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1-INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A palavra Agreste (do latim: relativo ao campo, campestre. campesiano, colono) 

designa uma area na Regiao Nordeste do Brasil de transicao entre a Zona da Mata e o 

Sertao, que se estende por uma vasta area dos estados brasileiros da Bahia, Sergipe. 

Alagoas, Pernambuco, Paraiba e Rio Grande do Norte. A area ocupada pelo Agreste 

situa-se numa estreita faixa, paralela a costa. Possui como caracteristicas principais 

solos profundos (latossolos e argissolos), com relevo extremamente variavel. associados 

a solos rasos (litossolos). que sao solos relativamente ferteis, a vegetacao e variavel com 

predominancia de vegetacao caducifolia (decidua). E uma area sujeita a secas, com 

precipitacao pluviometrica variando entre 300 e 1200mm/ano. oscilando 

predominantemente entre 700 e 800mm/ano ( WIKIPEDIA, 2010). 

Possui solo essencialmente pedregoso, rios intermitentes (temporarios), vegetacao rala 

e tamanho pequeno (mirtaceas. combretaceas, leguminosas e cactaceas). Tecnicamente 

o agreste junto ao sertao compoem o ecossistema denominado Caatinga. Por ser terreno 

de transicao. possui areas onde ha maior umidade, os brejos. O principal acidente 

geografico da regiao agreste e o planalto da Borborema, que apresenta vegetacao 

tropical e florestada, consorciada com o clima umido nas areas altas e regiao da encosta 

leste, e vegetacao de Caatinga, consorciada com o clima semi-arido e seco, nas areas 

baixas ao centro e oeste do planalto( WIKIPEDIA 2010). 

A estrutura fundiaria do Agreste e basicamente formada por pequenas e medias 

propriedades onde se pratica a policultura, frequentemente associada a pecuaria 

extensiva e bacia leiteira. Por estar fora da regiao de influencia litoranea, predominando 

no interior nordestino, esta sujeita as estiagens ciclicas, de forma que boa parte da 

populacao ai existente depende essencialmente do regime de chuvas, que sao irregulares 

e rios temporarios. Por causa da densidade demografica e da estrutura fundiaria com 

tendencia ao minifundio. o Agreste constitui uma area em que a pressao sobre a terra e 

bastante forte (pediplanacao). Esse problema e grave e acaba acarretando migracoes 

para o Sudeste(WIKIPEDIA, 2010) 
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Com o decorrer dos anos. a degradacao ambiental intensificou-se por meio da 

maximinizacao da atividade agropecuaria A acao humana feita de forma desordenada 

vem causando impactos sobre a Caatinga. que possui um processo de recuperacao 

natural bastante lento. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renovaveis (IBAMA), e urgente a preservacao da Caatinga e a promocao do 

seu uso sustentavel. No entanto. o que vem ocorrendo e um grande aumento na 

incidencia de desmatamentos, queimadas e sobrepastoreio que, em conjunto com 

praticas agricolas inadequadas, promovem serios impactos sobre os recursos edaficos e 

hidricos deste Bioma. . 

No Nordeste, uma area maior do que o estado do Ceara ja foi atingida pela 

desertificacao de forma grave ou muito grave. Sao 180 mil quilometros quadrados de 

terras degradadas e, em muitos locais, imprestaveis para a agricultura. Somando-se a 

area onde a desertificacao ocorre ainda de forma moderada. o total de terrenos atingidos 

pelo fenomeno sobe para 574.362 quilometros quadrados - cerca de 1/3 de todo o 

territorio nordestino. Ceara e Pernambuco sao os mais castigados, embora, 

proporcionalmente, a Paraiba seja o estado com maior extensao de area comprometida: 

71% do seu territorio ja sofrem com os efeitos da deserfiticacao (JORNAL DO 

COMERCIO, 1999). 
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1.1- Objetivo Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho teve como objetivo analisar as condi9oes socioeconomicas e 

tecnicoecologicas da propriedade, alvo deste estudo e das outras circundantes localizada 

no Sitio Lutador, que possibilite a implanta9ao das tecnicas conservacionistas de solo e 

agua mais adequadas, vindo a promover a sua sustentabilidade ambiental, social e 

economica. 

1.2- Objetivos Especificos 

- Aplicar questionarios estruturado com fins socioeconomics e tecnicoecologicos nas 

propriedades e nas outras circundantes. 

- Promover a educa9ao ambiental na propriedade, incentivando a coleta seletiva de 

residuos solidos. 

- Implantar a tecnica da compostagem e horta domestica. 

- Determinar a resistencia a penetra9ao e teor de agua em varios pontos da 

propriedade e fazer analise fisico-quimica de solo. 

- Fazer um estudo da atividade agricola e pecuaria da propriedade. 

- Indicar e implantar as tecnicas conservacionistas de solo e agua mais adequadas. 
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2. FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1. Ocupacao do Agreste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mesorregiao do Agreste Paraibano e formada pela uniao de 66 municipios 

agrupados em oito microrregioes. O processo de ocupacao do Agreste foi retardado, 

tanto pelos obstaculos impostos natureza, como pela luta contra os indios cariris. Sua 

ocupacao esteve tambem relacionada a evolu9ao da atividade canavieira, a qual no seu 

periodo aureo provocou a separa9ao entre a atividade agricola e pecuaria, determinado 

uma divisao intra-regional do trabalho: O Litoral especializou-se na produ9ao do a9ucar, 

enquanto a pecuaria e a lavoura de alimentos passaram a ser produzidos no Agreste e no 

Sertao (WIKIPEDIA, 2010). 

O povoamento do Agreste foi conseqiiencia da expansao das planta9des de cana-de-

a9iicar da Zona da Mata. Expulsos do litoral, os sitiantes e criadores de gado instalaram-

se nas terras do interior, antes ocupadas por indigenas. Dessa forma, o Agreste 

transformou-se em area produtora de alimentos, abastecendo a Zona da Mata, que 

exportava a9ucar para Europa. Apos o fim da escravidao, as planta9oes canavieiras 

passaram a utilizar trabalhadores temporarios, empregados durante a epoca da colheita. 

O Agreste passou a abastecer de mao-de-obra essa atividade economica, sitiantes e 

camponeses pobres que deixavam a sua terra nos meses de safra (transumancia) 

passaram a trabalhar nas planta96es de cana. Enquanto os homens ganhavam algum 

dinheiro na colheita, as mulheres e os filhos permaneciam cuidando da lavoura 

domestica (EDUCACIONAL, 2010). 

O Agreste era uma area de policultura, ja que seus sitios cultivavam diversos 

alimentos e criavam gado para a produ9ao do leite, queijo e manteiga. Por isso mesmo, 

uma sub-regiao dependia da outra, estabelecendo uma forte interdependencia. Assim, o 

Agreste precisava dos mercados consumidores e dos empregos da Zona da Mata que, 

por sua vez, precisava dos alimentos e dos trabalhadores do Agreste. Na Zona da Mata, 

as sesmarias a9ucareiras da epoca colonial foram se dividindo e deram origem a 

centenas de engenhos. (EDUCACIONAL, 2010). No Agreste, ao contrario, as 

propriedades foram se subdividindo cada vez mais, ja que nao cultivavam cana nem 

tinham engenhos. Com a sucessao de diversas gera96es, as propriedades do Agreste 

atingiram um tamanho minimo, suficiente apenas para a produ9ao dos alimentos 
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necessarios a familia, ou seja, para a pratica da agricultura de subsistencia ( 

EDUCACIONAL, 2010). 

Na segunda metade do seculo XVIII a formacao do espa^o agrestino sofreu uma forte 

interferencia externa: o cultivo do algodao. A expansao do algodao no Agreste 

paraibano (notadamente a partir de 1780) provocou profundas modificagoes neste 

espaco emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gesta9ao. Os seus reflexos se fizeram sentir tanto na organiza9ao agraria 

como no quadro urbano regional. Ate a segunda metade do seculo XVII I , o Agreste, a 

exce9ao da area situada no vale do Paraiba, ainda permanecia praticamente despovoado, 

havendo alguma concentra9ao apenas em torno da Vila Nova da Rainha, atual Campina 

Grande. Em 1782, a regiao agrestina contava com 7.914 habitantes, o que representava 

15,0% da popula9ao provincial. Em 1851 a popula9ao dessa area ja representava mais 

da metade da popula9ao da provincia: 111.777 habitantes que correspondia a 53,4% da 

popula9ao total da Paraiba (NDIHR,1990 

Alem do algodao, a explora9ao de outras culturas comerciais como o cafe, a cana e o 

sisal contribuiram para a afirma9ao do Agreste como regiao de policultura por 

excelencia. A conjuntura externa favoravel (altos pre90s e demanda) alem das condi96es 

ecologicas propicias permitiram que a cultura do sisal se expandisse rapidamente. O 

sisal disputou terras com o algodao, com a cana, com as culturas de subsistencia e com 

a pecuaria, bem como, determinou a efetiva ocupa9ao de novas areas do Agreste. O 

impacto da expansao do sisal se fez sentir, sobretudo, no nivel e sazonalidade do 

emprego e na organiza9ao das grandes propriedades. Em rela9ao ao nivel de emprego, a 

cultura do sisal utilizava mao-de-obra numerosa no periodo do corte e no beneficamente 

da libra: cortadores, cambiteiros, bagaceiros, desfibradores, lavradores. Empregava 

tanto a forca de trabalho adulta (homens e mulheres) como a infantil. Como o periodo 

de corte se da na epoca mais seca do ano (apos ser desfibrado sisal precisa secar ao sol), 

a cultura do agave contribuiu igualmente para reduzir o desemprego sazonal na 

agricultura do Agreste paraibano. (NDIHR, 1990) 

Quanto a organiza9ao da grande propriedade, a explora9ao sisaleira implicou na 

reloca9ao dos recursos. Em virtude dos altos pre90s alcan9ados pelo produto, os 

proprietaries ampliaram rapidamente os seus campos de agave. Como este nao podia ser 

cultivado em associa9ao com outras culturas, a nao ser nos primeiros anos de plantio, a 

sua expansao determinou uma retra9ao das culturas de subsistencia bem como da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cultura do algodao e ate mesmo da pecuaria (apesar do bagaco do sisal servir como 

racao). Houve, portanto, uma conquista de terras as outras culturas por parte do sisal. Na 

medida em que este passou a ocupar terras antes dedicadas as culturas de subsistencia, 

contribuiu de um outro lado, para o aumento das formas assalariadas de trabalho. Com 

efeito, via de regra, a exploracao do agave e efetuada com mao-de-obra assalariada que 

e remunerada pela producao realizada (NDIHR, 1990). Com o declinio do preco 

international do sisal nos anos sessenta, reduzem-se a area sisaleira do Agreste 

paraibano. Nos finais da decada de 60 volta a regioes as suas antigas combinacoes 

agricolas: culturas de subsistencia, algodao e pecuaria. Esta ultima sendo fortemente 

impulsionada pela SUDENE, que acabava de ser criada (NDIHR, 1990). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2- Degradacao do Solo e Seus Problemas 

O solo e um recurso finito, limitado e nao renovavel, face as suas taxas de degradacao 

potencialmente rapidas, que tern aumentado nas ultimas decadas pela pressao crescente 

das atividades humanas em relacao as suas taxas de formacao e regeneracao 

extremamente lentas. A formacao de uma camada de solo de 30 cm leva 1000 a 10000 

anos a estar completa (Haberli et al, 1991). 

O solo desempenha uma grande variedade de funcoes vitais, de carater ambiental, 

ecologico, social e economico, constituindo um importante elemento paisagistico, 

patrimonial e fisico para o desenvolvimento de infra-estruturas e atividades humanas. A 

agricultura depende do solo para a fixacao de raizes, fornecimento de agua e nutrientes. 

Alem disso, o solo armazena e transforma parcialmente minerals, agua, materia 

organica e diversas substantias quimicas, possuindo uma elevada capacidade de 

filtragem e de efeito tampao. intimamente relacionada com a sua carga de materia 

organica, limitando a erosao e a difusao da poluicao do solo para a agua ( CONFAGRI, 

2010). 

Constituindo-se como habitat de biodiversidade abundante, com padroes geneticos 

unicos, o solo comporta a maior quantidade e variedade de organismos vivos, que 

servem de reservatorio de nutrientes. Um grama de solo, em boas condicoes, pode 

conter 600 milhoes de bacterias pertencentes a 15000 ou 20000 especies diferentes. 

Nos solos deserticos, estes valores diminuem para 1 milhao de bacterias e 5000 a 

8000 especies. A atividade biologica, dependente da quantidade de materia organica 
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presente no solo, elimina agentes patogenicos, decompoe a materia organica e outros 

poluentes em componentes mais simples (frequentemente menos nocivos) e contribui 

para a manutencao das propriedades fisicas e bioquimicas necessarias para a 

fertilidade e estrutura dos solos (CONFAGRI, 2010). Desta forma, caso o solo seja 

degradado, tem-se o surgimento de diversos problemas, de ordem ambiental e 

socioeconomica. 

Definida como o declinio a longo prazo na funcao e na produtividade de um 

ecossistema, a degradacao do solo esta aumentando em gravidade e extensao, 

afetando mais de 20% das terras agricolas, 30% das florestas e 10% dos pastos. Cerca 

de 1,5 bilhao de pessoas, um quarto da populacao mundial, dependem diretamente 

dos solos que estao sendo degradados. As conseqiiencias desse fenomeno incluem 

diminuicao da produtividade agricola, migracao, inseguranca alimentar, prejuizos a 

recursos e ecossistemas basicos e a perda de biodiversidade genetica e de especies, 

devido a mudancas nos habitats (Mundo Vestibular, 2010). O estudo indica que, 

apesar da determinacao dos 193 paises que ratificaram a Convencao das Nacoes 

Unidas para o Combate a Desertificacao, em 1994, a degradacao do solo esta se 

agravando, ao inves de diminuir. Cerca de 22% das terras em processo de degradacao 

estao em zonas ou muito aridas ou sub-umidas secas, enquanto 78% estao em regioes 

umidas. O estudo revela que a principal causa da degradacao do solo e a ma gestao da 

terra (MUNDO VESTIBULAR, 2010). 

A utilizacao dos solos para o fornecimento de produtos agricolas, por exemplo, nao 

pode ser do mesmo jeito para todas as regioes brasileiras. Para cada uma, ha um 

conjunto de fatores que devem ser devidamente analisados para que os terrenos 

proporcionem uma maior produtividade. A expansao das culturas de subsistencia e a 

criacao de animais para utilizacao pelos homens, os cultivos da cana-de-acucar e do cafe 

e, mais recentemente, o da soja, tern sido realizados com rotinas inadequadas (isso 

desde a descoberta do Brasil pelos europeus), resultando em agressoes aos elementos 

naturais, especialmente, ao solo e a agua. Por falta de conhecimento, nao so muitos 

agricultores e pecuaristas estao degradando intensamente os nossos recursos naturais, 

mas tambem madeireiros, garimpeiros e carvoeiros (DERNA, 2010). Quern mais utiliza 

tern ainda pouca consciencia de que o solo, a agua e as florestas sao recursos naturais 

finitos e que, apos a sua degradacao, a recuperacao pode ser irreversivel. E fundamental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a disseminacao da ideia de que "e mais economico manter do que recuperar recursos 

naturais" (DERNA, 2010). 

Derrubada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vegeta9§to e queimados os restos, os terrenos ficam sujeitos a a9ao direta 

da agua da chuva, que provoca a erosao hidrica do solo, carregando os seus nutrientes. 

Em poucos anos, a terra torna-se empobrecida, diminuindo a produ9ao agricola e dos 

pastos. Agricultores e pecuaristas acabam deslocando-se para outras zonas, deixando 

para tras as areas degradadas. A a9ao da agua da chuva sobre os terrenos desprovidos de 

vegeta9ao continua sendo um dos principais agentes da degrada9ao dos solos 

brasileiros. As terras transportadas dos terrenos pelas enxurradas sao depositadas nas 

calhas dos cursos d'agua, reduzindo a sua capacidade de armazenamento. ocasionando 

inunda9oes, com graves consequencias socioeconomicas. O total de terras arrastadas 

pelas enxurradas e calculado em torno de 2 a 2,5 bilhoes de toneladas, anualmente. Ha 

prejuizos diretos e indiretos; ha efeitos agora e havera no futuro (DERNA, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3- Praticas Conservacionistas 

A erosao, a compacta9ao e o aumento da salinidade do solo sao os maiores problemas 

relacionados ao manejo inadequado, influenciando diretamente na perda da 

produtividade agricola e no empobrecimento das pastagens. As areas com manejo 

inadequado reduzem significativamente seu potencial de produ9ao, por isso hoje 

trabalha-se em virtude da renova9ao e aprimoramento das tecnicas produtivas 

(WIKIPEDIA, 2010). O solo e um recurso natural que deve ser utilizado como 

patrimonio da coletividade. E nele que se aplica grande capital e se desenvolve imenso 

esfor90 de trabalho tecnico na busca constante da produtividade. E imperative) preservar 

e conservar a sua capacidade produtiva, evitando o desgaste pelo uso irresponsavel e 

inadequado (OPINIOES, 2009). 

Os problemas causados pela intensiva explora9ao dos solos agricolas em conjunto 

com a pecuaria extensiva, impactam comunidades rurais e urbanas, No ambito rural, a 

medida que se tem uma area desgastada pela agricultura, a tendencia e que esta seja 

abandonada sem nenhum tipo de trabalho de recupera9ao, enquanto outra passa a ser 

explorada ate que sua produtividade decline a niveis muito baixos. Chega o momento, 

em que nao se tem mais area para explorar, causando desemprego e exodo rural, a partir 

disso, as pessoas se deslocam para a zona urbana com o intuito de conseguir emprego, 
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no entanto, a tendencia e que elas continuem desempregadas e vivendo em condicoes 

ate piores, que em relacao a vida na zona rural. 

E essencial que se faca um planejamento de uso das terras promovendo um maior 

aproveitamento das aguas das chuvas. Evitando-se perdas excessivas por escoamento 

superficial, podem-se criar condicoes para que a agua pluvial se infiltre no solo. Isto, 

alem de garantir o suprimento de agua para as culturas, criacoes e comunidades, previne 

a erosao, evita inundacoes e assoreamento dos rios, assim como abastece os lencois 

freaticos que alimentam os cursos de agua. Uma cobertura vegetal adequada assume 

importancia fundamental para a diminuicao do impacto das gotas de chuva. Ha reducao 

da velocidade das aguas que escorrem sobre o terreno, possibilitando maior infiltracao 

de agua no solo e, diminuicao do carreamento das suas particulas (CEPLAC, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

3.1- Caracterizacao do Municipio de Queimadas-PB 

Queimadas possui uma area de 399 km 2 que corresponde a 0,. Situa-se a a 21km de 

Campina Grande e a 141 km de Joao Pessoa (Figura 1). Esta localizada no Planalto da 

Borborema e sua sede tem como coordenadas geograficas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7°2V 5"S e 35°54'02"W. 

Esta inserida na mesorregiao do Agreste Paraibano e na microrregiao de Campina 

Grande, limitando-se: ao Norte - Campina Grande; ao Sul -Barra de Santana e Gado 

Bravo, ao Leste -Fagundes e ao Oeste -Caturite (CAPSQUEIMADAS, 2008). 

Figura 1: Localizacao de Queimadas na Paraiba 

O Municipio possui os seguintes indicadores sociais:IDH=0,595(PNUD-2000), PIB= 

R$ 117.894,000,00 e PIB per capita= R$ 3085,00(IBGE). Ele esta localizado na zona de 

transicao entre o clima quente e umido e o clima semi-arido quente, com um regime 
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pluviometrico bastante irregular e um periodo de estiagem que varia de cinco a nove 

meses. A temperatura media anual e de 24,5°C, chegando a maxima de 30°C e a 

minima de 19°C. A precipitacao pluviometrica media anual e em torno de 600mm, 

sendo os meses de marco e junho considerados de maior precipitacao em ano normal de 

chuva. Com esse curto periodo chuvoso, alem da diminuicao e o abandono temporario 

da pratica da agricultura, a pecuaria tambem sofre bastante, pois a venda se torna 

obrigatoria sob pena de perda do rebanho (CAPSQUEIMADAS, 2008). E, o 

abastecimento d'agua fica sendo realizado por carros-pipas. 

Encontra-se em Queimadas, relevo suavemente ondulado a ondulado, com areas 

bastante ingremes ( Figura 2). 0 Municipio e cortado por uma faixa de terra cristalina 

elevada, no sentido leste-oeste proximo a sua sede e tem altitude media de 450mm. O 

solo de Queimadas e composto por 33% de Vertissolo,50% de Bruno nao Calcico, 5% 

de Regossolo e 12% de Solonetz (CAPSQUEIMADAS, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2: Relevo de Queimadas 

A vegetacao original do municipio e a Caatinga hipoxerofila, propria de clima semi-

seco, possuindo formacoes vegetais de portes variaveis, cadudifolicas de carater xerofila 

em grande quantidade, comuns e resistentes a escassez de agua (Figura 3). Na faixa de 

area de leste a oeste na altura de sua sede, a vegetacao originaria e a floresta caducifolia, 

apresentando-se com porte arboreo de oito a dez metros, clara, pouco densa e com 

arvores muito ramificadas (CAPSQUEIMADAS, 2008). 
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Figura 3: Caatinga hipoxerofila 

3.2- Ocupacaodo Sitio Lutador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joao Custodio, natural de Campina Grande que residia na Catingueira e o fundador 

do Sitio Lutador. Nao se tem uma data exata sobre a chegada dele, sabe-se que ele veio 

a esta regiao por causa de Alexandrina, sua entao namorada. Como ele queria casar-se 

com ela, comprou a Data Lutador, hoje Sitio Lutador, no entanto, Alexandrina recusou 

o pedido por considera-lo pobre. Apos o termino deste namoro, Joao Custodio conheceu 

Maria Jose da Conceicao, vindo a se casarem posteriormente. Com o casamento, ele 

construiu uma pequena casa, que serviu de morada ate a conclusao da casa sede da 

propriedade e mais tres reservatorios de agua, sendo um para sua esposa lavar roupa e 

usos da casa, um para consumo humano e outro para dessedentacao animal ( Figura 4). 

Figura 4: Maria Jose da Conceicao e Joao Custodio 

A casa sede teve sua construcao iniciada em 1902, tendo o senhor Jose Tavares como 

responsavel pela obra. No telhado foram utilizadas aroeiras, baraunas, pereiros e 

faxeiros, enquanto os armadores eram de umburamas. A madeira utilizada foi retirada 

da area hoje pertencente a Dona Pompeia (viuva de Jose Braz), o piso veio do Recife-

20 



PE, enquanto as telhas foram feitas em um pequeno barreiro e olaria proximo a sede 

(Figura 5,6,7 e 8). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5: Casa sede, 10 anos para ser construida Figura 6: Telhado com 98 

Figura 7: Armador de umburama Figura 8: Piso feito em Recife-Pe 

Apos o termino da casa, Joao Custodio comprou o Data Serrinha ( municipio de 

Barra de Santana) e Campo de Emas ( municipio de Boqueirao), com o intuto de abrir 

pastagens nessas areas, ja que tinha um numeroso rebanho bovino, alem de caprinos, 

ovinos e uma tropa de burros . Ele era de uma familia de comerciantes e tinha a tropa de 

burros como transporte de suas mercadorias. Ao levar algodao e carne seca para o 

Recife, de la trazia cachaca, rapadura e acucar bruto para ser consumido em sua casa e 

comercializado na regiao de Campina Grande. 

De sua uniao com Maria Jose da Conceicao, foram gerados 9 filhos, dos quais 

criaram-se 5 (Antonio, Joao, Jose, Manuel e Maria). Eles foram educados sob o 

pensamento de crescer e preservar a propriedade em que viviam. Dentre os filhos, Maria 

era a preferida pelo pai, quando ela se casou com Jose Ferreira Dantas ( natural de 

Fagundes) recebeu como presente, a area entre o que e hoje o colegio Lindomar e a 
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Serra Alta. Joao Custodio fez a divisao das terras para os 5 filhos, construindo tambem, 

uma casa para cada um. Maria fiou com a maior parte da propriedade, Joao herdou o 

que hoje corresponde a area entre a de Maria Mituta e o colegio Lindomar, Antonio 

recebeu os hectares que sao atualmente de propriedade de Jose Pereira Ramos Filho e 

area em frente a propriedade de Dona Eliza, para Manoel, ficou a casa sede e mais 64 

hectares, enquanto Jose herdou 50 hectares. Joao Custodio doou outras areas para 

pessoas como Jose Tavares, que recebeu a que atualmente e de posse de Dona Pompeia( 

viuva de Jose Braz) e Dona Alexandrina que recebeu parte da propriedade que hoje e de 

Marcelo Muniz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3- Area Pertencente a Jose Custodio 

Como visto anteriormente, Joao Custodio repartiu sua propriedade entre os 

filhos e doou outras areas. Neste estudo, serao analizadas, parte das terras herdadas por 

Jose Custodio. A casa sede foi construida na decada de 40 ( Figura 9).Ap6s isto, Jose 

comecou a trabalhar nos seus 50 ha. Intensificou o plantio de milho, feijao e algodao, 

bem como o trabalho com a pecuaria, desmatando novas areas sem adocao de quaisquer 

praticas que viessem a preservar as boas condicoes do solo, o que era de costume, ate 

entao. 

Figura 9: Casa sede, construida na decada de 40 
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3.4-Caracterizacao da Area de Estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 1992, com o falecimento do senhor Jose Custodio, Roberto Pereira Ramos 

assumiu o controle de parte das terras de seu pai, cerca de 5 ha. Com o decorrer dos 

anos, adquiriu mais 10 ha, totalizando 15 ha, sendo 10 ha destinados a pecuaria e 5 ha a 

pratica da agricultura. A casa sede situa-se a 399 m de altitude, tendo como coordenadas 

geograficas: 07°24'53" S e 35°52'58" W. Hoje a pecuaria de leite se constitui como a 

principal fonte de renda (Figuras 10 e 11). 

Figura 10: Casa sede Figura 11: Matrizes sendo ordenhadas 

Entre os meses de outubro e marco, devido ao periodo de estiagem e falta de pasto, os 

animais sao alimentados com silagem de capim sorgo (Sorghum bicolor), produzida em 

3 hectares (Figura 12). A silagem e armazenada em um silo do tipo trincheira 

(10x3x2m), a cobertura e feita com lona de 200 micras e materia seca (Figura 13). Nao 

se tem grandes perdas por apodrecimento devido a entrada de ar, no entanto, o silo nao 

possui declividade, se constituindo num serio problema, no periodo chuvoso. Algumas 

areas antes utilizadas para o plantio de capim encontram-se empobrecidas devido ao uso 

intensivo e sem a adocao de tecnicas conservacionistas 
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Figura 12: Area com capim sorgo Figura 13: Silo tipo trincheira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A area de pastejo comporta atualmente 33 cabecas de gado. Em 1993 eram 60 

animais, conferindo a area a densidade de 6 animais/ha, hoje, essa relacao e de 3,3 

animais por hectare. Os problemas decorrentes desse sobrepastoreio sao visiveis a 

medida que percebe-se o baixo crescimento do capim e pequenas clareiras emergentes 

em alguns trechos, alem do que, apos as precipitacoes ha formacao de pocas em varios 

pontos. Segundo o proprietario, mesmo retirando o gado por cerca de dois meses, a 

pastagem nao evolui de forma satisfatoria ( Figuras 14 e 15). 

Figura 14: Area de pastejo Figura 15: Pastagem deficiente 

Entre 1986 e 1998, a avicultura teve grande participacao nos rendimentos da 

propriedade. Atualmente, o antigo aviario que antes comportava cerca de 1800 aves por 

ciclo, encontra-se com sua estrutura comprometida e servindo para outras tinalidades 

(Figura 16). 

Figura 16: Antigo galpao, que hoje serve como deposito 
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A propriedade possui 1 hectare plantado exclusivamente com palma forrageira 

(Opuntia ficus-indica (L.) P. Mill) e outro hectare de palma forrageira em consorcio 

com feijao e milho (Figura 17). Segundo o produtor, sao necessarios cerca de 3 anos 

para ser efetuado o primeiro corte da palma, o que e um problema, ja que em muitos 

periodos, ele teve que comprar palma ao custo de R$ 350,00 o caminhao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 17:Palma forrageira consorciada com milho. 

O plantio de milho (Zea mays ) e feijao perdeu espaco ao longo dos anos, seja pelas 

baixas produtividades, como tambem, pela insercao da cultura do capim sorgo. Nos 

ultimos 10 anos, a produtividade media de milho tem sido de 4 sacas/ha, enquanto a de 

feijao tem atingido 1 saca/ha ( Figura 18). 

Figura 18: Milho, baixa produtividade ao longo dos anos 

25 



A propriedade possui dois reservatorios e um poco artesiano para uso animal e 

humano. A sede possui cisterna que e abastecida com agua da chuva e carro-pipa nos 

periodos de estiagem (Figuras 19 e 20). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 19 . Reservatorios para uso animal Figura 20: Reservatorio de uso humano 

Na propriedade percebe-se a existencia de: algarobaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Prosopis juliflora), juas 

(Ziziphus joazeiro Mar), barauna (Schinopsis brasiliensis Engl), juremas-preta {Mimosa 

tenuiflora Mart.,Benth) e pereiros(Aspidosperma pyrifolium Mart.). Alem destas, tem-se 

frutiferas como goiabeira (Psidium guajava L.) , coqueiro (Cocos nucifera), mamoeiro 

{Caricapapaya) e pinha {Annona squamosa) (Figuras 21, 22, 23, 24,25 e 26). 

Figura 21: AlgarobazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( / V0S0 /?/szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA juliflora) Figura 22: Jua (Ziziphus joazeiro Mar) 
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Figura 23: Goiabeira (Psidium guajava L . ) Figura 24: Coqueiro (Cocos nucifera) 

Figura 25: Mamoeiro (Carica papaya) Figura 26: Pinha (Annona squamosa) 



3.5-Material e Metodos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram aplicados questionarios aos membros da propriedade e nas outras 

circunvizinhas. A obtencao das respostas permitiu a elaboracao de um diagnostico que 

denota, por exemplo, o destino dos residuos solidos produzidos pelos moradores, se eles 

tern ou nao conhecimento sobre o que e coleta seletiva, se conhecem alguma 

propriedade como modelo de produtividade e se executam alguma pratica de 

conservacao do solo. Apos a aplicacao destes questionarios, fez-se o levantamento dos 

animais criados para consumo e venda. Como proxima atividade fez-se estudo floristico 

com o intuito de observa-se em que condicoes encontra-se a cobertura arborea da 

propriedade Sitio Lutador. 

Fez-se o levantamento da atividade agricola da propriedade, sendo constatado o 

cultivo de palma forrageira (Opuntia ficus-indica (L.) P. M i l l ) , milho (Zea mays), capim 

sorgo (Sorghum bicolor) e feijao preto (Phaseolos vulgaris). Segundo o produtor, o 

primeiro corte efetuado na palma se da aos 3 anos, com varios trechos produzindo entre 

3 a 5 folhas por planta. Quanto ao plantio de capim, ele relata que destina 3 hectares 

exclusivamente para a producao desta forrageira, que faz a semeadura no sentido 

transversal ao fluxo de agua e que nao promove nenhum tipo de adubacao. Ele relata 

que existe uma sensivel falta de uniformidade no crescimento do capim e que milho e 

feijao perderam espaco ao longo dos anos em razao do plantio desta cultura (Figuras 27 

e28). 

Figura 27: Plantio de palma Figura 28: Capim sorgo 
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A area de pastejo foi percorrida com o intuito de observar em que condicoes 

encontravam-se o pasto e se existia a ocorrencia de processos erosivos. A pastagem 

estava deficiente mesmo em descanso ha 2 meses, ja que os animais tinham sido 

encaminhados para uma area de arrendamento. No decorrer deste percurso, percebeu-se 

tambem o processo de desmatamento constante que vem acontecendo na area e a grande 

incidencia de mata-pasto (Senna occidentaliszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (L.)), vegetacao tipica de areas 

compactadas ( Figuras 29, 30, 31 e 32). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 29: Area de pastagem Figura 30: Pastagem deficiente 

Figuras 31: Desmatamento Figura 32: mata-pasto (Senna occidentalis (L.)) 
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Para a determinacao da materia seca da pastagem, utilizou-se um quadro de l x 0,5m 

sendo retirada toda a vegetacao contida dentro dele. Foram coletadas 12 amostras em 

pontos escolhidos aleatoriamente dentro dos 10 hectares, para posterior secagem e 

determinacao da materia seca ( Figuras 33 e 34). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figuras 33 e 34: Coleta de materia verde 

Apos estas atividades, foram coletadas 12 amostras de solo, tanto na area agricola 

quanto na de pastejo. A escolha dos pontos deu-se aleatoriamente, de forma que 

houvesse uma maior uniformidade e abrangencia. Fez-se a limpeza de cada ponto, 

retirando capim e pedras. Com o auxilio de enxada e regua, obteve-se as amostras ate a 

profundidade de 20 cm. As amostras foram colocadas em recipientes distintos, sendo 

homogeneizadas, de tal forma, que se obteve duas amostras compostas, cada uma 

pesando 0,5 kg. Posteriormente, foram levadas ao Laboratorio de Irrigacao e Salinidade 

(UFCG), para serem analisadas quanto a granulometria, fertilidade, salinidade e acidez 

(Figuras 35 e 36). 

Figura 35: Area agricola Figura 36: Area de pastejo 
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Fez-se o teste de compactacao do solo com dois tipos de penetrometro em 12 pontos 

distintos. Em cada ponto de medicao, colocou-se o equipamento fazendo um angulo de 

90° com o solo e depois foi feita a coleta de material para posterior determinacao da 

umidade, o que possibilitou a determinacao do nivel de compactacao ( Figuras 37 e 38). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 38: Penetrometro construido na propriedade 
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4- Resultados e Discussao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos a realizacao das entrevistas com os moradores do Sitio Lutador foi possivel a 

concep9ao de um diagnostico das condi^oes ambientais e socioeconomics da 

propriedade Sitio Lutador e das circundantes. Foram obtidos 32 graficos, ilustrando 

desde escolaridade e prioridade da familia (Graficos 1 e 2) residuos solidos e 

saneamento, ocupa9ao do solo e atividades produtivas desenvolvidas, origem e destino 

da agua, cobertura vegetal, animais presentes e ausentes, fonte de calor para coc9ao, 

fonte de creditos e assistencia tecnica, que estao destacados a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nivelde Escolaridade Prioridade da familia 

Grafico 1 Grafico 2 

No Grafico 1 verifica-se que 80% dos entrevistados tern o ensino fundamental 

incompleto( E.f.i), enquanto os demais tern o ensino medio incompleto(E.m.i). Diante 

disso, faz-se necessario que esse quadro seja modificado, em que as pessoas busquem a 

capacita9ao continuada desses cursos, alem disso, e interessante que elas participem de 

cursos sobre educa9ao ambiental, pois a partir do momento que o cidadao e 

ambientalmente culto, ele tende a se preocupar com o meio em que vive, vindo a 

preserva-lo. 

No Grafico 2, percebe-se uma grande preocupa9ao com a educa9ao, visto que 40% 

dos entrevistados tern a educa9ao para seus filhos como prioridade fundamental, 20% 

tern como prioridade a escola para os filhos e aquisi9ao de novas terras, enquanto, 20% 

priorizaram a compra de novas areas e outros 20% tern como prioridade a constru9ao de 

cisterna de placas. 
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Destino das pilhas e baterias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Postode Estocaem 

coleta 

20% 
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20% 

Queima zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20 ; Lantaceu 

aberto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4| * 

Saneamento basico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 5 Grafico 6 

No Grafico 3, tem-se que 60% dos entrevistados sabem o que vem a ser a coleta 

seletiva, no entanto, percebe-se por meio do Grafico 4, que estes nao a praticam. Dentre 

todos os entrevistados, 80% praticam a queima dos residuos, enquanto os demais, os 

lancam a ceu aberto. No Grafico 5, temos a demonstracao dos meios de deposicao das 

pilhas e baterias, percebe-se que apenas 20% depositam estes residuos em postos de 

coleta, enquanto os demais, os dao outras 3 finalidades que culminam em contaminacao 

de solo e agua. Com estes graficos, fica evidenciado que esta populacao necessita de 

informacoes e assistencia tecnica sobre como fazer a coleta seletiva e como obter lucros 

com o aproveitamento destes residuos. 

Como visto no Grafico 6, todos os entrevistados responderam que suas casas nao tern 

saneamento basico, alguns possuem fossa seca, enquanto outros lancam seus dejetos a 
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ceu aberto contaminando solo e agua. Essa pratica contribui para a disseminacao de 

doencas como verminoses e a prolifera9ao de moscas e mosquitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipodecriacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Uso do esterco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 7 Grafico 8 

O Grafico 7 demonstra que todas familias possuem bovinos, sendo que 20% os tem 

como criacao exclusiva. As demais familias tem certa diversidade de criagoes, o que e 

mais indicado, pois isso possibilita mais fontes de gera9ao de renda. 

Apenas o esterco bovino e utilizado como adubo, onde, 40% das familias o 

aproveitam no plantio de milho e feijao, enquanto as outras o aplicam no plantio de 

palma. Os residuos de origem caprina, ovina e suina nao tem nenhum tipo de 

aproveitamento, sendo lan9ados a ceu aberto. Os de origem suina merecem maior 

aten9ao, pois sao dotados de um grande potencial contaminante, comprometendo agua, 

solo e ar. Recomenda-se que, em cada propriedade seja construido um biodegestor para 

a produ9ao de biogas, proporcionando a solu9ao dos problemas decorrentes dos 

residuos, alem de proporcionar outra fonte de energia e biofertilizante como produto 

final. 
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Grafico 9 Grafico 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atividade principal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 11 Grafico 12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Grafico 9 ve-se que 60% das propriedades sao compreendidas na faixa de por 5 

a 10 hectares, enquanto as outras possuem mais de 10 hectares. Uma curiosidade e que 

todas essas propriedades sao originadas de partilhas entre herdeiros, por isso o pequeno 

tamanho delas. 

Por meio do Grafico 10 percebe-se que 20% tem a lavoura como atividade principal, 

40% tem a pecuaria como principal fonte de renda, enquanto as demais propriedades 

tem as duas atividades em igual importancia. 

No Grafico 11 foi considerado o tempo de exploracao realizado pelas familias que 

moram atualmente em suas respectivas propriedades. Como visto, 40% destas exploram 

ha mais de 10 anos, enquanto as demais tem um tempo inferior a este. Todas as 

propriedades sao de pequeno porte, e nelas e comum a existencia de subareas 

especificas para agricultura, que e feita de forma intensiva e com as mesmas culturas. Se 

nao forem implantadas tecnicas conservacionistas como plantio direto e adubacao essa 

pratica pode vir a culminar no empobrecimento do solo. Tal situacao fica evidenciada 

no Grafico 12, em que 40% das propriedades ja estao acometidas por sucessivas baixas 

na produtividade, 20% registraram variacoes nas produtividades anuais mas sem um 

declinio constante, ja as outras nao registraram perdas. 
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Origem da agua para casa e animais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Grafico 13 percebe-se que e mais comum o uso de agua de poco artesiano, mesmo 

por que, a regiao enfrenta longos periodos de seca. 

Ocorrencia de clareiras ou faixas de 

erosao 

Causasda existencia de clareiras ou 

erosao 

Grafico 14: Grafico 15 

No Grafico 14 ve-se que 60% dos entrevistados relatam que em suas areas ocorrem 

clareiras ou faixas de erosao. Ja no Grafico 15, 30% atribuem esses problemas a 

terrenos acidentados, enquanto 7 em cada 10 pessoas consideram o desmatamento como 

causa principal. No entanto, sabe-se que as acoes antropicas contribuem 

preponderantemente para a degradacao do solo, ou seja, a medida que o ser humano 

promove o desmatamento deixando o solo desprotegido, torna os processos erosivos 

mais severos. 
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Arborizacaoda propriedade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 16 

Animais que nao existem mais na 

propriedade 

Grafico 18 

M ot ivo da reducaoda area 

arborizada 

Grafico 17 

Vegetais que nao existem mais 

Grafico 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em relacao a cobertura arborea, o Grafico 16 mostra que 40% dos entrevistados 

relataram que suas terras ja foram mais arborizadas que atualmente, e todos ainda 

afirmaram que a causa dessa diminuicao foi o desmatamento para abertura de pastagens 

e para fins agricolas( Grafico 17). Essa condicao deve ter contribuido diretamente para a 

diminuicao da incidencia de animais como os mostrados no Grafico 18, alem de 

vegetais como pereiros e marmeleiros tambem ja se encontram em processo de extincao 

nessas areas. Como solucao deve ser feita a rearborizacao com plantas nativas. 
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Destinodas Embalagens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 20 Grafico 21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Grafico 20 percebe-se que em 40% das propriedades ainda e comum a aplicacao 

de agrotoxicos, contibuindo para a contaminacao de solo, da agua e do ar, nesta situacao 

indica-se a utilizacao de defensivos menos agressivos ou sua exclusao definitiva, para 

posterior pratica da agricultura organica. Do Grafico 21, conclui-se que as embalagens 

de agrotoxicos nao sao destinadas corretamente, o que e crime, ja que o Decreto n.° 

4.074 de 4 de Janeiro de 2002, obriga o(a) produtor(a) rural a destinar corretamente 

esses recipientes. Quern nao cumprir, esta sujeito a pena de dois a quatro anos de prisao 

e pagamento de multa. O ideal e que ao comprar defensivos, o usuario exija que o 

revendedor o informe o endereco de um posto de coleta para deposicao destas 

embalagens. 

Grafico 22 

No grafico 22 ve-se que o uso de lenha e gas e predominante e em proporcoes iguais, 

no entanto, a tendencia e que o fogao a gas torne-se mais comum, evitando a derrubada 

de arvores, diminuindo a pressao sobre o uso dos recursos naturais e mantendo a 

cobertura vegetal local. 
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Origem da agua de consumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 23: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Grafico 23 percebe-se que a agua para consumo humano e proveniente em 80% de 

cisternas abastecidas com agua da chuva,em todas as propriedades e indicavel que se 

faca ao maximo a captacao de agua, ou seja, se for possivel deve-se construir mais de 

uma cisterna aproveitando toda a cobertura das casas e de outras construcoes. Os outros 

20% que retiram sua agua de cacimbas, devem tomar precaucoes, tais como, fazer o 

cercamento destas, evitando que animais venham a adrentra-la, no entanto, e 

aconcelhavel que estes tambem construam cisternas 

Destino das aguas usadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

Grafico 24 

Em 100% das propriedades, aguas usadas para limpeza de casa, lavagem de louca e 

banho sao lancadas diretamente ao solo, no entanto, pode-se ter um aproveitamento 

destas. A agua do banho pode ser reutilizada em vasos sanitarios, a de lavagem de casa 

pode ser usada em canteiros de plantas tolerantes a sais e produtos saponaceios 
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Produtividade agricola Nivel de infestacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 25 Grafico 26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Grafico 25, percebe-se que 60% das propriedades tem produtividade agricola 

dentro da media da regiao, enquanto as demais tem indices abaixo da media. Deve ser 

feito um estudo mais especifico que indique os problemas existentes nas propriedades 

com produtividade abaixo da media, para que posteriormente sejam indicadas as 

melhores solucoes. Um dos problemas pode ser a infestacao de pragas que mesmo em 

pequena escala, pode vir a comprometer a producao uma vez que se ve no Grafico 26 

que em 80% das propriedades e comum que ocorram pequenas infestacoes. E essa 

situacao pode ser contornada com a manutencao da biodversiadade vegetal espontanea, 

policultivo e aplicacao de biodefensivos. 

Destinoda producao Fonte de credito 

Grafico 27 Grafico 28 

Pelo Grafico 27 se verifica que toda a producao agricola e destinada a subsistencia. As 

produtividades sao baixas, e grande parte dos produtores dizem que nao compensa 

vender a producao e que o melhor e armazena-la. As condicoes de vida destas familias 

poderia ser melhorada se elas tivessem fontes de creditos para investir em suas areas, no 
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entanto, percebe-se pelo Grafico 28, que todo o recurso e proprio, minimizando as 

possibilidades de investimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Plantio ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . - i i 

consoraado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pratica de conservacao do solo 
emcurvade 

nivcl c rotacao. 

deculturas 

20' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 29 Grafico 30 

E visto no Grafico 29 que em todas as propriedades e realizada alguma pratica de 

consevacao de solo e agua, e que a mais comum e o plantio consorciado entre milho e 

feijao, o que e benefico, ja que tem-se gramineas (que retiram nitrogenio do solo) e 

leguminosas (fixadoras de nitrogenio). As outras praticas relacionadas sao plantio em 

nivel e rotacao de culturas, no entanto, tem-se ainda a adubacao organica que e feita nos 

plantios de palma, milho e feijao. Essas praticas poderiam ser feitas mais intesivamente 

e de uma forma mais correta se as areas fossem dotadas de assitencia tecnica, no 

entanto, ve-se no Grafico 30 que nenhuma proprietario a recebe. 

Renda familiar 

> 5 saldrios 

minimos 

20% 

Grafico 31 

Numero de pessoas por familia 

Grafico 32 

Percebe-se por meio do Grafico 31 que a maior parte das familias tem baixa renda, 

estando no limite para a aquisicao de novas tecnologias que venham dinamizar as acoes 

produtivas das propriedades. No Grafico 32 e visto que a maior parte das familias sao 

constituidas por 4 a 5 pessoas. 
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Com o termino da aplicacao dos questionarios, iniciou-se realmente o estudo sobre a 

propriedade do Sitio Lutador, sede desta pesquisa. Iniciando-se por levantamento dos 

residuos solidos produzidos pelos moradores, em que se constatou que as pessoas nao 

tinham o habito de promover a coleta seletiva, sendo mais comum, a queima. 

Percebemos uma grande quantidade de residuos (garrafas pet, latas, papel, pilhas, 

baterias, sandalias, PVC, lampadas e plastico, entre outros) no entorno da habitacao. 

Ficou evidenciado que o processo de coleta dos residuos solidos era feito de forma 

ineficiente, prejudicando o solo, a agua, os animais e a propria familia. Promoveu-se 

entao, uma pre-coleta em que os residuos foram reunidos (Figuras 39 e 40). Estes foram 

posteriormente separados quanto a suas classes e depois encaminhados ao Laboratorio 

de Tecnologias Agroambientais da UFCG. A familia continua promovendo a coleta 

seletiva, e os residuos sao levados regularmente a cidade de Queimadas e entregues aos 

catadores de la. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figuras 39 e 40 : Residuos solidos existentes no entorno da casa sede 

Neste mesmo dia, ao entrevistarmos o proprietario percebeu-se que a familia tinha 

um gasto desnecessario com a compra de hortalicas, ao mesmo tempo em que possui 

area e agua para o cultivo. Apos esta visita, iniciou-se a construcao de canteiros ao lado 

da casa, para a producao de coentro, tomate, couve-flor, alface e cebolinha. Como o 

objeto desta atividade era que a familia produzisse suas proprias hortalicas, e sem a 

introducao de produtos quimicos (Figura 41). Foi proposta a implantacao da tecnica da 

compostagem para o aproveitamento dos residuos vegetais associados aos estercos 

gerados e a producao de adubo organico (Figura 42). 
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Figura 41: Canteiro ao lado da casa Figura 42: Composteira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As indicacoes foram seguidas, desta forma, a familia conseguiu diminuir seus custos 

com alimentacao, ao mesmo tempo em que obteve um consideravel ganho na qualidade 

dos alimentos (Figuras 43,44,45,46). 

Figuras 43,44,45,46: Produtos organicos, sindnimo de saude 
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Atraves do estudo floristico da propriedade, constatou-se a existencia de algarobas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Prosopis juliflora), marmeleiros (Aparisthmium cordatum Baill), cardeiros (Cereus 

chrysosteles Vaup), juas {Ziziphus joazeiro Mar), catingueiras (Caesalpinia 

pyramidalis), barauna (Schinopsis brasiliensis Engl), urtigas (Fleurya aestuans L.) , 

juremas-branca (Piptadenia stipulacea Benth, Ducke), juremas-preta {Mimosa tenuiflora 

Mart.,Benth),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pQVQivos(Aspidosperma pyrifolium Mart.) e pinhao-bravo (Jatropha 

molissima) (Figuras 47,48,49 e 50). Percebeu-se tambem, que a pratica do 

desmatamento e comum na propriedade e que a maior parte das arvores encontram-se 

proximas as cercas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 47: Marmeleiros(/lpflra///m/w/w cordatum Baill) Figura 48: Cardeiros (Cereus 

chrysosteles Vaup) 

(Schinopsis.brasiliensis Engl) 
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Com a concepcao do levantamento dos animais criados para uso interno e venda, 

constatou-se a existencias de: galinhas (ManuelluszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mon 9ou r is) , guines (Numida 

meleagris), porcos (Sus domesticus) e bovinos de leite (mest i90s). As galinhas e guines 

sao exclusivamente para uso interno. Os porcos sao destinados a venda e seus residuos 

sao lan9ados diretamente ao solo, como solu9ao para isso, pode ser criado um 

biodigestor na propriedade. A pecuaria de leite se constitui como principal fonte de 

recursos financeiros, no entanto, nao se tem um rendimento maior pelo fato do leite ser 

vendido a atravessadores. Para que isso seja minimizado, e interessante que os 

proprietaries beneficiem esse produto, vindo a produzir queijo por exemplo, com isso os 

ganhos com a atividade tendem a ser maiores (Figuras 51 e 52). 

Em periodos de seca, a palma forrageira e o capim sorgo se constituem como os 

principais alimentos dos animais desta propriedade. Mas como visto anteriormente, o 

proprietario relata que aos 3 anos efetua o primeiro corte na palma e e comum a 

existencia de varias plantas com 3 a 5 folhas, enquanto na destinada ao capim sorgo 

tem-se uma falta de uniformidade no crescimento das plantas, comprometendo a 

produ9ao de silagem (Figuras53 e 54). Na analise de solo para a area agricola constatou-

se que a materia organica representa apenas 1,5% da sua composi9ao, enquanto o ideal e 

que representasse 5% da composi9ao. Diante deste resultado faz-se necessaria a 

incorpora9ao de materia organica por meio do esterco bovino produzido na propriedade 

associada com cobertura vegetal morta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 51: Reprodutor jersolando Figura 52: Bezerros comendo brachiaria 
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Figura 53: Plantacao com 3 anos Figura 54:Produ9ao de silagem comprometida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebe-se entao, que a producao de alimentos e deficiente comprometendo a 

atividade leiteira. Apos essa conclusao, indicou-se a introducao de forrageiras que 

tivessem bom potencial produtivo e que agregassem nutrientes ao solo. Escolheu-se a 

gliricidea, que e uma leguminosa nativa do norte da America do Sul, produz 40 

toneladas de massa verde, 5 a 15 toneladas de massa seca e fixa 150 a 300 kg de N por 

ha/ano ( Figura 51). 

Figura 55: Gliricidea plantada na propriedade 
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Na area de pastagem fez-se a determinacao da materia seca por hectare, para isso foi 

feita a coleta em 12 pontos, obtendo-se os dados da tabela 1. Por meio desta, 

determinou-se a media de 0,726 toneladas de materia seca por hectare, quando o ideal 

para pastagem e que fosse em media 2 toneladas de materia seca por hectare. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1: Materia seca 

Ponto 

Materia 

seca 

(kg/ha) ton/ ha 

1 740 0,74 

2 500 0,50 

3 840 0.84 

4 780 0,78 

5 540 0,54 

6 1140 1,14 

7 640 0.64 

8 980 0.98 

9 560 0.56 

10 420 0,42 

11 860 0,86 

12 720 0,72 

Media 726 0.726 
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Por meio das analises de solo, foram obtidos os seguintes resultados, mostrados nas 

tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Caracteristicas fisicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caracterist icas fisicas Area agricola 

Area de 

pastagem 

Classificacao t extural Franco arenoso Franco arenoso 

Densidade de solo (g/ cm
3

) 2,75 2,76 

Densidade das 

part fculas(g/ cm
3

) 1,36 1,5 

Porosidade 50,54 44,35 

Agua disponfvel 1,23 8,18 

Na tabela destaca-se que em ambas as areas o solo e franco arenoso, sendo 

susceptivel a erosao, desta forma e necessario que se tenha um maior cuidado quanto 

aos processos erosivos, aplicando tecnicas que protejam o solo contra a acao da chuva. 

Percebe-se que a area de pastagem tem maior densidade de solo, densidade de particula 

e menor porosidade, comprovando o seu maior grau de compactacao. 

Tabela 3: Caracteristicas quimicas 

Caracterist icas quimicas Area agricola Area de pastagem 

M ateria organica (%) 1,5 1,84 

Nit rogenio (%) 0,08 0,1 

Fosforo assimilavel mg/ 100 g 3,44 5,45 

Ph (est rato de saturagao) 4,71 5,91 

pH H20( 1:2,5) 4,98 5,91 

Salinidade Nao salino Nao salino 

Potassio ( meq/ l) 0,32 0,14 

Nesta tabela percebe-se que tanto a area agricola quanto a de pastagem tem baixo 

indice de materia organica na composicao do solo e que o indice de acidez da area 

agricola esta proximo de 4,5( a partir as plantas comecam a ser prejudicadas), outro 

dado interessante e que as areas nao estao salinizadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

48 



As tabelas (4,5,6,7) relacionadas abaixo contem os resultados dos dois testes de 

compactacao. Elas estao dispostas de forma que se possa fazer um comparativo entre os 

testes, as tabelas 4 e 6 sao referentes ao teste feito com penetrometro de bolso, enquanto 

as tabelas 5 e 7 referem-se ao penetrometro construido na propriedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4: Resistencia a penetracao da area agricola com penetrometro de bolso 

Ponto 

Resistencia a 

penetracao( Mpa) Agua (%) 

1 2,69 6,03 

2 3,65 5.23 

3 1.68 5.50 

4 3.84 5.01 

5 4,32 5.68 

6 4.32 3,79 

Tabela 5: Resistencia a penetracao da area agricola com penetrometro construido na 

propriedade 

Resistencia a 

Ponto Pa( cm) penetracao (Mpa) Agua (%) 

1 1.8 1,709 5,94 

2 2,36 2,29 8,21 

3 2,31 1,57 2.12 

4 1,88 0,598 7,59 

5 2.3 1,025 8,09 

6 3-1 1.965 7.85 

O segundo teste mostra um dado a mais que o feito com penetrometro de bolso, uma 

vez, que permiti-nos saber a profundidade atingida com a pressao imposta. O tipo de 

cultivo pode determinar a formacao de camadas compactadas, classificadas segundo 

indices de compactacao (Singh et al, 1992). Os Indices de compactacao sao divididos 

em escalas, conforme se segue: 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ambiente otimo ou nao limitante ao enraizamento (resistencia azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA penetra9ao < 1,0 

mPa; 

0,5 - ambiente bom com pouca lim it a9ao ao enraizamento (resistencia a penetra9ao 

entre 1,0 a 2,0 mPa); 

1 - ambiente restritivo ao enraizamento e nao adequado ao crescimento de plantas. 

(resistencia a penetra9ao >2.0 mPa). 

Comparando esses indices com os dados obtidos percebe-se que a area agricola tem 

lim ita96es quanto ao enraizamento. onde apenas um ponto apresenta indice de 

compacta9ao nao limitante ao enraizamento. Como solu9ao, indica-se a abertura de 

trincheiras (30 x 30 x 50 cm) para a detec9ao do limite inferior da camada compactada, 

que normalmente nao deve ultrapassar os 25 cm. Apos isto, deve ser iniciado o processo 

de descompacta9ao com o uso de implementos de escarifica9ao equipados com hastes e 

ponteiras estreitas (nao superiores a 8 cm de largura) reguladas para operar 

imediatamente abaixo da camada compactada. O espa9amento entre hastes deve ser de 

1,2 a 1,3 vezes a profundidade de opera9ao. Em sequencia, a opera9ao de 

descompacta9ao do solo e indicada a semeadura de culturas de elevada produ9ao de 

biomassa e de sistema radicular abundante (CNPT, 2010). 
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Tabela 6:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resistencia a penetracao da area de pastagem com penetrometro de bolso 

Ponto 

Resistencia a 

penetracao(Mpa) Agua (%) 

1 4,32 8,66 

2 4,32 2,95 

3 4,32 1,57 

4 2,64 7,85 

5 4,08 4,26 

6 3,74 18,37 

Tabela 7: Resistencia a penetracao da area de pastagem com penetrometro 

construido na propriedade 

Resistencia a 

Ponto Pa( cm) 

penetracao 

(Mpa) 

Agua 

(%) 

1 2.7 3,07 0,73 

2 3 2,84 10,53 

3 3,4 3,14 10,02 

4 3,1 2,53 6,69 

5 3,2 2,56 7,60 

6 4 2,73 0,98 

Quanto a area de pastagem, percebe-se que ela tem um acentuado grau de 

compactacao. O pisoteio intensivo dos animais agrava o problema uma vez que a 

pressao e aproximadamente (peso medio do animal pela area do casco - dividido por 4 

que sao a patas. O processo de descompactacao deve ser feito conforme o grau de 

compactacao do solo, se for superficial indica-se gradagem ou aracao leves, no entanto, 

se for profunda recomenda-se aracao profunda ou subsolagem. Para que o problema nao 

retorne deve ser feita a rotacao de pastagens e a diminuicao do numero de animais por 

cercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5- Conclusoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebe-se que se faz necessario a promocao da educacao ambiental nestas 

propriedades, pois as pessoas nao dao o destino correto aos seus residuos. praticam o 

desmatamento e usam o solo de forma intensiva para fins agricolas e pecuarios. 

A propriedade Sitio Lutador tem um longo historico de uso, que atualmente se reflete 

na baixa produtividade agricola e no comprometimento da atividade leiteira. Isso ficou 

evidenciado nos relator do proprietario e nas analises de solo, onde se constatou que 

tanto a area agricola quanto a de pastagem, encontram-se com um sensivel grau de 

compactacao e baixo indice de materia organica. 

Na area agricola indica-se que continue sendo realizado o consorciamento de culturas 

e adubacao com esterco bovino, e seja implantada a tecnica do plantio direto, que 

promove a maior retencao de agua no solo, facilita a infiltracao de agua, reduz a erosao 

e perda de nutrientes por arrasto para as partes mais baixas do terreno enriquece o solo 

por manter materia organica na superficie por mais tempo.Na area de pastagens, alem 

da descompactacao do solo, e indicado que se diminua o numero de animais por hectare 

e que seja feita a rotacao de pastagens 
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