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RE SUMO 

Vlll 

O presente estudo refere-se a um levantamento de inseticidas junto aos produtores 
rurais do municipio de Patos e regioes circunvizinhas, e foi realizado com o objetivo 
levantar dados sobre os principals agrotoxicos utilizados pelos agricultores no combate as 
pragas e doencas de plantas, o modo de aplicacao, dosagens e descarte das embalagens, 
como forma de alertar os agricultores e as comunidades sobre os riscos do uso 
indiscriminado dos inseticidas para o meio ambiente e para a qualidade de vida do homem, 
alem de fornecer subsidios para trabalhos futuros, uma vez que a toxicidade aguda e 
cronica dos inseticidas organofosforados, piretroides e carbamatos, utilizados na producao 
agricola, tern provocado a uma grande frequencia de intoxicacao humana e animal. O 
estudo revelou que dentre os principals inseticidas, os mais utilizados sao: folidol e decis, 
organofosforado e piretroide respectivamente, usados sem recomendacao tecnica adequada 
e sem as devidas precaucoes. 



JUSTIFICATIVA 

Atualmente o uso dos inseticidas sinteticos tern tido larga aplicabilidade nas culturas 
agricolas e florestais, promovendo eficazmente o combate as pragas e doencas. No entanto, 
tern influenciado, sobremaneira, a saude humana e animal, causando serios danos e 
comprometendo os varios ecossistemas, afetando visivelmente a qualidade de vida do ser 
humano. Sabe-se que os agrotoxicos, quando usados de maneira inadequada e abusiva, 
podem causar a morte do homem e dos animais domesticos, intoxicacoes graves, destruicao 
da lavoura, excessiva contaminacao do meio ambiente e dos agro-ecossistemas etc., e 
mesmo quando usados de modo correto e criterioso muitos inseticidas podem causar 
desequilibrios biologicos, efeitos adversos nos insetos polinizadores, contaminacao do meio 
ambiente, residuos nos alimentos e resistencia das pragas aos inseticidas. Este trabalho foi 
feito com o intuito de conhecer os diversos inseticidas mais usados, bem como suas formas 
de aplicacoes nas pragas e doencas de plantas na cidade de Patos e circunvizinhas, 
conscientizando a populacao leiga e consumidora. 



OBJETIVO GERAL 

Identificar os agrotoxicos usados no combate as pragas e doencas de plantas na 
cidade de Patos e circunvizinhas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Conhecer o perfil dos agrotoxicos usados. 

•Obter informacdes sobre as conseqiiencias do uso destes inseticidas. 

• Estudar os problemas do uso dos agrotoxicos no combate as pragas, na agricultura 
e na saude publica. 



INTRODUCAO 

Desde epocas remotas, os insetos tern se destacado na sua sobrevivencia, 
especificamente sua forma de alimentagao, inclusive concorrendo com o homem quando se 
trata de consumo de vegetais. Dessa forma, o homem tern, cada vez mais, acentuado a luta 
contra os insetos, utilizando produtos capazes de promover a sua morte, que sao os 
chamados hoje "agrotoxicos". Estes compostos quimicos, biocidas, tambem chamados de 
pesticidas, inseticidas, defensivos agricolas, constituem, sem duvida, um dos maiores 
grupos de substantias venenosas que sao usadas nos dias de hoje. Os defensivos agricolas 
incluem os fungicidas, inseticidas, acaricidas, herbicidas e nematicidas. 

A cidade de Patos fica situada em local estrategico, servindo de polo comercial para 
diversas cidades da regiao do Alto Sertao. No centro comercial, pode-se encontrar os 
agrotoxicos, na maioria das vezes, de forma clandestina ou ilegal. O destaque fica por 
conta tambem da feira livre, que atrai muitos produtores da regiao, em cujo ambiente sao 
pulverizados, aberta e indiscriminadamente, diversos inseticidas sobre os produtos 
comercializados (hortalicas, frutas, cereais etc.). Grande parte destes alimentos e produzida 
nos arredores de Patos e cidades limites. Sabendo-se que, os alimentos naturais sao, na sua 
grande maioria, consumidos pelos insetos e apresentam doencas, e para resolver estes 
problemas o homem tern buscado solucdes nos agrotoxicos. Consequentemente, o uso 
destes agrotoxicos traz problemas para o homem, animais e para o ecossistema. 

Devido a isso, houve necessidade de serem estabelecidos parametros no uso dos 
agrotoxicos, evitando-se conseqtiencias danosas ao ambiente, aos animais e ao homem. 
Sabe-se, tambem, que cada inseticida apresenta toxicidade diferente, de acordo com sua 
composicao, dose empregada e estado fisico, e que seu poder toxico e determinado 
estabelecendo-se a dose minima necessaria para matar o organismo em questao. Essa dose, 
por sua vez, e variavel, devido a multivariedade de produtos existentes, ocorrendo 
diferentes reacdes em cada inseto, bem como no homem, animal e plantas. 

Portanto, este trabalho foi feito com o objetivo de conhecer os agrotoxicos, tracar o 
seu perfil, reconhecer os mais utilizados pelos produtores da regiao estudada, para poder 
orientar melhor a populacao com relacao a um tema tao importante e atual. 



METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado no Centro de Saiide e Tecnologia Rural da Universidade 
Federal da Paraiba, no municipio de Patos cujos limites sao: ao norte, com a cidade de Sao 
Jose de Espinharas, ao sul com Sao Jose do Bonfim e Cacimba de Areia, ao leste com Sao 
Mamede e Quixaba e a oeste Santa Terezinha e Malta. Foram aplicados questionarios nas 
comunidades rurais observando os seguintes aspectos: prejuizos com pragas e doencas, 
produtos utilizados (inseticidas), dosagens, modo de aplicacao e dados ecologicos. Apos o 
levantamento, procedeu-se a tabulacao dos dados recolhidos para observar os principais 
inseticidas utilizados pelos agricultores da cidade e regioes circunvizinhas. Os inseticidas 
detectados foram revisados para se constatar a classe toxicologica, ingrediente ativo, 
finalidade e modo de aplicacao. Dessa forma, foram visitados os seguintes municipios e 
respectivos sitios: Santa Terezinha - PB (Sitio Cabaca, Sitio Sao Mateus, Sitio Lajeiro, 
Sitio Varzea de Jurema), Sao Jose do Bonfim - PB (Fazenda Irmaos Marques, Comunidade 
do Sitio Pe de Serra, Comunidade do Sitio Tubarao, Fazenda Horizonte, Comunidade do 
Sitio Intunica), Cacimba de Areia - PB (Sitio Carnaubinha, Sitio Liberdade), Malta - PB 
(Comunidade do Sitio Sao Bento, Sitio Onca), Santa Luzia - PB (Sitio Arraial), Patos - PB 
(Sitio Mares, Sitio Jatoba I), Sao Mamede - PB (Fazenda Pernambuco). Com a aplicacao 
do questionario (modelo em anexo) procurou-se fazer o levantamento dos principais 
inseticidas usados pelos produtores rurais no combate as pragas e doencas de plantas. 
Observou-se, tambem, quais as principais culturas produzidas e o modo de aplicacao dos 
referidos agrotoxicos. As entrevistas foram realizadas de maneira informal, atraves de 
conversas com os agricultores para que os mesmos nao se sentissem intimidados ao falar 
dos problemas que os afligem, como por exemplo, o uso dos inseticidas. 



REVISAO DE LITERATURA 

I. O MUNICiPIO DE PATOS 
O Municipio de Patos esta localizado a oeste do Meridiano de Greenwich: Latitude 

Sul: 7°0r41"; Longitude Oeste: 37°16'40", no Nordeste Brasileiro, na microrregiao da 
Depressao do Alto Piranhas, com uma altitude de 243 m, mesorregiao do Sertao Paraibano, 
as margens do rio Espinharas. Tern como limites os seguintes Municipios: ao norte, Sao 
Jose de Espinharas, ao sul, Sao Jose do Bonfim e Cacimba de Areia, ao leste, Sao Mamede 
e Quixaba; e a oeste, Santa Terezinha e Malta. A area total do Municipio e de 416 Km , e 
possui uma populacao total de 86.036 habitantes (IBGE, 1995), sendo que, deste total, 
3.727 situa-se na zona rural, que e relativamente pequena. 

II. OS INSETOS 
Os insetos sao animais pertencentes ao filo artrdpoda e classe insecta, pois possuem 

seis patas e variam em tamanho e aspecto morfologico. O planeta Terra tern hoje cerca de 
setecentos e cinquenta mil especies de insetos, duzentas e cinqiienta mil especies de 
plantas, ao passo que, enquanto de vertebrados, apenas quarenta e uma mil especies 
(GALLO, 1988). 

Estudiosos da evolucao das especies afirmam que os insetos sao muito mais antigos 
que o homem: sobreviveram a idade do gelo, ao diluvio, aos vulcoes e ao fogo, sobrevivem 
inclusive as radiacoes atomicas. Transmitem, entre outras doencas, a peste bubonica, 
malaria, encefalite, peste negra, colera, febre amarela, dengue etc., alem de competir com o 
homem por alimento, causando serios problemas as culturas agricolas e florestais. Contudo, 
e preciso aprender a conviver com os insetos, controlando-os de forma a equilibrar o meio 
ambiente, pois experiencias erradas, com aplicacoes de inseticidas inadequadas, exageradas 
e irracionais, trouxeram resistencia dos insetos a determinados produtos fitossanitarios e 
problemas irreversiveis no meio ambiente, comprometendo a qualidade de vida do homem, 
prejudicando a vida no planeta. Por outro lado, tem-se os insetos beneficos, parasitas, 
polinizadores e predadores, que desenvolvem um papel util beneficiando o homem e o meio 
ambiente, que acabam sendo, tambem, prejudicados pelo controle inadequado dos insetos 
malevolos. 
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III. BREVE HISTORICO DOS AGROTOXICOS 
O conhecimento de substantias inseticidas remonta ha mais de tres mil anos, com 

escritores gregos, romanos e chineses. Estes inseticidas inorganicos tern como elemento 
ativo o arsenico, fluor, mercurio, cobre, zinco ou enxofre, e sao altamente toxicos ao 
homem, animais e plantas. Apesar da natureza toxica do arsenico e do enxofre ser 
conhecida pelos gregos e chineses no primeiro seculo da era crista, o emprego de 
substantias quimicas no controle de insetos so foi desenvolvido no seculo XIX. Em 1867 
foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos o Verde Paris, para controle de um besouro 
da batata. No initio do seculo XX, compostos de fluor comecaram a ser desenvolvidos, 
sendo registrados os primeiros residuos alimentares. Nos ultimos 40 anos, centenas de 
compostos organo-sinteticos foram descobertos empregados no combate a insetos. 

IV. DEFENSIVOS AGRICOLAS E INSETICIDAS 
O termo defensivo agricola ou produto fitossanitario e usado para designar toda e 

qualquer substantia usada para destruir, atrair ou repelir qualquer forma de agentes 
daninhos de origem animal ou vegetal (BATISTA, 1993). Sao defensivos agricolas os 
inseticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, moluscicidas, raticidas e nematicidas. O 
termo praguicida e usado para designar substantias destinadas a matar as pragas agricolas, 
ou seja, inseticidas, acaricidas e moluscicidas, embora matem tambem organismos 
beneficos, como parasitas e predadores. Nesse sentido, e mais viavel utilizar o termo 
agrotoxico para tais produtos. Ja inseticida, e toda substantia de natureza quimica ou 
biologica destinada a prevenir, destruir, atrair ou repelir, direta ou indiretamente insetos. 
Para ser considerada inseticida, a substantia deve ser toxica aos insetos, mesmo a baixas 
concentracoes, nao ser toxico ao homem e animais domesticos, nao ser fitotoxica, ser 
economica e de facil manuseio e obtencao. Ate o presente, nao se conhece nenhum produto 
inseticida que satisfaca as cinco condigoes anteriores. 

V. CLASSIFICACAO DOS INSETICIDAS 
Segundo NAKANO e BATISTA (1993), os inseticidas sao classificados de diversas 

formas, entre elas: quanto a finalidade do produto (cupinicida, baraticida, formicida etc.); 
quanto ao modo de acao (de ingestao que e aquele que age atraves do canal alimentar, 



sendo absorvido pelo intestino medio circulando atraves da hemolinfa para atingir o sistema 
nervoso; de contato, que penetra no corpo do inseto atraves do tegumento; fumigante, que e 
aquele aplicado sob a forma de gas a temperatura ambiente, penetra atraves dos espiraculos 
agindo sobre o sistema nervoso; sistemico, que e aplicado sobre o vegetal (folhas, tronco, 
ramos, raizes e sementes) e e absorvido e conduzido com a seiva para todas as partes da 
planta, envenenado o inseto que estiver se alimentando da seiva em qualquer parte do 
vegetal. 

Os inseticidas sao tambem classificados com relacao a origem quimica do i.a. 
(ingrediente ativo), e assim podem ser organicos - de origem vegetal, como o piretro, a 
rotenona e a nicotina, todos neurotoxicos, causadores de paralisia e largamente usados no 
combate as pragas domesticas, as hortalicas, as sementes, as plantas ornamentais e 
frutiferas, sendo formulados como po molhavel, emulsao ou po seco. O piretro, obtido pela 
maceracao das flores de crisantemo (Chrysanthemun cinerariaefolium), tern acao de 
contato e ingestao, agindo sobre o sistema muscular, determinando paralisia, sendo 
formulado como aerosol e po; a nicotina, extraida de plantas de tabaco {Nicotina tabacum e 
Nicotina rustica) cuja acao principal e de fiimigacao e ingestao e tambem e aplicado como 
ovicida e repelente. Apresenta a vantagem de destruir poucos insetos parasitas e 
predadores; o rotenona, obtido das raizes de leguminosas tropicais, como a Derris eliptica e 
Lonchocarpus utilis, tern otima acao de contato e ingestao, e especialmente util no controle 
de insetos que tern frutos aereos comestiveis, porque e desintoxicado rapidamente quando 
exposto ao sol, e tambem e do tipo neurotoxico, provocando paralisia lenta do inseto, 
devido a sua lenta penetracao pela cuticula, a sabadilha, extraida das sementes do genero 
Schoenocaulon com largo uso na pulverizacao de percevejos de hortalicas e cigarrinhas, e 
outros compostos como a anabasina, estricnina, aletrina (sintetico), nornicotina e riania. 

Nessa classificacao, podemos citar os de origem petrolifera. que sao oleos minerals 
obtidos do petroleo, muito usados contra colchonilhas e acaros, que agem sobre os insetos 
por cobertura causando asfixia, formando uma pelicula continua que impede as trocas 
gasosas, aplicados como oleos emulsionaveis em agua, como exemplo cita-se o creosoto, 
obtido pela destilacao do alcatrao da hulha, que e o preservative de madeira mais usado, 
sendo de facil aplicacao e bastante econdmico, apresentando como desvantagem o odor 
desagradavel e a impossibilidade de pintar a madeira tratada. 
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Tambem ha os de origem virulicera. formulados com corpos de inclusao de virus 
causadores de doencas em insetos (Baculovirus anticarsia), os de origem microbiana 
{Bacillus truringirnsis), que sao produtos formulados a base de esporos de viaveis de 
fungos ou bacterias causadores de doencas em insetos, a concentracao destes esporos e tao 
elevada, que ao serem pulverizados na area de ocorrencia da praga, se as condicoes 
ambientes forem favoraveis podem acabar com um irrompimento em poucos dias. 

Os inorganicos e organicos fumigantes sao substancias que, a temperatura ambiente, 
exalam vapores toxicos que penetram pelos espiraculos e atuam sobre o aparelho 
respiratorio dos insetos, e sao usados largamente para controlar pragas de graos e sementes 
armazenadas, madeira beneficiada ou solos de viveiros, como o brometo de metila, 
bissulfeto de carbono, acido cianidrico, cloropicrina, dioxido de enxofre, fosfina, 
tetracloreto de carbono, paradiclorobenzeno. 

VI. OS INSETICIDAS SINTETICOS 
Os sinteticos ganharam importancia com a descoberta das propriedades inseticidas 

do DDT em 1940 e do BHC de 1940 a 1942. A partir de entao, os quimicos passaram a 
dedicar seus esforcos no sentido de descobrir novas substancias com poderes inseticidas. 
Assim desencadeou-se uma serie de descobertas de produtos a base de cloro que hoje os 
mais citados sao os dorados, fosforados sistemicos e nao sistemicos, clorofosforados 
sistemicos e nao sistemicos, carbamatos sistemicos e nao sistemicos e piretroides. 

Segundo CARRANO (1983), os dorados sao inseticidas sinteticos, com longo 
efeito residual, acao lenta, acumulativos no tecido adiposo, cuja principal acao e contato e 
ingestao. Raramente ocasionam intoxicacao aguda no campo devido ao fato de serem 
lipofilicos e, assim, terem sua penetragao, atraves da pele dificultada. Atualmente, estao 
sendo substituidos pelos fosforados. Sao divididos em quatro grupos: A - o DDT, o DD, o 
Metoxicloro, B - o BHC e o Lindame, C - o Aldrin, Endrin, Diendrin, Isodrin-Canfeno, 
Clordane, Heptacloro, Nonocloro, Dosecacloro e D - o Aradicloro-Benzeno, o 
Pentaclorofenol. A portaria 329 de 02/09/85 do Ministerio da Agricultura proibe a 
comercializacao, uso e distribuicao dos inseticidas dorados. O DDT (dicloro-difenil-
tricloetano) e o dorado dos mais conhecidos, sendo dotado de largo espectro de acao. Foi 
tambem um dos produtos mais baratos, usados no controle de insetos. 



Os inseticidas clorofosforados possuem dois i.a., o fosforo e o cloro, que atuam por 
profundidade; nao combatem acaros, colchonilhas, pulgoes, gafanhotos e besouros; 
possuem poder residual medio, nao se acumulando no organismo, sendo entretanto 
inibidores da colinesterase, e tendo como principais representantes o Carbofenotiom, 
Clorfenvinfos, Diclorvas e o Fosfamidom. 

No caso dos fosforados temos os fosforados nao sistemicos que tern o fosforo como 
i.a., sendo bastante toxico ao homem; tern acao de contato (a mais importante), de ingestao, 
fumigacao e de profundidade; sao ideais contra insetos minadores de folhas e seus 
representantes principais sao o Diazinom, Malathion, Paratiom, Imidan; e os fosforados 
sistemicos. que sao aqueles que atuam na seiva da planta desde que aplicados nas folhas, 
ramos, raizes, solos ou sementes, e que sao absorvidos e conduzidos juntamente com a 
seiva para as varias regioes da planta atuando sobre os insetos sugadores ou por vezes sobre 
os mastigadores nos estagios iniciais de desenvolvimento, podendo atuar tambem por 
contato se pulverizado sobre pragas ou por ingestao sobre os insetos mastigadores, quando 
decorrido pouco tempo apos a sua pulverizacao, sobre as folhas. Uma das vantagens 
apontadas e que causa menor desequilibrio biologico quando comparado com os demais e 
menor perda devido as lavagens, e dentre as maiores desvantagens citam-se a nao atuacao 
em plantas de porte elevado e a alta toxicidade ao homem, principalmente por acao de 
contato, tendo atualmente como representantes o Dimetoato, Monocrotofos, Mevinfos, 
Dissulfotom e o Demetom. 

Existem tambem os carbamatos que tern acao de contato e ingestao, e estao 
representados pelo Aldicarb, Carbaril, Arprocarb, que mostram certo nivel de seletividade 
como inseticidas, e nao sao dotados de largo espectro, sendo os mais toxicos geralmente 
potentes inibidores da colinesterase e os sintomas de sua acao: lacrimejamento, salivacao 
abundante, suores, visao borrada, tremores musculares, convulsoes e ate morte. Trabalhos 
experimentais mostraram que os carbamatos apresentam doses que produzem sinais 
clinicos nos animais em experiencias, bem mais afastadas das DLso, do que fosforados. Por 
isso os carbamatos apresentam maior seguranca para sua manipulacao, pois, quando 
surgem os primeiros sintomas da intoxicacao, a dose absorvida esta longe da dose letal. 

Ha ainda os piretroides com a vantagem de serem menos toxicos para os mamiferos 
e muito mais estavel, agindo por contato e ingestao. Nesse rol conta o Fenovalerate e o 
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Permethrin, que com seus efeitos caracteristicos de paralisia e sua rapida acao indicam, sem 
duvida, uma atuacao no sistema nervoso central do inseto, afetando a transmissao do 
impulso, a nivel de nervo, e nao ao de sinapse como os fosforados e carbamatos. Se 
ingerido acidentalmente quantidades significativas de piretroide aparecem sintomas como 
irritabilidade, falta de coordenacao, paralisia muscular, podendo advir a morte por 
insuficiencia respiratoria. Causam reacoes alergicas na pele com muita freqiiencia e a 
recomendacao e o uso de medicamento anti-histaminico. 

VII. FORMULACAO DE INSETICIDAS 
Todo produto para entrar no comercio e ter aceitacao com modo de uso deve ser 

formulado. Formular e a arte de transformar um produto tecnico numa forma apropriada de 
uso. Diversos sao os artificios empregados para atingir este fim; um deles consiste na 
mistura com inertes (substancias neutras, de baixo custo, que servem para diluir o 
inseticida) solidos ou liquidos. Assim, dispoe o mercado de produtos tipo po seco, que 
contem de 1 a 10% do i.a. que nao deve ser concentrado, pois e perigoso para o aplicador. 
O tipo po molhavel, cuja formulacao o inseticida recebe um agente molhante, e substantia 
de elevado grau de absorcao a fim de permitir que na mistura em agua forme suspensoes 
dotadas de grande estabilidade, de formulacao com menor problema de decomposicao 
catalitica que o po seco, por estar em concentracao mais elevada. Os granulados tern pouca 
aplicacao entre nos, sendo de uso restrito para iscas formicidas, inseticidas de solo e 
tratamentos de plantas com estrutura adequada. O tipo po soluvel (PS) e raro apresentar-se 
nos inseticidas, pois sao poucos produtos soluveis em agua. Os concentrados emulsionaveis 
(CE) (emulsao ou dispersao aquosa) sao dissolvidos em determinados solventes, em 
concentracao elevada, que lhes confere um carater leitoso. Sao de preco elevado e exigem 
maquinas complexas para uso. Os aerosois (i.a. baixo) sao embalados em recipientes para 
resistirem a pressoes, devido aos solventes volateis presentes, o que prejudica enormemente 
o meio ambiente devido a presenca das particulas em suspensao deixadas no ar. 

VIII. TOXICIDADE DOS INSETICIDAS 
Segundo DUBOIS e CETLING (1959) citados por GALLO (1988), a toxicologia e 

o ramo mais antigo da farmacologia que tradicionalmente tern sido definida como a ciencia 

< u > » k > . . > . . 
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dos venenos. As interagoes toxicas de qualquer organismo sao relacionadas as doses. A 
toxicidade dos inseticidas ou de qualquer substantia toxica, para qualquer organismo em 
particular, e comumente expressa em termos de DL50 (dose letal). Este parametro 
representa a quantidade de toxico por unidade de peso capaz de matar 50% da populagao da 
especie animal usada nos testes. A DL50, (TABELA 1) e usualmente expressa em mg/kg. 
Em alguns casos, a dose exata dada a um inseto nao pode ser determinada, mas a 
concentracao inseticida no meio externo pode, e, assim, a CL50 (concentracao letal) e usada. 

CASTANHEIRA (1994) e CONCEIT AO (1994) afirmam que os inseticidas podem 
provocar niveis toxicos agudos ou cronicos. Esta toxicidade pode ser para o homem, 
animal e plantas. A toxicidade e aguda quando a dose for determinada de uma so vez e os 
efeitos esperados ocorrerem em curto intervalo de tempo. Qualquer que seja a via de 
exposigao, quanto menor for a DL50. mais toxica sera a substantia. A toxicidade e dita 
cronica quando os animais recebem doses sub-letais repetidas das substancias toxicas e os 
efeitos sao observados apos decorrido um periodo de tempo relativamente longo. 

A contaminacao ambiental por agrotoxicos pode ocorrer, alem da utilizagao normal 
ou aplicagao intentional, de maneira nao intentional ou indireta (BATISTA, 1988), que 
pode ser na forma de lixo industrial de fabricas e agrotoxicos e de industrias alimentares 
contaminando a agua e o ar, atraves do vento e das chuvas, contaminando a agua e o ar; 
pela limpeza de banheiras carrapaticidas para animais, contaminando a agua e o solo; pelas 
plantas em decomposicao e lixo domestico, contaminando a agua e o solo, e pela instalagao 
de armazenamento de agrotoxicos, contaminando o ar atraves da volatilizacao e vento. 
Quando os agrotoxicos sao aplicados nos agroecossistemas, eles sofrem uma serie de 
reagoes e redistribuem-se nos diversos componentes deste ambiente, contaminando-os. Por 
exemplo, considerando-se os herbicidas aplicados nos solos, o destino destes e governado 
por tres tipos de processos gerais (BLANCO, 1979). Podem ser observados os processos 
fisico, quimico e microbiologico. 

Nos ultimos anos, e crescente o interesse sobre as sobras e desperdicios 
generalizados de agrotoxicos, resultantes do controle de pragas na agricultura, 
principalmente no que se refere ao destino destes residuos na natureza. Neste sentido, 
destaca-se a contaminagao e destino das aguas que lavam os equipamentos de aplicagao de 
agrotoxicos. DRANESE et al. (1976) estudaram a presenga de residuos de inseticidas 
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organoclorados no Lago Paranoa em Brasilia (Piano Piloto), que tern mais de 2000 ha de 
area ajardinada, e onde sao aplicados diversos agrotoxicos para controle das pragas, 
inclusive organoclorados como o Aldrin. Como as aguas pluviais do Piano Piloto sao 
drenadas para aquele lago, residuos destes agrotoxicos sao transportados para o mesmo. 

A contaminacao do homem por agrotoxicos pode ocorrer de duas maneiras gerais: 
atraves de exposigao ocupacional no manuseio dos agrotoxicos desde a sua fabricagao ate a 
sua aplicagao, e pela exposigao ambiental (BEVENUE, 1976). 

No Brasil, constatou-se a contaminagao de diversos alimentos com BHC, 
destacando-se a came bovina em conserva com residuo 60% acima do nivel de tolerancia, e 
fiambre de carne, com residuo, 66% acima do nivel de tolerancia (KUCINSLI, 1986). 

TABELA 1. Classificagao dos inseticidas quanto a toxicidade. 

Classe DL50 (mg/kg) Dose letal provavel ** (cor da tarja) 
I - Extremamente toxicos 

II - Muito toxicos 
III - Moderadamente 

toxicos 
IV - Pouco toxicos 

V - Praticamente nao 
toxicos 

menor que 5 
5 a 50 

50 a 500 

500 a 5000 
acima de 5000 

algumas gotas - • 
1 colher de cha -

ate 2 colheres de sopa -

ate 2 copos - • 
ate 1 litro - o 

*Dose letal 
**para um homem adulto 

IX A COMERCIALIZACAO DOS INSETICIDAS 
A comercializagao de novos agrotoxicos e necessaria para a expansao da produgao 

mundial de alimentos. Novos agrotoxicos sao necessarios para resolver problemas de 
produgao sem solugao, quando ocorre resistencia de pragas ou para ajudar a reduzir o 
potencial de toxicidade humana ou dano ambiental (GORING, 1977). 

De acordo com SALGADO (1993) e CONCEIQAO (1993), o Receituario 
Agronomico e o parecer tecnico sobre a situagao fitossanitaria, tendo como finalidade a 
utilizagao dos metodos de controle mais adequados, de maneira a se efetivar o controle das 
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pragas, doencas e plantas daninhas, com baixo custo, sem comprometer a saiide do 
aplicador, do consumidor e do meio ambiente. A Lei 7.802 de 11/07/89 (Lei dos 
Agrotoxicos) estabelece a problematica do uso dos agrotoxicos, e teve seus limites 
definidos no ambito federal, dispondo sobre a pesquisa, a experimentacao, a produgao, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercializacao a propaganda 
comercial, a utilizagao, a importagao o destino final dos residuos e embalagens, o registro, a 
classificagao, o controle, a inspegao e a fiscalizagao de agrotoxicos, seus componentes e 
afins. No ambito estadual, o decreto 13.964 de 04 de junho de 1991, publicado no D O E , 
de 05 de junho de 1991, aprovou o regulamento que fixa os procedimentos relativos a 
cadastramento, licenciamento, fiscalizagao do uso e aplicagao, imposigao de penalidades e 
recursos na distribuigao e comercializagao de produtos agrotoxicos, seus componentes e 
afins, no territorio do Estado da Paraiba. 

Os fabricantes, os comerciantes, os usuarios (produtores rurais) e os prestadores de 
servigos na aplicagao de agrotoxicos devem ser esclarecidos sobre as atividades a serem 
desenvolvidas sob orientagao e responsabilidade de profissional legalmente habilitado, a 
fim de que os produtos agricolas obtidos e os servigos executados nao sejam oferecidos a 
populagao com parametros de qualidade abaixo do desejavel, pondo em risco muitas vezes 
a sua propria seguranga. 

As embalagens reciclaveis deverao ser guardadas em depositos especiais para 
posterior devolugao a firma produtora. E obrigatorio constar na nota fiscal de aquisigao de 
produto agrotoxico e afins, o numero da receita agrondmica, quando destinado ao 
consumidor. 



RESULTADOS E DISCUSSAO 

Foi detectado na cidade de Patos, Sao Jose do Bonfim, Cacimba de Areia, Sao 
Mamede, Santa Terezinha e Malta o uso de 12 agrotoxicos: Folidol, K-Othrine, Decis, 
Barrage, Malatiom, Folisuper, Dipterex, Stron, Roundup, Afugan, Azudrin, Nitrosin 
(conforme o QUADRO 1). 

A pesquisa revelou o mau uso na escolha dos inseticidas, especialmente no que diz 
respeito a aplicagao das dosagens que nao seguem nenhum criterio tecnico, sendo realizada 
de forma desordenada e abusiva, geralmente com aplicacoes de tres em tres dias, oito em 
oito dias, e, as vezes, ao longo de todo o dia, com os agrotoxicos da classe toxicologica I. 
Para a preparacao dos inseticidas, tecnicamente e aconselhado que se use 10 cc do produto 
(10 ml) para cada 20 litros d'agua, mas o que ocorre normalmente e o preparo da substantia 
com 10 cc para cada litro ou as vezes 10 cc para cada 200 litros. A aplicacao e feita sem o 
uso de indumentaria e acessorios necessarios, os quais sao sumariamente desprezados, o 
que pode resultar em grande risco, especialmente para os agrotoxicos de toxicidade I, o que 
tern causado problemas como intoxicagao e envenenamento humano (folidol). Foi 
observado tambem que alguns produtores usam empiricamente o controle natural, 
formulados a base de cinza de catingueira e urina de bovinos, o que requer uma orientacao 
mais precisa para auxiliar no melhor desempenho e incentivo do controle. 

Foram detectados inseticidas usados pertencentes as classes toxicologicas I, II, III e 
IV (TABELA 1). Esses agrotoxicos, da classificacao dos sinteticos, dos grupos dorados, 
organofosforados e piretroides, alvo do presente estudo, podem causar danos serios a saude 
humana e animal, alem de afetar drasticamente o reino vegetal e a propria classe insecta, 
promovendo desequilibrio entre insetos predadores, uteis, polinizadores etc.. 

Dentre os inseticidas detectados na pesquisa, cita-se, do grupo dos dorados, o 
azodrin, da classe toxicologica I e II, considerado um dos melhores sistemicos da 
atualidade, principalmente em lavoura de algodao, pois controla, nao so sugadores, como 
tambem acaro rajado e broca do algodoeiro, na fase adulta. Na lista dos fosforados, foram 
relacionados o folidol, o dipterex, o afugan, o folisuper, o stron, o malathion, e o nitrosin, 
que agem por contato, ingestao, fumigacao e profundidade, que controlam insetos 
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sugadores e mastigadores e tern curto efeito residual. O malathion e um dos poucos 
inseticidas empregados para graos armazenados. O dipterex tern sido largamente usado na 
confeccao de iscas para moscas e baratas, alem de controlar lagartas e ser excelente 
sarnicida. E, por fim, os piretroides encontrados, como k-othrine, de vasta utilizagao nas 
campanhas de saude publica, no controle a doenca de Chagas, na desinsetizagao de 
residencias, restaurantes, comercio, hospitais, frigorificos, metros, aeroportos, portos, 
quarteis etc., a barrage, que possui acao carrapaticida e inseticida, contudo apresenta baixa 
toxicidade, com estabilidade e permanencia ativa por longo periodo de tempo. Pode ser 
usado em banho de imersao ou em pulverizagoes. 

De acordo com os dados da pesquisa, especificamente os dois mais usados foram o 
folidol e o decis. Com relagao ao folidol, um dos mais usados pelos produtores, 
notoriamente um dos mais prejudiciais ao meio ambiente, tern uma larga aceitacao. Estes, 
normalmente aplicam o folidol em excesso, sem criterio algum, na sua produgao, sofrendo 
riscos e promovendo danos, inclusive durante a colheita, uma vez que esta e levada ao 
consumidor sem tratamento nenhum. Pertencente ao grupo dos organofosforados, tern 
como i.a o parathion methyl e classifica-se como de toxicidade I (QUADRO 1). 

Ja o decis, o segundo mais usado pelos agricultores consultados, e levado ao 
produtor como se nao oferecesse risco algum ao meio, sendo passado que sua atuagao 
limita-se apenas ao inseto, degradando-se progressivamente nas plantas e no solo sem 
deixar residuo cumulative Mundialmente conhecido tornou-se um produto padrao por sua 
alta eficiencia no controle das pragas do algodoeiro, sobretudo das lagartas que danificam 
as magas e as folhas. Esta eficiencia se caracteriza por um periodo residual sem precedentes 
- duas semanas em media - o que resulta no intervalo maior entre as aplicagoes e 
conseqiientemente em seu menor numero. Foi esta qualidade que tornou o decis a opgao 
mais racional e economica para o manejo das pragas do algodao. E um piretroide, da classe 
toxicologica I, II ou III, que tern como i.a o deltamethrin, e e tido como o mais poderoso 
dentre todos os conhecidos ate o presente momento, apresentando excepcional interesse 
para a agricultura e pecuaria, como tambem para a saude publica (ver QUADRO 1 abaixo). 
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QUADRO 1. Relagao de produtos encontrados na pesquisa. 

Produto i.a* Concent. Toxicol. Produto Formulacao Gr.Quimico 
Folidol 600 Parathiom 

methyl 
600 g/1 I Acar./inset. emulsionavel Organofosforado 

Dipterex 500 Trichlofon 500 g/1 II solugao Organofosforado 
Afugan CE Pirazophos 300 g/l n FungVinset. emulsionavel Organofosforado 
Decis Ultra Deltahethrin 100 g/kg i Inseticida emulsionavel Piretroide 
Folisuper Parathiom 

methyl 
600 g/1 i Acar./inset emulsionavel Organofosforado 

Stron Methamidophos 600 g/I i Acar./inset nao aquaosa Organofosforado 
Malathion Malathion 50 % P/V II inseticida emulsionavel Organofosforado 
Malathion Malathion 500 g/1 i n acaricida emulsionavel Organofosforado 
Azodrin Monocrolophos 400 g/1 II Inset/acaric. soluvel Clorado 

Azodrin 75 Monocrotophos 75 g/1 i Inseticidaa pronto uso Clorado 
Decis Fog Deltamethrin 50 g/1 HI inseticida nao aquosa Piretroide 

Barrage Alfaciano 150 g/1 i n Carrap./inse emulsionavel Piretroide 
Nitrosim Clorpirifos 50 g/kg II inseticida po Organofosforado 

Nitrosim 600 Parathion methil 600 g/1 i inseticida emulsionavel Organofosforado 
Roundup Gluphosate 480 g/1 IV herbicida solugao aquosa Organanico 
K-Othrine Deltamethrin 11/m2 i inseticida emulsionavel Piretroide 

Decis 25 CE Deltamethrin 25 g/1 II inseticida emulsionavel Piretroide 
* ingrediente ativo 
Classe Toxicologica: I (extremamente toxico), II (altamente toxico), III (medianamente toxico), IV (pouco toxico) 
Fonte: Legislacao Federal de Agrotoxicos e Afins (1998) 
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O resultado do uso de agrotoxico na cidade de Patos e regiao pode ser observado 
nas tabelas abaixo. Foram visitadas, no total, cinqiienta e cinco propriedades (entre 
pequenas e medias), e cada sitio foi considerado como uma unidade. 

1. Patos: 
Sitio Culturas Pragas Agrotoxico Usado 

Jatoba I feijao / milho lagarta folidol 
Mares 1 feijao / milho lagarta decis 
Mares 2 feijao / milho lagarta decis 
Mares 3 feijao / milho lagarta / mosquito decis 
Mares 4 feijao / milho lagarta folidol 
Mares 5 feijao / melancia vaquinha / mosca branca folidol / azodrin / afugan 

Farinha 1 feijao / arroz/ milho lagarta / bicudo folidol 
Farinha 2 milho/ feijao lagarta decis 
Farinha 3 milho / feijao lagarta folidol 

2. Sao Jose do Bonfim: 
Sitio Culturas Pragas Agrotoxico Usado 

Horizonte algodao / feijao / milho lagarta / bicudo folidol / decis 
Tubarao 1 feijao / milho / acerola lagarta / grilo / mosquito folidol / decis 
Tubarao 2 melancia / feijao / lagarta / ferrugem decis 

milho / melao 
Tubarao 3 feijao / milho mosca branca / lagarta decis 
Tubarao 4 feijao / milho mosca branca / lagarta decis 

Irmaos Marques batata / melancia / bicudo / formigas nitrocin / folidol 
algodao / milho / feijao 

I tunica 1 milho / feijao lagarta decis 
Itunica 2 milho / feijao bicudo do feijao / lagarta folidol 

Pe de Serra 1 milho / feijao / arroz lagarta folidol 
Pe de Serra 2 batata / feijao / milho lagarta rosada / manhoso / folidol 

mosca branca 
Pe de Serra 3 tamarindo / cajueiro / formiga / mosca branca folidol 

pinha / manga 

I 
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3. Santa Terezinha: 
Sitio Culturas Pragas Agrotoxico Usado 

Lajeiro 1 batata /feijao / milho mosca branca / lagarta folidol 
Lajeiro 2 feijao / milho lagarta / bicudo decis 
Lajeiro 3 feijao/milho / melancia mosquito preto / lagarta folidol 

Varzea de Jurema feijao / milho lagarta folidol 
Sao Maleus 1 feijao / milho/ algodao mosca / bicudo /lagarta decis 
Sao Mateus 2 feijao /acerola/ mamao lagarta / mosca branca barrage/ cinza da 

catingueira e urina de vaca 
Sao Mateus 3 feijao / arroz / milho lagarta/ formiga / manhoso folidol 
Sao Mateus 4 feijao/ milho /coqueiro lagarta decis 

Cabaca 1 feijao / milho / algodao mosquito/ bicudo decis 
Cabaca 2 milho / feijao / algodao mosca branca / bicudo folidol / decis 

4 . Mal ta : 

Sitio Culturas Pragas Agrotoxico Usado 
Sao Bento 1 feijao / milho lagarta decis 
Sao Bento 2 feijao / milho lagarta decis / folidol 
Sao Bento 3 feijao / milho/ batata mosca branca/ lagarta k-othrine/ decis 
Sao Bento 4 feijao / milho manhoso/ mosca branca malathion 
Sao Bento 5 coqueiro/ pinha/juca ausente stron / roundapt / dipterex 

Onga feijao / milho lagarta / manhoso folidol / malathion 
S3o Camilo arroz / milho/ feijao lagarta folidol 

5. Sao M a m e d e : 

Sitio Culturas Pragas Agrotoxico Usado 
Pernambuco manga/ maracuja ausente folisuper 
Sao Jeronimo melancia / feijao lagarta decis 
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6. Santa Luzia: 
Sitio Culturas Pragas Agrotoxico Usado 

Cu marina feijao / milho / algodao mosca preta / grilo / lagarta decis / barrage 
Piloes feijao / milho grilo das antenas folidol/ decis 
Arraial algodao/fcijao / milho mosca branca/ lagarta malathion 

7. Cacimba de Areia: 
Sitio Culturas Pragas Agrotoxico Usado 

Liberdade 1 feijao / milho / algodao bicudo / lagarta folidol 
Liberdade 2 feijao / milho lagarta folidol 
Liverdade 3 feijao / milho lagarta folidol 
Liberdade 4 feijao / milho / algodao gafanhoto / lagarta folidol 
Liberdade 5 feijao / milho lagarta decis 
Liberdade 6 feijao / milho lagarta folidol 
Liberdade 7 milho / feijao / algodao mosca branca / bicudo folidol 
Liberdade 8 milho / feijao lagarta decis 

Carnaubinha 1 feijao / arroz/ algodao lagarta / bicudo folidol 
Carnaubinlia 2 milho / feijao lagarta folidol 

Barragem da Farinha milho / feijao / algodao bicudo/ lagarta decis 
Barragem da Farinha coentro/ melancia/ mosca branca/ lagarta urina de vaca / detergente 

2 berinjela / feijao 
Alto Vermelho 1 feijao / coentro/ alface mosca branca urina de vaca / detergente 
Alto Vermelho 2 feijao/ alface/ coentro/ mosca branca detergente neutro / urina de 

vaca 

Os resultados da pesquisa podem ser observados mais detalhadamente nos graficos 
abaixo, que serao discutidos a seguir: 
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Grafico 2. Uso de agrotoxicos na cidade de Sao Jose do Bonfim 
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Grafico 3. Uso de agrotoxicos na cidade de Santa Terezinha. 
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Grafico 4. Uso de agrotoxicos na cidade de Malta. 



1 
folisuper 

0 10 20 30 40 50 

% 

Grafico 5. Uso de agrotoxicos na cidade de Sao Mamede. 

Grafico 6. Uso de agrotoxicos na cidade de Santa Luzia. 
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Grafico 7. Uso de agrotoxico na cidade de Cacimba de Areia. 

Observando os graficos, e possivel fazer as seguintes deducoes: o folidol e o decis 
sao os inseticidas mais utilizados na regiao, comumente vendidos, sem nenhuma 
orientacao, algumas vezes sem ter sido sequer detectado qual o verdadeiro problema que 
acomete a lavoura ou sua producao. O uso de veneno e freqiiente, e muitos tern sido os 
problemas verificados, que nao sao relatados em estatisticas. Outro fator que dificulta o 
diagnostico no uso de agrotoxicos e que e dificil obter informacoes no setor de 
comercializacao destes produtos, visto que, nao sao conscientizados para as devidas 
informacoes. Essa dificuldade foi verificada durante a conducao deste trabalho, o que 
levou a um redirecionamento da pesquisa. Ja o produtor, esse fala sem medo do que usa, 
ficando a vontade ate para mostrar danos e possiveis problemas originados a partir do uso 
dos agrotoxicos comprados. Ainda com relacao ao controle de pragas, alguns poucos 
agricultores preocupam-se com a problematica de agressao ao ambiente: a pesquisa 
detectou um numero bastante pequeno de produtores que fazem uso do controle com 
alternativas, quais sejam, cinza de catingueira, detergente neutro e urina de gado, o que nos 
leva a crer que ha uma necessidade premente de levar um maior esclarecimento ao homem 
do campo no que diz respeito as tecnicas que pode usar sem agredir o meio em que vive. 
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Na FIGURA 1, abaixo, pode-se observar a diversidade de agrotoxicos usados no 
municipio de Patos e cidades vizinhas, o que nos leva a avaliar que e necessario que novos 
estudos sejam levados a efeito, mais aprofundado, sobre essa problematica, que, sem 
duvida, tern alterado significativamente, para menos, a qualidade de vida de todos nos. E 
sabido que ate nas feiras livres, para evitar o assedio dos mosquitos e moscas sobre os 
produtos oferecidos, os vendedores pulverizam suas mercadorias com DDT e correlates. 
Essa, entre outras informacoes, podem ser melhor estudadas em pesquisas posteriores. 

H folidol 

H decis 

• barrage 

• folisuper 

• stron 

• malathion 
• azodrin 

• afugan 

S roundup 
B nitrosin 

• k-othrine 
• dipterex 

FIGURA 1. Agrotoxicos mais usados na regiao de Patos - PB. 



CONCLUSAO E CONSIDERACOES FINAIS 

Cada inseticida apresenta toxicidade diferente, conforme a sua composicao, a dose 
empregada e o seu estado fisico. O grau de dispersao do inseticida permite uma maior area 
de contato com o organismo atuando de modo mais eficiente. Em vista dos fatores 
expostos, e devido a toxicidade variavel do mesmo, em relacao ao homem, animais e 
plantas, houve necessidade de se estabelecer normas quanto ao uso para que resultasse em 
aumento de producao, controlando as pragas sem conseqiiencia danosa, sob qualquer ponto 
de vista. Portanto, concluimos que, tanto os consumidores como os produtores, necessitam 
de treinamento, informacao e orientacao sobre inseticidas, pois estes estao sendo usados de 
forma errada e inadequada. Mediante o levantamento dos inseticidas usados bem como 
seu perfil, concluimos que a qualidade de vida da populacao de Patos esta sendo afetada, e 
o ecossistema esta sofrendo constantes desequilibrios. 

Estudos com relacao ao impacto ambiental revelam que os organofosforados em 
organismos aquaticos ocorre nos seguintes niveis troficos: a) planctun, que pode ser um 
veiculo para a transferencia destes produtos quimicos da agua para niveis troficos 
superiores; b) crustaceos, agua contaminada, que tern provocado significativamente 
mortalidade de crustaceos jovens; c) peixes estao universalmente contaminados com estes 
agrotoxicos, e residuos de DDT podem ser responsaveis por problemas de reproducao; d) 
passaros aquaticos, residuos de organoclorados tern causado serios efeitos sobre passaros 
adultos e na reproducao dos mesmos. 

Portanto, o uso adequado dos agrotoxicos deve ser uma preocupacao de autoridades 
e comunidade civil em geral, para evitar os possiveis problemas de intoxicacao, poluicao 
ambiental e contaminacao dos alimentos com residuos nao permitidos (ASTOLFI, 1984). 

Particularmente na cidade de Patos, observou-se que ha forte indicios de 
contaminacao nas aguas, visto que os agrotoxicos sao aplicados em pontos estrategicos de 
escoamento para os mananciais. 



RECOMENDACAO TECNICA 

Faz-se necessario a contratacao de um maior numero de tecnicos no IBAMA, e nas 
Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente dos Estados e Municipios, com conhecimento 
na area para estudar, propor e executar atividades direcionadas ao uso dos agrotoxicos com 
vistas a melhoria da qualidade de vida do homem. 

Recomenda-se estudar niveis de agrotoxicos presentes nos mananciais de Patos, 
bem como residuos de agrotoxicos nos produtos vendidos na feira livre e supermercados. 
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\ A N E X O I 

I < 
DADOS TOXICOLOGICOS ENVOLVENDO ASPECTOS BIOQUIMICOS E 

PROVASTOXICOLOGICAS PARA A AVALIAQAO DE AGROTOXICOS E AFINS. 

( . , . . . . . 
1 - Dose letal 50 aguda - D L 50 - por via oral e dcrmica, para animais de laboratorio, 

para os produtos teenicos c produtos formulados. 
2 - Conccntragao letal 50 inalatoria - C L 5 0 - para produtos formulados: fumigantes, 

vaporizaveis, volateis e pos com part feu las dc diamctro igual ou mcnor que 15 micrometro, 
nas condicoes de uso. 

3 - Lesoes ocularcs para produtos formulados em provas realizadas em coelhos. 
4 - Lesoes cutancas para o produto formulado. 
5 - Sensibilidade cutanea para o produto formulado. 
6 - Comprovagao, com testes em animais de laboratorio, da ausencia de potenciacjio 

dos efeitos toxicos dos ingredicntcs ativos que compoem a mistura de agrotoxicos, atraves 
da avaliaqao das D L 50 oral c dcrmica da mistura. 

7 - Toxicidade dcrmica sub-aguda, no mini mo 21 dias, quando houver risco de ex-
posigao humana nao intencional atraves de contatos dermicos repetidos, tais como por 
produtos fumigantes, vaporizaveis c volatilizavcis nas condiqoes de emprego ou que 
venham ofercccr riscos dessa natureza, a critcrio do orgao competente do Ministerio da 
Saude. 

8 - Toxicidade a curto prazo, para produtos tccnicos, compreendendo a alimentagao 
de animais dc laboratorio, diariamcntc, com raqoes adicionadas de varias doses do 
agrotoxico ensaiado, por pcriodo dc tempo nunca inferior a um decimo da vida media 
(90 dias para ratos c camundongos, 1 ano para cacs), incluindo os dados sobre curva 
ponderal, consumo dc alimcntos, cxamc clinico, provas hcmatologicas, testes bioquimicos 
no sangue c urina, inclusive para dctcc^ao dc posiveis efeitos hormonais, exames 
anatomopatologicos c histopatologicos abrangendo pelo mcnos duas especies de animais, 
uma das quais nao rocdora. 

9 - Toxicidade a longo prazo, para produtos tccnicos, compreendendo a alimentagao 
dc animais dc laboratorio, diariamcntc, com ragocs adicionadas de varias doses do 
agrotoxico ensaiado, por pcriodo dc tempo no mfnimo cquivalcntc a mctade da vida. 
media das cspccics dc animais cmprcgados (18 mcscs para camundongos, 24 meses 
para ratos), incluindo observances scmclhantcs as cfctuadas durante o ensaio de toxicidade 
a curto prazo c, alcm destas, dc cstudos sobre a ocorrencia dc possiveis efeitos 
carcinogcnicos. 

10 - Efeitos sobre a rcproduqao c prole, cm trcs gcragocs succssivas, para produto 
tccnico. 

11 - Mctabolismo c vias dc excrcgao bem como a mcia vida biologica, do produto 
tccnico, cm animais dc laboratorio. Toxicidade dos metabolites sc forem diferentes nas 
plantas e animais. 

12 - Possiveis efeitos teratogenicos com os produtos tccnicos. 
13 - Possiveis efeitos mutagenicos com os produtos tccnicos, formulaqoes e misturas. 
14 - Possiveis efeitos ncurotoxicos rctardados, quando aplicavel, com os produtos 

tccnicos. 
15 - Informacocs dc ordem medica, para os produtos tccnicos e formulacoes a seguir: 



a) Dados clmicros c laboratoriais referent cs a pcssoas cxpostas, voluntaria ou0 
ocupacionalmcntc; i 0 

b),;Qqnfirrmacjjio.dc diagnostico cm casos dc intoxicacfio; 0 
c) Primciros socorfos, cm teasos dc intoxicagao; / / ; * • 0 
d) Mcdidas tcrdpcuticas 6 ahtfdotos; ' 1 ' > < ' r • >' ; < ; . 0 
16 - Sumario dos dados rclacionados aos cfcitos sobrc o ambicntc para os produtos^ 

tccqicos cformula^ocs a scguiri r , i-M- ,* , l < : v-*;i :• • • 0 
a) Tpxicidadc para' pcixcs, organismos aquaticos infcriorcs, avcs, abclhas c fauna.fp 

silvpstrc;^' ' ' ' . > » : { . . f* 
'b) Acumujacjio aa.cadcia alirrtcntar; ' ' " ' v h , , ( 

c) Dcslocamcntd no ambicntc;k 1 1 ' • ! ' H : < $s 
d) Pcrsistcncia c dcgradac/io no ambicntc; 0 
c)Toxicidadc do produto dcgradado. • •} *\-\. , f f 
17 - As proyas c cnsaios dcvcm scr cfcfuados dc acordo. com as cspccificagoesff 

publicadas. pcla Organiza^ao Mundial da Sairdc (OMS), Programa Intcrnacional dcf! 
Seguranga dc Substancias Qufmi'cas ( IPCS/OMS), Agcncia Intcrnacional dcPesquisasfl 
Sobrc o Cancer ( I A R C / OMS), Ccntro Pan Americano dc Ecologia Humana e Saudcg 
(ECO / OPS), Organizagao das Nagocs Unidas para a Agriciiltura c Alimcntagao (FAO),# 
Registro Intcrnacional dc Substancias PotcncialmcntcToxicas do Programa das Nag6es# 
Unidas para o Mcio Ambicntc (IRPTC / UNEP), Organizac/io para Coopcragaof 
Economica c Dcscnvolvimcnto da Comunidadc Economica Europcia (OECD / CEE) c# 
Agcncia dc Protcgao Ambicntal dos Estados Unidos da America (EPA). $ 

i 

. t 
I • 



' A N E X O I I ' « * i a ; b 

C L A S S I F I C A Q A O DOS A L I M E N T O S PARA O p § J ^ j ^ ^ j M ^ ^ ^ 
L I M I T E S M A X I M O S D E RJESIDUOS.OU TOLEfeA^oA'^^PI111?*t:* 

r* A prcscntc classificac/io rcfcrc-sc aos produtos dc origcm animal ou vegetal, cujas 
matcrias-pri mas c sens dcri vados scjanvdcsl i nadps ;(Q cpnsu nio, hu ma no \ m nattira " o n 
;upos transformacfio mcdiantc proccsso tecnologico para os quaissc faqa ricccssaridfix'ar 
Iimitcs maximos dc rcsiduos dc agrotoxicos c sens dcri vados dc acordo com a classificacfio 
da Comisao do Codex Alimcntarius para Rcsfduos dc Pcstjcidas 

1 - Produtos dc Origcm A n i m a l : 
1.1 ' :-• Carries:'todius as partes.comcslfycis proven icjitcs dc maniifcros dompsticos. 

> ? l ; 2 M - Avcs: todas as partes comest iVci s,p roy cnicntcs dc ayes domcsticas/ 
;'$->vA .3.- - Pcscado: todas as,partes comcsti'vcis provenicntcs dc pcixcs,xrustaccoS,'molus-

co^ccquinodcrmi\s, . . , m<ir »r SV. 
f .4 - Lcitc: flufdo sccrctado pcla glandula mamaria dc femcas dc animais niamffcros 

dorncsficos. • . > , 
l/5? K L Ovos i ; •:. -! 
1.6 - Produtos nao especificados. 

2 - Produtos dc Origcm Vegetal 
J n 2.1 - Bulbos: alho, ccbola. 

2.2 - Raizes cTubcrcuIos: batata, batata - docc, bctcrraba, cara, ccnoura, gengibre, 
inhamc, mandioca, mandioquinha, nabo c rabanctc. 

2.3 - Ccreais: arroz, avcia, ccntcio, ccvada, sorgo, trigo c mi lho . 
2.4 - Hortaliqas: 
2.4.1 - Mortaligas folhosas: acclga, agriao, aipo, alfacc,almcirao, brocol i , catalonha, 

chicoria, couvc, couvc-flor, cscarola, cspinafrc, mostarda, rcpolho, salsa c salsao. 
2 .4 .2- l lortalicas nao folhosas: alcachofra, j i l o , milho vcrdc, pimentao, pimcnta, 

quiabo, tomatc c bcrinjcla. 
2.5 - Lcguminosas: 
2.5.1 - Lcguminosas frcscas: crvilha vcrdc, crvilha torta c vagem. 
2.5.2 - Lcguminosas sccas: crvilha, fcijao, grao - dc - bico, lentilha c soja. 
2.6 - Frutas: 
2.6.1 - Frutas cm gcral: Frutas frcscas, sccas c proccssadas. 

* 2.6.2 - Citros: cidra, laranja, l ima, l imao, mexcrica, tangcrina, toronja c outras do 
gencro citros. 

2.6.3 - Cucurbitaccas: mclancia, mclao, abobora, abobrinha, chuchu c pepino. 
* 2.6.4 - Nozcs : amendoa, avcia, castanha, castanha-dc-caju, castanha - do - Para, noz 

c noz pecii. 
2.7 - Scmcntcs dc Olcaginosas: algodao, amendoim, gcrgcl im, girassol c soja. 
2.8 - Graos Armazcnados: graos dc ccreais c dc lcguminosas. 
2. () - Al imcntos para animais: 
2 .9 .1 ' - Pastagcns. 
2.9.2 - Forragcns: gram men on legumrnosa frcsca, fenada ou cnsilada, utilizada na 



4 

alimcntagao dc animais cuja carnc c oyos sao consumidos pclo homcm. € 
2.9.3 - Fcno: Forragcm parcialmcntc dcssccada para alimcntagao dc animais. 9 

2.9.4 - Outros: qualqucr vegetal utilizado na alimcntaqao dc animais. € 
2.10 - OtitrtJs produtos: cacau, cafe, cana-de-aqucar, cha, mate, liipulo c outros nao 9 

cspccificados. 0 

: ' . ' i i ' r : r | ' ) yyr 0 

0 
0 

i • <):r'\;;-M-t \-r iW) " , 0 

..; ?>/j*!^>'\<h i-y'/:^ '• . 0 
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4 
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0 
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. ANEXOII I , ;''J, ' ™ a ™ * ^ ™ ? * 1 

I ;•. , •»: .... . ,.....,,...*.. . £ 
C R I T E R I Q S P A R A A C L A S S I F I C A G A O T O \ ' 

1 - Os produtos agro tox icos c af ins que c o m p r o v a r e m , atraves de dados va l idados , 
ft s e rem t e ra togen i cos , c a r c i n o g c n i c o s ou m u t a g e n i c o s nao receberao c l ass i f i cagao 

t ox i co l og i ca . 

2 - Os produtos agro tox icos que, i o rmu lados , p rovoca rcm corrosao, ulceragao ou 
opac idade na cornea, i r r c v c r s i v c l dentro dc 07 dias apos a apl icaqao nas con junt i vas dos 
an ima is testados, serao submct idos a estudo especial pelo M i n i s t e r i o da Saude para 
conccssao ou nao dc classi f icaqao t ox i co l og i ca . 

3 - Enquadram-sc c omo produtos agrotox icos da classe I - Ex t r emamente T o x i c o : 
a) as f o r m u l a t e s I fquidas que apresentam D L 50 o ra l , para ratos, i gua l ou in f e r i o r a 

20 m g / k g ; 

b ) as f o r m u l a t e s sol idas que apresentam D L 50 o ra l , para ratos, i gua l ou in f e r i o r a 

*' 5 m g / k g ; 
' c ) as f o r m u l a t e s I fquidas que apresentam D L 50 dermica , para ratos, i gua l ou in f e 

r i o r a 40 m g / k g ; 
d ) as f o r m u l a t e s so l idas que apresentam D L 50 dermica , para ratos, i gua l ou in f e 

r i o r a 10 m g / k g ; 
e) as f o r m u l a t e s que p rovocam opacidade na cornea revers ivc l ou nao dentro de 

'•*> sete dias ou i rr i tagao persistcntc nas mucosas oculares dos an ima is testados; 
f ) as f o r m u l a t e s que p rovocam ulceragao ou corrosao na pele dos an ima is testados; 
g ) os p r o d u t o s , a i n d a c m fase dc d e s c n v o l v i m e n t o , a se rem pesqu isados o u 

exper imentados no B ras i l ; ' ' 

h) as f o r m u l a t e s que possuam C L 50 ina la tor ia para ratos i gua l ou in f e r i o r a 0,2 m g 
/ 1 de ar por uma hora dc exposiqao. 

4 - Enquadram-sc c omo produtos agrotox icos da classe I I - A l t amen t e T o x i c o : 
a) as f o r m u l a t e s I fquidas que apresentam D L 50 o ra l , para ratos, super iores a 20 

m g / k g e ate 200 m g /kg, inc lus i ve ; 
b ) as f o r m u l a t e s so l idas que apresentam D L 50 o r a l , para ratos, super iores a 

5 m g / k g c ate 50 m g / kg , inc lus i ve ; 
c ) as f o r m u l a t e s I fquidas que apresentam D L 50 de rmica para ratos super io r a 

40 m g / k g c ate 4 0 0 m g / kg , inc lus i ve ; 
d ) as f o r m u l a t e s sol idas que apresentam D L 50 dermica , para ratos, super ior a 

10 m g / k g c ate 100 m g / kg , inc lus i ve ; 
e) as f o r m u l a t e s que nao apresentam de modo a l g u m , opacidade na cornea, bem 

c o m o aquclas que apresentam irr i tagao revers ivc l dentro dc 7 (sete) dias nas mucosas 
oculares dc an ima is testados; 

f ) as f o r m u l a t e s que p rovocam irr i taqao severa, ou seja, ob tenham urn escore igua l 
ou super io r a 5 ( c inco ) scgundos o mc todo dc Dra i ze c Co ls na pele de an ima is testados; 

g ) as f o r m u l a t e s que possuam C L 50 ina lator ia , para ratos, super ior a 0,2 m g / 1 de 
ar por uma hora dc cxposiqao c ate 2 m g / I de ar por u m a hora de exposicJio> inc lus i ve . 



5 - Enquadram-sc como produtos agrotoxicos da classc III - McdianamcntcToxico : 
a) as f o r m u l a t e s Ifquidas que aprcscntam D L 50 oral, para ralos, superior a 200 mg/kg 

c ate 2.000 mg / kg, inclusive; 
b) as f o r m u l a t e s soli das que aprcscntam D L 50 oral, para ratos, superior a 50 mg/kg 

c ate 500 mg / kg, inclusive; 
c) as fo rmu la tes Ifquidas que aprcscntam D L 50 dcrmica, para ratos, superior a 400 mg/kg 

c ate 4.000 mg / kg, inclusive; 
d) as fo rmu la tes solidas que aprcscntam D L 5 0 dcrmica, para ratos, superior a 100 mg/kg 

c ate 1.000 mg / kg, inclusive; 
c) as f o r m u l a t e s que nao aprcscntam, dc moclo algum, opacidadc na cornea c aquclas 

que aprcscntam irritagao revcrsfvel dentro dc 72 (sctcnta c duas) horas nas mucosas 
oculares dos animais tcstados; 

f ) as f o r m u l a t e s que provocam irritagao modcrada ou urn cscorc igual ou superior 
a 3 (trcs) c ate 5 (cinco), scgundo o mctodo dc Draizc c Cols, na pclc dos animais 
tcstados; 

. g) as f o r m u l a t e s que possucm CL 50 inalatoria, para ratos, superior a 2 mg / I dc ar 
por uma hora dc cxposigao c ate 20 mg /1 dc ar por uma hora dc cxposigao, inclusive. 

6 - Enquadram-sc como produtos agrotoxicos da classc IV - Pouco Tox ico : 
a) as f o r m u l a t e s Ifquidas que aprcscntam D L 5 0 oral, para ratos, superior a 2000 mg/kg; 
b) as f o r m u l a t e s solidas que aprcscntam D L 5 0 oral, para ratos, superior a 500 mg/kg, 

inclusive; 
c) as f o r m u l a t e s Ifquidas que aprcscntam D L 50 dcrmica, para ratos, superior a t 

4000 mg / kg ; < 
d) as f o r m u l a t e s solidas que aprcscntam D L 5 0 dcrmica, para ratos superior a 1.000 i 

mg / kg ; < 
e) as f o r m u l a t e s que nao aprcscntam dc modo algum, opacidadc na cornea c aquclas i 

que aprcscntam irritagao leve, revcrsfvel dentro dc 24 (vintc c quatro) horas, nas muco- f 
sas oculares dos animais tcstados; i 

f ) as f o r m u l a t e s que provocam irritagao leve ou urn cscorc inferior a 3 (trcs), scgundo i 
o mctodo de Draizc c Cols, na pclc dos animais tcstados; * 

g) as f o r m u l a t e s que possucm C L 50 inalatoria, para ratos, superior a 20 mg / 1 dc. i 
ar por hora dc cxposigao. ' 

7 -Aclassificagao dc uma substancia on formulagao cm uma das classes toxicologicas \ 
prcvistas nao depende dc todos os dados toxicologicos cstarcm na mcsma classc. O i 
dado mais agravantc sera uti l izado para classificar o produto. i 

8 - No caso dc classificagao toxicologic^ dc formulagocs deve tambcm scr Icvada ' 
cm conta, junto com os dados toxicologicos, a modalidadc dc cmprcgo, considcrando a ' 
seguintc gradagao dccrcsccntc dc riscos: J 

a) fumigagao de ambicntcs fechados para o tratamcnto dc graos; ' 
b) pulvcrizagao de partes acrcas dc culturas altas por via tcrrcstrc; i 

c) pulvcrizacjao dc partes dc culturas altas por aviao; 
d) pulvcrizagao dc culturas baixas; i 

eS tratamcnto do solo. 1 



A N E X O IV 

QUESTIONARIO 

1. NOME DO PROPRIETARY 
2. CULTURAS 
3. ESPECIFICAQAO DE PR AG AS 
4. TIPO DE CONTROLE omit-*.; ,Q>; \i>tn i .-

5. DOSAGEM ' 
6. MODO DE APLICACAO DOS INSETICIDAS ' : ' r ' v Y : ? - •' 
7. HORARIO DE APLICAQAO -
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MINISTERIO DA SAUDE 
S E C R E T A R I A N A C I O N A L D E VIGILANCIA SANITARIA 

DEPARTAMENTO T E C N I C O - NORMATIVO 

[ 

D I R E T R I Z E S E E X I G E N C I AS R E F E R E N T E S A AUTORIZAQAO DE 
' R E G I S T R O S , RENOVAgAO DE R E G I S T R O E EXTENSAO DE USO DE 

PRODUTOS A G R O T O X I C O S E AFINS - N u 1, de 09 de dezembro de 1991. 

As Divisoes dc Produtos, dc Ecologia Humana c Saude Ambicntal c de Avaliacjio de 
|Riscos, considerando o disposto na Lei n-7.802, dc 11 dejulho dc 1989, rcgulamentado 
pelo Decrcto n* 98.816, dc 11 dc Janeiro dc 1990, RESOLVEM: 

1 

1 - Os agrotoxicos, scus componcntcs c afins, dc naturcza quimica ou biologica, 
destinados ao uso cm sctorcs dc producfio, armazenamcnto c bencficiamento de produtos 
agricolas, nas pastagens c na protecfio dc florcstas, nativas ou implantadas, inclusive as 
substancias e produtos cmpregados como dcsfolhantcs, dessecantcs, reguladores 
(estimuladores e inibidorcs ) de crescimcnto, utilizados na defesa fitossanitaria, bem 
como no emprego domissanitario e cm campanhas dc saude publica deverao obedecer 

(as "Diretrizes c Exigencias do Ministcrio da Saudc Rcfercntes ao Registro, Renovaqao 
de Registro e Extcnsoes dc Uso", quanto aos aspectos dc protcgao a saude. 

2 - As monografias cm vigor scrao rcvistas pelo Ministcrio da Saude, ficando as 
Empresas intercssadas obrigadas a aprcscntar dados atualizados para sua revisao, quando 
da renovaqao do registro ou antccipadamcnte a critcrio do Ministcrio da Saudc. 

3 - As Empresas terao o prazo dc 180 (cento e oitcnta) dias, para adequarem os 
dizeres de rotulagcm, folhctos, bulas c reccituarios agronomicos, dos produtos que tiveram 
registro renovado no pcriodo dc 11 dc Janeiro dc 1990 ate a prescnte data, ao estabelccido 
nestas normas. 

Paragrafo unico - Nos casos cm que o registro ainda estivcr cm vigor, a adequacjao 
acima refcrida devcra scr cfctuada por ocasiao dc sua rcnovaqao. 



e Receita Para Defensivos Florestais 
PORTARI A 007 DE 13/01/1981 e PORTARI A 238 DE 01/09/82 do MINISTERIO DA AGRICULTUR A 

1. T E C N I C O R E S P O N S A V E L 

ENG9 FLORESTAL . . . . - -

RF.CEITA N° 
1. T E C N I C O R E S P O N S A V E L 

ENG9 FLORESTAL . . . . - -
NOTA FISCAL N9 

CREA N9 _ CPF. ..... — 

ENDERECO _ _ DATA DE COMPRA 

2 . C O N S U M I D O R 

NOME: ._ 

ENDERECO: 

PROPRIE DADE: 

LOCAL IZACAO: 

3. D I A G N O S T I C O 

4 . R E C O M E N D A C O E S T E C N I C A S 

A R E A / V O L U M E / P E S O A S E R T R A T A D O ... — -

C U L T U R A / M A T E R I A L ..... - ... -

P R O D U T O ( S ) Q U A N T I D A D E D O S A G E M 

• 

M O D A L I D A D E D E A P L I C A C A O 

E P O C A D E A P I I C A C A O 

O U T R A S R E C O M E N D A C O E S 

OBSERVACOES 

I M P O R T A N T E (leia no verso) 

- P R E C A U C O E S DE USO 

- PRIMEIROS SOCORROS (NO CASO DE ACIDENTE I 

- CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE 

de de 

RESP TECNICO: E NG? F LORESTAL 

CREA N9 /_ REGIAO 

1? VIA BRANCO PRODUTOR 2 a V IA - VERDE FISCALIZACAO 3«? VIA AMARELA - EMPRESA 4 a VIA - AZUL - F IXA 




