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HISTORICO DE PRESERVACAO AMBIENTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo E)rumonnd/97, no livro de Geneses (livro do Velho Testamento da Biblia), faz-

se crer que o mundo teria em torno de apenas seis milhSes de anos. Porem, os cientistas 

Charles Lyell e Charles Darwin (durante os seculos XVIII e XIX) admitiram a hip6tese 

de que a natureza precisaria de inumeras duzias de milenios para se mostrar com as 

caracteristicas atuais. 

A partir do principio de que a sociedade vive a parte da natureza, dois sociologos norte-

americanos, W. CATTON e R. DUNLAP (1980), indagando ja na decada de 1980 o 

motivo de as ciencias sociais nSo terem integrado a vanguarda do "despertar ecologico" 

mundial da decada anterior, concluiam que, desde a sua origem, elas adotaram urn 

"paradigma da imunidade humana"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (human exemptionalism paradigm) aos fatores da 

natureza. Nele, cada sociedade e a cultura humana em geral sao intelegiveis apenas em si 

mesmas. Nos termos de Durkheim, fatos sociais so podem ser explicados por outros fatos 

sociais. 

Por isso, segundo CATTON e DUNLAP, por mais de urn seeulo os sociologos - e outros 

cientistas sociais - evitaram cuidadosamente sugerir que a cultura fosse de alguma forma 

limitada ou condicionada por fatores naturais. 

A partir da Primeira Guerra Mundial, tornou-se anatema entre cientistas sociais sugerir 

que os humanos e as suas sociedades tivessem "bases naturais" - raca, anatomia, cor, 

clima, vinculos com as terras - pertinentes a sua analise cientifica. O agressivo racismo-

territorialismo nazista, nas decadas de 1930 e 1940, tornou ainda menos provavel a 

consideracao de variaveis fisico-ambientais por cientistas sociais. 

Enfim, o tempo da "historia natural" e os proprios fatos naturais nao se misturaram com o 

tempo da "historia social" e com os fatos sociais, para quase todos os cientistas sociais. 

A hist6ria ambiental, conforme praticada hoje em dia em alguns paises como os EUA, 

Franca e Inglaterra resultam de um projeto "reformista" de alguns historiadores. E uma 

rea9ao a essa pressao de ajustar os ponteiros dos relogios dos dois tempos, o geol6gico 

(ou natural) e o social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PROBLEMAS COMUNS NA CONSERVA£AO DO SOLO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A falta de preservacao do meio ambiente, o qual engloba agua, solo, fauna e flora, causa 

danos que em muitos casos tornam-se imperceptiveis ao olhar humano, mas nao da 

natureza. 

Um dos mais graves danos causados ao solo que afeta, diretamente, tanto a agua quanto a 

fauna e flora que convivem no meio e" a erosao. 

A erosao e a destruicao do solo e o transporte do mesmo, em geral feito pela agua da 

chuva ou pela acao do vento. A erosao destroi as estruturas que compoem o solo (areias, 

argilas, oxidos e humus). As particulas do solo sao transportados para as partes mais 

baixas dos relevos e em geral vao assorear os cursos d'agua. 

A erosao destroi os solos e as aguas e e um problema muito serio em todo o mundo. 

Devem ser adaptadas praticas de conserva9ao de solo para minimizar esse problema. Em 

solos cobertos por floresta a erosao e muito pequena e quase inexistente, mas e um 

processo natural sempre presente e importante para a forma9ao dos relevos. O problema 

ocorre quando o ser humano destroi a vegeta9ao original dos arredores onde vive, para 

uso agricola e deixa o solo exposto, porque a erosao torna-se severa, e pode levar a 

desertifica9ao. 

Segundo Bertoni(1985), existem alguns tipos de erosao,que podem ser classificadas 

como: 

• Erosao por gravidade: Consiste no movimento de rochas e sedimentos 

montanha abaixo, principalmente, devido a for9a da gravidade. 

• Erosao pluvial: e provocada pela retirada de material da parte superficial 

do solo pelas aguas de chuva. Esta a9ao e acelerada quando a agua encontra o 

solo desprotegido de vegeta9ao. A primeira a9ao da chuva se da atrav£s do 

impacto das gotas d'agua sobre o solo. 

• Erosao eolica: Ocorre quando o vento transporta particulas diminutas que 

se chocam contra rochas e se dividem em mais particulas que se chocam contra 

outras rochas. Podem ser vistas nos desertos na forma de dunas e de montanhas 

retangulares ou tambem em zonas relativamente secas. 

• Erosao marinha: atua sobre o litoral modelando-o e deve-se 

fundamentalmente a a9ao de tres factores: ondas, correntes e mares.Tanto ocorre 

nas costas rochosas bem como nas praias arenosas. Nas primeiras a ac9ao 

erosiva do mar forma as falesias, nas segundas ocorre o recuo da praia, onde o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sedimento removido pelas ondas e transportado lateralmente pelas correntes de 

deriva litoral. 

• Erosao quimica: envolve todos os processos quimicos que ocorrem nas 

rochas. Ha intervencao de fatores como calor, frio, agua, compostos biologicos e 

reacdes quimicas da agua nas rochas. Este tipo de erosao depende do clima, em 

climas polares e secos, as rochas se destroem pela troca de temperatura; e em 

climas tropicals quentes e temperados, a humidade, a agua e os dejetos organicos 

reagem com as rochas e as destroem. 

• Erosao glacial: As geleiras (glaciares) deslocam-se lentamente, no sentido 

descendente, provocando erosao e sedimentacao glacial. O processo ocorrendo 

sucessivamente, desagregara, aos poucos, a rocha, apos um certo tempo, 

causando o desmoronamento de parte da rocha, e conseqiientemente, levando a 

formacSo dos grandes paredoes ou fiordes. 

A erosao causa ainda o empobrecimento do solo entre outros fatores que prejudicam a 

produ9ao na area. 

Na regiao alvo de nossos estudos, a erosao mais comum se da por conta da pluviometria e 

a9&o dos ventos. Por ser regiao do Brejo Paraibano, a rigorosidade das chuvas e maior e 

mais frequente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRATICAS CONSERVACIONISTAS DO SOLO 

As praticas mais comuns para controle de erosao sao: 

• Curvas de nivel: usado em terrenos em declives, onde cada curva e uma 

linha que ocupa um mesmo nivel (mesma altura). 

• Terrecos: usado em terrenos muito inclinados (uso de faixas planas 

semelhantes a degraus de escada). 

Alem disto, ha praticas vegetativas e agricolas para este controle, entre as quais 

destacam-se: 

• Cultures intercalares: instala9ao de plantios de culturas diferentes em 

faixas. 

• Plantio direto sobre pallia: o terreno permanece coberto com a palha seca 

da cultura anterior. 

• Rotacao de culturas: para o mesmo terreno, altemam-se plantios de 

especies vegetais diferentes, sucessivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 



TECNICAS DE CAPTACAO DE AGUA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Pinheiro/ 97, as principals tecnicas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c a p a c i t a 9 a o  de agua sao: 

• Barragens Subterraneas: 

Construidas utilizando a lona plastica como impermeabilizante. As barragens com lona 

sao mais baratas, de c o n s tr u 9 a o  mais rapida e tao ou mais eficazes que os modelos 

tradicionais, portanto, mais apropriadas as c o n d i 9 S e s  dos pequenos produtores. 

• Cisternas: 

Sao dois os principals modelos de cisternas construidas: as do tipo Conventional e as do 

tipo CPATSA. 

O modelo Conventional e o mais encontrado, o mais duradouro e, tambem, o mais 

aprovado. Normalmente edificado em alvenaria de tijolo e cimento e coberto com laje. 

• Barreiros de Salvacao: 

Sao poucos os construidos. O principal obstaculo ao uso desta tecnologia para os fins a 

que originalmente se destina ( i r r i g a 9 a o  suplementar, em caso de falta de chuva). 

• CaptacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In situ 

E um metodo de c a p ta 9 a o  d'agua. Assim como os barreiros de s a l v a 9 a o , a c a p ta 9 a o  in 

situ foi um metodo com o qual todos os produtores inicialmente concordaram mas que 

nunca chegaram a adota-lo em escala. 

• Pocos: sao principalmente, de dois tipos: o P 0 9 0  amazonas e o 0 0 9 0  tubular. O 

primeiro tern sido perfurado em larga escala nas areas de aluviao, as margens de rios, 

riachos e a 9 u d e s , e, por ser de menor custo e de facil co n s tru 9 §io, esta ao alcance de um 

maior numero de produtores. 

• Acudes/Barragens Convencionais 

Constitui-se no principal metodo de capta9 §io de aguas pluviais adotado, cuja capacidade 

de a c u m u l a 9 a o  e estimada em 3,9 bilhoes de metros ciibicos. 
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LEGISLACAO AMBIENTAL NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A questao da preservacao e da conservacao ambiental ganhou destaque no Brasil a partir 

da decada de 1970, com o surgimento de pequenos grupos que apontam a necessidade de 

incluir o tema do meio ambiente nas discussoes da sociedade. Na decada seguinte, com a 

redemocratiza9ao do Brasil, cresce o niimero de organiza96es ambientalistas, nao 

governamentais, e surgem novas propostas de preserva9ao do meio ambiente. Algumas se 

transform am em politicas publicas, dando contornos mais definidos a legisla9ao 

ambiental brasileira. Estas foram incluidas na Constitui9ao de 1988, com leis que 

tratavam de questoes ambientais e na Lei de Crimes Ambientais de 1999. 

No Codigo Florestal 4771/65, artigo 1°, paragrafo 2°, inciso I diz-se que: uma pequena 

propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal 

do proprietario ou posseiro e de sua familia, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja 

renda bruta seja proveniente, no minimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal 

ou do extrativismo, cuja area nao supere: c) trinta hectares, se localizada em qualquer 

outra regiao do Pais. 

Ainda no artigo 16, inciso III e IV - vinte por cento, na propriedade rural situada em 

area de floresta ou outras formas de vegeta9ao nativa localizada nas demais regides do 

Pais; e (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.166-67. de 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PROBLEMAS DA PRESERVACAO AMBIENTAL NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo o dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa(2008), preservar e: 

• Tornar intocavel os recursos naturais e o meio ambiente, preservando-os 

para o deleite das futuras geracoes; 

• Cuidar para nao haver desgaste ou para que nao acabe. Zelar para que o 

meio nao seja afetado ou uma especie da fauna e da flora nao seja extinta, 

• Manter intangivel o estado atual de uma area ou categoria de seres vivos, 

no estado em que estar evitando modificacoes. 

Quando se fala sobre natureza e preservacao ambiental no Brasil, a Amazonia sempre 

recebe destaque. Por mais que ela necessite de atencao especial devido a sua extensao e 

riqueza de recursos, ha que se reconhecer que, de uma forma geral, as florestas brasileiras 

estao sob seria ameaca. Os problemas sao muitos: nao ha fiscalizacao adequada, as leis de 

protecao ambiental sao mal aplicadas e estao defasadas, os latifundiarios avancam cada 

vez mais sobre areas demarcadas, e o desmatamento, apesar dos indices oficiais haver 

indicado ligeira queda, contribui de forma implacavel para a destruicao daquilo que ja 

esta em perigo. 

Tomaz Langenbach, professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ, diz que estamos 

presenciando um conflito entre movimentos de preservacao e expansao da fronteira 

agricola em areas como a Amazonia e o Cerrado. Para ele, a floresta precisa de uma 

abordagem extrativista que a respeite. A solucao seria, no caso das localidades 

desmatadas, o aumento de sua produtividade, evitando, assim, que mais arvores sejam 

derrubadas para dar lugar a lavouras e pastos (Figural). 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brasil, nesses ultimos anos 

e o pais que mais se esforga 

em conscientizar a populacao 

para as praticas de 

preservacao do meio 

ambiente. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS E POLITICAS PUBLICAS (MST) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As politicas publicas agrarias freqiientemente estao associadas a conflitos no campo e 

sao, portanto, formas de interven9ao para minimizar tensoes sociais especificas, buscando 

certo consenso. A estrutura agraria instituida no Brasil foi concentradora (distribui9ao das 

sesmarias a poucas familias) e socialmente perversa (escravidao indigena e de 

trabalhadores africanos negros) excludente dos direitos trabalhistas e de baixa 

remunera9ao. A luta pela terra presente desde o Brasil colonia assumiu caracteristicas 

diferentes ao longo dos anos, sendo evidenciada atraves dos varios conflitos que 

demonstram a dinamica das popula9des rurais. Atualmente, a questao agraria se tornou 

polemica em toda a sociedade devido a grande visibilidade dos conflitos no campo e 

principalmente ao Movimento dos Sem Terra (MST) assim com a Via Campesina e 

outras organiza9oes sociais que surgiram por volta de 1980 com intuito de sensibilizar a 

sociedade da urgencia de se corrigir o abandono pelo qual viviam os trabalhadores (as) do 

campo. Atualmente o MST e o principal agente que reivindica a realiza9ao da reforma 

agraria no pais o que tern motivado formas diversas de interven9§o do Estado 

configuradas em politicas sociais. 

Essas politicas em geral sao elaboradas por tecnicos, muitas vezes distantes da realidade 

social dos assentados, que passam a ser considerados de forma abstrata, ignorando-se sua 

historia, seus valores, seus saberes e interesses. Em decorrencia, seus resultados sao 

considerados negativos, uma vez que nao se obtem o sucesso economico esperado, 

provocando tensoes entre os membros dos assentamentos e as entidades governamentais 

que sao responsaveis por sua execu9ao, entre outras consequencias indesejaveis. 

A implanta9ao de assentamentos e um tipo de politica publica que no caso brasileiro esta 

vinculada a uma tentativa de controlar e atenuar a violencia dos conflitos sociais no 

campo, que ganharam uma grande dimensao a partir do surgimento das Ligas 

Camponesas. Atraves da implanta9ao dos assentamentos cria-se um local para o exercicio 

do controle e tamb£m de disputas. 

Os conflitos no campo possuiram muitos parceiros e atores envolvidos em uma grande 

diversidade de conflitos, que Bergamasco e Norder(1996) observaram ao estabelecer 

cinco tipos de assentamentos rurais: 

(a) projetos de coloniza9ab formulados durante o regime militar, visando a ocupa9ab de 

areas devolutas e a expansao da fronteira agricola; 

(b) reassentamento de popula9oes atingidas por barragens de usinas hidreletricas; 

12 



(c) pianos estaduais de valorizacao de terras publicas e de regularizacao possessoria; 

(d) programas de reforma agraria atraves da desapropria9ab por interesse social; 

(e) reservas extrativistas para seringueiros da regiao amazonica e outras atividades 

voltadas ao aproveitamento de recursos naturais renovaveis. 

Segundo Medeiros/99, a cria9ao de assentamentos rurais envolve a concep9ao de como 

deve ser gerada a propriedade agricola para os pequenos produtores rurais, projeto este 

que se relaciona com os diversos atores envolvidos. Alem das diversas institui96es 

criadas em decorrencia dessas lutas que se acirraram principalmente a partir dos anos 80 

propiciados pelo cenario de abertura politica e que contaram com o apoio de diversos 

setores da sociedade inclusive da Igreja Catolica. 

Foram considerados apenas os assentamentos oriundos de desapropria96es por interesse 

social, realizados na Paraiba, com base no Estatuto da Terra (de 1964) que foi 

parcialmente instituido a partir de 1986 no governo Sarney. Esse projeto se tornou alvo 

de grandes debates politicos envolvendo sindicatos, ONGs, etc. Apesar disso, os 

ruralistas conseguiram impor diversos recuos na programa9ao do governo. 

A desapropria9ao por interesse social deixou de figurar como medida prioritaria 

privilegiando-se a ocupa9ao de terras publicas e a desapropria9ao negociada que 

despertou o interesse de muitos proprietarios ante a possibilidade de ter suas terras 

inferteis indenizadas pelo governo. Alem desses entraves considerou-se que os imoveis 

com grande incidencia de parceiros, meeiros e arrendatarios estariam cumprindo sua 

fun9ao social. 

As desapropria96es e os projetos de assentamentos realizados, ate entao, nao foram 

suficientes para aplacar os conflitos no campo, pois essas politicas consistem em 

tentativas estatais de conciliar interesses contraditorios o que nao resolve o conflito, 

apenas desloca-o, e a Reforma Agraria continua a ser bastante discutida entre o governo e 

as entidades que a reivindicam e pela sociedade em geral. 

Os assentamentos rurais sao descritos por FERRANTE (1999) como "projetos publicos", 

"acdes aparentemente nSo-politicas" efetuadas pelo Estado, responsavel pela aloca9ao das 

popula96es e pelo "tra9ado das rigidas regras de voca9ao agricola e de produtividade", 

mas que representam interesse e redoes de poder das classes envolvidas. 

Nesse processo os programas de assentamentos idealizados pelo governo esvaziam o 

assentado de suas experiencias anteriores e de suas aptidoes, que nao sao considerados 

nem no planejamento nem na execu9ao das politicas, onde tambem desaparece o fato de 

que a maioria dos assentamentos e fruto de um processo de luta, e os diversos interesses 

continuam a se defrontar no interior dos assentamentos. Esse espa9o de disputa indica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que os resultados das politicas sociais nao podem ser definidos de antemao, mas que se 

definem no decorrer do processo e dependem das relacoes de forca e da capacidade de 

organizacao dos interesses em jogo. 

O assentamento aparece como uma dadiva oferecida pelo governo a que os assentados 

nao tem o que questionar, os assentados sao pensados como agentes em mutacao, numa 

concepcao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m u d a n 9 a em que o comportamento dos assentados ou a c o n s tr u 9 a o  deste e 

orientada, sofrendo a l te r a 9 o e s  na sociabilidade e nas formas de o r g a n i z a 9 a o  politicas 

propiciadas atraves do associativismo e do cooperativismo. Entretanto, esse processo nab 

ocorre sem impasses e se faz presente na r e la 9 a o  dos assentados com o poder local, ora 

recusando, ora aceitando as politicas a serem implantadas, o e s p a 9 0  social por sua vez e 

permanentemente reproduzido o que permite a a d a p ta 9 a o , aceitaciio ou a s s i m i l a 9 a o  de 

forma diferente da que foi planejada pelo governo (FERRANTE, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARACTERIZA^AO GEOFISICA DO MUNICIPIO DE REMiGIO 

O municipio esta incluido na area geografica de abrangencia do semiarido brasileiro, 

definida pelo Minist£rio da In te g r a 9 a o  Nacional em 2005. Esta d e l i m i t a 9 a o  tem como 

criterios o indice pluviometrico, o indice de aridez e o risco de seca. 52' 52" S e 4742" 

W, com altitude em torno de e 596 m. Situa-se na zona fisiografica do agreste paraibano, 

caracterizada como area de t r a n s i 9 a o  ecologica entre a floresta montana (brejo de 

altitude) e a v e g e ta 9 a o  caducifolia espinhosa (caatinga). O solo predominante e 

classificado como Regossolo Distrofico, muito arenoso e raso, fase caatinga hipoxerofila 

zona da Borborema Ocidental, relevo suave ondulado e ondulado (BRASIL, 1971). 

O clima e do tipo As' (quente e urnido) de Koppen, com pluviosidade media anual de 

aproximadamente 700 mm, e deficit hidrico acentuado durante quatro a cinco meses 

(BRASIL, 1971). Com temperatura media de 24°C e fazendo limites com os municipios 

de Barra de Santa Rosa (40 km), Pocinhos (31 km), E s p e r a n 9 a (10 km), Algodao de 

Jandaira (24 km), Areia (12,5 km )  e Solanea (26 km) e estando a aproximadamente 109,7 

km da capital do estado, Remigio tida como a cidade mais jovem e promissora do 

Curimatau Ocidental Paraibano. 

Os valores medios das d e t e r m i n a 9 o e s  flsicas e quimicas de amostras de solo coletadas na 

area, na profundidade de 0 - 20 cm foram: densidade do solo e de particulas = 1,39 e 2,62 

kg dm"1; areia silte e argila = 725,122 e 153 g . kg"1, respectivamente; pH em agua = 4,7; 
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P e K = 3,6 e 129 mg . dm"3, respectivamente; Al e Ca + Mg = 0,55 e 3,7 Cmol.dm"3; e 

MO =170 g.dm"3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARACTERIZA^AO HISTORICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO 

Remigio(Figura2) e um municipio brasileiro do estado da Paraiba. Esta localizado na 

microrregiao do Curimatau Ocidental. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica), no ano de 2006 sua populacao era estimada em 14.706 habitantes 

e possui area territorial de 178 km2. 

Os primeiros habitantes desse municipio foram os Indios Potiguares, que se dividiram em 

tres grandes aldeias: Jandaira, Queimadas e Caxexa. Por volta de 1700 ja havia homens 

brancos na regiao, porem os registros historicos datum a partir de 1788, quando o alferes 

Luiz Barbosa da Silva Freire, de traditional familia portuguesa, e residente no Rio 

Grande do Norte, negociou suas terras com o senhor Joao de Morais Valcacer, adquirindo 

a propriedade denominada "Lagoas", onde hoje esta situada a sede do municipio, 

Remigio dos Reis, genro de Luiz Barbosa, construiu sua residencia proxima a uma das 

cinco lagoas existentes na propriedade (atual Lagoa Parque). Remigio que pertencia a 

Areia viveu os mesmos ideais da sede tomando parte ativa nas lutas dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Co n f e d e r a 9 a o  do 

Equador, uma das mais belas paginas da historia areiense. O numero de habitantes e as 

e d i f i c a 9 o e s  cresciam em ritmo acelerado, foi quando Frei Herculano, com a ajuda da 

p o p u la 9 a o  edificou uma Capelinha no morro proximo a Lagoa (hoje Matriz de Nossa 

Senhora do Patrocinio), e o senhor Francisco Tonel construiu o mercado, fortalecendo o 

comercio. Em 30 de m a r 9 0  de 1938, passou a categoria de vila, e em 15 de novembro do 

mesmo ano a Lagoa de Remigio ganhou a sua atual d e n o m i n a 9 a o , "Remigio", em 

homenagem ao seu fundador. 

Figura2. Vista area da cidade de Remigio - PB 
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O nome da cidade homenageia a Remigio dos Reis, que se tornou o primeiro morador do 

lugarejo que mais tarde, por sua localizacao, virou ponto de parada de viajantes e 

tropeiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARACTERISTICAS HISTORICAS DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS 

O Assentamento Queimadas, localizado onde era a Fazenda Queimadas (criada por volta 

de 1968), originou-se em 1998 apos muita luta e reivindica9ao da popula9ao local por 

terra para trabalhar e condicoes dignas de permaneceram na regiao com condi9oes 

mini mas de sustenta9ao de suas familias. Em 27 de setembro deste mesmo ano, as 

familias de agricultores ali residentes ocuparam as terras da antiga Fazenda. Por uma 

ordem judicial foram obrigados a sairem e depois de 15 dias ocuparam novamente a area, 

come9ando uma manifesta9ao de resistencia para que de fato ficassem alojados 

definitivamente na regiao ocupadas. Com o decreto 2.250/97 a Fazenda Queimadas foi 

finalmente desapropriada. 

Figura3. Bacia hidraulica do Assentamento Queimadas -

PB 

No initio da forma9ao do Assentamento a popula9ao era composta por 150 familias, 

sendo que, no processo de acomodacao ocorreu uma "partilha" e 50 familias preferiram 

se instalar em dependencias do tipo "agrovila" diferentemente da maioria das familias, 

que optaram pelo sistema de lotes individuals. O assentamento como um todo possui 18 

km, ou seja, em torno de 2.960,1759 ha de terra no total e em cada lotes possui uma casa, 

10 hectares de terra para o cultivo a ser feito pela propria familia e 05 hectares de area 

coletiva. O assentamento possui ainda, alem da area coletiva para cultivo das familias, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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outra area destinada a reserva legal (Figura3), onde sao preservadas as essencias florestais 

nativas, em torno de 20% da area. 

Existe um local dentro do assentamento conhecido como Volume o qual e uma area 

comunitaria e nao pode ser explorada. Esta determinacao foi dada pelos proprios entes da 

comunidade que sentiram necessidade de possuir dentro do assentamento uma outra area 

preservada que fosse coletiva. 

O Volume tem aproximadamente 600 hectares de area preservada (mata fechada) e 400 

hectares de area comunitaria. 

A renda das familias gira em torno da producab agricola e dos beneficios do governo 

federal. 

Hoje em dia a principal cultura explorada e o algodao agroecologico o qual tem suas 

sementes cedidas pela Embrapa. A seguir, destacam-se as culturas do feijab e milho alem 

de criacao de pequenas aves como galinhas, guines e perus. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. RESUMO 

Alem de procurar desenvolver na popula9ao uma consciencia preocupada com o meio 

ambiente e com os problemas que lhe sao associados na busca de sol^oes, assim como a 

conservacao do solo tan to na agricultura quanto na pecuaria que seria o conjunto de 

praticas aplicadas para promover o uso sustentavel do solo para o plantio e produ9ao de 

pasto, respectivamente. 

O assentamento Queimadas tem seus agentes muito conscientes das praticas mais 

adequadas de manuseio do solo e da agua (que estao interligados), para que em um futuro 

proximo, esses recursos ainda permane9am em sua plenitude e magnitude. 

Segundo estabelece a Constitui9ao Federal art. 225, paragrafo 1°, inciso I incube 

preservar e restaurar os processos ecologicos essentials e prover o manejo ecologico das 

especies e ecossistemas ao poder publico, extensivo a pessoas fisicas ou entidades. E 

seguindo esta Lei, os moradores daquela localidade sempre se preocupam com a 

cobertura do solo entre outros tratos, os quais beneficiam tanto ao proprio solo quanto as 

fontes de agua proximas, as culturas e aos agricultores que lidam com as mesmas. 
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2. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 preservacionismo e o conservacionismo sao correntes ideologicas que surgiram no flm 

do seculo XIX, nos Estados Unidos. Com posicionamento contra o desenvolvimentismo -

uma concepcao na qual defende o crescimento economico a qualquer custo, 

desconsiderando os impactos ao ambiente natural e o esgotamento de recursos naturais -

estas duas se contrapdem no que se diz respeito a relacao entre o meio ambiente e a nossa 

especie. 

A Preservacao Ambiental pode ser observada como uma pesquisa que envolve questoes 

diversas, como conscientiza9ao sobre a natureza, manuten9ab dos recursos naturais e 

melhoria da qualidade de vida, apropria-se de alguns problemas e procura solu96es para 

questoes simples e praticas que podem acabar como o que fazer para degradando o meio 

ambiente. 

O Projeto Universidades Cidadas tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de 

comunidades de agricultores familiares do Nordeste e no Brasil. No agreste paraibano, o 

projeto trabalha com cinco comunidades, no sentido de capacitar e assessorar agricultores 

e agricultoras familiares residentes na regiao semi-arida brasileira, atraves da 

metodologia participativa de Extensao Rural, possibilitando novas oportunidades de 

gera9ao de emprego e renda. A realiza9ao da atividade "Manejo de Pequenas Aves" 

chamou aten9ao para algo nao previsto inicialmente. Com efeito, a preocupa9ao com o 

manejo das aves permite constatar que havia algo a ser feito no terreno dos cuidados com 

a natureza. 

Por objetivo, nesta pesquisa teriamos a inten9ao de sensibilizar a todos sobre a grande 

importancia da colabora9ao da comunidade para a conserva9ao do ambiente onde vivem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo BERGAMASCO/1996, MEDEIROS/1999 e FERRANTE/1999 Assentamento 

Rural e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA distribuigao de terra em pequenos modulos, dimensionados de modo a 

proporcionar a producao de alimentos suficientes para a fixacao e manutengao de 

uma familia de produtores rurais sem-terra. 

Segundo Bertoni/1985, Drummond/1991, Primavesi/1979, Sewell/1978 e o Dicionario 

Aurelio da Lingua Portuguesa, 2009 conserva9ao do solo na agricultura ou pecuaria ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o 

conjunto de praticas aplicadas para promover o uso sustentavel do solo para o plantio. 

Assentamento queimadas hoje em dia tem por principal cultura explorada e o algodao 

agroecologico o qual tem suas sementes cedidas pela Embrapa. A seguir, destacam-se as 

culturas do feijao e milho alem de cria9ao de pequenas aves como galinhas, guines e 

perus. Ferreira/2008. 

Pereira/2002 e BRASIL/1971 tem por fatores fisicos caracteristicos da cidade de 

Remigio: temperatura media de 24°C, vegeta9ao caducifolia espinhosa, entre outras. 

Pinheiro/ 1997.a capta9ao de agua de chuva pode ser feita de diversas formas como 

cisternas ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D 0 9 0 S , entre outros. 

4. MATERIAIS E METODOS 

Foram feitas em torno de oito visitas a comunidade, sempre as quartas-feiras e no periodo 

da manha, sendo utilizadas para obten93o de registros fotograficos cameras eletronicas, 

com um primeiro proposito de registro das pequenas aves criadas nos quintals locais, 

porem, viu - se a necessidade de fazer-se tambem a analise das praticas conservacionistas 

da comunidade. 

Como a localidade ja havia sido desmatada anteriormente por ter sido uma fazenda foi 

determinado que cada lote do assentamento deveria ter no minimo 10% da sua area total 

com mata preservada ou mata nativa da regiSo. 
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Em todas as casas visitadas (22 no total) da comunidade, existe a area minima estipulada 

para preservacao. 

As plantacoes sao, no geral, feitas em curva de nivel, para que nao haja o carreamento do 

solo; Os agricultores nao fazem uso de agrotoxicos nas culturas; A alimentacao animal e 

sempre ofertada primeiramente com as forregens verdes, ou os animais sao soltos 

temporariamente na mata. 

A agua de abastecimento vem de cisternas, as quais cada morador possui na "porta de 

casa", pois o corrego que corta o assentamento a pouco mais de cinco anos vem sendo 

rigidamente agredido pelo lancamento dos efluentes da cidade de Remigio. 

O solo possui cobertura vegetal pouco densa, porem, em epocas onde nao ha plantio, os 

agricultores deixam o solo descansar para que ele se recupere sozinho. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dos vinte e dois lotes visitados, viu - se um nivel consideravel de praticas para 

conservacao do solo. Foram feitas diversos questionamentos a todos os donos das casa 

que visitamos, sendo registrados apenas a entravista com a Sra. Rosinete e alguns 

comentarios do Sr. Jose. 

Em uma conversa casual com o mesmo, ele afirmou que "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nois tem que protejer a terra 

porque e daqui que tiramos nosso sustento". No quintal dele passa um corrego que corta 

a comunidade, o leito do corrego e bem preservado com mata ciliar pelos proprietarios do 

lote. 

O Sr. Jose faz plantio ao redor de casa tanto de vegetais, quanto de frutiferas, alem de 

preservar todas as especies que ja estavam presentes ali desde antes da ocupacao do local. 

Tendo em vista que em todos os lotes existe uma preocupacao com a conservacao e o 

melhor aproveitamento da terra, que em palavras da Sra. Rosinete, esposa do Sr. Joao 

Batista, presidente da associacao do assentamento: "E essa terra que da de comer e de 
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vestir aos meus filhos, mesmo eles nao gostando de trabalhar nela, tudo o que eles 

precisam, conseguem quando cuidam dela". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No enfoque dado aos assentamentos, a preservacao ambiental e ainda mais rigorosa, pois 

geralmente, trabalha-se com areas coletivas as quais sao comuns a todos os entes da 

comunidade (assentamento). 

No assentamento como um todo, as especies que sao mais comuns e estao preservadas 

sao a BARAUNA, o ANGICO, o JUAZEIRO, o UMBUZEIRO e o IPE. Porem quando 

foi preciso fazer a retirada de alguma desses individuos, os proprios moradores plantaram 

frutiferas como Mangueiras e Cajueiros. Em alguns poucos lotes, existem em torno de 

20% de area destinada a preservacao, porem, na maioria deles a area preservada e de ate 

50%. 

A vegetacab expontanea nao e mata , porem sao gramineas e plantas rasteiras as quais a 

Senhora Maria do Socorro, dona do lote em questab, afirma que sao nativas pois desde a 

divisao dos lotes, elas ja existiam naquele terreno. 

A consciencia ambiental dos assentados comeca com as crian9as que desde muito 

pequenas conseguem identificar praticas de conserva9ao do solo como: nao jogar lixo em 

qualquer lugar, nab destruir nem cortar arvores ou arbustos, reflorestar, entre outras 

atividades. 

O plantio e sempre feito em curvas de nivel, o que evita maiores perigos de erosao, assim 

como carregamento de nutrientes e menor infiltra9ao de agua no solo. 

Nao ha uso de agrotoxicos na comunidade, quando faz-se necessario, os agricultores 

utilizam solu9oes caseiras como fumo enbebido em agua com sabao, para melhor fixa9ao 

nas plantas, pasta ou solu9ao de nim e/ou herbicidas ou pesticidas organicos comprados 

em casas do ramo. 

Notou - se ainda que os agricultores trabalham com rota9ao de culturas, para que nao 

haja desgaste do solo, e com ara9ao a tra9ao animal. 
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6. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concluimos que o Assentamento Queimadas, por ser monitorado por algumas entidades 

como Embrapa, Emater e ainda auxiliada pelo Projeto Universidades Cidadas da UFCG 

com alguns projetos ja executados tais como o curso de manejo de pequenas aves e de 

producab de cartazes sobre a comunidade, deu a esta independencia para pensar e agir em 

funcao da sua propria subsistencia. 

A consciencia ambiental da comunidade comeca a ser aplicada a partir das criancas e sao 

elas que nos auxiliaram nos primeiros passos para conhecermos melhor a comunidade 

pois segundo... as pessoas sao frutos do meio onde vivem, e com toda certeza, as pessoas 

da comunidade sab exetamente o que o meio lhes representa, pessoas fortes, lutadoras, e 

conscientes de que sao eles que tem que proteger o ambiente onde vivem porque os 

prejuizos se voltaram para eles proprios. 
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8. ANEXOS 

Entrevista com Dona Rosinete 

EntrevistadorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Dona Rosinete, a senhora esta aqui desde o comeco do assentamento? 

Dona Rosinete - To, desde o comeco que a gente tava junto, desde o comeco com as 
barracas la a gente tava junto. 

Entrevistador - A senhora participou da luta inteira pela terra? 

Dona Rosinete - Sim, desde o comeco da luta, desde o comeco com o pessoal la, a gente 
ficou o tempo inteiro. 

Entrevistador - O que o assentamento representa para senhora hoje? 

Dona Rosinete - Ah! Representa muita coisa. Aumentou muito, a minha criacao 

aumentou muito, minha renda, minha casa, que hoje eu tenho uma casa boa que antes eu 

num tinha, a cisterna que veio tambem, meus filhos. Ajudou muito minha familia. 

Entrevistador - Antes de morar no assentamento a senhora morava onde? 

Dona Rosinete - Morava aqui de lado, num local chamado serrinha, aqui do lado de 

onde era o limite da antiga fazenda. 

Entrevistador - A senhora tem um bom relacionamento com todos da comunidade? 

Dona Rosinete - Gracas a Deus tenho. Faz 19 anos que eu moro aqui pelas redondezas. 

Nasci e me criei dentro da antiga fazenda. Eu nasci dentro da fazenda num lugar por 

nome de Volume. Dentro desses onze anos de assentada, nunca discuti com ninguem. 

Entrevistador - Algumas pessoas que lutaram pelas terras junto com a senhora naquela 

epoca abandonaram ou se desfizeram dos lotes, por que? 

Dona Rosinete - Porque muita gente tinha falta de interesse em cuidar da terra, so queria 

saber do recurso que ia vir. So que o INCRA nao botou dinheiro na mab de ninguem, ai 

quando eles viram que a coisa era bem administrada e que num iam ter brecha, foram 

saindo de fininho. 

Entrevistador - Como foi a construcao das casas do assentamento? 

Dona Rosinete - O material foi todo comprado numa loja so e era assim, o INCRA 

pagava o material e a gente recebia, ninguem pegou em um centavo do dinheiro do 

material da construcao das casas. Ate o pagamento dos pedreiros era diretos com o 

INCRA, eles s6 vinham aqui e mostravam as notas fiscais das compras e a gente ficava 

esperando as coisas chegarem. 
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FOTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Umas das maiores criacoes da 

regiao e a de perus, os quais 

sao criados soltos no lote. 

Ha individuos arboreos 

nativos, especialmente na 

area comunitaria de 

preservagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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