricola e a ocupacao dos solos gerando graves impactos ambientais ao 

local. Outra cultura de grande importancia e a do cocozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cocus nucifera), a especie cultivada na 

area e o coco da baia (Figura 8), sendo uma cultura permanente, possui um grande valor 

economico, e gera para a comunidade emprego e renda, no entanto, contribui em maior escala 
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com os Drocessos erosivos. devido o uso constante de aerotoxicos na Dlantacao. e a utilizacao 

da aeua de forma irreeular com erande desoerdicio. 

Figura 8 - Plantacao de Coco no Sitio Maria Soares, Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

O milhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (zea mays), tambem assume uma grande importancia economica, cultivado 

pelos pequenos agricultores, e considerado um dos principais cereais existentes, o seu plantio 

ocorre geralmente nos meses chuvosos entre Janeiro e abril, o ciclo de desenvolvimento do 

milho e de aproximadamente 140 dias de duracao e a colheita se da apos o periodo de seis 

meses. O plantio do feijao macassa (vigna sinensisendl), considerado alimento basico dos 

habitantes locais, e realizado somente no periodo chuvoso, entre os meses de Janeiro a marco, 

no periodo destinado a colheita os moradores colhem o feijao para o ano inteiro para o 

consumo apenas da familia, o produto e armazenado em silos nos armazens das casas dos 

agricultores (Figura 9). Ainda como fonte de renda, os agricultores adotam a plantacao de 

cana de aciicar (sachorum officinarum), para a fabricacao de rapadura e mel, atividade quase 

inexistente na comunidade. 



Fieura 9 - Plantacao de Milho e Feiiao do Sitio Maria Soares Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

No sitio destaca-se tambem a pecuaria extensiva, por ter sido a atividade que 

favoreceu o desenvolvimento da comunidade, com os rebanhos de bovinos, equinos e ovinos, 

alem da criacao de galinhas. A pratica da pecuaria assume grande importancia economica 

para a comunidade com a distribuicao do leite e seus derivados no comercio local. Ate o ano 

de 1990 a economia do sitio era baseada na agricultura de subsistencia, cada agricultor e sua 

familia tinham uma plantacao de milho e feijao apenas para o consumo, mais com o tempo 

esse modelo produtivo foi sendo substituido pela producao em maior escala, onde os produtos 

passam tambem a serem comercializados e distribuidos por toda regiao. 

4.2 - ASPECTOS GEOGRAFICOS NATURAIS 

A comunidade e constituida pelo clima semiarido (quente e seco), com chuvas 

irregulares, os solos sao rasos e pedregosos de formacao sedimentar, no entanto, apesar de 

algumas limitacoes, apresentam aptidao ao uso agricola. O relevo e suavemente ondulado 

cercado por serras e a vegetacao predominante e a caatinga do tipo arbustiva-arborea. A 

devastacao da vegetacao na area se intensificou no final do seculo XIX, inicio do seculo X X , 

poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al€m do desmate para a producao de subsistencia, aumentou muito a area utilizada para o 

plantio de algodao arboreo e tambem para a criacao extensiva de animais. Nesse caso, a 
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vesetacao aessa comuniaaae vem senao aeeraaaaa ao ioneo ao lemDO. aanao mear as 

culturas de feijao macassa. miino. oatata aoce e coco enrre outros Droautos comercianzaaos. 

Em reiacao a hidrogralia a comunidade e banhada peio rio Pianco de drenagem 

intermitente (Figura 10). sua agua e utiiizada para a pratica da irrigacao. ainda existe na 

comunidade pequenos acudes, segundo Smith (2006, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ily. "Os acudes sao sempre uma 

possibiiiaaae ae reserva ae agua, mas e preciso baiancear seu tamanno com a locanzacao, 

iontes aDasteceaoras tnos, nacnosj e o acesso . A comuniaaae coma tamoem com aiguns 

pocos amazonas, como mostra Smith (2006, p. i7): •Tambem conhecido como cacimba ou 

cacimbao e de construcao simpies, normaimeme com 2um ae prorunaiaaae, e locanzaao em 

areas oaixas aa propneaaae, na maioria aas vezes vem a secar com a ocorrencia ae estiagens 

mais longas . As cisternas sao muito encontraaas na comuniaaae e ajuaam no aoastecimento 

da populayao local, ainda segundo Smith (2006, p. i7): •"cisternas e um reservatorio que 

armazena as aguas aas cnuvas recoiniaas no teinaao aa casa. uma cisterna e composta 

oasicamente por uma area ae captacao, um sistema ae rntragem e um tanque de 

armazenamento . INO sitio ainaa encontra-se as oarragens suoterraneas, "que sao reservatonos 

para o armazenamento ae agua no soio, geraimente no leito aos nos e nacnos que roram 

oarraaos com a consrruyao ae uma pareae suoterranea tamoem conneciaa como septo 

impermeavel" (SMITH, 2006, p. i7). 
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4.3 - ASPECTOS HISTORICOS DA COMUNIDADE 

A comunidade Maria Soares surgiu no final do seculo XVIII , inicio do seculo XIX, 

seu nome tbi dado em homenasem a uma senhora aue morava no iuaar de nome Maria Soares 

Leite, casada com o portugues Manoel Ferreira Leite. Essa senhora era rezadeira e parteira e 

aiudava muitas Dessoas da comunidade. como tambem de outras localidades. orestando 

servicos comunitarios. Segundo depoimentos dos moradores do local, as primeiras familias a 

residirem no sitio foram: Ferreira Leite. Correia de Meio. Franca. Traeino. Nazaro e Maroto. 

Com o Dassar do tempo, cheearam tambem as familias Freitas. Souza Lima. Pereira Chico. 

Benicio Diniz. Felix e Luciano. 

4.3.1 - Evolucao e Desenvolvimento da Comunidade 

Loeo no inicio da fundacao da comunidade. os Drimeiros habitantes cultivavam 

mamona Dara fazer o azeite e tambem o oiao Dara fazer sabao. e outros viviam da criacao de 

gado extensiva, essas foram as primeiras atividades a serem desenvolvidas na comunidade. 

Com o passar dos tempos, as familias comecaram a se estruturar e passaram a cultivar no 

periodo das chuvas milho, feijao macassa e arroz, apenas para o consumo proprio, nessa 

epoca a producao era apenas de subsistencia, onde o agricultor cultivava apenas para o 

sustento de sua familia, logo em seguida iniciou-se a safra de algodao herbaceo, produto este 

responsavel pelo avanco da economia local, essa cultura permaneceu por muitos anos, 

favorecendo melhores condicoes economicas para os agricultores, que conseguiram atraves da 

safra do algodao se reerguer e adquirir novas terras, o que alavancou a economia da area com 

a ocupacao ae novas xerras e a expansao aa ironieira agncoia. 

Mas com o fim da principal atividade economica (o algodao), fato ocorrido na decada 

de 80, devido a praga do "bicudo", inseto que ataca o capucho do algodao reduzindo o 

renaimento e prejudicando a quahdade da libra, o que torna a producao cada vez menos 

mcrativa, peraenao a sua imponancia economica. Desta forma os pequenos produtores rurais, 

ioram oongaaos a procurarem outra ronte ae renda que pudesse ajudar no sustento de suas 

laminas. Com o tempo a cana de acucar assume grande imponancia e passa a ser o principal 

proauto aa comuniaaae, rapidamenie, foram construidos tres engenhos no sitio. O primeiro 

penencia ao sennor tpitacio Ue sa kamaiho, o segundo penencia ao sennor Benedito Correia 

e o terceiro pertencia ao senhor Jesus de Souza Lima (Figura 11). No inicio a producao era 



baixa. pois os engenhos eram movidos peia forca animal, nessa epoca o sitio nao possuia 

enereia eletrica. e dessa forma nao dava Dara Droduzir com grande intensidade. 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

Algum tempo depois os engenhos passam a ser de ferro, movido pela eletricidade que 

chega ao sitio (particular), comprada pelo senhor Jesus de Souza Lima, que depois de muitas 

tentativas n5o conseguiu adquirir energia publica, nesse periodo a producao cresce 

consideravelmente e novamente a economia dispara, com a producao de mel, rapadura e 

batida, que cresceu rapidamente gerando emprego e renda para a comunidade, apesar de 

funcionar temporariamente. Alem dos engenhos, o sitio tambem possuia casas de farinha (02 

no total), pertencente a Corrinha Pires Ferreira e Maria Ferreira, foi nessa epoca que o cultivo 

da mandioca ganha destaque, se tornando uma das principais culturas da area. Nesse caso, 

tanto os engenhos como as casas de farinha tiveram grande importancia no desenvolvimento 

da comunidade, onde dessa epoca em diante o sitio teve um crescimento muito grande, se 

tornando importante tbrnecedor de produtos agricolas. 

No dia 10 de fevereiro de 1989 a comunidade foi beneficiada com a fundacao da 

Associacao dos Produtores Rurais da Comunidade Maria Soares "APRORCOMAS", que tern 

como principal objetivo defender os direitos dos agricultores e trazer beneficios para a 

comunidade. Seu primeiro presidente foi o senhor Francisco Ferreira Leite (Sobrinho 

Ferreira1! e o atual e o senhor Rafael de Souza Lima. A finalidade desta associac&o e reunir 
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todos os membros para tratar de assuntos comuns aos problemas da referida comunidade. 

Atualmente, a realidade do sitio e bem diferente, nao existe mais as casas de farinha e o unico 

engenho que restou foi o do senhor Jesus de Souza Lima, que ainda hoje funciona com a 

producao da rapadura e do mel, tanto para o consumo proprio da familia, como tambem para a 

comercializacao. Hoje a economia da comunidade e voltada, pnncipalmente. para a pratica da 

agricultura. da pecuaria extensiva e o comercio. As trocas comerciais cresceram bastante nos 

ultimos anos, onde cada agricultor possui suas plantacoes com produtos para o consumo e 

para a comercializacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 - As Transformacoes e a Ocupacao do Solo: Impactos Positivos e Negativos 

Na comunidade Maria Soares, a exploracao e degradacao da natureza, provocada 

pnncipalmente pelo uso inadequado do solo e dos recursos naturais, vem ocorrendo desde o 

seculo XIX, quando se iniciou a ocupacao do solo pelos primeiros habitantes da area. Desde 

entao, veem se intensificando a exploracao dos recursos naturais, para da lugar as plantacoes 

agricolas. ao cultivo de pastagem e atender a demanda dos centros urbanos, dentre varios 

outros fatores que sao responsaveis pela tamanha degradacao que vivenciamos na area 

estudada. 

No inicio da ocupacao da area, a retirada da cobertura vegetal constituiu a primeira 

atividade desenvolvida pelos pequenos agricultores rurais da comunidade, com a utilizacao de 

instrumentos rudimentares, iniciou-se o processo de corte e derrubada das especies vegetais. 

para a construcao das primeiras casas e implantar as primeiras culturas. A forma de uso do 

solo pelos agricultores locais de inicio era um pouco diferente do que ocorrem atualmente, em 

relacao as culturas e tambem as tecnicas agricolas utilizadas. 

Como ja foi dito anteriormente, as primeiras culturas a serem desenvolvidas no local 

foram a mamona para fazer o azeite e as culturas tradicionais de ciclo vegetativo curto, como 

o feijao e o milho, apenas para a subsistencia, e mais tarde o algodao que se desenvolveu na 

regiao com a pecuaria extensiva, e essas culturas e praticas foram as principals responsaveis 

pelo crescimento da comunidade, seguida pela cultura da cana de aciicar, que teve grande 

importancia nesse processo de desenvolvimento, pois com a chegada dos engenhos a 

producao cresceu bastante, alem de fornecer emprego temporario para a populacao local, sem 

deixar de falar das casas de farinha e do cultivo da mandioca, que tambem se destacaram e 

tiveram grande importancia no desenvolvimento e crescimento da comunidade, pois tanto a 
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rapadura como a farinha ja eram comercializados e vendidos nas feiras livres da cidade, pelas 

proprias pessoas da comunidade. 

Nessa epoca, o que prevalecia como tecnica agricola era pnncipalmente. a pratica do 

arado, nao existindo no local nenhum tipo de tecnologia para se trabalhar no preparo do solo 

para o plantio. O arado era manuseado pelo agricultor que com a ajuda de um animal aradava 

toda a terra, que ao final estava pronta para ser cultivada. Nesse caso, a pratica do arado 

constitui uma tecnica a qual os solos sao submetidos a processos erosivos, e uma atividade 

tradicional que utiliza diversos instrumentos manuseados, tanto com o auxilio do homem 

como de animais, essa tecnica ainda e muito utilizada na comunidade pelos pequenos 

produtores rurais, que ainda nao possuem acesso a essas novas tecnicas de trabalho. 

A comunidade ao longo do tempo vem passando por grandes transformacoes. 

referentes ao uso e ocupacao dos solos, no inicio a degradacao nao ocorria de forma tao 

acentuada, pelo fato do sitio ser pouco povoado e as culturas serem desenvolvidas em menor 

proporcao, onde a area territorial da comunidade nao era totalmente habitada, havendo areas 

ainda intocadas pelo homem, mais com o passar dos tempos a producao foi crescendo e a 

populacao foi aumentando e o crescimento das atividades agricolas foi se desenvolvendo e 

com isso os problemas ambientais resultante deste processo so tern se agravado, sendo que 

alguns destes problemas veem se acentuando ao longo do tempo, devido a expansao das areas 

para a exploracao das fronteiras agricolas. 

Atualmente, na comunidade prevalecem as culturas de batata doce, feijao macassa, 

milho e coco, ocupando a maior parte das terras cultivaveis com uma producao em grande 

escala, abastecendo a populacao local e os centros urbanos, favorecendo o crescimento da 

economia local que hoje e considerada uma das melhores da regiao, proporcionando aos 

agricultores melhores condicoes de vida e trabalho. Em relacao as tecnicas agricolas, houve 

uma mudanca significativa nos ultimos anos, foram implantados na area, novas tecnicas de 

cultivo como a irrigacao por aspersao, o uso de adubos organicos e fertilizantes quimicos, e 

em algumas areas a substituicao do arado de aco pelo trator, alem de outras tecnicas que 

foram sendo aprimoradas ao longo do tempo, proporcionando um aumento significativo da 

producao e o avanco na economia da comunidade. 

Esse crescimento e desenvolvimento da comunidade nos ultimos anos, levando em 

consideracao o desenvolvimento populacional que trouxe impactos positivos, mas tambem 

impactos negativos para a area. Segundo Sanchez (2008, p. 31): 

O impacto ambiental e uma alteracao do meio ambiente. provocada por uma acao 

humana. entao e claro que tal alteracao pode ser benefica ou adversa [...] Em relacao 

a um impacto positivo, encontrados em muitos estudos de impacto ambiental e 
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descrito como a criacao de empregos. Trata-se de um impacto social e economico; 

nesse caso e relativamente facil compreender que possa haver impactos beneficos. 

Como mostra a citacao, o que aconteceu na comunidade nos ultimos anos, foi o 

crescimento e desenvolvimento da area, com o surgimento de empregos que favoreceu toda a 

populacao, melhorando as condicoes de vida desses agricultores. promovendo o crescimento 

economico da regiao. 

Ja o impacto ambiental negative "que e decorrente do uso inadequado dos recursos 

naturais, refere-se a uma alteracao da qualidade ambiental que resulta da modificacao de 

processos naturais ou sociais provocados pela acao humana" (SANCHEZ, 2008, p. 32). Nesse 

caso, toda essa mudanca que ocorreu na comunidade, pnncipalmente, em relacao as tecnicas 

agricolas, o aumento da producao, os tipos de culturas existentes no local e o crescimento 

populacional, influenciaram no aumento da degradacao ambiental da area, com o uso do solo 

de uma forma irregular, aumentando os processos erosivos, destruindo a paisagem natural. 

Com o aumento populacional e o avanco das tecnicas agricolas, um numero maior de 

areas foi sendo desmatada, para a construcao de casas e a implantacao de culturas, que antes 

nao existiam. Hoje a comunidade e totalmente povoada, com um grande numero de areas 

degradadas. gerando dessa forma graves problemas ambientais e a destruicao dos 

ecossistemas, alem de contribuir com uma queda na producao devido o uso inapropriado das 

terras cultivaveis. As transformacoes que ocorreram na comunidade Maria Soares ao longo do 

tempo trouxeram beneficios para a populacao local com o avanco da economia da area, mas 

tambem, trouxe maleficios relacionados a destruicao do ambiente rural e seus recursos 

naturais. 

4.4 - IMPACTOS DECORRENTES DAS PRATICAS AGRICOLAS 

No semiarido nordestino, mais especificamente na cidade de Conceicao - PB, no sitio 

Maria Soares. a populacao local utiliza tecnicas agricolas tradicionais para produzir alimentos 

advindos do censo comum. transmitida de geracao para geracao por meio de uma educacao 

informal, usando metodos e instrumentos do seu conhecimento para realizar o plantio e esse 

conhecimento tern grande importancia na manutencao familiar. O modo de vida rural e 

proprio de cada lugar, onde essas pessoas possuem seus costumes e culturas, cada um com o 

seu modo de viver e de pensar, esses costumes sao influenciados por uma cultura propria de 

cada lugar, adquirida ao longo do tempo. Segundo Pereira e Bezerra (2011) apud Abramovay 

(1997, p. 23): "E resultante da complexa interacao do homem com a tena e das influencias do 
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capital sobre as relacbes de trabalho existentes no campo que, por sua vez sao intermediados 

pela tecnica e pelo indice tecnologico de cada lugar". 

Os agricultores do local, acumularam nos ultimos tempos um Drofundo conhecimento 

sobre o ambiente aue os cerca. tendo como base a observacao direta dos fenomenos e 

elementos da natureza. e na exDerimentac3o emoirica do uso dos recursos naturais 

disDoniveis. Esta interacao e baseada em uma serie de conhecimentos obtidos mediante a 

inter-relacao dos membros da comunidade com a natureza e. da difusao das informacoes 

transmitidas oralmente entre as eeracoes fOLIVEIRA NETO. 2012. apud MORE1RA. 2002. 

p. 24V 

O uso da terra Dara a Droduc3o aericola na comunidade e fruto de diversas tecnicas de 

prepare do solo. As tecnicas agricolas constituem um conjunto de metodos, essenciais no 

cultivo dos vegetais, como vimos no 1° capitulo, destacam-se o desmatamento seguido de 

queimadas. e dessa forma a expansao da fronteira agricola. o uso constante de agrotoxicos e 

fertilizantes quimicos, o sistema de irrigacao por aspersao e a pratica da pecuaria extensiva. 

As caracteristicas ambientais locais retletem a intiuencia da ayao humana sobre o ambiente e 

os seus recursos, o soio na area apresenta-se em sua maioria aesproviaa ae coDerxura vegetal 

expostas aos agentes intempericos. Os efeitos impactantes ha muito tempo ja sao percebidos 

como a diminuic5o da producao pela exaustao do solo, o aumento da temperatura na area, a 

extincao ae vanas especies tanto aa tauna como aa riora e o assoreamento aos cursos a agua. 

rsesse caso, a raita ae inrormacoes, tecnicas aaequaaas no prepare ao soio para o piantio 

aliado a utilizacao de metodos rudimentares, contribuem com a degradacao e destruicao da 

area. 

A retiraaa aa cooertura vegetal ou aesmatamento constitui uma aas principals tecnicas 

uthizaaas na reanzacao ao piantio, onae ha a retirada da vegetacao nativa para a impiantacao 

dos campos de cuitivos (Figura i2). Essa pratica agricoia e uma das principals responsaveis 

peia a extincao aas especies vegetais dos tipos arboreos, arbustivas e herbaceas, aiem de 

contriDuir com o processo erosivo. iNesie caso, o aesmatamento rerere-se a retiraaa aa 

cobertura vegetai que protege o soio da acao das chuvas, do vento e do soi. Essa pratica 

constitui no esgotamento das rentes de agua, deixa o soio desnudo sem protecao, ocorrendo a 

erosao de forma aceierada, interfere tambem na fauna e na flora da area, aiem de promover 

um impacto ambiental dos mais acelerados devido a destruicao total dos habitats naturais. 
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Figura 12 - Area sem a Presenca ae vegetacao no siuo Maria soares. uonceicao -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

A vegetacao da area em grande parte encontra-se bastante devastada em decorrencia 

da abertura de areas para a exploracao agricola e para a pratica da pecuaria extensiva. Alem 

da perda da biodiversidade, a remocao da vegetacao sem o uso de praticas corretas, expoe o 

solo a acao erosivas das chuvas, provocando dessa forma o transporte dos sedimentos para os 

rios e acudes, causando o assoreamento dos reservatorios da regiao. Apos o rocado os 

agricultores queimam todo o material depositado sobre o solo da area, utilizando tecnicas 

rudimentares agravando ainda mais a situacao, comprometendo a fertilidade desses solos. As 

queimadas ocorrem constantemente nos periodos secos, principalmente, entre os meses de 

setembro a dezembro, epoca do ano propicia para a realizacao do plantio (Figura 13). 
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Figura 13 - Rio Pianco Assoreado e a Pratica da Queimada no Sitio Maria Soares, Municipio 

ae conceicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - PB 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

As consequencias dai decorrentes neste modelo produtivo sao as baixas produtividades 

que afetam diretamente os agricultores que dependem desta fonte de renda para o seu 

sustento, alem de causar danos aos ecossistemas, alguns dificeis de serem revertidos. Nesse 

caso, tanto o desmatamento como as queimadas (Figura 14), sao responsaveis pelo 

agravamento dos processos erosivos na area, promovendo um desequilibrio ambiental. 

Segundo Dorst (1973, p. 159): "O fogo provoca uma profunda transformacao dos habitats e 

da aparencia vegetal das zonas submetidas a sua ayao periodica". Alem da queimada utilizada 

como tecnica de prepare dos solos para a instalacao das culturas, os agricultores acabam 

contribuindo para a propagacao do fbgo fora dos locais demarcados para a plantacao, isto 

acaba ocasionando graves impactos ambientais, acelerando a degradacao dos solos na area. 
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Figura 14 - Area Oueimada no Sitio Maria Soares. Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

Devido o desmatamento intenso, algumas especies da flora estao fortemente 

ameacadas de extincao e ha outras que nao sao mais encontradas na area. Segundo relatos dos 

moradores mais antigos do local, e as observacoes diretas nas visitas de campo, identificamos 

as especies vegetais existentes no local e as especies ameacadas a extincao. A partir dessas 

observacoes e levando em conta o nome vulgar utilizado pelos moradores buscamos 

relaciona-los com os nomes cientificos (Quadro 1). 

juadro 1 - Especies vegetais existentes 

NOMES P O P U L A R DAS E S P E C I E S NOMES C I E N T I F I C O S DAS E S P E C I E S 

Catingueira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACausalpinia pyramidalis 

Unha de gato Mimosa sesitiva 

Pau d'arco Tecoma impetitignosa mart 

Marmeleiro Craton hemiorgyreus 

Jurema branca Pithecolobuim dumosum 

Jurema preta Mimosa acutistipula 

Juazeiro Zizyphus joazeiro 

Tingui Magonia geabrata 

Brauna Schinopsis brasiliensis 

Imburana Busera liptophocas 

Jaramataia Vitex gardneriana 

Fonte: Elaboracao Propria (2014). 
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Nos ultimos anos, as modificacoes ocorridas na vegetacao da area objeto de estudo so 

tern se intensificado, com a diminuicao da biomassa. Segundo relates dos moradores, 

coletados em conversas informais ''no passado existia uma vegetacao de maior porte, mais 

densa em maior numero que cobria areas maiores. com isso oferecia uma maior producao ao 

solo, diminuindo os processos erosivos, onde o solo nao perdia sua fertilidade. favorecendo o 

crescimento de outras especies de plantas, preservando a biodiversidade da area". Percebe-se 

que o uso inadequado do solo com o desenvolvimento das atividades humanas (agricultura e 

pecuaria) ja causaram uma grande alteracao no quadro natural da vegetacao, colocando em 

risco a extincao das especies encontradas no local (QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2). 

Quadro 2 - Especies ameacadas a extincao. 

NOME P O P U L A R DAS E S P E C I E S E M 

E X T I N C A O 

NOMES C I E N T I F I C O S DAS E S P E C I E S 

Aroeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchinus malle 

Manicoba Manihot glaziovii 

Oiticica Liconia rigida 

Pereiro Aspidosperma pirifolium mat 

Angico branco Piptadenia ganoacantha 

Timbauba Enterolobium contortisiliquum 

Jenipapo Genipa americana 

Mororo Banhinia forticata 

Fonte: Elaboracao Propria (2014). 

Em relacao a fauna, varias especies encontram-se ameacadas de extincao, devido as 

atividades humanas desenvolvidas no local, alem do desmatamento. das queimadas, o uso de 

agrotoxicos e as demais praticas acabam por destruir o habitat natural da fauna local (Quadro 

3). 

Quadro 3 - Animais em extincao/ameacados. 

NOME POPULAR NOME C1ENTIFICO G R A U D E R I S C O 

Gato do mato Leopardus tigrinos Extinto 

Veado catingueiro Mazama gouazoupira Extinto 

Prea Cavia aperea Ameacado de extincao 

Lobo guara Chrysacyon brachyurus Ameacado de extincao 

Camaleao Iguanidal Ameacado de extincao 

Furao Mustela rutorhisfuro Ameacado de extincao 

Caititu Tayassu tacajn Extinto 

Fonte: Elaboracao Propria (2014). 
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As atividades e praticas desenvolvidas no local tern contribuido de forma consideravel 

com a destruicao da fauna, pois com a pratica do desmatamento e em seguida a queima do 

local, os animais perdem seus abrigos e dessa forma muitos migram para outros lugares, sem 

deixar de falar que muitos morrem na hora do desmate e da queima do local. 

Os defensivos agricolas (agrotoxicos, herbicidas, pesticidas e etc.), sao muito 

utilizados pelos agricultores locais, principalmente nas culturas de milho. feijao e coco, onde 

esses implementos agricolas podem ser causadores de graves impactos no solo pelo processo 

de infiltracao havendo a contaminacao e alteracao do seu estado fisico e quimico e tambem 

pelo escoamento, contaminando as aguas superficiais e interferindo na fauna e flora da area, 

esses produtos mudam a composicao quimica dos solos que perdem sua fertilidade devido o 

mau uso. 

Os agrotoxicos sao utilizados na tentativa de diminuir ou controlar as pragas ou os 

insetos. no entanto, essa pratica tern acelerado a destruicao dos solos e a contaminacao dos 

reservatorios de agua do local. O uso inadequado de fertilizantes quimicos nas margens dos 

rios Pianco pelos agricultores de forma direta e indireta chega ao rio atraves da lixiviacao 

desses solos e o risco de contaminacao dessas aguas esta cada vez maior e os impactos se 

intensificam e se agravam cada vez mais na area. Conforme definicao apresentada pela 

Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria, agrotoxicos sao: 

Produtos e agentes de processos fisicos. quimicos ou biologicos. destinados ao uso 

nos setores de producao. no armazenamento e beneficiamento de produtos agricolas. 

nas pastagens. na protecao de florestas nativas, de culturas florestais e de outros 

ecossistemas e de ambientes urbanos, hidricos e industrials, cuja a finalidade seja 

alterar a composicao da flora ou da fauna, alem de preserva-los da acao danosa dos 

seres vivos considerados nocivos bem como as substancias e produtos empregados 

como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento 

(ANVISA, 2011, p. 14). 

Os agrotoxicos sao produtos quimicos capazes de controlar pragas (animais e 

vegetais). no entanto, seu uso exagerado e o modo de aplicacao inadequado tern provocado 

serios danos na area, e tern trazido uma serie de transtornos e modificacoes, atingindo dessa 

maneira a fauna, flora, agua e solo entre outros ecossistemas. Outra pratica e o uso do arado e 

de maquinas (trator) para o corte da terra, sem utilizar metodos de preservacao contra a 

erosao, essa pratica facilita o transportes das particulas do solo pelas enxurradas, favorecendo 

e contribuindo com o aumento dos processos erosivos. 

A pratica da irrigacao muito utilizada pelos agricultores locais tern sido fundamental 

para garantir o abastecimento dos produtos agricolas. pois possibilita o aumento da 
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produtividade e produtos de boa qualidade. Segundo Bueno (2012, p. 01): "A tecnica da 

irrigacao pode ser definida como sendo a aplicacao artificial de agua ao solo, em quantidades 

adequadas, visando proporcionar a umidade adequada ao desenvolvimento normal das plantas 

nele cultivadas. a fim de suprir a falta ou ma distribuicao das chuvas". O sistema de irrigacao 

e essencial na regiao semiarida pela baixa precipitacao que a area apresenta, segundo Souza et 

al (1994, p. 19): "Em uma regiao onde o fator limitante e a agua, a irrigacao pode promover 

enormes aumentos na producao agricola, por isso eia tern sido considerada a perspectiva de 

futuro da agricuitura do semiarido", como se configura no Sitio Maria Soares. 

O tipo de irrigacao utilizado pelos agricultores na area de estudo, refere-se ao sistema 

de irrigacao por aspersao que segundo Bueno (2012, p. 07): " E o metodo de irrigacao em que 

a agua e aspergida sobre a supenicie do terreno, assemeihando-se a uma chuva, por causa do 

funcionamento do jato d'agua em gotas. Exempios: sistema de irrigacao por aspersao 

convencionai e por pivo central". O sistema de irrigacao por aspersao convencional e 

utilizado em 100% das propriedades locais, segundo os moradores esse sistema economiza 

agua e energia, diminuindo os custos para os agricultores, nesse caso, os motivos abordados 

pelos moradores em relacao a escolha do sistema de irrigacao foi economico e n3o ecologico. 

O sistema de irrigacao por aspersao (Figura 15), utilizado na area se mostra melhor e 

mais economico que os sistemas por inundacao ou pivo central, sao intermediaries no sentido 

que gastam menos agua, reduz mais nao enmina os nscos oo processo erosivo e a saiinizacao, 

alem de contribuir com a contaminacao dos solos e dos reservatorios de agua do local, pois os 

jatos de agua iavam as folhas das piantacbes que foram puiverizadas com agrotoxicos e ievam 

para os solos os residuos que sao infiltrados juntos com a agua, contribuindo dessa forma com 

o aumento dos processos erosivos no local, que hoje ja se encontra de forma bem acentuada 

devido o manejo inadequado, gerando impactos significativos para o ambiente de modo geral. 

Nesse caso, os impactos ambientais na agricultura irrigada compreendem varios aspectos 

relacionados a degradacao dos solos, onde se intensificam os processos erosivos. 
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Figura 15 - Irrigacao por Aspersao no Sitio Maria Soares. Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: (CORREIA, 2013). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m 

Alem das tecnicas utilizadas pelos agricultores para o cultivo, destaca-se entre as 

atividades desenvolvidas no local a pecuaria extensiva, caracterizada pela criacao de rebanhos 

soltos, sem tratos especiais, os animais ocupam as areas de pastagens, onde na maioria das 

vezes os solos se encontram pobres e desgastados. Apos o periodo da colheita, 

principalmente, ao termino das chuvas, as terras sao utilizadas para a criacao bovina, o que 

vem causando o depauperamento dos solos da area. A retirada da cobertura vegetal e o 

pisoteamento do gado sao fatores que contribuem com o aumento da degradacao dos solos e 

principalmente, no processo de compactacao das areas destinadas a criacao animal, e nas 

areas de varzea os problemas sao ainda maiores e o indice de impactos se torna mais elevado. 

De acordo com Dorst (1973, p. 164): 

ivianiido em areas limitadas, o gado esmaga a cobertura vegeiai, cortando rente ao 

solo com seus cascos. A vegetacao desaparece assim progressivamente. sobretudo 

ao nivel das pistas e dos bebedouros, e nas proximidades dos currais onde se encerra 

o gado a noite. Nesses locais surgem rapidamente fenomenos de eros3o. sobretudo a 

constituicao de ravinas que depressa se estendem aos terrenos vizinhos. 

As areas destinadas a pratica da pecuaria apresentam indices de erosao mais avancados 

(Figura 16), pois na maioria das vezes essas areas ficam protegidos apenas por uma vegetacao 

herbacea em alguns meses do ano e na maior parte do tempo o solo fica descoberto e 
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desprotegido sem apresentar nenhum tipo de vegetacao. contribuindo com o aumento dos 

orocessos erosivos no local, sem deixar de falar aue ha o aumento das taxas de transDorte das 

particulas dos solos e muitas vezes os sedimentos sao depositados no rio, provocando assim o 

assoreamento do mesmo. A oratica destroi a cobertura natural da area constituida de 

gramineas, quando e consumida pelo gado impede o seu desenvolvimento e dessa forma a 

sucessao ecologica nao prossegue, comprometendo o crescimento da vegetacao local. A cada 

ano os processos erosivos provocados pela pecuaria extensiva se intensificam alcancando 

grandes proporcoes e a destruicao do meio sao visiveis. 

Ffc 16 - Pecuaria Extensiva no Sitio Maria Soares, Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: (CORREIA, 2013). 

As tecnicas agricolas utilizadas pelos agricultores locais estao promovendo grandes 

desastres ambientais na area, destruindo cada vez mais o ambiente rural e os seus recursos, 

que hoje ja se encontram limitados, devido as atividades humanas desenvolvidas. Segundo 

Moreira (2002, p. 248), "tecnicas nao apropriadas para o manejo do solo como o 

desmatamento, as queimadas, o uso excessivo de agrotoxicos, a irrigacao indevida e a pratica 

da pecuaria extensiva intensificam os processos erosivos e consequentemente, a fertilidade do 

solo se reduz". Vale salientar que as praticas agricolas sao utilizadas constantemente pelos 
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agricultores locais que desconhecem na maioria das vezes as suas conseqiiencias para o meio 

ambiente, e que o desgaste do solo provocado por esses processos tern contribuido de forma 

decisiva para uma diminuicao da producao agricola da area. 
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5 - C A P I T U L O IV - R E S U L T A D O S DA A N A L I S E E I N T E R P R E T A C A O DOS 

DADOS C O L E T A D O S : A H I S T O R I A D E VIDA S O C I A L E A M B I E N T A L 

De acordo com as informacoes obtidas atraves dos formularios, utilizados na pesquisa, 

coletamos os dados em conversas e visitas as casas dos agricultores da comunidade Maria 

Soares, area de estudo, onde foram entrevistadas 12 familias que constituiram o universo de 

11,4% e alcancamos os seguintes resultados (Quadro 4): 

Quadro 4 - Grau de escolaridade dos entrevistados 

E S C O L A R I Z A C A O A B S O L U T O % 

Analfabeto 02 17% 

Ensino fund. 1° fase 04 33% 

Ensino fund. 2
a

 fase 01 08% 

Ensino Medio 03 25% 

Ensino Superior 01 08% 

Pos Graduacao 01 08% 

T O T A L DOS E N T R E V I S T A D O S 12 100% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

A maior parte dos entrevistados 58% possuem um nivel de escolaridade muito baixo, 

segundo relatos dos proprios moradores obtidos atraves de conversas informais, afirmaram 

que o que impedia avancar nos estudos era, principalmente, a falta de oportunidade, pois 

quando criancas alem de estudar, iam ajudar os pais na lavoura para sustentar a familia. 

alegaram tambem nao terem tido condicoes financeiras para seguir em frente com os estudos, 

nessa epoca era tudo mais dificil e o pouco que conseguia atraves do trabalho era para o 

sustento familiar. Os agricultores afirmaram que a falta do conhecimento (estudo) contribuiu 

de maneira significativa com a destruicao do meio ambiente e, consequentemente a 

degradacao dos solos locais, devido o uso de tecnicas agricolas inadequadas na realizacao do 

plantio, pois sem concluir os estudos nao temos condicbes de ter bons empregos e uma boa 

renda para assim fazer uso de tecnicas corretas de conservacao e preservacao dos solos 

agricolas. A falta de oportunidade e a carga de responsabilidade que eles carregaram desde 

crianca. foram os principals motivos responsaveis pelo atual quadro de escolaridade dos 

moradores locais. 
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Na comunidade Maria Soares, ha o predominio de 58% das familias possuindo entre 

04 e 06 pessoas por dominios (Quadro 5). 

Quadro 5 - Numero de pessoas por domicilios. 

PESSOAS A B S O L U T O % 

01 pessoa 01 8% 

Entre 02 e 03 04 33% 

Entre 03 e 05 06 50% 

Entre 05 e 07 01 8% 

T O T A L D E E N T R E V I S T A D O S 12 100% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

A (Quadro 6), mostra as condicoes financeiras (renda mensal) dos agricultores locais, 

a grande maioria 58% recebe entre 03 e 05 salarios minimos por mes, ganho este adquirido 

atraves da principal fonte de renda que e a agricultura e a maior parte dos agricultores 

entrevistados 75% recebem ajuda do governo federal, atraves dos programas bolsa familia e 

seguro safra que ajuda a complementar a renda familiar. 

Quadro 6 - Renda mensal dos moradores 

RENDA A B S O L U T O % 

Entre 01 e 03 salarios minimos 04 33% 

Entre 03 e 05 salarios minimos 07 58% 

Mais de 05 salarios minimos 01 8% 

T O T A L D E E N T R E V I S T A D O S 12 100% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

A area pesquisada apresenta um percentual de 100% dos seus moradores, tendo como 

principal ocupacao a pratica da agricultura, porem alguns dos entrevistados exercem outras 

funcoes para complementar a renda familiar como podemos observar no (Quadro 7): 
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Quadro 7 - Ocupacao dos entrevistados. 

O C U P A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Agricultor 71% 

Agricultor e aposentado 6% 

Agricultor e professor 12% 

Agricultor e comerciante 6% 

Agricultor e eletricista 6% 

T O T A L DOS E N T R E V I S T A D O S 100% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

Na comunidade foi registrado um percentual de 100% dos moradores, apresentando 

algum vinculo com roca e fazendo uso da tecnica da irrigacao por aspersao nas areas de 

cultivo para conseguir manter as culturas nos periodos de estiagem, segundo os moradores 

esse sistema de irrigacao apresenta um baixo custo nos equipamentos, em relacao aos outros 

metodos, sendo que alguns destes pequenos produtores rurais praticam a atividade 

agropecuaria, devido as condicoes favoraveis do local, os agricultores complementam a renda 

comercializando o leite e os seus derivados (Quadro 8). 

Quadro 8 - Tipo de cultura praticada pelos moradores. 

C U L T U R A % 

Roca e agricultura irrigada 75% 

Roca e bovinocultura 25% 

T O T A L DOS E N T R E V I S T A D O S 100% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

Os principals produtos agricolas cultivados na area de estudo, segundo os 

entrevistados sao: a batata doce, o milho, o feijao macassa, coco e algumas fruteiras, 

incluindo a goiabeira, mangueira e bananeiras representando 95,3% de tudo o que e produzido 

(Quadro 9). Sao tipos de culturas permanentes e temporarias e o seu cultivo esta associado ao 

deficit hidrico comum no semiarido e a maioria dos agricultores optam por cultivar alguns 

tipos de culturas de ciclo curto de producao que se adapta as condicoes edaficas e climaticas 

da regiao. Apesar das dificuldades encontradas no local, foram constatados diferentes tipos de 

cultivos, alguns apresentando uma maior produtividade e desenvolvimento e outras 

apresentando pouca intensidade de plantio devido a sua dificuldade de adaptacao. 
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Quadro 9 - Produtos agricolas cultivados. 

PRODUTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Batata doce 34% 

Batata doce e coco 11% 

Batata doce e milho 23% 

Batata doce e feijao 23% 

Batata doce e fruteiras 9% 

T O T A L DE E N T R E V I S T A D O S 100% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

Todos os agricultores entrevistados 100% cultivam a batata doce devido apresentar 

uma grande adaptacao as condicoes climaticas e edaficas do local, tambem apresenta um 

baixo custo para se produzir e possui um grande valor economico, promovendo um retorno 

financeiro para a agricultura local. O coco apresenta uma boa adaptacao, no entanto. a perca 

na colheita e um pouco maior, diferentemente da batata doce que quase nao apresenta perca, 

apenas 5% em toda a producao, ja o feijao e o milho por serem cultura de ciclo curto se 

adaptam bem no local, no entanto, a perca e bem maior, principalmente, na hora da colheita 

devido o ataque de pragas nas culturas, dificulta o desenvolvimento (Quadro 10). Segundo os 

moradores locais *'o retorno financeiro nao e satisfatorio devido os gastos que se tern para 

manter as plantacoes, e a grande perca na producao dificulta a obtencao de lucro'\ 

Quadro 10 - Grau de desenvolvimento e adaptacao das especies cultivadas no local, as 

condicoes climaticas e edaficas da area. 

C U L T U R A S G R A U D E 

ADAPTACAO 

P E R C A NA 

PRODUCAO 

(colheita) 

Batata doce 95% 5% 

Coco 85% 15% 

Milho 65% 35% 

Feijao macassa 80% 20% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

As especies cultivadas na area se adaptam bem, apesar das dificuldades encontradas no 

local, tanto de ordem fisica como tambem referentes a assistencia tecnica. Sabe-se que ha uma 

extrema necessidade de incentivos por parte dos governos para que haja uma producao em 
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maior escala, principalmente. nas pequenas propriedades rurais do semiarido, como e o caso 

da comunidade estudada que devido as condicoes de clima, solo e agua, enfrentam grandes 

problemas ao longo do desenvolvimento das culturas, e isto aliado a falta de assistencia 

tecnica que e insuficiente ou inexistente no local impede o crescimento e desenvolvimento da 

atividade agricola. 

A agricultura na area e uma atividade de destaque, apesar dos obstaculos enfrentados 

pelos agricultores da comunidade Maria Soares, referente a falta de assistencia tecnica, fato 

este relatado por 100% dos entrevistados que afirmam faltar investimentos municipals, 

estaduais e tambem federals para a realizacao e desenvolvimento de projetos voltados para 

atender a agricultura da regiao, falta principalmente meios e incentivos para a fundacao de 

associacoes de agricultores para que assim houvesse uma melhoria nos meios de producao 

agricola local, com a reducao dos custos de producao e o acesso ao credito rural. E importante 

ressaltar que o govemo federal possui alguns projetos voltados para os pequenos produtores 

rurais, como o garantia safra que oferece uma indenizacao quando ocorrem grandes percas na 

producao 50%, quando ha ausencia de chuva na regiao. Esse programa tern sido uma das 

principals ajudas recebidas pelos agricultores rurais da comunidade. 

As praticas agricolas sao pouco desenvolvidas no espaco rural da comunidade, onde os 

agricultores enfrentam dificuldades devido a ausencia de instrumentos e tecnicas de trabalho. 

como de assistencia tecnica de orgaos governamentais e a agricultura local permanece presa 

aos metodos tradicionais. Em relacao a utilizacao de tecnicas agricolas 100% dos agricultores 

entrevistados afirmam fazer uso do desmatamento seguido pela queima do local e a aracao da 

terra, onde o preparo do solo ocorre de forma manual e em alguns casos mecamzada. 

Na comunidade observou-se a utilizacao e preparo do solo de forma manual nas areas 

cultivadas 68% trabalham manualmente utilizando a tecnica do arado para o preparo da terra, 

devido nao ter acesso a determinadas tecnicas que pode facilitar o manejo produtivo, alem da 

falta de recursos financeiros suficientes para realizarem o preparo do solo e o plantio, apenas 

32% dos agricultores entrevistados afirmam terem condicoes financeiras para realizar as 

etapas do preparo do solo de forma mecanizada, utilizando tecnicas mais sofisticadas como o 

trator para o preparo das terras agricultaveis. 

Em relacao a utilizacao de defensivos agricolas 100% afirmam fazer uso, 25% 

utilizam nas suas plantacoes os defensivos naturais (organicos), 33% afirmam fazer uso de 

defensivos quimicos, principalmente nas lavouras de milho, feijao e coco para controlar as 

pragas e 42% dos entrevistados afirmam fazer uso de ambos nas suas lavouras, nesse caso, a 

utilizacao de defensivos agricolas e considerada essencial na comunidade. para controlar as 
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pragas como no caso da lagarta que aparece como principal agente destruidor das culturas do 

milho e feijao. Em relacao ao uso de adubacao 67% dos entrevistados afirma utilizar a 

adubacao organica produzida no proprio local como o esterco de animais e restos de cultivos 

produzindo a materia organica e 34% afirma fazer uso da adubacao quimica para corrigir o 

solo. 

Procuramos atraves da pesquisa, destacar os principals problemas decorrentes da 

utilizacao das praticas agricolas utilizadas no local que direta ou indiretamente afetam o meio 

natural e os seus recursos - respostas baseadas na opiniao dos proprios moradores locais. 

Sabemos que os problemas advindos do uso de praticas inadequadas nao ocorrem apenas na 

area, mais em uma dimensao bem maior dependendo do grau de desenvolvimento. Os 

resultados obtidos apontam para a realidade de uma regiao que enfrenta inumeras 

dificuldades, principalmente em relacao a pouca disponibilidade de agua, as mudancas 

ambientais e climaticas ocorridas nos ultimos anos na regiao, e esses problemas afetam quern 

lida diretamente com a terra, referentes aos pequenos produtores rurais que sem incentivo e 

condicoes financeira e quase nenhum acesso a tecnologias para o desenvolvimento da 

atividade agricola obtem na maioria das vezes uma producao pouco satisfatoria. 

O desgaste do solo provocado pelo uso de praticas agricolas inadequadas como o 

desmatamento seguido de queimadas, o uso constante de agrotoxicos (fertilizantes quimicos) 

e a intensa pratica da monocultura no local tern contribuido de forma decisiva com a 

diminuicao da producao. Segundo informacoes obtidas atraves da tecnica dos formularios os 

agricultores afirmam terem conhecimento acerca da utilizacao de praticas inadequadas e que 

seu uso constante traz serios danos ao ambiente e para todos aqueles que dependem dele para 

sobreviver, no entanto, continuam utilizando as mesmas praticas, devido nao terem o 

conhecimento necessario e nem investimentos para produzir e fazer uso do solo nas suas 

atividades agricolas. 

Quadro 11 - Problemas que afetam a agricultura no 

P R O B L E M A S A B S O L U T O % 

Falta de chuva e assistencia do governo 03 25% 

Falta de informacoes tecnicas adequadas e secas 

constantes 

03 25% 

Terras improdutivas e erosao 04 33% 

Falta de agua, erosao e ausencia de vegetacao no 

local 

02 17% 

T O T A L D E E N T R E V I S T A D O S 12 100% 

ocal segundo os moradores. 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 
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Quadro 12 - Problemas decorrentes das praticas agricolas utilizadas no local. 

P R O B L E M A S A B S O L U T O % 

Plantar sempre a mesma cultura no mesmo local, isso faz a terra 

ficar fraca, sem nutrientes 

03 25% 

Em primeiro momento devido o desmatamento e a queimada do 

local, expoe o solo, a lixiviacao e aos problemas dela decorrentes 

e posteriormente. tecnicas de irrigacao inadequadas o que 

representa na gestao da agua. 

01 08% 

Diminuicao da fauna e da flora da area e o aumento da destruicao 

dos solos (erosao). 

02 17% 

0 desgaste do solo quando a area e desmatada, ja que a terra fica 

exposta aos fatores intempericos. 

01 08% 

A lavagem do solo pela irrigacao por aspersao e com isso a 

retirada de todos os seus nutrientes. 

03 25% 

As praticas utilizadas no preparo do solo sao muito antigas e 

danificam muito a terra. 

01 08% 

A irrigacao que lava os nutrientes do solo e a exposicao do solo 

no periodo de corte e queima da vegetacao. 

01 08% 

T O T A L DE E N T R E V I S T A D O S 12 100% 

FONTE: (CORREIA, 2014). 

As condicoes quimicas e fisicas que se encontram os solos da area, devido o uso 

constante de praticas agricolas inadequadas no preparo das terras agricultaveis, mostram o 

grau de degradacao e destruicao que ocorreu nas ultimas decadas na area de estudo, essas 

caracteristicas sao proporcionadas devido as condicoes climaticas e ambientais presentes na 

regiao como tambem o manejo inadequado desses solos, atraves da insistencia da pratica da 

monocultura no local. Em conversa com os moradores residentes na area a mais de 04 

decadas, eles vem exercendo anualmente as mesmas tecnicas de cultivo no desenvolvimento 

da agricultura local. Segundo o entrevistado A, pequeno produtor rural e tambem 

agropecuarista, afirma que: 

A mais de 60 anos venho utilizando as mesmas tecnicas para o preparo do solo, para 

o cultivo e tambem as mesmas terras, onde adotei inicialmente o plantio de arroz e 

feijao, apenas para o consumo familiar, em seguida adotei a plantacao de algodao a 

mais de 15 anos atras. durante muito tempo cultivei a cana de aciicar, que a 2 anos 

nao se planta na area devido a ausencia das chuvas e atualmente venho cultivando o 

milho e o feijao no periodo chuvoso e a batata doce durante todo o ano, utilizando a 

irrigacao para manter a producao no periodo seco, ainda planto o capim para 

alimentar o gado. Devido residir desde que nasci no local, posso afirmar que com o 
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passar dos tempos muitas areas foram sendo exploradas para a pratica da agricultura 

e pecuaria e. logo em seguida abandonadas devido a baixa produtividade da terra, 

quando isso acontece os agricultores rapidamente procuram novas areas para 

cultivar. 

Em conversa com os moradores locais, perguntamos se eles ja tinham percebido a 

diminuicao na producao agricola da area e 100% dos entrevistados afirmaram que sim, que 

havia queda da produtividade, principalmente nos ultimos anos, precisamente de 2007 ate os 

dias de hoje. De acordo com as informacoes coletadas, os motivos que levam a essa queda na 

producao variam desde problemas climaticos e ambientais e principalmente, o uso inadequado 

das terras para o cultivo (Quadro 13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 13 - Motivos que levam a diminuicao da producao agricola, segundo os moradores 

ocais. 

MOTIVOS A B S O L U T O % 

Devido o uso constante do solo, sem preserva-lo, utilizando 

praticas incorretas para realizar o plantio. 

01 08% 

Devido realizar o cultivo durante muito tempo em apenas uma 

area, nao havendo o pousio do solo e com isso o desgaste e a 

diminuicao da producao. 

01 08% 

Por insistir com a pratica da monocultura, sem fazer uso de 

uma pratica de rotacao de cultura. 

03 25% 

Por conta da insistencia da plantacao da mesma cultura no 

mesmo local durante muito tempo. 

03 25% 

Por falta de agua no periodo da producao agricola. 01 08% 

Porque a terra fica fraca quando planta muitas vezes nela, o 

mesmo produto. 

02 17% 

Por conta do mau uso do solo, tanto na irrigacao como tambem 

na quantidade de vezes que e plantado o mesmo produto. 

01 08% 

T O T A L D E E N T R E V I S T A D O S 12 100% 

F O N T E : (CORREIA, 2014). 

A queda da producao agricola na comunidade Maria Soares e vista pelos pequenos 

agricultores rurais como sendo um reflexo do uso inadequado das terras agricultaveis. 

Segundo o entrevistado B de 46 anos que sempre residiu na area, afirma que: 

"A diminuicao da producao agricola na comunidade e resultante das mudancas 

climaticas (secas constantes) e ambientais ocorridos nos ultimos anos na regiao. 

como tambem do trato inapropriado da terra com o uso ano apos ano do mesmo 
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terreno, cultivando o mesmo produto e utilizando as mesmas tecnicas de cultivo 

como o desmatamento seguido de queimadas. o uso constante de agrotoxicos e a 

pratica da pecuaria extensiva e outras tecnicas utilizadas para o cultivo e devido a 

esses problemas ha uma grande diminuicao na colheita. e consequentemente a queda 

da produtividade no local". 

Dentre as conversas que tivemos com os moradores da area, destacamos a narrativa 

feita pelo entrevistado C, pequeno agricultor de 78 anos, aposentado que reside a mais de 60 

anos na area, afirmou que: 

"Ha cinco ou seis decadas havia muita vegetacao na localidade. principalmente as 

margens do rio Pianco. era muito protegido por arvores nativas, sem deixar de falar 

dos solos que eram muito ferteis e a producao era favoravel. principalmente as 

culturas do milho e do feijao. onde as familias lucravam para o consumo do ano 

inteiro, sempre contando com a ajuda de um bom inverno e a fauna era exuberante e 

muito rica. Nessa epoca. a exploracao das terras ja ocorria, mais com uma menor 

intensidade, onde muitos agricultores na hora do desmate para realizar o plantio 

preservava algumas especies vegetais. nao desmatava completamente o local, pois as 

arvores preservadas davam sombra que iriam servir para os proprios agricultores 

locais". 

Com o tempo a importancia da preservacao das especies vegetais foi sendo deixada de 

lado, hoje a exploracao das terras agricultaveis e constante, com a substituicao das areas de 

vegetacao por campos de cultivos, havendo assim uma grande exploracao da fronteira 

agricola, reduzindo as areas de vegetacao, atualmente a comunidade encontra-se 85% 

desmatada, sem sua vegetacao original, com a maioria das suas especies nativas correndo o 

risco de extincao. sem deixar de falar do desmatamento proximo ao rio Pianco que se 

encontra com um alto indice de degradacao, devido as atividades realizadas as margens do rio 

e a exploracao constante com a retirada de uma grande quantidade de areia do leito do rio, 

contribuindo muito para o atual estado de degradacao da area. 

Em conversa com alguns agricultores que residem na area ha mais de 40 anos, nos 

informaram que a mais ou menos quatro ou cinco decadas era bem diferente, havia na area 

muita vegetacao nativa, que foi sendo desmatada inicialmente para a implantacao das culturas 

de milho, feijao e algodao e com o tempo a cana de acucar, que era bastante produtivo na 

epoca. Segundo relatos dos agricultores a producao era suficiente para o consumo da familia, 

durante o ano inteiro e quando o inverno era bom, sobrava alimento para o ano seguinte. 

Nessa epoca, a safra era muito lucrativa t de acordo com os agricultores locais, havia menos 

impactos no meio ambiente e seus recursos, devido a exploracao ocorrer com menor 

intensidade. No entanto, a situacao nas ultimas decadas e outra com o aumento e expansao das 

fronteiras agricolas e o uso inadequado dos solos agricultaveis com a utilizacao das mesmas 
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tecnicas de trabalho ao longo dos anos, vem se acentuando a degradacao e destruicao do local 

e consequentemente a producao agricola vem diminuindo, causando transtornos na renda dos 

agricultores e assim crescem os problemas na area, tanto sociais como ambientais. 

Em conversa com o tecnico agricola da area, responsavel pelo acompanhamento dos 

produtores rurais da regiao atribui a queda da produtividade ao processo de degradacao e 

destruicao dos solos, principalmente devido o uso constante de tecnicas inapropriadas para o 

preparo da terra. De acordo com o tecnico: 

A baixa produtividade dos solos na comunidade Maria Soares e resultante do 

processo de degradacao devido a influencia das condicoes climaticas da regiao e 

principalmente, o uso inadequado dos solos, onde a maioria das tecnicas de trabalho 

utilizadas na area sao inapropriadas, contribuindo com a destruicao das camadas 

principal's dos solos, onde estao inseridos os elementos nutritivos e necessarios para 

um bom desenvolvimento do plantio. sem a presenca desses nutrientes as plantas 

nao se desenvolvem ou crescem com dificuldades e limitacoes, e dessa forma ocorre 

a queda da produtividade. 

Portanto. de acordo com o tecnico agricola, e necessario que seja adotada tecnicas 

conservacionistas ou medidas que visem reparar os danos causados aos solos durante esse 

tempo e que os agricultores locais deixem de fazer uso de tecnicas inadequadas e passem a 

adotar metodos de controle a erosao para tentar amenizar os danos ambientais locais. 
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6 - C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Apos realizarmos a revisao bibliografica e a analise dos resultados em campo 

concluimos que o Sitio Maria Soares. municipio de Conceicao - PB, apresenta um alto indice 

de degradacao e fortes impactos ambientais, desencadeando varias consequencias tanto de 

ordem natural como tambem social, politica e economica na area de estudo. 

Ao longo da pesquisa ficou evidente que o uso de praticas agricolas e agropecuarias 

contribuem com o aumento da degradacao ambiental local, onde os pequenos produtores 

rurais afirmam nao terem conhecimento necessario acerca do uso do solo e dos recursos 

naturais, o que agrava ainda mais a situacao ambiental da area de estudo. Nesse caso, o 

despreparo tecnico dos agricultores que trabalham diretamente com a terra, associa-se a falta 

de incentivo por parte dos governos federals, estaduais e municipais, que nao oferecem 

assistencia tecnica adequada para o desenvolvimento da pratica da monocultura na 

comunidade. 

Os impactos negativos encontrados sob o meio ambiente do local sao resultantes das 

praticas agricolas utilizadas inadequadamente e ao mesmo tempo refletem sobre o meio de 

producao que vem diminuindo drasticamente nos ultimos 10 anos, onde os solos da area 

estudada vem perdendo sua fertilidade devido o mal uso e as agressoes sofridas 

constantemente. Todos esses fatores apresentados refletem a situacao atual de descaso na 

comunidade, em relacao a utilizacao e exploracao da natureza que vem passando por graves 

transformacoes e modificacoes. Os resultados apontam um agravamento da crise ambiental na 

area de estudo. tendo em vista que os usos de tecnicas degradantes ainda ocorrem no local, o 

que dificulta ainda mais a restauracao das areas degradadas. 

A destruicao da paisagem local esta vinculada a pratica da agricultura e da pecuaria 

como ja foi mencionado anteriormente, desta forma nao existe um fator unico responsavel 

pelo processo de degradacao local, mas sim uma serie de fatores que contribuem com a 

intensificacao desses impactos. Porem esses efeitos impactantes podem ser controlados ou 

minimizados se houvessem uma assistencia tecnica maior por parte dos govemantes com a 

criacao de programas de assistencia e auxilio aos pequenos agricultores e pecuaristas, no que 

diz respeito ao uso do solo e dos recursos naturais de forma correta e sustentavel, fazendo uso 

de tecnicas de manejo conservacionistas diminuindo assim os impactos de modo geral. 

Como vimos anteriormente no decorrer do trabalho os agricultores que residem na 

area praticam as atividades ja citadas para o proprio consumo, como tambem para a 

comercializacao, atraves da producao de diferentes culturas que garantem o sustento das 
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familias. No entanto, a forma como os pequenos produtores rurais utilizam e manejam a terra 

torna-se degradante, contribuindo com a destruicao dos ecossistemas, causando serios danos 

ao ambiente muitas vezes de dificil reversao. 

Nesse caso, poderia ser utilizados na comunidade como tambem em todo o municipio 

praticas agroecologicas que ajudem a diminuir os efeitos provocados sobre o ambiente da area 

de estudo, tendo em vista a conservacao e restauracao das areas ja degradadas, mas para que 

isso ocorra e necessario que a populacao como tambem os governantes se sensibilizem e 

passem a adotar medidas de conservacao, mudando completamente seus costumes e habitos. 

Espera-se que o presente trabalho possa contribuir com a construcao de uma sociedade mais 

consciente e ecologica, responsaveis pelos atos buscando sempre refletir sobre suas acoes para 

assim alcancar o equilibrio ambiental. 

Diante dos problemas ambientais encontrados na area vemos a necessidade da 

implantacao de medidas educativas e conservacionistas que visem a utilizacao dos recursos 

naturais de forma correta e racional, onde possamos utiliza-los sem destrui-los, para que assim 

nao chegue a comprometer as geracoes presentes e futuras, e dessa forma chegamos a 

conclusao que e de estrema necessidade repensar um projeto de desenvolvimento para a 

comunidade. como tambem todo o municipio, voltado principalmente para a sustentabilidade 

dos ecossistemas terrestres e aquaticos que seja capaz de garantir o uso consciente e a 

preservacao do meio ambiente no local, para que assim se busque diminuir os desastres 

ambientais detectados hoje na area estudada, onde esse projeto de recuperacao das areas 

degradadas e destruidas pelo o uso inadequado dos solos deve contar com o envolvimento dos 

pequenos produtores rurais. para que os mesmos passem a ter consciencia e ao mesmo tempo 

possam adquirir conhecimento acerca da importancia da conservacao dos solos e dos recursos 

naturais, na busca de um planeta mais sustentavel. 

Por fim, consideramos de extrema importancia a restauracao dos solos do local, como 

tambem a conservacao do meio ambiente, nesse caso sugerimos algumas medidas de 

preservacao que possam minimizar os efeitos provocados pelo uso inadequado dos solos, 

como tambem da fauna e flora na area pesquisada, com o intuito de que essas tecnicas possam 

ser menos nocivas ao ambiente e possam contribuir de maneira geral com a diminuicao dos 

impactos negativos provocados pela acao humana sobre o ambiente da nossa comunidade, 

como tambem de todo o nosso municipio. 

A guisa de contribuicoes recomendamos: 

• Inicialmente os pequenos agricultores poderiam utilizar nas suas propriedades o 

sistema de rotacao de culturas que contribuem com a fertilidade natural dos solos; 
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Uma alternativa viavel para garantir a protecao dos solos logo apos a retirada da 

vegetacao atraves da pratica das queimadas seriam incorporar materia organica ao solo 

enriquecendo-o em nutrientes, favorecendo assim o crescimento e desenvolvimento 

das especies vegetais, diminuindo os indices de erosao. Ainda a tecnicas das 

queimadas pode ser substituidas por o rocado (manual) evitando o empobrecimento e 

desgaste dos solos e ao mesmo tempo a morte de animais que habitam essas areas; 

Seria interessante e proveitoso a criacao de areas de manejo florestal, e o 

reflorestamento das areas degradas utilizando as especies vegetais nativas para assim 

preservar e conservar a vegetacao original do local; 

Reduzir ou evitar o uso de agrotoxicos nos cultivos agricolas para diminuir a 

contaminacao e poluicao dos solos e dos reservatorios de agua potavel do local; 

Restauracao da mata ciliar para a protecao e conservacao das aguas do rio Pianco; 

Criacao de leis e projetos municipals que proiba a exploracao e a apropriacao 

inadequada dos recursos naturais, e ao mesmo tempo sejam criadas campanhas 

educativas que desperte a consciencia e a sensibilizacao da sociedade em relacao ao 

uso racional da natureza, promovendo o desenvolvimento de forma sustentavel 

mantendo o funcionamento equilibrado do sistema ambiental. 
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ANEXOS 

AvNEXO 01 - Formulario aplicado com os agricultores da comunidade Maria 

Soares, municipio de Conceicao - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F O R M U L A R I O 

Nome: 

Data: _ _ _ _ _ / Local: 

1- Ocupacao: 

( ) Agricultor ( ) Aposentado ( ) Eletricista ( ) Professor 

( ) Funcionario publico ( ) Motorista ( ) Pescador ( ) Outros 

2- Grau de escolaridade: 

( ) Analfabeto 

( ) l
a

 fase do fundamental incompleto 

( ) l
a

 fase do fundamental completo 

( ) 2
a

 fase do fundamental incompleto 

( ) 2
a

 fase do fundamental completo 

) Ensino Medio incompleto 

) Ensino Medio completo 

) Ensino Medio completo 

) Superior incompleto 

) Superior completo 

) P6s graduado 

3- Numeros de moradores por domicilios: 

( ) 01 pessoa ( ) Entre 03 e 05 pessoas ( ) Entre 07 e 10 pessoas 

( ) Entre 02 a 03 pessoas ( ) Entre 05 e 07 pessoas ( ) Mais de 10 pessoas 

4- Faixa etaria: 

( ) Entre 0 e 5 anos ( ) Entre 10 a 18 anos ( ) Entre 30 e 60 anos 

( ) Entre 05 e 10 anos ( ) Entre 18 e 30 anos ( ) Mais de 60 anos 

5- Quanto tempo reside na area: 

( ) Menos de 01 ano ( ) Entre 01 e 03 anos ( ) Entre 03 e 05 anos 

( ) Entre 05 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) Entre 15 e 25 anos 

( ) Mais de 25 anos ( ) Reside desde que nasceu 

6- Renda mensal: 

( ) Menos de 01 salario minimo 

( ) Entre 01 e 03 salarios minimos 

( ) Entre 03 e 05 salarios minimos 

( ) Mais de 05 salarios minimos 
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7- Participa de algum programa do governo federal ou estadual? 

( )Sim ( )Nao Quais? 

8- Qual o tipo de cultura praticada: 

( ) Roca ( ) Vazante ( ) Criacao de gado ( ) Outros 

9- Quais as tecnicas agricolas utilizadas na preparacao do solo para o plantio? 

10- Quais os produtos agricolas cultivados? 

( ) Milho ( ) Feijao ( ) Batata doce ( ) Coco ( ) Outros 

11- Uso de defensivo agricola: 

( ) Quimico ( ) Organico ( ) Ambos 

11.1- usa algum tipo de adubacao? 

( )Sim ( )Nao Qual? 

12- Como se da a comercializacao do produto? 

( )Direta ( ) Indireta Qual? 

13- Ja percebeu diminuicao na producao? 

( )Sim ( )Nao 

Porque voce acha que isso aconteceu? 

14-Em sua opiniao, quais sao os principais problemas decorrentes das praticas agricolas 

utilizadas no local? 

15- De onde e retirada a agua que utiliza para irrigar sua plantacao? 

( ) Rio Pianco 

( ) Poco Amazonas ou cacimbao 

( ) Acude particular 

( ) Poco artesiano 

( ) Outros 
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16- Qual a fonte de abastecimento de agua potavel? 

( ) Poco Amazonas 

( ) Cistema 

( ) Poco artesiano 

( ) Acude publico ou particular 

( ) Outros _ _ _ 


