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INTRODUQAO

Nas palavras de Andrade (1998), e o Nordeste uma 
das regioes geograficas mais discutidas e menos conhecidas 
do Brasil. O desconhecimento pode contribuir para agravar as 
condigoes de exploragao do ambiente, acelerando a 
degradagao e promovendo perdas irreparaveis no equilibrio 
dos ciclos biogeoquimicos e na qualidade de vida de todos os 
seres.

Por toda parte agravam-se os processos de 
devastagao dos ambientes do Semiarido nordestino e a 
fragmentagao dos ecossistemas. Essa dilapidagao impiedosa 
dos recursos ambientais tern ocupado constantemente os 
espagos da midia, como realidade absurda e como apelo ao 
reposicionamento de todos.

Uma realidade marcante e que as localidades mais 
vulneraveis a degradagao sao as que menos possuem 
recursos ambientais disponlveis. Assim e urgente aliar as 
politicas publicas de redugao da pobreza com a conservagao 
da Natureza, pois essa, talvez, seja a principal estrategia 
adaptativa as transformagoes e ao estabelecimento de urn 
tempo de paz e prosperidade, fundamentados na etica e no 
respeito as diversas manifestagoes de vida.

Dos recursos da Natureza, o solo e o que suporta a 
cobertura vegetal, sem a qual os seres vivos, de uma maneira



geral, nao poderiam existir. Todavia, embora exercendo 
multiplicidade de fungoes e possuindo importeincia notoria na 
economia e na cultura dos povos, por ser a base de 
sustentagao de diferentes atividades, o solo e ainda o recurso 
ambiental menos conhecido e para o qual os apelos 
cientificos, tecnicos e politicos da sociedade nao tern 
direcionado um olhar com mats determinagao no sentido de 
ampliar o debate para faze-lo conhecido, valorizado, 
conservado e protegido (FREITAS, 1988, MATOS, 2010; 
SOUSA, 2014).

Sem agoes de sensibilizagao e sem se dar conta da 
importancia do solo para a vida, o homem vem abusando 
deste recurso, de geragao apos geragao. Tais agoes 
insustentaveis promovem danos na dinamica ambiental e na 
saude das pessoas, que se expressa de tres formas: 
diretamente, pelo contato com o solo contaminado por 
produtos toxicos ou radioativos; indiretamente, pela 
contaminagao da agua e ar, e, ainda, pela ingestao de 
alimentos contaminados por metais pesados, agrotoxicos e 
outros (FRIEDMAN et al., 2001; MUGGLER et al, 2006, LIMA 
et al, 2007).

E urgente repensar o entendimento das pessoas e as 
posturas referentes ao cuidado com o solo, pois a atual crise 
que se apresenta, agrava as possibilidades das presentes e 
futuras geragoes. Essa crise de valores, segundo Capra 
(1982), alem de afetar a Natureza e a vida social, economica, 
politica e tecnologica, se apresenta como sem precedentes, 
de dimensoes intelectuais, morais e espirituais, sendo capaz 
de ameagar a especie humana.

£ urgente que sejam trabalhadas agoes que permitam 
dialogar e ampliar o debate sobre a conservagao ambiental e 
estas atividades devem ter inicio na infancia, sendo a escola o 
espago mais adequado a essa construgao.

E preciso permitir que a construgao do conhecimento 
ultrapasse espagos do saber e transporte-se para junto dos

atores sociais, numa agao transformadora e coletiva, reflexiva 
e critica frente as diversas situagoes do cotidiano (JEZINE, 
2004). E nessa perspectiva que as metodologias participativas 
ganham espago e seu desenho torna-se mais significativo e 
abrangente.

As perspectivas educacionais. As novas tecnologias 
trouxeram oportunidades inovadoras para o sistema
educacional. Os estudantes estao cada vez mais focados no 
novo. Palestras e leituras tradicionais nao despertam o 
interesse dos estudantes, ao contrario das agoes que 
envolvem metodologias alternativas, com atividades
interativas, praticas e dialogicas (AMBROSE et al., 2010).

Estudos mostram que uma maior aprendizagem ocorre 
quando os alunos sao participates ativos do processo de 
ensino (AMBROSE et al, 2010). Por exemplo, quando ha 
interagao nas atividades escolares, atraves do uso de 
atividade multisen so rial, envolvendo aulas de campo, jogos, 
exibigao de ftlmes, apresentagoes teatrais, construgao de 
maquetes e visitas extraclasse, as informagoes transmitidas 
sao decodificadas de maneira diferente no cerebro, havendo 
um ganho de aprendizagem muito maior do que por meio da 
escuta passiva (PERSELLIN; DANIELS, 2014).

Diante do quadro de degradagao dos solos que se 
apresenta, e considerando a problematica que se agrava nos 
semiaridos catingueiros e a necessidade em fazer a 
integragao entre ensino, pesquisa e extensao, foi pensado o 
Projeto Solo na Escola/UFCG, objetivando dialogar sobre a 
Conservagao e a Educagao em Solos, usando como eixo do 
processo ensino-aprendizagem as atividades ludicas, oficinas 
tematicas, rodas de conversa, teatro de fantoches, oficina de 
pintura com terra e outras agoes, centradas no conhecimento 
sobre o solo e na afetividade pela Natureza.



DESENVOLVIMENTO

O uso do solo no Cariri paraibano

A palavra ‘cariri’ e de origem indigena, variagao do 
Tupi ‘kiri’ri, cujo significado e silencioso, deserto, ermo, ou 
pode significar, tambem, “caatinga pouco aspera" (COSTA, 
2003), uma provavel mengao dos primeiros habitantes do 
litoral paraibano ao local que consideravam de dificil 
sobrevivencia, e portanto, escasso e em alguns ambientes por 
vezes inexistente. Essa aicunha ganhou campo e 
posteriormente seus habitantes acabaram recebendo a 
denominagao geral (SOUZA, 2008).

A area geografica abrangida pelo Territorio do Cariri 
representa 21,7% da area do Estado, sendo a area media dos 
municipios de 395,5 Km2. Os Trinta e urn municipios que 
confomnam o Cariri, separados em Cariri Ocidental e Oriental 
(Figura 01).

Figura 01. Espacialidade dos municipios da regiao do Cariri 
paraibano.
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Fonte: Nascimento e Alves (2008).

De maneira geral os solos do Cariri sao originarios de 
rochas cristalinas, predominantemente jovens, pouco 
profundos, argilosos, pouco lixiviados, com fertilidade variada, 
apresentando boas condigoes para o desenvolvimento da 
agricultura.

A variabilidade pedologica e grande, com diversas 
ordens de solos existentes, bem como em diversas 
associagoes em que estas ocorrem. Em sua maior parte, 
ocorrem os LUVISSOLOS e NEOSSOLOS, ocupando uma 
area de 8.659,7km2, o equivalente a 77,3% de todo o territorio. 
Os afloramentos rochosos que ocorrem em areas de relevo 
ondulado a montanhoso, sao quase que totalmente 
desprovidos de vegetagao e correspondem a 56,7km2 da 
regiao (SOUZA, 2008).

A regiao caririzeira possui uma expressiva parcela da 
populagao rural, fato importante para a economia agricola 
local. A pecuaria nesse municipio e uma atividade que 
apresenta um significativo fator economico para as familias 
desta regiao, sendo a caprinovinocultura a atividade mais 
expressiva.

Historicamente a agricultura familiar no Cariri 
paraibano convive, alem das condigoes edafoclimaticas 
peculiares, com praticas predatorias que propiciam o desgaste 
dos recursos naturais, gerando diminuigao da capacidade 
produtiva do solo, poluigao e assoreamento dos mananciais 
de agua, alem dos desastres ambientais, como desertificagao, 
erosao e salinizagao (ROBSON, 2006).

Os sistemas de produgao adotados pelos agricultores 
da regiao, refletem as potencialidades e limitagoes 
socioambientais intrinsecas de cada espago, bem como a 
historia local e das pessoas que os adotam. Contudo, as 
tecnicas mais primitivas de uso do solo, juntamente com 
praticas da agricultura convencional e o manejo adotados nos 
estabelecimentos rurais, sem nenhuma pratica



conservacionista, contribuem para a degradagao dos recursos 
ambientais, requerendo uma mudanga para a pratica de uma 
agricultura que vise a conservagao e/ou a recuperagao da 
fertilidade do solo e da biodiversidade, ou seja, praticas 
sustentaveis de produgao (BAIARDI; MENDES, 2007; SOUSA 
etal.,2007.

A degradagao dos solos da regiao vem, pois, 
diretamente da tradicional economia baseada na pecuaria 
ultraextensiva e na agricultura de subsistencia e comercial, ao 
lado da extragao indiscriminada de madeira, principals 
responsaveis pela quebra da biodiversidade local, alem do 
rebaixamento das formagoes vegetais e do avango das ilhas 
de desertificagao (SILVA, 2006).

£ neste contexto que as comunidades de agricultores, 
na maioria familiares, estao inseridas, praticando um modelo 
de desenvolvimento agrario tradicional, centralizado em 
tecnicas rudimentares, sem nenhuma pratica 
conservacionista, as vezes tambem utiiizando as tecnicas 
preconizadas pela revolugao verde, adubos e agrotoxicos, 
hoje nao mais recomendados, tendo em vista o impacto 
ambiental provocado por estes (SOUSA, 2007).

A adogao de praticas conservacionistas, bem como a 
mudanga de posturas, centradas no cuidado ambiental, na 
valorizagao dos sabres e na mudanga do paradigma da 
produgao agricola vigente, estao diretamente relacionadas 
com a sensibilizagao das comunidades e ao processo 
educativo.

Ressalta-se que a construgao do conhecimento a partir 
dos metodos de trabalho em grupo, onde sao valorizadas as 
diversas experiencias individuais, possibilita e potencializa um 
processo de aprendizagem mais significativo.

Considerando-se que o solo e um componente do 
ambiente natural e humano, presente no cotidiano das 
pessoas, e que e familiar e significativo para todos, ele pode 
ser usado como um instrumento da Educagao Ambiental (van

BAREN et a!., 1998) sobretudo porque o espago dedicado a 
este componente do sistema natural e frequentemente nulo ou 
relegado a um piano menor nos conteudos do ensino basico, 
tanto nas escolas urbanas como rurais (LIMA, 2002).

£ nesse cenario que a Educagao em Solos expressa a 
necessidade de se promover a manifestagao de uma 
“consciencia pedologica", onde valores e atitudes de 
desvalorizagao do solo precisam ser revistos e reconstruidos 
(MUGGLER et al, 2005).

Nesse contexto, as universidades desempenham 
relevante papel, na formagao dos profissionais do futuro, na 
socializagao do conhecimento cientifico para a sociedade, no 
entendimento dos saberes e no compartilhar de solugoes para 
os grandes desequilibrios advindos da questao ambiental e 
social que se potencializa.

£ essencial que a Academia busque oferecer aos 
academicos a oportunidade de contato com novas formas de 
comportamentos e posturas, o que implica em buscar novas 
formas de sensibilizagao e conscientizagao para com os 
desafios da atualidade. Assim entendemos a extensao como 
facilitadora e mediadora dos conhecimentos gerados no 
ensino e na pesquisa a sociedade, primando, contudo, por 
ouvir e compreender suas necessidades e anseios.

Educagao em Sotos para valorizagao dos recursos 
edaficos

A degradagao dos solos provoca danos, muitas vezes, 
irreparaveis na qualidade ambiental, Segundo Muzilli (1997) o 
processo tern inicio com a erosao, e e acentuado pelo 
desmatamento generalizado e uso de maquinas pesadas e 
queimadas.

Os princlpios para recuperar e manejar estas areas 
passa pela combinagao de tecnicas, desde o manejo 
integrado de solo, o uso de conceitos sistemicos em sistemas



agrarios, conservagao de especies animais e vegetais para 
controle biologico, diversificagao de culturas, reciclagem de 
materia organica, meihoria da infiltragao da agua, controle do 
escoamento superficial, diminuigao do efeito de camadas 
compactadas por processos mecanicos e biologicos, etc, 
(ALTIERI, 1998),

A populagao em geral desconhece a importancia do 
solo, o que contribui para ampliar o seu processo de alteragao 
e degradagao. E necessaria maior atengao em relagao ao 
estudo dos solos, pois a preservagao do meio ambiente 
depende de uma consciencia ecologies e a formagao desta 
requer educagao, cujos conceitos devem ser incorporados, 
alem da escola, ao dia a dia das comunidades rurais e 
assentamentos.

As primeiras iniciativas para sensibilizar a populagao 
sobre a importancia do solo surgiram por volta da decada de 
90 do seculo passado em alguns paises europeus, na Russia, 
na Australia, na India e no Brasil (ABBOT et a!., 2002; 
BADRINATH etal., 2002).

Somente em 1996, estabeleceu-se na Franga a 
"Campanha do Solo”, no ambito da Alianga para urn Mundo 
Plural, Responsavel e Unificado (RABAH et al., 2002, 
considerando que o uso sustentavel do solo requer uma 
profunda e consistente mudanga na atitude de homens e 
mulheres em relagao a esse recurso. A campanha originou 
em 1998 a Soil Education and Public Awareness, na 
Sociedade Intemacional de Ciencia do Solo (IUSS), para 
contribuir na construgao do elo, entre a Ciencia do Solo e a 
Sociedade, por meio do desenvolvimento, em cada cidadao, 
da consciencia da importancia do solo para a vida (IUSS, 
2003). Dentre os objetivos dessa Comissao, destacam-se: (a) 
a manutengao e ampliagao do ensino da Ciencia do Solo e (b) 
a conscientizagao sobre a responsabilidade inequivoca da 
humanidade em relagao ao recurso solo (MUGGLER et al, 
2006).

Considerando a relevancia do conhecimento do solo, a 
ONU- Organizagao das Nagoes Unidas decretou 2015 como o 
Ano Intemacional dos Solos, de forma a estimular iniciativas 
que mobilizassem a sociedade para a importancia dos solos 
como parte fundamental do meio ambiente e os perigos que 
envolvem a degradagao deles em todo o mundo. No Brasil, as 
comemoragoes sobre o tema foram incentivados pela SBCS - 
Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, uma das mais 
antigas e tradicionais sociedades cientificas do Brasil.

Tambem no Brasil, aconteceu a conferencia 
“Governanga do Solo”, iniciativa do Tribunal de Contas da 
Uniao (TCU), em parceria com diversas entidades, entre elas 
a Organizagao das Nagoes Unidas para Alimentagao e 
Agricultura (FAO), a Empress Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria (Embrapa), a Sociedade Brasileira de Ciencia 
do Solo, o Ministerio do Meio Ambiente, a Agenda Nacional 
de Aguas, que buscou chamar atengao para a tematica do 
solo, que embora seja fundamental para diversas atividades 
humanas, ainda nao esta inserida de forma efetiva nos 
debates institucionais.

A preocupagao sobre a popularizagao do ensino de 
solos nao e recente (REICHARDT, 1988; RUELLAN, 1988), 
contudo, uma abordagem adequada sobre os recursos 
edaficos nas escolas e comunidades rurais torna-se 
indispenscivel para a recuperagao, conservagao e 
manutengao da qualidade de vida do solo, o que implies numa 
meihoria significativa da qualidade de vida de todos.

Muggier et al (2006) estabelecem que a Educagao em 
Solos busca conscientizar as pessoas da importancia do solo 
em sua vida, devendo o solo ser entendido como componente 
essencial do meio ambiente e essencial a vida, devendo ser 
conservado e protegido da degradagao. Os autores reforgam 
ainda que a Educagao em Solos objetiva criar, desenvolver e 
consoiidar a sensibiiizagao de todos em relagio ao solo e



promover o interessepara sua conservagao, uso e ocupagao 
sustentaveis.

A proposta de Educagao em Solos norteia-se pelos 
principios teoricos e metodologicos ancorados no 
Construtivismo e nas ideias Freireanas, com metodologias 
participativas e a pratica da Pedagogia de projetos. Assim, 
ancorada em tais perspectivas, facilita o desenvolvimento de 
uma serie de concertos, procedimentos e valores que atuam 
como eixos integradores, enquanto que as concepgoes dos 
sujeitos intervem como uma constante durante todo o 
processo, e nao apenas em determinados momentos deste 
(PINTO SOBRINHO, 2005).

No Brasil, dentre varias iniciativas de Educagao em 
Solos, pode-se destacar o Projeto Solo na Escola, 
desenvolvido na UFPR, ESALQ, UFRN e UFCG, que 
trabafham junto as escolas de ensino fundamental e medio, no 
sentido de apoiar o desenvolvimento do tema solos por meio 
da elaboragao de materials didaticos, da criagao de 
mecanismos que permitam a visitagao de escolas aos 
Espapos de Educagao em Solos, alem da capacitagao de 
professores.

Outra iniciativa exitosa e o Programs de Educagao em 
Solos e Meio Ambiente (PES), que vem sendo desenvolvido 
na Universidade Federal de Vigosa com o objetivo comum de 
trabalhar temas de Solos e Meio Ambiente no contexto da 
educagao formal e informal, na praxis identificada como 
Educagao em Solos (MUGGLER et al„ 2002; 2005).

Destacam-se ainda outros projetos e programas para 
disseminagao de concertos sobre o solo na UFPA, UFRB e 
UFERSA, como o PET Solos e Pet Agronomia.

O Projeto Solo na Escola/UFCG procura trabalhar 
multiplas metodologias para sensibilizagao e promogao da 
aprendizagem sobre temas que envolvem a conservagao do 
solo e a produgao agricola ancorada em bases sustentaveis, 
para diversos sujeitos sociais.

As atividades desenvolvidas materializam-se em 
metodologias participativas, dialogicas, reflexivas e interativas, 
por se considerar que o uso dessas metodologias permite a 
produgao de conhecimento sobre a interrelagao entre os 
atores envolvidos, priorizando e valorizando suas percepgoes, 
falas e saberes (FREIRE, 2001).

Metodologias dialogicas no ensino de solos

As agoes do Projeto Solo na Escola/UFCG estruturam- 
se em inervivencias extenionistas que trazem a pauta de 
discussoes a popularizagao do ensino de solos, num enfoque 
holistico e ludico, trabalhando a Etnopedologia e o diaiogo 
sobre a necessidade de protegao e conservagao deste 
recurso natural, possibilitando a geragao de trabalho e renda 
pelo vies do uso nao agricola do solo (Geotinta). Sao ainda 
organizadas atividades como dias de campo e oficinas, 
exposigoes tematicas, apresentagoes teatrais (Teatrinho do 
Solo), exibigao de filmes (Geocine) e programas de radio 
(Matutando Agroecologia), de forma a socializar 
conhecimentos construidos na Academia e compartilhar 
saberes com o povo do campo, numa troca de experiencias 
que aproxima as duas comunidades.

Para a execugao dos projetos sao trabalhadas 
atividades: que contemplam palestras educativas, interagoes 
ludicas, rodas de prosas e visitas monitoradas. A atuagao de 
extensao/cooperagao da equipe do Projeto Solo na 
Escola/UFCG e referenciada na pratica libertadora e 
biocentrica (FREIRE, 2005; GGlS, 2003), marcada pela 
construgao coletiva e combinada com as comunidades e 
escolas, e por um profundo respeito a todas as manifestagoes 
de vida.

E nesse caminhar que o Projeto Solo na Escola/UFCG 
busca despertar o sentimento de pertencimento e valorizagao 
do campo. Considerando que as datas comemorativas



surgem como um pretexto para chamar a atengao sobre um 
fato e/ou simbolismo, foram priorizados os seguintes 
momentos para agoes mais pontuais: Dia Nacional da 
Conservagao do Solo (15 de abril), Dia do Agricultor (28 de 
julho) e Dia Mundiai do Solo (05 de dezembro). Nessas 
oportunidades sao desenvotvidas estrategias nas pragas, 
escolas, feiras e ginasios esportivos para apresentar as 
potencialidades do solo e dialogar sobre a conservagao dos 
recursos edaficos para a produgao sustentavel de alimentos.

Ao longo da vigencia do projeto tem sido constatado a 
relevancia das agoes interativas no contato direto entre os 
academicos, agricultoras e agricultores de associagoes rurais 
de diversos municipios da regiao, bem como com os 
estudantes das escolas publicas (VITAL, 2014). O 
estreitamento do contato entre os referidos atores tem 
possibilitado o estabelecimento de uma relagao de confianga, 
que permite maior entrosamento, possibilitando que a agao 
extensionistas se desenvolvesse de maneira prazerosa, 
engrandecedora e satisfatoria.

Todos os momentos vivenciados pela equipe do 
projeto evidenciam a urgencia de trabalhar na disseminagao 
dos conceitos sobre solos e agroecologia, frente ao avango da 
degradagao. Em cada encontro percebeu-se surpreendentes 
resultados que apontam para o desenvolvimento de novas 
formas de agao junto as escolas e comunidades rurais. Todas 
as atividades foram registradas devidamente para formagao 
do memorial do Programa.

CONSIDERAgOES FtNAIS

O principal objetivo do Projeto Solo na Escola/UFCG e 
enfatizar que o solo e um recurso vital do ambiente e 
aumentar a conscientizagao de professores, criangas e jovens 
sobre o solo como componente natural essencial para a vida 
no planeta.

O solo e um assunto fascinante para trabalhar 
diferentes disciplinas nas escolas, seja no ensino fundamental 
ou medio. Alem disso, o solo fomece um contexto 
interessante para trabalhos de arte e artesanato.

A troca de experiencia, nas diversas metodologias 
desenvotvidas tem gerado a retroalimentagao do 
conhecimento em fungao da transformagao da realidade 
estudada, visto que envolvem o agricultor e o estudante no 
processo de investigagao e na discussao dos resultados, 
promovendo uma troca de saberes que enriquece o processo 
de ensino-aprendizagem, a pesquisa e as potencialidades dos 
extensionistas.

As praticas pedagogicas adotadas que fortalecem 
indagagoes e agoes surgem como indispensaveis as 
atividades de projetos de extensao. As atividades ludicas e 
demais metodologias conduzidas em um ambiente 
descontraido, com simplicidade, fortalecem a dialogicidade, 
sendo possivel estimular os atores sociais a refletirem sobre 
as agoes do cotidiano que imprimem impactos negativos a 
qualidade do solo e sobre as possibilidades de mudangas de 
habitos, alem de estimular a busca pelo conhecimento 
cientifico das praticas de conservagao do solo, e integrar 
agricultores, professores, estudantes e extensionistas nessa 
construgao e reconstrugao de valores em defesa do solo, na 
perspectiva da Educagao em Solos para a sensibilizagao, o 
despertar e a formagao da ‘consciencia pedologica’, centrada 
na afetividade e no respeito com a ‘Mae Terra'.
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