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Resumo 

Com intuito de dar um sentido lato ao estudo do solo efetuou-se, com esta pesquisa, uma 

sobreposis:ao de dois tipos de conhecimentos: o tecnico-cientifico e o empirico adquirido 

pelo agricultor. Empregando-se os instrumentais analiticos da ciencia agronomica atual e os 

principios da agroecologia, estabeleceu-se comparas:oes de indicadores de uso e manejo do 

solo entre quinze estabelecimentos familiares com bases tecnicas de produs:ao de hortalis:as 

diferenciadas ( quimica-convencional, em transis:ao e orgiinica) das cidades de Cotia, V argem 

Grande Paulista e Ibiima - SP. As avalia90es foram baseadas em amilises quantitativas e 

qualitativas. A primeira se referiu as analises quimicas (macro e rnicronutrientes ), fisicas 

(porosidade total e deusidade global) e biologicas ( contagem da populay1io de rninhocas ). 

Essas analises foram efetuadas em canteiros (100m
2
) cultivados com brassicas no inicio e 

final do cultivo (invemo de 1998 e ver1io de 1999). A segunda se referiu a analise das 

percepy5es que os agricultores tern do solo, identificando os "graus de sensibilidade" ao uso 

desse fator enquanto um recurso natural com caracteristicas fisico-quimicas e biologicas. 

Para tanto foram considerados os depoimentos dos agricultores, explorando, na medida do 

possivel, OS aspectos cousiderados nas analises de solo. A analise qualitativa foi avaliada 

mediante entrevistas registradas em questionarios e grava9oes. 0 direcionamento principal 

foram as observas:oes e os conhecimentos adquiridos pelos agricultores nas suas 

convivencias com os seus ambientes, principalmente o solo. Como resultados das analises 

quantitativas, observou-se que o solo tratado com manejo orgiinico apresentou qualidade 

superior aos demais grupos ( quimico-convencional e transi91io ). Entretanto, na segunda 

analise (final do cultivo) observou-se que o solo dos estabelecimentos em transi91io teve seus 

atributos quimicos e biologicos melhorados significativamente. Este mesmo grupo obteve 

maior percepyiio geral do solo que os outros dois, que n1io diferiram significativamente entre 

si, apenas em alguns temas. Com a j ustaposi91io destes enfoques contribuiu-se para o 

aprofundamento da pesquisa cientifica agronornica, incrementando o corpo tecnologico e de 

conhecimentos necessario para a forma91io de uma agricultura de base verdadeiramente 

sustentavel. 
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Abstract 

With the purpose to give a broad direction to the study of the soil, this research, was made 

with overlapping of two types of knowledge: teclulical-scientific and the empirism acquired 

by the family farmers. Using the analytical instruments of current agronomy science and the 

principles of the agro ecology, comparisons of indicators use and hantling of the soil with 

fifteen families' establishments with techinical basis of production of differentiated herbs 

(chemical-conventional, transitional, and organic) of the cities of Cotia, Vargem Grande 

Paulista and Ibilina- SP, were established. The evaluations were based on quantitative and 

qualitative analyses. The first one was related to the chemical analysis (macro and 

micronutrients), physical (total porosity and global density) and biological (the population of 

earthworms count). These analyses were carried out in seedbeds (100m
2

) cultivated with 

brassicas in the beginning and the end of the culture (winter 1998 and sununer 1999). The 

second one was related to the analysis of the perceptions that the family farmers have of the 

soil, identifying the "degrees of sensitivity" concerning the use of this factor, under a natural 

resource with biological and physical-chemical characteristi. For such a way, testimonies of 

producer, exploring to the fullest extent the aspects taken into consideration in the soil 

analysies, were considered. The qualitative analysis was evaluated by interviews, registered 

in questionnaires and recorded tapes. The main goal of these was the comments and the 

knowledge acquired by the producers in their relationship with the environment, mainly the 

soil. As results of the quantitative analyses, it was observed that the land treated with organic 

handling presents upper quality to the rest of the groups (chemical-conventional and 

transitional). However, in the second analysis (crop final stage) it was observed that the soil 

of the establishments in transition had its chemical and biological attnbutes improved 

significantly. This exactly group without higher general perception of the land than the other 

two, without significant diferences between them, only in some aspects. The overlapping of 

these approaches contributed to increase the agronomy scientific research, creating a proper 

technological body and knowledge for the formation of a truly sustainable based agriculture. 
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Introdu~ao 

Estudos que englobem, simultaneamente, variaveis ambientais e socialS niio sao 

freqiientes 11a pesquisa academica em agronomia. Os estudos realizados no ambito tecnico 

geralmente carecem de informa~iies culturais e s6cio-economicas. Por outro !ado, 11a area 
sociol6gica, os trabalhos carecem de informa~iies tecnicas. Em ambas as areas- tecnica e 

sociol6gica - o objeto de estudo e abordado de maneira isolada, desconsiderando-se sua 

interdependencia com outros fatores. Alem disso, o envolvimento do pesquisador com as 

variaveis existentes no agroecossistema e bastante pequeno. Pois, normalmente, seus 

trabalhos de campo sao efetuados atraves de "percorridos" nipidos sobre o local, seja 

aplicando questioruirios ou coletando material (solo, plantas, insetos etc) para analise em 

laborat6rio. Desta forma, a pesquisa cientifica, da maneira como estli articulada, encontra 

limi~iies para compreender o agroecossistenia e incorporar seus elementos tecnicos, 

culturais e s6cio-econonticos. 

Uma das formas de melhorar esse entendimento e atraves da analise conjunta das 

variaveis ambientais e sociais. Entretanto, articular estas questoes nUnia imica pesquisa niio e 

Unia tarefa facil. Os estudos com este prop6sito nao podem ser orientados unicamente por 

metodos ou modelos pre-definidos; devem considerar a essencia de cada urn desses fatores, 

de modo a perceber as suas particularidades e liga~oes que mantem entre si. Assim, quando 

se pensa em estudar urn dado componente do ambiente, por exemplo o solo, deve-se estudar 

tambem suas rela9oes em sentido Jato. Neste contexto, o agricultor e sua familia sao pe9as 

fundamentais, pois vivenciam a complexidade do agroecossistema, acurnulam 

conhecimentos que podem ser transmitidos ao Iongo das gera9oes. Alem disso, a pratica do 

dia-a-dia torna-os urna especie de "pesquisador", fazendo com que se sensibilizem com os 

processos que ocorrem no agroecossistema. 

0 objetivo desta disse~ao e efetuar urn estudo sobre o solo, considenmdo tanto os 

aspectos tecnico-agronomicos quanto s6cio-antropol6gicos. Os parametros recnicos 

( quantitativos) utilizados nesta pesquisa se referem as analises, comurnente, efetuadas 11a 

ciencia de solo: quimica (macro e micronutrientes), biol6gica (contagem de minhocas) e 

fisica (porosidade total, densidade global e urnidade ). Os parametros qualitativos tratam, 

principalmente, de questoes ligadas a antropologia, ou seja, a cogni9oes que os agricultores 
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tern em relayao a natureza, representada aqui pelo solo. Para isso, trabalhou-se com quinze 

estabelecimentos familiares produtores de hortaliyas, localizados nas cidades de Cotia, 

Vargem Grande Paulista e Ibiima- SP. E importante esclarecer que, os estabelecimentos 

foram selecionados de modo a abranger <iiferentes manejos: quimico-convencional, em 

transiyao e orgfulico. 

A presente problematica permitiu-nos supor inicialmente que: 

A base tecnol6gica da agricultura org.inica, por tratar o solo de manetra 

diferenciada, em rela9iio a agricultura quimica-convencional tende a apresentar 

melhor qualidade de solo. 

A visiio sobre o solo entre agricultores que adotam praticas convencionais difere 

daqueles que adotam praticas organicas, como tambem entre agricultores do 

mesmo sistema de produyiio. Desta forma, existem grupos sensiveis a questao do 

solo como elemento central para a manutenyiio da propria vida, e grupos que veem 

o solo simplesmente como suporte para a produyao. 

A ampla abrangencia deste trabalho apresenta urn carater inedito. Desta forma, para 

urna melhor compreensao das etapas seguidas durante a pesquisa, estruturou-se esta 

dissertayiio em tres partes. Na primeira, efetuou-se urna revisao conceitual sobre a 

agroecologia (capitulo 1) e o solo (capitulo 2). Na Segunda (capitulo 3), descreveu-se a 

metodologia adotada em todas as fases do trabalho e na terceira parte (capitulo 4, 5 e 6), 

efetuou-se urna discussao sobre os resultados obtidos a partir da pesquisa. 

No capitulo 1, procurou-se chamar a atenyiio sobre a agroecologia, enquanto 

importante disciplina abordada em trabalhos de cunho social e tecnol6gico. Este capitulo 

parte do argumento que o respeito aos principios existentes em urn agroecossistema e 

fimdamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Portanto, estes principios 

devem ser considerados em todas as etapas da produyao agropecuaria, inclnsive na 

comercializayao, para que na euforia dos lucros niio se perca essa noyao. Em seguida, 

efetuou-se urna breve explanayao sobre o ressurgimento da agroecologia, citando alguns 

aspectos que contribuiram para isso; foram tambem abordados os principios que regem esta 

disciplina. Somente ap6s estes esclarecimentos e que se descreveu com mais profimdidade as 

suas bases, calcadas principalmente no conhecimento empirico local, na ciencia agricola 

modema, nas correntes de agricultura "altemativa" e no movimento ambientalista. 
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Para discutir a importancia do conhecimento empirico, descreveu-se as variaveis que 

compi'iem urn agroecossistema salientando o papel do agricultor e da sua familia dentro do 

mesmo. A importancia da ciencia agricola modema foi ressaltada atraves de urna breve 

explanayiio sobre a primeira e a segunda Revolu~s Agricolas. Niio deixando de citar as 

descobertas que contribuiram para o processo de modemiza!(iio da agricultura fazendo-se, 

inclusive, urn recorte sobre o processo de modemizal(iio da agricultura brasileira. Para 

ressaltar a contribui!(iio das correntes de agricultura altemativa, efetuou-se urna rapida 

discussiio sobre os principios que regem a agricultura biodinfunica, org§nica, natural, 

biol6gica e outras. Na conclusiio do capitulo, recorreu-se ao movimento ambientalista, que 

expressa, atraves das suas vertentes ambientalistas (preservacionista e conservacionista ), urn 

pouco da 16gica do pensamento agroecol6gico construido durante o seculo XX. 

No segundo capitulo, a busca pelo conceito de solo suscitou-nos a efetuar urn breve 

relato sobre o desenvolvimento da pesquisa cientifica nesta area Parece que o inicio do 

estudo do solo se deu com o pre-socratico Empedocles, que colocou o solo entre os quatro 

elementos do universo ( ar, agua, fogo e terra). Entretanto, foi com Arist6teles e seus 

discipulos, que se efetuou as primeiras rel~s entre o solo e as plantas, chegando-se ate o 

desenvolvimento da teoria humista, efetuada por Tahaer e Von Wullfen no inicio do seculo 

XIX. Mas, com a formulal(iio da lei do "Minimo" pelo bariio e cientista alemiio Justus Von 

Liebig (1802-1887), o solo passou a ser encarado basicamente como urn meio regido por 

processos quimicos. Por outro !ado, cientistas como, Vasilii Vasir1evich Dokouchaiev (1846-

1903) e seus seguidores, efetuaram importantes descobertas sobre o processo de forma!(iiO do 

solo. Naturalistas e defensores da teoria humista, como Charles Darwin (1809 - 1882) e 

Louis Pasteur (1822- 1895), efetuararn descobertas sobre os organismos do solo que atuam 

no processo de decomposi!(iio da materia org§nica Somente ap6s estas explaua!(iies e que se 

salienta a importancia de trabalhos mais integrados nesta area, mostrando-se que o solo e 

influenciado tanto por fatores quimicos, fisicos e biol6gicos, como por fatores sociais, 

economicos e culturais, a medida que esses Ultimos influenciam e direcionam a a!(iio do 

homem sobre o agroecossistema. 

Ainda no capitulo 2 foi realizada uma breve expl~o sobre alguns aspectos do solo, 

mais especificamente sobre o pape1 da materia organica e das minhocas. Com relal(iio a 
materia org§nica, primeiramente, foi apresentado seu conceito e as principais fontes 
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utilizadas na agricultura. Em seguida, descreveu-se o seu processo de decomposi~ao e os 

efeitos que causa sobre as propriedades fisico-quimicas do solo. A influencia da materia 

orgaruca sobre as propriedades biol6gicas do solo foi ressaltada atraves da ~o das 

minhocas. Para isso, primeiramente, discorreu-se sobre as categorias ecol6gicas ( epigeicas, 

anecicas e endogeicas) que comp5em este grupo da meso fauna do solo. Logo ap6s, efetuou

se uma expl~ao sobre o sistema digestivo e as principais fontes de alimento utilizadas 

pelas minhocas. Na sequencia foi abordada a influencia dos fatores ambientais e do manejo 

sobre o comportamento das minhocas no solo. 

No capitulo 3 descreveu-se a metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho de 

campo e no tratamento estatistico utilizado para organizar os resultados. Para uma melhor 

compreenslio do caminho percorrido no desenvolvimento deste trabalho, efetuou-se 

primeiramente uma descri~ao da regiao, ressaltando as caracteristicas edafoclimaticas e 

s6cio-economicas. 

Ap6s essa descri~o apresentou-se o metodo adotado para efetuar as analises 

quantitativas e qualitativas. Foram descritos, primeiramente, os criterios considerados na 

sele~lio dos estabelecimentos estudados e na escolha da parcela de solo analisada 

quantitativamente em cada urn dos estabelecimentos. Em seguida, foram descritos os 

metodos adotados para a coleta de material e para as analises laboratoriais relacionadas as 
variaveis quantitativas do estudo. 0 proximo passo foi a descri~o do processo de constru~ao 

dos questionarios utilizados durante as entrevistas com os agricultores, a partir das quais se 

explorou os aspectos considerados no manejo, como tambem ~ou-se urn perfil s6cio

demogcifico dos agricultores ( entrevistados) e suas familias, de modo a avaliar a sua 

perce~o sobre o solo. 

Neste mesmo capitulo, mostrou-se a metodologia adotada para analisar 

estatisticamente os resultados qualitativos e quantitativos. Desta forma, descreveu-se como 

se graduou a perce~o do agricultor pela escala Likert. Os aspectos considerados para 

avaliar a fertilidade do solo foram descritos juntamente com a analise de correspondencias 

MU!tiplas (ACM), metodo estistico utilizado para avaliar o solo. Para isso efetuou-se urna 

descri~iio das Variaveis e Modalidades necessanas para cria~o dos parfunetros comparativos 

de qualidade de solo. 
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Na terceira parte deste trabalho foram apresentados os resultados do estudo em tres 

capitulos ( 4, 5 e 6). No capitulo 4, foram descritos os sistemas de produ«;iio abordando, 

primeiramente, alguns aspectos hist6ricos que contribulram para transformar a forma de 

explora«;iio da terra na regiiio estudada, que ate meados do seculo passado era baseada na 

agricultura itinerante. Nesta epoca, a explora«;iio do solo era efetuada pelos "caipiras", cujos 

habitos e tecnicas utilizadas foram descritos de forma sucinta. Ap6s a retomada dos 

processos hist6ricos, caracterizou-se o ceruirio atual., enfatizando a influencia destes 

processos sobre os sistemas produtivos da regiiio. Foi destacado o desenvolvimento da 

agricultura orgiinica na cidade de IbiUna., em fun«;iio do crescente nfunero de 

estabelecimentos que passaram a adotar este manejo. Ap6s esta explana«;iio foram descritos 

os tres tipos de sistema de produyiio - quimico-convencional, em transiyiio e orgiinico - a 

partir da caracteriza«;iio das benfeitorias e maquinas e dos aspectos relacionados ao manejo 

(preparo mecfurico do solo, adubayiio, tratos culturais e irriga«;iio ), a comercializayiio e a 

assistencia tecnica. Tambem se efetuou uma descri«;iio do perfil s6cio-demografico dos 

agricultores estudados. 

No capitulo 5, foram apresentados os resultados obtidos na analise qualitativa 

(percepyiio do agricultor) a partir dos questioruirios, compostos por quatorze 

perguntas/temas, relacionados ao manejo e aos processos quimicos, fisicos e biol6gicos que 

ocorrem no solo. Para isso apresentou-se, primeiramente, as pontuayi'ies que cada agricultor 

obteve em cada urn dos temas de percepyiio, segundo a escala Likert. Em seguida, efetuou-se 

uma discussiio sobre os principals fatores que influenciaram os resultados. As percepyoes 

foram classificadas atraves da analise de cluster, que as dividiu em cinco intervalos de 

classes (muito alta, alta, media, baixa, muito baixa). Somente ap6s a exposi«;iio desta analise 

e que se apresentou o depoimento dos agricultores sobre os temas explorados, de tal forma 

que se couseguiu elaborar urn glossario de termos utilizados pelos mesmos. 

No capitulo 6, foram apresentados os resultados dos parfunetros quantitativos (analise 

qulmica, fisica e biol6gica, ressaltando-se as particularidades existentes no conjunto 

amostral, que se localiza em urna regiiio de relevo fortemente ondulado, composta por varios 

tipos de solos. A heterogeneidade do conjunto amostral foi contornada com aplicayiio da 

analise de correspondencias mU!tiplas (ACM), que atraves de dois fatores (F1 e Fz) principais 

sobrep6s os pariimetros de solo. Para facilitar o entendimento desses resultados, estes foram 
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apresentados graficamente. Primeiramente, efetuou-se uma exposi9lio das correlayoes entre 

as variaveis definidas pelos fatores F1 (macro e micronutrientes) e F2 (propriedades fisica e 

biol6gicas). Em seguida foram expostas as figuras representativas das variaveis quimicas 

(macro e micronutrientes), fisica (densidade global e porosidade total) e biol6gica 

(populaylio de minhocas) no plano Euclidiano. Durante a discusslio desses parlimetros, 

apresentou-se tambem as medias gerais obtidas em cada urn dos tres grupos, ressaltando 

aspectos do manejo que influenciaram no resultado. 

Finalmente, concluiu-se o trabalbo apresentando as principais tendencias a serem 

seguidas pelos grupos, caso continuem a adotar os mesmos principios. 
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PARTE 1: REVISAO CONCEITUAL 

A AGROECOLOGIA E 0 SOLO 

"Se voce quer compreender o que e ciencia, voce 

deve olhar, em primeiro Iugar, niio para as suas 

teorias ou suas descobertas, e certamente nao 

para o que os apologistas dizem sabre ela, voce 

deve ver o que os praticantes da ciencia fazem ", 

Clifford Geertz. 
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1- Agroecologia: um novo rumo ou o reencontro do 

caminho perdido? 

No Brasil, o interesse pelo desenvolvimento de sistemas agroecologicos de produ9iio 

de alimentos cresceu bastante na ultima decada, principalmente ap6s a realizayiio da ECO 92. 

Neste evento, discutiu-se novamente as diretrizes do desenvolvimento sustentilve!1 no 

mundo. Segundo YURJEVIC (1992), apesar das suas tematicas terem atendido aos interesses 

dos paises do Primeiro Mundo, nao se pode negar que ap6s esta conferencia houve uma 

maior "sensibili~iio" para a necessidade de urn novo processo de desenvolvimento social e 

ecol6gico, principalmente em alguns paises do Terceiro Mundo. As Organiza9oes Nao 

Governamentais (ONGs) que assumiram o papel de agentes de desenvolvimento, trabalhando 

com pequenos agricultores na constfu9ao de sistemas agroeco!Ogicos, foram importantes 

para o inicio desse processo. No entanto, deve-se esclarecer que muitas destas organiza90es 

sao originari.as de paises do Primeiro Mundo, fato que pode influenciar no desenvo!vimento 

de projetos, pois estes paises possuem outras prioridades. Pelas tematicas discutidas na ECO 

92, pode-se afinnar que estes paises estiio interessados em resolver os problemas 

relacionados as florestas tropicais, a biodiversidade, a camada de ozonio e a 

internacionalizayiio das liguas. As quest6es sociais niio foram discutidas com profundidade, 

uma vez que ficou subjacente que as variaveis ambientais podem ser manejadas sem precisar 

mudar as bases politicas e econ&micas. 0 que parece ser bastante incoerente, principalmente, 

quando se trata dos paises do Terceiro Mundo, cuja historia e marcada por injustiyas sociais. 

Portanto, as ONGs que assumirem o papel de agentes de desenvolvimento nestes paises 

devem, paralelamente a reso!uyao dos problemas ambientais, procurar soluyoes para os 

problemas economicos, sociais e culturais, tarefa nada facil mas necessaria. 

Na jornada em busca da sustentabilidade, comunidades rurais e os "agentes de 

desenvolvimento" tern que enfrentar muitos desafios. A ausencia de recursos basicos, como 

educayiiO, saude, financiamento, assistencia tecnica especializada, tecnologias apropriadas as 

condiy(ies locais e, principalmente, apoio do Estado, apresenta-se como um gargalo na 

1 A no9iio de desenvolvimento sustentavel foi estabelecida de forma generalizada no documento intitulado 

Nosso Futuro Comum, publicado na decada de 1980, conforme destacado no item 1.3-4, deste capitulo. 
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evoluc;iio de projetos que procuram desenvolver questoes relacionadas a sustentabilidade da 

agricultura. A educac;iio parece ser urn dos problemas rnais urgentes, pois atraves deJa se 

recupera a integridade das pessoas enquanto cidadiios. A noyao do direito de cidadania e tao 

irnportante para discutir as ternaticas de desenvolvirnento sustentavel, como para reivindicar 

recursos financeiros e apoio do Estado. Outro problema presente ern rnuitas comunidades 

agricolas e a degradayiio arnbiental, fruto de urn rnodelo de desenvolvirnento baseado na 

substituiyiio dos recursos naturais por recursos industrializados. Para veneer estas 

dificuldades, os atores envolvidos nestes trabalhos precisarn ser criativos e aproveitar os 

recursos disponiveis localmente, sejarn arnbientais, culturais, artesanais, industriais, 

econ6rnicos e sociais. Destes recursos, 

"o saber campones sobre o solo, plantas e processos ecol6gicos 

tem um significado sem precedentes nesse novo paradigma 

ecol6gico" (Altieri & Anderson, citados por ALTIERI & 

YURJEVIC, 1991 :26). 

Durante muito tempo a ideia de desenvolvirnento esteve ligada a de crescirnento 

econ6mico. Hoje, corn as discussi:ies sobre desenvolvimento sustentavel e que se conseguiu 

rnudar urn pouco esta conotayao, ressaltando-se a irnportiincia de outras variaveis existentes 

no agroecossisterna, como as culturais, sociais e arnbientais. Porem, rnesrno assim, as 

variaveis econornicas ainda exercern grande influencia sobre a 16gica interna de rnuitos 

estabelecirnentos, principalrnente dos classificados no grupo dos quimicos-convencionais e 

dos certificados corn selos "verdes2
". 0 respeito aos principios que regern os 

agroecossisternas e fundamental para 0 desenvolvirnento de qualquer sociedade, portanto 

devern ser considerados ern todas as etapas da produc;ao, inclusive na cornercializac;ao dos 

produtos. No entanto, niio e o que se tern observado, pois na euforia dos lucros esta noyiio 

tern sido colocada de !ado, inclusive nos sistemas agroecol6gicos de produyiio. 

Pretendeu-se, neste capitulo, charnar a atenc;ao para a irnportiincia das variaveis 

existentes nurn agroecossisterna, recorrendo-se, para tanto, a agroecologia, urna importante 

disciplina voltada ao desenvolvirnento sustentavel, bastante referenciada ern trabalhos de 

cunho social e tecnol6gico. Assirn, procurou-se efetuar, primeirarnente, urna breve 

explanayiio sobre o ressurgimento da agruecologia, citando-se os aspectos que contribuirarn 

2 Certificado que alguns estabelecimentos recebem pela produ;:!o de alimentos sem o uso de substancias t6xicas 
ao ambiente. 
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para isso, para em seguida apresentar os seus principios. Somente ap6s estes esclarecimentos 

e que se descreveu a importancia do conhecimento cultural dos agricultores, uma das 

principais raizes desta disciplina. Ressaltou-se, tambem, a importancia da contribui~ao da 

ciencia agricola, que se firmou a partir do desenvolvimento da quimica agricola. Nao 

deixando de citar as descobertas que influenciararn o processo de moderniza~ao da 

agricultura, fez-se, inclusive, urn recorte sobre a moderniza~o da agricultura brasileira. A 

contribui~ao das correntes de agricultura alternativa, cujos principios sao bastante parecidos 

com os da agroecologia, tambem sao citados. Por Ultimo, ressaltou-se a importancia do 

movimento ambientalista, principal responsavel pelo ressurgimento da agroecologia 

contempori\nea a qual, atraves das suas vertentes (preservacionistas e conservavionistas ), 

exprime mn pouco do pensamento agroecol6gico construido durante o seculo XX. 

1-1-0 Ressurgimento da Agroecologia 

A agroecologia nasceu junto com a agricultura, mas apenas recentemente, com o 

surgimento dos "movimentos ecol6gicos", e que o uso contemporaneo deste termo com~ou 

a ser intensificado. Uma sene de fatos bist6ricos, ocorridos ao Iongo do desenvolvimento da 

humanidade, se encarregou de estagrui-la ou are mesmo de destrui-la. HECHT (1989), coloca 

a inquisi~ cat6lica da Idade Media, os ideais mercantilistas dos portugueses e espanh6is e, 

principalmente, a ascensao da ciencia positivista, como fatores deterrninantes deste processo. 

A partir do seculo XVI iniciou-se no mundo ocidental urn processo de profundas 

transforma~Oes, marcado pela necessidade de novas descobertas e aventuras. As navega~oes 

alcan~aram seu auge, cruzando mares, descobrindo terras e aniquilando grupos sociais. Com 

a destrui((aO de muitos destes povos, seja pela sua escravidiio ou pela transmissao de 

doen~as, desapareceram tambem sistemas culturais e de conhecimentos presentes nestes 

grupos ha milhares de anos. Por outro !ado, cientistas eruditos criaram doutrinas filos6ficas e 

cientificas, constituindo urna nova sabedoria, oposta as conce~es estabelecidas na Idade 

Media. Na verdade, a postura que a ciencia adotou ao basear-se no metodo de trabalho 

estabelecido por Rene Descartes (1586-1650) e na teoria positivista criada por Augusto 

Comte (1798-1857), recha((ando as afirma((oes aristotelicas e fechando as portas para o 

desenvolvimento de pesquisas mais integradas aos principios da natureza, foi fortalecida 
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pelas Reforrnas da Igreja, Revolu9iio Francesa e Revolu9iio Industrial. A primeira abalou o 

prestigio da Igreja, a segunda o do Estado e a Ultima acelerou o processo de modemizayiio da 

agricultura. 

"Esta transit;iio epistemol6gica substituiu uma visiio organica e 

viva da natureza para uma visao mats mecanica Coda vez mais, 

esta tendencia enfatizava uma linguagem cientifica, uma maneira 

de se reforir ao naturalismo que rejeitavam outras formas de 

conhecimento cientfjico como superstit;iio. Na verdade, na epoca de 

Condarcet e Comte, a ascensiio da ciencia estava ligada ao triurifo 

da raziio sabre a superstit;ao. Esta posit;iio, ao !ado de uma visao 

depreciativa das habilidades da homem rural e da populat;iio 

colonizada, em particular, obscureceram ainda mats a riqueza de 

muitos sistemas de conhecimentos rurais cujo contezlda era 

expresso de forma discursiva e simb6lica. Par niio compreenderem 

o contexto ecol6gico, a complexidade espacial da forma de cultivo 

da agricultura niio-formalizada era freqiientemente rechat;ada 

como desordem" (HECHT, 1989: 27). 

Essa visiio predominou ate a decada de 1960 e 1970, momento em que se evidenciou, 

atraves da publicayiio de alguns trabalhos cientificos, os efeitos nocivos das tecnologias 

oriundas da agricultura modema, nos EUA e na Europa. E importante esclarecer que tais 

efeitos niio demoraram tanto tempo para se manifestar. Prova disso foi o processo erosivo 

que ocorreu nos solos do Estado de Oklahotna- EUA, durante a decada de 1930, em fim9iio 

da utilizayiio da mecanizayiio. A formayiio de algumas correntes de agricultura alternativa, 

como a biodi:nfunica, em 1924, tambem aconteceu em funyiio de problemas ocasionados pela 

modemizayiio da agricultura. Vale ressaltar, ainda, que o interesse da opiniiio pUblica por 

estas quest5es niio ocorreu, simplesmente, por causa da publicayiio desses trabalhos. Ela foi 

influenciada, tambem, pela chamada "contracultura". 

"Esse movtmento punha em questiio varios aspectos 

comporiamentais das sociedades modemas, principalmente os 

padroes de consumo. Discutia-se a hip6tese de que seria passive! 

reduzir drasticamente os niveis de consumo, adotando-se estilos de 

vida mais simples ou mais naturals. A contracultura refort;ou 

outros movimentos, como o fominismo, a consciencia sabre a 
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saude, a !uta contra o racismo, o ambientalismo, o movimento 

hippie, o movimento estudantil (...), dentre outros" (EHLERS, 

1996:73). 

E neste ceruirio que a agroecologia com~a a ser citada como alternativa ao paradigma 

da modernizayao agricola. Pois a ciencia agricola formal niio era capaz de fornecer 

fundamenta93o cientifica para as tecnologias alternativas, para os estudos antropologicos 

(sistemas de classificac;ao indigena ), ecologicos ( ciclos de nutrientes e sucessoes ecologicas) 

e de desenvolvimento rural que surgiram nesta epoca. Mas, mesmo sendo colocada como 

alternativa a ciencia agricola moderna, ela firmou-se primeiro como disciplina em alguns 

cursos de agronomia dos EUA. 

De acordo com ALTIERI (1989), o Manejo Integrado de Pragas e Doen9as, utilizado 

para atenuar os irnpactos das substancias toxicas no ambiente foi urna das primeiras respostas 

da agroecologia aos problemas ocasionados pela modernizayao da agricultura nos EUA. 

Estes trabalhos esclareciam que a utiliza9iio desta tecnica acarretava nurna mudanc;a de 

postura, pois necessitava-se de urn profundo conhecimento dos insetos e das interac;oes 

ecologicas existentes no ambiente. Assim, este procedimento deveria ser utilizada somente 

em casos de emergencia, sendo que a diversifica.yiio dos sistemas agricolas constituia-se na 

melhor solu9iio. 

Somente na decada de 1980, momento em que surgiu o primeiro conceito de 

desenvolvimento sustentavel, e que a agroecologia conseguiu sair do anonirnato e ganhar 

forc;a nas universidades dos EUA e Europa. Nesta epoca, as pesquisas em agroecologia 

comeyaram a dar mais irnportancia para as questoes economicas e sociais. A partir dai 

come9J1 urn processo de discussiio sobre a irnportancia do homem na manutem;ao da 

biodiversidade. 

1-2- Os Principios da Agroecologia 

A agroecologia e citada por tratar como sintomas, atraves de seus principios, os 

problemas ocasionados por urn modelo de desenvolvimento baseado na homogeneiza9iio dos 

cultivos e no emprego crescente de energia fossil e de insurnos industriais, como os adubos 

quimicos, os agrotoxicos, os motores de combustiio interna e as variedades vegetais de alto 
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potencial produtivo. Como paradigma altemativo ao da modernizayao agricola strictu sensu, 

permite executar projetos que procuram estudar o agroecossistema de forma integrada. 

Assim ela pode ser definida, de uma forma mais geral, como a tentativa de integrayao entre o 

binomio agricultura e ambiente e pela maior sensibilidade que revela as questoes sociais. 

Entretanto as pesquisas em agroecologia tambem podem tratar, num sentido mais restrito, os 

fenomenos eco!Ogicos que acontecem nos campos de cultivo, como por exemplo as rela~toes 

predador/presa (HECHT, 1989; ALTIERI, 1989; 1995). 

Suas tecnicas sao culturalmente compativeis porque sao construidas atraves da 

combinayiio entre o conhecimento tradicional local e os elementos da ciencia agricola 

modema. Aiem do mais, essas tecnicas sao ecologicamente mais adaptadas, pois identificam 

elementos que podem ser incorporados aos ecossistemas sem modifica-los na sua essencia. 

Desta forma, por intermedio do uso de pniticas que necessitam de baixos insumos - como 

reciclagem de nutrientes, manejo da paisagem e reflorestamento, integrayiio entre produyao 

vegetal e animal - ela contribui para o aumento da diversidade de animais e cultivos, 

minimizando riscos e melhorando a base dos recursos naturais. 0 uso destas tecnicas 

tambem auxilia na viabilidade economica uma vez que procura economizar os fatores nao 

renovaveis de produyiio (ALTIERI, 1989 e 1995; REIJNTJES, HAVERKORT & BAYER, 

1994 ). Seu caniter social e elevado, pois necessita do homem para observar as interayoes 

ecologicas que se manifestam no ambiente agricola. 

Os principios da agroecologia remetem a outro mais global, o de desenvolvimento 

sustentavel. Talvez uma das orientay(ies mais importantes, dentro desses principios de 

estrategias de manejo de recursos, seja a importancia do conhecimento empirico dos 

agricultores sobre o solo, as plantas, o clima, os astros, os animais, entre outros. Segundo 

GLIESSMAN (1989) para o sucesso desse novo paradigma deve-se encontrar uma 

abordagem experimental que reflita a compreensao das relay5es entre o homem e a natureza, 

principalmente nas complexas areas da agricultura familiar. Para isso, o conceito de 

agroecossistema deve ser expandido ou alterado, no sentido de exploni-lo com preservayao. 
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1-3- As Bases da Agroecologia 

Indicar raizes de algo que estli em fo~iio e uma tarefa bastante dificil, ainda mais 

quando se trata de algo complexo e novo, como e o caso da agroecologia contemporanea. 

Assim, para tentar clarear este entendimento procurou-se apontar as principais ferramentas 

utilizadas pela agroecologia no desenvolvimento de seus trabalhos. 

1.3-1-0 Conhecimento do Agricultor: ator principal do agroecossistema 

Para entender a importancia do homem dentro de urn agroecossistema achou-se 

pertinente expor as variaveis existentes num ecossistema. Em seguida procurou-se mostrar a 

importancia de se considerar o conhecimento do agricultor nas pesquisas cientificas, 

apontando a percepyao como instrumento de aru\lise. 

1.3.1-1- Variliveis Existentes no Agroecossistema 

Para entender o significado de agroecossistema e preciso comeyar compreendendo a 

definiyiio de ecossistema, que foi efetuada pela primeira vez em 1934, pelo ecologista ingles 

A. G. Tanlel. Este considerou o ecossistema como uma unidade formada porum conjunto 

de organismos, mutuamente dependentes entre si e pertencentes ao meio ambiente em que 

vivem. De acordo com ODUM (1986), a interayiio destes organismos como meio fisico faz 

com que os fluxos de energia, utilizados neste processo, produzam estruturas bi6ticas mais 

definidas e atuantes na ciclagem de materiais. Assim, as unidades basicas de um ecossistema 

sao o ambiente (bi6topo) e o conjunto de seres vivos (biocenose ). Apesar de serem 

delimitados por linhas divis6rias naturais ou politicas, os ecossistemas sao sistemas abertos, 

possuidores de entradas e saidas de energia. Apresentam estruturas tr6ficas formadas, 

basicamente, por estratos autotr6ficos e heterotroficos. Seus componentes, sob o ponto de 

vista biol6gico, sao as substancias inorgiinicas (C, N, C02, H20 etc), presentes nos ciclos dos 

3 Tanley foi o primeiro a propor o termo, mas o conceito de ecossistema e bastante antigo. De acordo com 
ODUM (1986), no final do st\culo XIX ja bavia uma st\rie de enunciados sobre este conceito. Este mesmo autor 
destaca os trabalhos de Karl Mobius, S. A Forbes e V. V. Dokucbaev e G. F. Morozov. 
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nutrientes; os compostos orgfuricos (proteinas, carboidratos, lipidios, substancias hfunicas 

etc), responsaveis pela liga9iio entre elementos bi6ticos e abi6ticos; os ambientes 

(atmosferico, hidrol6gico e do substrato), incluindo-se tambem os fatores fisicos como o 

clima; os produtores ( organismos autotr6ficos ); os macroconsurnidores ou fag6trofos 

(organismos heterotr6ficos), microconsumidores (decompositores) (ODUM, 1986). Outra 

contribui9iio importante, que ajudou a compreender os processos existentes no ecossistema, 

foi a no9iio de niveis hierarquicos dada por Egler, em 1970. Urn sistema pode ser formado 

por varios niveis; ao ser compreendido como urna "propriedade emergente", podera apontar 

os niveis abaixo e conseqiientemente o nivel organizacional do sistema (DOVER & 

TALBOLT, 1992). 

Entretanto, a complexidade de urn agroecossistema vai alem dos fatores ambientais e 

bi6ticos, descritos acima Nos agroecossistemas, os fluxos de energia estlio sob o controle do 

homem que se utiliza tanto de elementos externos como internos para interferir neste 

processo. Estes elementos podem ser fabricados industrialmente ou ser naturais, como siio os 

utilizados nos sistemas quimico-convencionais e nos sistemas "agroecol6gicos", 

respectivamente. A diversidade de especies nurn agroecossistema e bastante reduzida, 

principalmente quando comparada com a de urn ecossistema natural. As plantas e os animais 

dominantes niio sofrem sele9iio natural, sendo, por isso, alvos de programas de sele9oes 

artificiais. Vale ressaltar que, normalmente, os sistemas de produyiio "agroecol6gicos" 

apresentam maior diversidade que os sistemas convencionais. 

"os agroecossistemas siio projetados e gerenciados para canalizar 

uma conversiio maxima de energia solar e de outros tipos de 

energia em produtos comestiveis, atraves de um duplo processo: a) 

empregando energia auxiliar para executar trabalho de 

manuten<;iio que, em sistemas naturais, seria realizado pela energia 

solar, permitindo assim que mais energia solar seja convertida 

diretamente em alimentos. b) pel a se!et;iio genetica de plantas 

comestiveis e animais damesticos adaptadas para otimizar a 

produt;iio nesse ambiente especializado e subsidiado com energia" 

(ODUM, 1986: 51). 

De acordo com HECHT (1989), o modelo de agroecossistema adotado por este autor 

refere-se ao estabelecido pela agricultura moderna, praticada nos EUA. Ele desconsidera 
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outros sistemas de produc;ao, como os das comunidades camponesas existentes nos tropicos. 

De qualquer forma, seu trabalho pode ser urn excelente ponto de partida para analisar a 

agricultura sob uma 6tica ecologica 

Os fatores sociais, economicos e culturais tambem devem ser considerados na analise 

de agroecossistemas em func;ao da influencia que exercem sobre o funcionamento dos 

mesmos. Os problemas oriUIJ.dos destes fatores (por exemplo: colapso de prec;os no mercado, 

inadequac;ao tecnologica, mudanc;as na posse da terra, falta de miio-de-obra) sao tao 

importantes para o funcionamento do sistema agricola como outros, decorrentes de fatores 

ambientais. Esses fatores podem romper com urn sistema de produc;ao da mesma forma que 

uma chuva de granizo pode destruir urna plantac;ao e, conseqiientemente, arruinar todo o 

sistema produtivo. Portanto, as estraregias produtivas utilizadas no interior dos 

agroecossistemas sao frutos da combinac;ao de variaveis socio-economicas, culturais e 

ambientais. 

E importante ressaltar que a influencia desses elementos sobre os agroecossistemas 

esta diretamente relacionada com a logica de produc;iio adotada. Assim, numa propriedade 

capitalista a influencia dos fatores economicos, provavelmente, sera maior que a dos sociais 

e culturais. Nos estabelecimentos camponeses, cuja 16gica produtiva esta voltada 

principalmente para atender as necessidades da familia, isto nao acontece. De acordo com 

Barlett e Bennett, citados por GUIV ANT (1992), na tomada de decisao os agricultores 

camponeses sao influenciados, principalmente, pelas relac;5es de parentesco, de vizinhanc;a e 

de classes sociais. Neste sistema, a racionalidade economica nao e a Unica que exerce 

influencia sobre a adoyiio de tecnicas e metodos agricolas. 

No decorrer desta explanac;iio procurou-se enfatizar que os fatores sociais, economicos 

e culturais sao tao importantes quanto os fisicos e biol6gicos, para o desenvolvimento de urn 

agroecossistema, pois o homem ainda e o ator principal deste processo. Fato inquestionavel, 

principalmente, pelo seu poder de decisao. 0 agricultor ao decidir sobre o que plantar, para 

quem produzir, que tipo de tecnica utilizar toma-se o elemento chave de qualquer sistema de 

produc;ao. Portanto, e altamente desejavel que nas pesquisas agronomicas a sua opiniao seja 

considerada. 
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1.3.1-2- A Importancia do Conhecimento do Agricultor 

0 grau de importiincia que se deve atribuir ao conhecimento do agricultor sobre seu 

ecossistema e bastante alto, pois seu poder de observayao e parte fundamental do processo 

agroecol6gico de produyao. Uma prova disso e a agricultura, que surgiu somente ap6s o 

entendimento empirico do processo germinativo da semente pelo homem. Talvez, isto possa 

explicar porque da agroecologia e considerada tao antiga como a propria agricultura. A 

agroecologia considera o homem, em funyao do seu poder de cogniyao, o elemento central 

da formayao de urn agroecossistema. 

Foi grayas ao profundo conhecimento que o homem possuia sobre seu ambiente que 

muitas comunidades agricolas, distribuidas por todo o mundo, tomaram-se detentoras de 

sofisticados sistemas de produyao de alimentos durante longos periodos da hist6ria. 0 tipo de 

relayao que os seres humanos estabeleciam com o ambiente contribuiu para que os recursos 

naturais fossem utilizados de forma equilibrada. Assim, as tecnicas agricolas eram 

aperfeiyoadas ao Iongo das geray(ies sem agredir o ambiente. As cria~iies eram integradas 

com os cultivos vegetais, que serviam para alimentar o homem e os animais. A fertilidade do 

solo era recuperada ecologicamente, pois se obedecia ao principia da reciclagem de 

nutrientes. 0 solo era deixado em pousio ou cultivado com plantas forrageiras, regeneradoras 

de fertilidade. No entanto, com o desencadear de alguns processos hist6ricos, os sistemas 

produtivos de muitas comunidades entraram em colapso ou passaram por urn processo de 

transformayao. Porem nem mesmo isto invalidou a importiincia dos agricultores para a 

agroecologia. Pelo contnirio, o conhecimento que o agricultor contemporiineo tern sobre seu 

agroecossistema e parte fundamental do conjunto de ferramentas que formam as suas bases 

cientificas. Portanto, o agricultor e urn dos responsaveis pelas perspectivas futuras da ciencia 

agroecol6gica. 

Segundo TORCHELLI (1983), o contato diario que o agricultor mantem com o seu 

meio torna-o sensivel, capaz de entender a complexidade existente no agroecossistema e de 

transforma-lo nom "pesquisador". MONTECINOS & ALTIERI (1992), ressaltam que esses 

atores sao capazes de manejar, nos pequenos espayos em que trabalham, verdadeiros rerugios 

de diversidade genetica, formados, muitas vezes, por mais de cern especies vegetais. Para 

isso, o agricultor realiza observay()es, desenvolve recnicas de produyao adaptadas as suas 

condi~oes e assimila conhecimentos, tanto de gerayiies passadas como das geray()es 
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presentes. Para GUIV ANT (1993); DEERE & JANVRY (1993); RESENDE (1996) e 

Thomasson & Campbell, citados por CARDOSO & RESENDE (1996), o agricultor, que eo 

ator principal dentro do sistema agricola, se desenvolve culturalmente, acumula 

conhecimentos e informa9oes que podem ser transmitidos ao Iongo das gera9oes. Alem disso 

a sua percepyao, em rel~o ao mundo e aos meios que o envolvem, esta vinculada a 

processos de aprendizado empirico e formal, nos quais seu entendimento e possiveis a9oes 

podem alterar, por menos que seja, urn determinado comportamento mais geral. Assi~ a 

capacidade desses agentes em influenciar modelos implantados esta no processamento das 

suas praticas cotidianas, na observ~ao e nas suas possibilidades financeiras para 

redirecionar a9oes pre-determinadas. 

A visao dos agricultores sobre o agroecossistema pode contribuir para a cri~ao de urn 

corpo tecnologico e de conhecimentos que correspondam aos criterios estabelecidos para a 

forma91io de uma agricultura de base verdadeiramente sustentavel (GLIESSMAN, 1989). 

Alem disso, a pesquisa cientifica feita em conjunto com o agricultor se enriquece em 

profundidade, pois por mais aruilises que sejam feitas no campo, o pesquisador ao nao 

conviver cotidianamente com a natureza, encontra maiores dificuldades para compreende-la. 

Portanto, a pesquisa cientifica que considera estas quest5es deve refletir o grau de 

compatibilidade entre os valores e cogui9oes dos agricultores, estudando os verdadeiros 

vinculos existentes no agroecossistema. 

1.3.1-3- A Percep~iio como lnstrumento de Analise nos Agroecossistemas 

A a9iio desses atores e expressa pelo seu trabalho, que por sua vez e resultante de urn 

modelo de natureza pensado e criado mentalmente. Assim, o processo de trabalho e fruto da 

idealiza91io do agroecossistema, cujas vaniveis sofrem a influencia de muitos fatores4
, 

articulados entre si, no tempo e no espa9o. De acordo com WOORTMANN & 

WOORTMANN (1997), para se entender a constru9iio de urn royado e necessano conhecer 

tanto os fatores culturais como os processos historicos da sociedade. Pois estes sofrem 

transform~5es ao Iongo do tempo e influenciam os recursos disponiveis, homens e 

instrumentos de trabalho, existentes no agroecossistema. Portanto, o trabalho e influenciado 

4 Fatores sociais, economicos, ambientais e culturais. 
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pela articula91io destes fatores, cujo acontecimento se dli de maneira especifica entre as 

sociedades. Mas e importante ressaltar que e atraves do saber que o trabalho se concretiza e 

pela cultura que se interpreta o seu significado. 

Estes mesmos autores evidenciam, que as rela9oes de produ91io podem ganhar urn 

sentido diferente daquele vinculado a ideia de classes sociais, ou seja, seu sentido pode estar 

voltado tambem para as rela9oes de hierarquia e genero, existentes no interior de urn grupo 

social ou de urna unidade familiar de produyiio. Portanto, e importante entender que a 

transmissiio do saber e efetuada por quem o detem, normalmente o chefe da familia ( o pai). 

Po is, 

"(. . .) a transmissiio do saber e mais do que transmissiio de 

tecnicas: eta errvolve valores, construt;iio de papeis etc". 

(WOORTMANN &WOORTMANN, 1997: 11) 

Na constru91io destes papeis e valores utilizam-se os meios intelectuais, a partir de 

meios materiais, para transformar a natureza em campos de cultivo. Assim, antes do homem 

implementar as pniticas culturais, ele recorre aos meios intelectuais, que e o saber, expresso 

em codigos simb61icos para programar seu cultivo. Vale ressaltar que este conhecimento e 

diferente do conhecimento tecnico, cuja importancia e tambem ressaltada pelos autores. 

Segundo estes, a unidade familiar e construida em tomo do trabalho, que por sua vez utiliza 

o saber tecnico para produzir os bens necessarios para a reproduyiio do grupo. Portanto, o 

saber tecnico e tao importante quanto 0 saber cognitivo. 

Atribuir niveis de importancia para o conhecimento tecnico e social parece ser bastante 

perigoso. Pois urna determinada tecnologia pode ser facilmente substituida por outra, 

enquanto o saber cognitivo permanece de gerayao em gerayiio, mesmo que em alguns 

momentos se manifeste de forma incipiente. Contudo, quando menos se espera, o 

conhecimento social aparece ligando pessoas e explicando fatos, justamente porque faz parte 

do "ethos" do grupo social. Por outro !ado, o dominio do saber tecnico capacita o homem 

para o trabalho e conseqiientemente toma-o apto para constituir urna nova familia. Mas, 

segundo WOORTMANN & WOORTMANN (1997), nas comunidades camponesas o 

individuo e considerado capaz de constituir urna familia a partir do momento que detem a 

"for9a plena", reconhecida pela coletividade como o dominio do saber culturalmente 

especifico. Desta forma, no inicio do trabalho o agricultor deve possuir em mente o resultado 
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final, ou seja, a colheita. Este saber-fazer campones se diferencia radicalmente do saber-fazer 

dos agricultores modemos (quimicos-convencionais), que detem o conhecimento de poucas 

etapas do processo produtivo. Os agricultores camponeses (tradicionais), detentores de 

modelos mais abrangentes e conseqi.ientemente com maior nfunero de etapas produtivas, 

percebem os fatores biol6gicos e ambientais que ocorrem no solo, nas plantas, enfim no 

agroecossistema como urn todo, com mais facilidade que os agricultores modemos, 

detentores de modelos fragmentados. Alem do que, o processo de trabalho dos agricultores 

camponeses e formado tanto por ayoes recnicas como por ayoes simb6licas, fazendo com que 

se produza cultivos e "culturas". 

' A importilncia da cultura vai muito alem do que foi colocado acima. E atraves da 

cultura que o homem ve o mundo e implementa suas ay()es. Portanto, 

"o modo de ver o mundo, as aprecia<;oes de ordem moral e 

valorativa dos di.forentes comportamentos sociais e mesmo das 

posturas corporais sao assim frutos de uma heranr;a cultural, ou 

seja, o resultado do operar;ao de uma determinada cultura" 

(LARAIA, !992:70). 

De acordo com GEERTZ (1989), a antropologia surgiu em tomo do conceito de cultura 

para expressar cientificamente a descriyiio e analise do conhecimento nativo. Para HECHT 

(1989), o trabalho de Audrey Richards, em 1939, que procurou conhecer a pnitica citamene
5 

dos Bembas africanos atraves das explicayoes eco16gicas dos uativos, e o de Conklin, em 

1956, que mostrou a complexidade dos cultivos itinerantes praticados pelos Hanunoo 

(Filipinas ), foram marcos para o estudo das comunidades nativas. P ARESCHI (1997), coloca 

que o pionerismo da antropologia nesta area aconteceu devido aos trabalhos de Julian 

Steward, Clifford Geertz, Marshall Sahlins, Edward Evans-Pritchard, Melville Herscovits e 

Marvin Harris, entre outros. 

A cultura e algo complexo, pois o homem e 

" um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo tece, 

assumo a cultura como sendo essas teias e a sua analise; portanto 

nao como uma ciencia experimental em busca de leis, mas como 

5 Prirtica citamene: por essa prirtica os restos vegetais sao colocados como composto na agricultura (Hecht, 

1989). 
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uma ciencia interpretativa, a procura do significado" (GEERTZ, 

1989: 15). 

A con~ao destas teias e efetuada por meio de simbolos, cujo significado e utiliza9ao 

dependem da abordagem de cada urn. 0 simbolo (por exemplo: urn objeto, urn ato, urn 

acontecimento etc.) pode ser utilizado como vinculo entre o passado eo presente. Assim, no 

conceito acima, assurne-se padroes de significados transmitidos historicamente, 

incorporados na forma simb6lica por meio da qual os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em rel~o it vida, parafi:aseando Geertz. 

1.3-2- A Ciencia Agricola e a Moderniza~ao da Agricultura 

As descobertas cientificas ocorridas ao Iongo da historia nao foram capazes de mudar 

o rumo da agricultura, que se manteve calcada na reciclagem natural de nutrientes durante 

seculos. Entretanto, com o desenvolvimento da quimica agricola urn novo tipo de agricultura 

passou a ser desenvolvido. Para melhor entender o papel da ciencia neste processo, 

procurou-se expor alguns fatores que ocorrem durante as chamadas I e a IT RevoluyOeS 

Agricolas. 

1.3.2-1- A I Revolu~io Agricola 

A Revoluyao Agricola, acontecida em algumas regioes da Europa durante os seculos 

XVITI e XIX, foi a base estrutural da agricultura moderna. As mudanyas sociais, tecnologicas 

e economicas foram fundamentais para a decomposiyao do feudalismo e para o surgimento 

do capitalismo (VEIGA, 1991). 

0 feudalismo ingles e de outras partes da Europa, estava se desintegrando e gerando 

urna nova estrutura fundiaria, formada pelo proprietirio fundiilrio rentista, arrendatilrio

patrao e trabalhador agricola assalariado. No entanto na Inglaterra, em 1830, ja se registrava 

aurnento no nfunero de pequenas propriedades, nao enquadradas na classificayao acima. 

Esses estabelecimentos aos poucos foram se integrando ao mercado, especializando-se em 

atividades mais convenientes it familia e ao seu tamanho. Os cereais, que antes eram 
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produzidos tambem pelos pequenos estabelecimentos, passaram para as miios do 

arrendatirio-patril.o. Isso contribuiu para a expansil.o da area dos arrendatirios-patroes e para 

o aurnento da popul~il.o rural, em fun~iio da necessidade de mil.o-de-obra Logo em seguida 

surgiram as primeiras indlistrias, que substituiram muitas das atividades realizadas no 

interior dos estabelecimentos. Diante destes fatos instalou-se urn ceruirio de fome, 

desemprego e revoltas que duraram ate a chamada "Idade de Ouro" (segunda metade do 

seculo XIX). Nos anos dourados, o pre~o da Iii e do trigo foram estabilizados resolvendo-se, 

principalmente, o problema da fome, ja que o trigo era o principal alimento da popul~o. 

Com a estabiliza~iio do pr~o da Iii, a indlistria textil se desenvolveu e proporcionou 

oportunidades de empregos urbanos. Por outro lado, as propriedades rurais diversificaram a 

sua produ~iio com o desenvolvimento da peculiria (carne e queijo ), viabilizada pelo plantio 

de forrageiras. Esses produtos, alem de alcan~em bons pre~os no mercado internacional 

com~am a ser consumidos pela popula~iio urbana local, que teve sua renda aurnentada em 

fun~o das oportunidades de emprego geradas pela indlistria (VEIGA, 1991). 

A diversifica~iio dos estabelecimentos ocorreu porque o sistema de pousio curto, 

cultivado com auxilio do arado, foi substituido por urn sistema intensivo de uso da terra, o 

cultivo anual. Este sistema firmou-se no plantio de leguminosas, cultivadas nas parcelas que 

antes eram deixadas em pousio para fertilizar o solo e para servirem de alimento para os 

animais de trabalho. 

"na maior parte do mundo, a area que um animal pade lavrar com 

um arado primitivo e menor que aquela necessaria para o 

pastoreio" (BOSERUP, 1987). 

Como as pastagens permanentes ocupavam urna grande area, e as terras estavam 

escassas, a alternativa mais viavel era a ro~il.o com leguminosas. Esta tecnica contribuiu 

para aurnentar a fertilidade do solo porque proporcionou melhorias nos seus aspectos fisicos, 

quimicos e biol6gicos. As especies que comp1iem esta familia, norrnalmente, possuem urn 

sistema radicular pivotante bastante profundo e promovem a fixa~iio simbi6tica do 

nitrogenio. A parte aerea destas plantas proporciona urna boa cobertura de solo, protegendo

o da erosil.o e impedindo que as plantas daninhas se desenvolvam. Alem disto, possuem urn 

6tima palatabilidade e sao fontes de proteina, caracteristicas que naquela epoca, perrnitiram 

aurnentar a lo~iio de ca~as de gado e conseqiientemente disponibilizar maior quantidade 
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de esterco, que serviria para adubar os campos de cereais. A elimina'<ao do periodo de pousio 

disponibilizou mais area para a agricultura e pecuilria, que 

"deixaram de ser atividades opostas, para se tomarem cada vez 

mais complementares, ... , e, formarem progressivamente os 

alicerces das sociedades europiias. E esse Iongo acumulo acabou 

por provocar um dos mais importantes saltos de qualidade da 

civilizat;iio humana: o jim da escassez cr6nica de alimentos " 

(VEIGA, 1991: 21). 

As praticas intensivas utilizadas durante a I Revolu'<ao Agricola eram conhecidas e 

praticadas ha muito tempo nos jardins e pomares de algumas regioes da Europa ocidental, do 

Meditemmeo antigo e de outras regioes. Portanto, nao se pode descreve-las como resultado 

de urna evolu~ tecnica. Estes conhecimentos permaneceram dormentes durante muito 

tempo, urna vez que o aurnento da produ'<ao nao seria compensado pela adi'<ao de trabalho. 

Mas, a partir do momento que as pastagens tornaram-se escassas e a popula'<ao come'<Ou a 

aurnentar, exigindo maior produ'<ao de alimentos, essas tecnicas foram efetuadas em escalas 

maiores (BOSERUP, 1987). 

Vale ressaltar, ainda, que antes do cultivo anual a agricultura europeiaja havia passado 

por outros sistemas de plantio, quais sejam: pousio Iongo ou florestal, pousio arbustivo e 

pousio curto. No sistema de pousio Iongo as parcelas eram cultivadas durante urn ou dois 

anos para depois serem abandonadas durante uns 30 anos. No sistema de pousio arbustivo o 

periodo de repouso era bern menor, entre 6 a 10 anos. Neste sistema o preparo do solo exigia 

ferramentas mais sofisticadas, como a enxada. No pousio curto a terra era deixada em 

repouso por urn ou 2 anos, tempo suficiente para crescer somente capim ou mato rasteiro. 0 

arado comeyou a ser empregado neste sistema, aurnentando o produto por hora trabalhada e 

liberando a populayao para outras atividades (BOSER UP, 1987). 

A redu'<ao do periodo de pousio e urn fenomeno que vern acompanhando o homem no 

seu desenvolvimento. A medida que a populayao crescia exigia-se maior produyao de 

alimentos, o que durante urn Iongo periodo da hist6ria foi conseguido pela expansao da area 

cultivada, efetuada pela reduyao no periodo de pousio (BOSERUP, 1987). Mas foi somente 

com a implantayiio do cultivo anual, pelo qual as atividades agricolas e pecuitrias tornaram

se complementares, que se conseguiu maior produyao de alimentos. No entanto, como este 

sistema exigia urna grande quantidade de adubos orgfuricos e demandava tempo e mao-de-
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obra, niio resistiu as tecnicas oriundas da agricultura moderna, que logo passaram a dorninar 

os campos de cultivos. 

1.3.2-2- A II RevoiUI;iio Agricola: o desenvolvimento da agricultura quimica

convencional 

0 conhecimento agricola ate a metade do seculo XIX era baseado em amilises 

empiricas, pelo menos no que diz respeito a fertilizayiio do solo. Com as descobertas do 

quimico alemiio Justus Von Liebig (1802-1887) e o trabalho do quimico e fisiologista 

Theodore De Sassurre (1767-1845) sobre fotossintese, iniciou-se urn nova fase na ciencia 

agricola, a da fertilizayao quirnica. 0 desenvolvimento da quirnica agricola marcou a 

primeira fase do que Goodman, Sorj & Wilkinson, citado por ELHERS (1996) chamam de 

. . . 6 
apropnac10msmo . 

A segunda fase deste processo foi marcada pela mecanizayao agricola, que se 

desdobrou paulatinamente. Na metade do seculo XIX, o arado passou a ser produzido pela 

indilstria, primeiramente tendo como material basico o ferro fundido, e posteriorrnente o ayo. 

A introduyiio da "motomecanizayiio" s6 ocorreu de forma generalizada ap6s a Primeira 

Guerra Mundial, portanto, ate esse periodo a base energetica para a agricultura provinha do 

animal e do proprio homem. 

"A elevada eficiencia do padrao produtivo moto-mecanizado 

permitiu a redur;ao e mesmo a eliminar;ao do trar;ao animal, 

caracterizando mais uma etapa de apropriar;ao industrial do 

trabalho rural, seguida de sensivel diminuir;{io da necessidade de 

mao-de-obra nos processos produtivos" (EHLERS, 1996: 30). 

A terceira fase deste processo foi marcada pela introdu9iio de variedades 

geneticamente melhoradas. As descobertas realizadas no campo da genetica, pelo austriaco 

Johann Gregor Mendel, e os avanyos no processo de hibridayao, propiCiaram o 

melhoramento das principais linhagens vegetais utilizadas na agricultura. Alguns autores 

6 Apropriacionismo: "processo pelo qual certos componentes da produrao agricola passam a ser realizados 
pelo setor industrial, como, par exemplo, a elabora¢o de jertilizantes quimicos e de rari'Jes para a 
alimenta¢o animal" (EHLERS, 1996:32). 
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afirmam que as descobertas de Mendel foram tao importantes para a moderniza~iio da 

agricultura como as descobertas de Liebig. 

Com a introdu~ao dos adubos quimicos, da motomecaniza~iio e das variedades 

melhoradas a agricultura teve a produtividade aumentada. Por outro !ado, come~aram a 

surgir os problemas oriundos dos ataques de pragas e doen~, impulsionando o 

desenvolvimento de tecnicas para proteger as plantas. Em 1939, Paul Miiller descobriu as 

propriedades inseticidas do DDT, sintetizado como composto orgfulico desde 1874 por 

Othmar Zedler. Em 1941, Schrader sintetiza urn composto fosforado organico para ser 

utilizado como gils belico, mas acaba sendo utilizado na agricultura (EHLERS, 1996). 

Essas descobertas foram relevantes para o desenvolvimento da agricultura quimica

convencional, porem o que realmente impulsionou os avan~os tecnologicos neste campo 

foram as duas grandes guerras. Muitos compostos utilizados como armas quimicas foram 

transformados em inseticidas e herbicidas e, ate hoje, sao utilizados pela agricultura, em 

especial nos paises de Terceiro Mundo. 

Com ao avan~os na genetica cl::issica muitas variedades de clima temperado puderam 

ser cultivadas em paises de clima tropical, desde que os outros componentes tecnologicos 

fossem conjuntamente utilizados. Com isso a Revolu~o Verde se concretizou, ganhando 

dimens5es mundiais a partir da decada de 1970. 

"A Revolu¢o Verde jundamentava-se na me/haria do desempenho dos 

indices de produtividode agricola, por meio do substitui¢o dos moldes de 

produ9ao locais, ou tradicionais, por um conjunto hem mais homogeneo 

de prtiticas tecnologicas; essas prtiticas incluem variedodes vegetais 

geneticamente melhorados, muito exigentes em fertilizantes quimicos de 

alta solubilidade, agrotOxicos em maior poder biocida, irriga¢o e 

motomecaniza¢o" (EHLERS, 1996: 32). 

Esse conjunto tecnologico chegava aos diferentes locais do mundo atraves da rede 

intemacional de centros de pesquisas, que tinha como missao difundir os chamados 

''pacotes tecnol6gicos", substituindo sistemas naturais de produ~iio de alimentos. Mas, 

como o processo de moderniza~o da agricultura estli atrelado a forma de acesso a terra, sua 

concretiza~iio se deu de maneira diferenciada em muitos paises. 
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1.3.2.2-1- 0 Processo de Moderniza~iio no Brasil 

0 processo de moderniza<;ao da agricultura brasileira, ao contrario de outros paises, 

sempre esteve atrelado a estrutura fundiaria. A concentrac;:iio fundiaria iniciou-se com a 

coloniza<;ao do pais. 0 esgotamento do Caesalpinia echinata (pau-brasil), explorado 

predatoriamente desde o descobrimento; a inexisrencia de urn processo de produc;:iio que 

pudesse alimentar o comercio europeu; o risco da perda do terrirorio brasileiro para Franc;:a e 

Rolanda; e a crise do comercio com as Indias levou o govemo portugues a incentivar a 

coloniza<;§.o do Brasil. Para isto, foi criado o sistema de sesmarias, cujo donatario deveria ser 

portugues e possuir recursos ( escravos) para o cultivo da Saccharum oficinarum ( cana-de

ac;:ucar) que tinha como destino o mercado europeu. Esta divisiio foi efetuada num periodo 

bastante curto, principalmente em grande parte da costa brasileira, que tinha clima e solo 

propicios ao cultivo desta especie, plantada na India por portugueses. 

Com esse sistema, o terrirorio brasileiro foi praticamente todo retalhado em grandes 

latifiindios, cuja estrutura era baseada no trabalho escravo e na monocultura. Esta sociedade 

tinha por base duas classes fundamentais: os senhores de engenho (proprietarios) e os 

trabalhadores ( os escravos ). Outras categorias existentes, como mercadores, trabalhadores 

assalariados, padres, pequenos produtores rurais e outros que detinham alguma tecnica ou 

conhecimento especifico, eram considerados "apendices de sustenta<;ao da empresa mercantil 

ac;:ucareira" (SILVA, 1978). 

A medida que a lavoura canavieira se expandiu, novos povoados surgiram. Mas foi 

com as expedic;:oos (bandeiras), em busca de ouro e pedras preciosas, que os povoados 

cresceram consideravelmente, em especial na regiiio de Minas Gerais. Como niio havia uma 

estrutura produtora de alimentos encarregada de suprir a demanda rnineira, estes comeyaram 

a faltar, gerando periodos de crise. Este fato, aliado a falta de emprego contribuiu para o 

surgimento de pequenos estabelecimentos dedicados a produc;:iio de subsistencia e 

comercializac;:iio do excedente. Entretanto, esses estabelecimentos niio conseguiram atender a 

demanda total por alimentos, elevando-se os prec;:os dos produtos de subsistencia. Desta 

forma, se a estrutura de prec;:os relativos a esses produtos fosse mais compensadora que os 

produtos destinados a exportac;:iio, as grandes fazendas dedicavam-se a produc;:iio desses 

alimentos. 
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0 surgimento dos pequenos estabelecimentos nao afetou a estrutura latifundiaria, 

formada sob o regime de sesmarias. Apenas em 1850 e 1851, com a implanta9ao da Lei 601 

ou de Terras e a proibi9ao do trlillco negreiro, respectivamente, e que se institui 

juridicamente uma nova forma de propriedade da terra. Por essa lei, 

"as terras devolutas niio mais seriam passfveis de serem 

apropriadas ltvremente, mas somente contra o pagamento de uma 

dada importdncia, sl{/icientemente e/evada" (ROMEIRO, 1991: 6). 

Nesta ocasiao, muitos latiftlndios, principalmente os do Sudeste, dedicavam-se a 
produ9iio de Coffea arabica (cafe), destinada ao mercado externo, utilizando-se da rnilo-de

obra escrava. A concretizayiio do processo de aboliyiio da escravatura representou urn perigo 

para estas lavouras, altamente dependentes da mlio-de-obra escrava. Desse modo, a 

irnigra9iio europeia foi incentivada para impedir que o complexo cafeeiro entrasse em crise 

por falta de trabalhadores. A Lei de Terras se encarregou de direcionar os imigrantes its 

grandes fazendas, impedindo o acesso destes its terras devolutas, que somente podiam ser 

apropriadas mediante a compra por urn alto valor. 

Segundo SILVA (1996), a moderni.zaylio da agricultura brasileira foi iniciada com a 

decomposi9iio do "complexo ruraf", culminando com a formaylio dos "complexos 

agroindustriais" (CAls). E irnportante salientar que a formayiio dos complexos 

agroindustriais aconteceu apenas em algumas areas do Brasil, por exemplo o Estado de Sao 

Paulo e Rio de Janeiro, trazendo para o pais diferentes graus de desenvolvimento regional. 

Estes futos se encarregaram de transformar as relayi>es de produ9lio e/ou trabalho, que 

variavam de acordo com a cultura explorada e com a regiao. 

No Oeste Paulista, o colonato tornou-se o nucleo fundamental das fazendas de cafe 

que, a partir de 1880, passaram a dominar a oferta nacional deste produto. Antes, as fazendas 

do Rio de Janeiro eram as detentoras deste titulo, mas com as mudan9as nas relay0es de 

produyiio e com o esgotamento do solo estes estabelecimentos entraram em declinio. 0 

mesmo aconteceu com as fazendas existentes na Zona da Mata, em Minas Gerais. No Rio de 

7 Complexo rural: "caracterizado por conter todos os hens necesstirios pora a produ<;iio de um determinado 
produto. Numa fazenda produzia-se os meios de produ¢o (insumos, maquinas e equipomentos) em bases 

artesanais, alem de assegurar a forr;a de traballw. Basicamente se produzia apenas um produto, que era 

destinado ao mercado extemo. A !Ogica intema da fazenda era direcionado pelo prer;o desse produto no 

mercado extemo. Portonto, se o mesmo estivesse hom, os recursos da fazenda eram realocadas pora 

incrementar a produr;ao. Caso contrilrio, os recursos eram deslocadas pora as atividades intemas, ou seja, 

pora subsistencia e reprodu¢o da aiividade produtiva"(SILV A, !996). 
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Janeiro, Minas gerais e Espirito Santo, estabeleceram-se rela'(oes de parceria e formou-se um 

grande nt'.u:nero de pequenos estabelecimentos. No Nordeste, os escravos permaneceram nas 

fazendas e tornaram-se "moradores de condi'(iio" .. Essas relay(jes de produyao diferiam com 

a cultura. No caso da cana-de-a'(ucar, esta passou a ser produzida tambem pelas grandes 

usinas, utilizou-se do trabalho dos "foreiros", assalariados, trabalhadores de "fora" e 

"corumbas". Na pecllliria bovina existia o sistema de "quarteayiio" e de aluguel da terra em 

troca da palha do milho, do feijao e do algodiio, que eram cultivados na estayao da chuva. A 

palha destas culturas servia como alimento para o gado, pertencente aos fazendeiros, durante 

a estayao seca. Na Amazonia, a rela'(ao de produyao presente na extra'(iio do latex e o 

"aviamento" (GONTUO, 1984). Por meio destes exemplos, observa-se a diversidade de 

relai(OeS de produyiio que surgiram em algumas regioes do Brasil no inicio do seculo. 

Entretanto, foi no Oeste paulista que as relay(jes de produyiio alcan'(aram estagios mais 

avan'(ados. 0 colono recebia o cafezal ja formado no qual, juntamente com a sua familia, 

executava todos os tratos culturais e o replantio das falhas. Sua remunerayiio era anual e em 

dinheiro, com exceyiio da colheita, efetuada a parte. Podia cultivar alimentos entre os pes de 

cafe, e recebia, ainda, uma casa para morar e uma area de pasto. A forma'(ao do cafezal, que 

implicava na derrubada da mata (destoca e queima), preparo do solo e plantio, era efetuada, 

na maioria das vezes, pelos "camaradas brasileiros". Os brasileiros tambem se ocupavam de 

outras atividades dentro da fazenda, como a constru'(iio de casas. Mesmo niio possuindo a 

estabilidade dos colonos, em fun'(iio de nao receberem lotes para subsistencia e de seus 

contratos serem mensais, estes permaneciam no interior das fazendas. Tambem existia um 

outro grupo, "os capazes", que efetuavam servii(OS especiais ( carpintaria, marcenaria, 

alvenaria, exterminayao de formigas etc) e recebiam salarios mais altos (GONTUO, 1984). 

Numa segunda fase, 1890 a 1930, o complexo cafeeiro atingiu seu auge. As atividades 

urbanas foram ampliadas. Surgiu o setor artesanal de maquinas e equipamentos agricolas e 

algumas agroindU.Strias, aumentou-se a quantidade de oficinas de reparo, consolidou-se a 

indUstria textil e substituiu-se as importayOes de alguns hens de consumo. De acordo com 

ROMEIRO (1991), no final de decada de 1920, com a crise do setor exportador, o setor 

agricola brasileiro acerela o seu processo de diversificayiio, de tal forma que parte das terras 

cultivadas com cultura de exportayao sao convertidas para a produ'(ao de materia-prima. 
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Na terceira fase (1930 a 1960), foi iniciada a industrializa9iio da agricultura, que 

ocorreu a partir da integra9iio dos mercados nacionais (de a1imentos, de trabalho e de 

materias primas ), viabilizada pelo desenvolvimento da rede de transporte e pela instalayiio da 

industria. Durante a decada de 1950, em que ocorreu a substituiyiio parcial dos meios de 

produyao do complexo rural, a moderni.zayiio foi bastante incipiente porque dependia da 

capacidade de importayiio de insurnos quimicos, equipamentos e maquinas. 0 Brasil tornou

se urn importador, principalmente de rnaquinas agricolas. 

De acordo com ROMEIRO (1991), no final da decada de 1950, estabeleceu-se urn 

amplo debate sobre as causas do desequilibrio economico e das pressi>es inflacionarias. 0 

grande Iatifitndio foi colocado como principal responsavel, pois nao foi dinfunico suficiente 

para produzir alimentos baratos. Desta forma, as organiza90es sindicais de pequenos 

produtores e dos movimentos sociais, que defendem a reforrna agrana, come9aram a exercer 

pressi>es sobre este setor. A resposta veio atraves da promulgayao do Estatuto do 

Trabalhador Rural (1963) e do Estatuto da Terra. Mas, as promulga9oes dessas leis nao 

foram suficientes para abalar a estrutura dos latifundios. Pelo contrario, a partir da decada de 

1960, com a instalayiio interna do setor produtor de maquinas e insurnos, com a 

institucionaliza9iio do Sistema Nacional de Credito Rural (SNCR), fortaleceu-se a estrutura 

dos latifimdios. 

A decada de 1970 foi o momento da constitui9iio dos Complexos Agroindustriais 

(CAls), com a maior integrayiio entre a indnstria e a agricultura. Neste momento, a 

agricultura passa a depender de insurnos (rnaquinas, fertilizantes e agrot6xicos) que recebe 

da industria, para produzir OS hens interrnedianos OU rnaterias-primas que deverao ser 

processados pela agroindustria. Nesse novo processo, a terra e utilizada como urn bern 

especulativo, cujos maiores proprietarios sao empresas industriais, financeiras e comerciais. 

A! em disso, o Estado participa como agente financiador e patrocinador (SILVA, 19%). 

A moderniza9iio da agricultura brasileira Ievou mais de urn seculo para se efetivar. Ela 

foi iCsponsavel pela transforrna9iio na base tecnica e pelas mudauyas nas relay5es de trabalho 

existentes no interior dos estabelecimentos. Nesse momento, e estabelecida urna nova forma 

de explorayao da mao-de-obra, o trabalho "coletivo". 0 trabalho passou a ser efetuado por 

"turmas" especializadas em collier e plantar (KAGEY AMA et al, 1990). A partir dai, ocorre 

a instalayiio de urn cenano bastante conhecido, marcado por impactos ambientais e sociais, 
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como o exodo rural, inchayo das grandes cidades e a degradayao dos recursos naturais e 

culturais. Muitos conhecimentos populares perderam-se ou foram deixados de !ado, 

juntamente com sistemas de produyiio com maior biodiversidade, que cederam Iugar aos 

grandes campos de monoculturas. Os solos passaram a apresentar a camada aravel 

compactada e contaminada por residuos de pesticidas e fertilizantes quimicos. Os mananciais 

passaram a ser contaminados, seja por residuos agricolas ou por residuos oriundos das 

agroindtlstrias. 

1.3-3- As Correntes de Agricultura "Alternativa" 

A agricultura rnodema transformou os campos em verdadeiras "maquinas" de 

produyiiO, substituindo 0 sistema de produyiio artesanal, a base da enxada, trayao animal e, 

sobretudo, adubos naturais por tecnologias industrializadas, a base de fertilizantes quimicos, 

tratores, variedades vegetais melboradas e pesticidas quimicos. 0 processo de modernizayiio 

que, na sua fase inicial, manifestou-se como urn verdadeiro "milagre", responsavel pela 

produyao de grandes safras, niio demorou para apresentar perdas, ocorridas em funyao dos 

danos causados principalmente por pragas e doenyas. 

Para combater esses problemas a ciencia agronomica "moderna" aplicou medidas 

paliativas, como os pesticidas quimicos. As correntes de agricultura alternativa, por sua vez, 

procuravam comprovar que o aparecimento desequilibrado de doenyas e pragas na 

agricultura, decorriam do tipo de explorayiio, ou seja, do modelo de modernizayiio adotado, e 

a melhor forma de sana-lo seria atraves do respeito aos principios basicos da natureza. 

Os pesticidas quimicos tiveram urna grande aceitayiio, fato que niio impediu o 

desenvolvimento das correntes de agricultura "alternativa", que aos poucos foram 

conquistando espayo em muitos paises, embora nurna proporyao bastante pequena, quando 

comparada com a agricultura moderna, cuja implantayao teve o apoio do Estado. 

0 termo agricultura "alternativa" foi bastante utilizado ate o surgimento da expressao 

agricultura "sustentavel", que ganhou importancia no Brasil a partir da ECO 92. De acordo 

com BONILLA (1992), durante muito tempo, as expressoes agricultura organica, natural, 

biologica foram cornurnente utilizadas como sinonirnos de agricultura alternativa No 

entanto, deve-se esclarecer que cada urn desses termos refere-se a urna corrente especifica, 
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com principios e fllosofias pr6prias. Vale ressaltar que estas correntes possuem objetivos 

comuns, o que permitiu reuni-las num grupo chamado de agricultura "alternativa". 

De acordo com BONILLA (1992), no Primeiro Encontro Brasileiro de Agricultura 

Alternativa, realizado em Curitiba no ano de 1981, a agricultura "alternativa" foi definida 

como urn conjunto de tecnicas capaz de gerar alimentos com qualidade biol6gica, 

respeitando os principios basicos da natureza e valorizando o homem no seu trabalho. A 

policuitura e a promoyao da inte~ entre prodm;ao animal e vegetal sao praticas que irao 

interferir diretamente na preserva~o dos recursos hidricos e na manuten9ao da fertilidade do 

solo. 

Em 1984, no Seminitrio de Pesquisa em Agricultura Altemativa, o conceito de 

agricultura "alternativa" ganha dimensoes mais amplas: 

"o conjunto de tecnicas, processos e sistemas que busquem mobilizar 

harmonicamente todos os recursos disponfveis na unidade de 

produt;iio e que reciclem os nutrientes e maximizem o uso de 

insumos orgdnicos nela gerados, que reduzem o impacto ambiental 

e a poluit;iio, que controlem a erosiio, que usem maquinas que 

humanizem o trabalho e sejam compativeis com a realidade onde 

viio operar, e aumentem a produtividade da miio-de-obra, do terra 

e do capital, que minimizem a dependencia externa da tecnologia e 

materias-primas, que busquem a otimizat;iio do balam;o energetico 

da produt;iio e que produzem alimentos baratos e de alta qualidade 

bio/6gica, em escala para suprir as necessidades intemas e gerar 

excedentes exporiaveis" (III Encontro de Agricultura Alternativa, 

citado por BONILLA, 1992: 24). 

E importante esclarecer que a agroecologia utiliza, na maioria das vezes, os conjuntos 

de pniticas desenvolvidos pelas correntes de agricultura alternativa, para atuar no iimbito dos 

agroecossistemas. Desta forma, efetuou-se uma pequena exp~o sobre as principais 

correntes, ressaltando os aspectos que regem seus principios. 
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1.3.3-1- Agricultura Biodinamica 

A agricultura biodinfunica nasceu em uma fazenda de Breslau-Koberwitz, Silesia (hoje 

Polonia), em 1924. Urn grupo de agronomos, zootecnistas e agricultores antropos6ficos, 

liderados pelo Conde Keyserlingk, solicitou a Rudolf Steiner
8 

urn curso sobre questoes gerais 

da agricultura. Esses profissionais estavam preocupados com a degenerayao dos cultivos e 

das cria~t5es animais, em fun~tao da utilizayao das tecnologias oriundas da agricultura 

modema (STEINER, 1993). 

0 curso, que foi ministrado durante 10 dias, contou com a presen~ta de mais de 100 

pessoas. Neste periodo Steiner falou, em 8 palestras, acerca da infl~ncia que as foryas 

existentes na terra e no cosmo exercem sobre a saude do solo, das plantas, dos animais e, 

consequentemente, do homem. Estas foryas tornam-se mais eficazes quando se trabalha com 

a no~tao de organismo agricola, cujo principio fundamental e a promoyao da integra9ao entre 

a lavoura e a criayao. 0 desenvolvimento do organismo agricola leva a urna auto-suficiencia 

de adubo, que pode ser conseguida tambem com a utiliza~tao de compostagem (animal e 

vegetal), adubayao verde, rota~tao e diversificayao de culturas e, principalmente, com o uso 

dos preparados biodinamicos. Outro ponto importante da agricultura biodinamica e o 

respeito ao calendario lunar agricola, pratica tambem bastante utilizada pela maioria dos 

agricultores camponeses. 

Os preparados biodinamicos foram criados com o objetivo de potencializar o vigor das 

plantas e estimular seu crescimento. Hoje, eles sao em nitmero de 9 e segundo Rickli, citado 

por BORGES (1994), podem ser classificados em basicos e acess6rios. Mas, apenas os 

basicos foram desenvolvidos por Steiner. Sao chamados assim porque exercem influencia 

sobre o solo, as plantas e os adubos orgiinicos. Estes preparados sao divididos em dois 

grupos: os aplicados diretamente no solo ou nas plantas e os utilizados para revitalizar o 

composto e outras formas de adubo orgiinico. 0 primeiro grupo e formado pe1os preparados 

500 e 501, cujos materials basicos sao, respectivamente, esterco bovino e silica moida. 0 

segundo grupo compreende os preparados feitos com vegetais. Sao eles: 502 (milfolha -

Achilea millefolium ), 503 ( camomila -Matricaria chamomilla), 504 (urtiga - urtiga di6ica ), 

8 Rudolf Steiner (1861-1925) foi o responsavel pela formul~ dos principios da antroposofia, que e aplicada 

ate hoje na medicina, na edu<:a¥iio, na arte, na economia e na agricultura. 
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505 (cascade carvalho- Quercus robur), 506 (dente-de-leao- Taraxacum officinallis) eo 

507 (valeriana- Valeriana o(ficinallis). 

De maneira geral, os preparados possuem formas especificas na sna fonnulru;ao. Os 

materiais utilizados para este fim tambem variam bastante. Dos preparados propostos por 

Steiner, apenas o 507 nao e enterrado, sendo o restante enterrado para receber as foryas da 

terra e do cosmos. 0 periodo do ano no qual se eretua este procedimento varia com o tipo de 

preparado. No equin6cio de outono prepara-se e enterra-se os preparados 500, 503, 505 e 

506. Apenas no equin6cio de primavera, ap6s 6 meses, e que sao desenterrados. 0 preparado 

502 e feito no solsticio de veriio, mas e enterrado e desenterrado juntamente com os citados 

acima. Os preparados 501 e 504 sao enterrados no solsticio de veriio, desenterrados no 

equin6cio de outono e no proximo solsticio de veriio, respectivamente. A aplicayiio de alguns 

dos preparados e semelhante a da homeopatia, isto e, dinamiza-se pequenas quantidades do 

produto em 8.gua para se aplicar em grandes areas (RICKLI, I 986). 

A agricultura biodi.nfunica significa equilibrio e harmonia entre 5 dominios: terra, 

plantas, animais, influencias c6smicas e o homem. Rudolf Steiner desenvolveu a base te6rica 

desta corrente, porem niio conseguiu comprovar seus efeitos porque morreu no ano seguinte 

ao curso. De acordo com JESUS (1985), as primeiras experiencias pniticas foram efetuadas 

por urn grupo de fazendeiros, liderados por Pfeiffer ( discipulo de Steiner). Esta iniciativa 

influenciou o desenvolvimento da agricultura biodi.nfunica na Suiya, na Austria, na Italia, na 

Inglaterra, na Franya, nos Paises N6rdicos e nos Estados Unidos. 

Muitas tecnicas utilizadas na agricultura biodinamica silo comuns a outras correntes de 

agricultura alternativa, como a adubayiio orgaruca, a policultura, a rotayao de culturas, a 

adubayiio verde etc. Os preparados silo contribuiy(ies especificas e originais da agricultura 

biodinfunica. Alguns acreditam que o calendario lunar agricola tambem provem desta 

corrente, o que niio e verdade, pois esta e outras tecnicas ja eram conhecidas e praticadas ha 

rnilhares de anos por muitas comunidades agricolas espalhadas pelo mundo. Steiner teve o 

merito de compilar e explicar profundamente muitos destes conhecimentos. 
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1.3.3-2- Agricultura Organica 

A agricultura orgfurica surgiu pela iniciativa do micologista e botanico ingles Sir Albert 

Howard, que ao chegar na India, onde trabalhou de 1899 a 1940, teve a oportunidade de 

observar que a agricultura praticada pelos camponeses hindus era mais eficiente que os 

metodos modemos praticados nas estayoes experimentais. Os hindus adubavarn a terra com 

residuos vegetais e animais acurnulados em pilhas que, mais tarde Horward chamou de 

composto. 0 resultado deste procedimento era visto no vigor das plantas, que perrnaneciarn 

durante todo seu ciclo livres de pragas e doenyas. Os animais utilizados na trayao animal 

tambem erarn livres de doenyas. 

Ap6s varios anos de experimentayao e pesquisa, Horward declarou, em 1919, que a 

base da fertilidade do solo estava calcada sobre urn arnplo suprimento de materia orgiinica, 

processado na forma de hiunus. 0 solo que for manejado com base neste principio produzini 

alimentos saudaveis, sem necessitar recorrer a adubos artificiais, inseticidas, fungicidas etc. 

Mas, somente entre os anos de 1924 e 1931, conseguiu explicar o processo que denominou 

como "indore" de compostagem, no qual os residuos animais e vegetais sao transforrnados 

em hiunus devido a ayiio biol6gica de microrganismos. 

De acordo com JESUS (1985), o trabalho de Howard niio foi reconhecido pela 

comunidade cientifica da epoca, chegando o autor, inclusive, a ser hostilizado em urna 

palestra que proferiu na Universidade de Cambridge, em 1935, a estudantes de agronomia. 

No entanto, depois de dois anos, Sir Greenwell declarou ao Clube dos Fazendeiros Britanicos 

que seguiu as orientay(ies de Howard e teve absoluto sucesso nas suas plantay(ies. 

Segundo EHLERS (1996), com a publicayao das obras "A manufatura do hiunus pelo 

processo indore" e ''Urn testamento agricola", Howard contribuiu hastante para a pesquisa e 

pratica da agricultura organica. Nestas obras, o autor demonstrou que no solo ocorrem 

processos vivos e diniimicos, alterando a hip6tese de entende-lo como urn local que 

comporta somente reayoes quimicas. Seguindo estes principios, Lady Balfour, em 1943, 

publica a obra intitulada "0 solo vivo" e funda a "Soil Association". Em 1948, J. I. Rodale, 

depois de produzir alimentos organicarnente durante 8 anos nos Estados Unidos, publica o 

livro "0 fronte orgiinico". Este mesmo autor lanyou a revista "Organic Gardening and 

Farm - OG&F' que a partir da decada de 1970 conquista urna fatia do mercado 
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internacional. De acordo com BONILLA (1992), mais de urn milhao de pessoas no mundo 

assinam esta revista. 

Na decada de 1970, a produ~ao organica de alimentos ganhou for~a nos Estados 

Unidos, fazendo com que os estados do Oregon, Maine e California definissem as normas 

para produ~ao orgiln.ica. No entanto, somente nos anos 1980, ap6s o reconhecimento da 

importancia da agricultura organica pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA)
9 

e que os criterios para a produ~ao orgiinica de alimentos sao definidos com mais '" 

clareza. 

1.3.3-3- Agricultura Natural 

A agricultura natural foi criada em 1935 pelo japones Mokiti Okada (1882-1955), 

fundador da religilio Sekai Kyu Seikyo, hoje Igreja Messiiinica (GUIA RURAL, 1991). Urn 

dos alicerces desta religiao estit na agricultura natural, que tern como principio basico o 

respeito as leis da natureza. De acordo com Mokiti Okada, para os seres vivos alcan~m 

prosperidade e harmonia devem respeitar este principio. Os sistemas agricolas devem 

explorar as for~ naturais presentes nos seus elementos, principalmente no solo. Para isso, 

deve-se enriquece-lo com materia orgiinica, tornando-o proximo de urn solo de mata 

(MIYASAKA et al, 1993). Na verdade, a agricultura natural procura trabalhar sem agredir a 

natureza, utilizando tecnicas como cobertura vegetal, composto ( exclusivo de material 

vegetal), adubos verdes e rota~iio de culturas. Esta Ultima nao e muito recomendada, 

justamente porque niio ocorre espontaneamente na natureza. 0 controle de pragas e doen~as 

deve ser efetuado em Ultimo caso, mesmo que os produtos sejam naturais. Trabalha-se com o 

pressuposto de que urn ambiente equilibrado niio apresenta estes problemas. Outro ponto 

interessante diz respeito ao esterco animal, cujo uso e desaconselhado. 0 esterco animal 

pode conter impurezas e, conseqiientemente, contaminar os recursos naturais e tornar 

os alimentos impuros. De acordo com EHLERS (1996), esta "proibi~o" contribuiu para o 

9 Estados Unidos. Department of Agriculture. Grupo de Estudos Sobre a Agricultura Orgi!nica. Relat6rio e 
Recomenda~oes Sobre Agricultura Orgi!nica. Tradu~ao de lara M.C.D. Senta. Brasilia: CNPQ/Coordena~o 
Editorial, 1984. !28p. 
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desenvolvimento de tecnicas responsaveis pelo awnento da eficiencia do processo de 

compostagem vegetal. 

A formaliza~iio da agricultura natural aconteceu somente em 1948, epoca em que Mokiti 

Okada publicou os principios e os procedimentos pniticos da agricultura natural. No inicio da 

decada de 1950 criou-se, no Japiio, wn servi~o de extensiio rural, cujo objetivo era difundir a 

agricu!tura natural. Paralelamente, o govemo japones investiu significativamente na 

agricultura modema, implantando-a por todo o Japiio. Naquela epoca, a agricultura natural 

ocupava wna posi¢o marginal no cenario agricola japones. Com a morte de Mokiti Okada, 

em 1955, este quadro permanece inalterado durante wn born tempo. Somente em 1968, e que 

seus seguidores conseguiram instituir a Associa¢o Mokiti Okada (MOA), criada para 

comercializar os alimentos oriundos da agricultura natural. Oito anos ap6s, criaram-se as 

es~s experimentais de Nayoro (Hokkaido) e a de Ishigaki (Okinawa). No anode 1982 foi 

fundado o Centro Intemacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Agricultura Natural e 

uma terceira esta¢o experimental, a de Ohito (Shizuoka). Em 1980, a agricultura natural, 

passou a ser desenvolvida nos Estados Unidos, onde foi criada a MOA Intemacional e, em 

1991, criou-se na sede da ONU a Associa~iio Mundial para Agricultura Sustentavel, que e 
baseada nos principios da agricultura natural (EHLERS, 1996). 

Outra figura importante para o desenvolvimento da agricultura alternativa no Japiio foi 

Masanobu Fukuoka, que em 1938 prop6s metodos de interven¢o agricola bastante 

semelhantes aos de Mokiti Okada. 0 metodo chamado de "niio fazer'' condenava a ~iio da 

terra, a aplica¢o de inseticidas e fertilizantes e de compostos de origem animal. 0 trabalho 

que registrou estes metodos recebeu o nome de "Uma pequena revolu~iio: introduo;;iio a 
agricultura natural". E interessante ressaltar, que apesar da semelhan~ nos principios, 

Mokiti Okada e Masanobu Fukuoka niio desenvolveram trabalhos em conjunto. 

1.3.3-4- Agricultura Biologica 

A agricultura biol6gica foi iniciada pelo sui~ Hans Peter Miiller que tinha como 

preocup~iio fundamental as questi'ies ligadas aos aspectos s6cio-economicos da produ¢o 

agricola, entre eles a comercializa¢o. No ambito geral, os principios desta corrente sao 
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parecidos com os das outras, isto e, procura-se produzir alimentos sem agredir o ambiente. 

Para isso, e recomendado o uso de materia orgfurica, seja do campo ou da cidade. Como 

acontece na agricultura natural, o uso de esterco animal nao e muito recomendado. No 

entanto, nesta corrente se admite a incorpora~o de rochas moidas, em funyiio da resistencia 

que apresentam nos processos de lixiviaylio e decomposiylio. Nesta corrente, a propriedade 

agricola deixa de ser entendida como urn ciclo fechado, passando a ser compreendida como 

parte de urn conjunto de estabelecimentos agricolas integrados entre si. As ideias de Miiller 

ficaram adormecidas durante 30 anos. Somente ap6s interesse demonstrado pelo alemiio 

Hans Peter Rush, um medico que queria estabelecer relaylles entre dieta alimentar e sallde 

humana, esta corrente passa a ser revista e reapresentada. Desta forma, apesar de ter sido 

criada na Suiya, sua pnitica foi iniciada na Alemanha, difundindo-se para a Suiya e a Fran9a, 

onde ocorreu a formayao das cooperativas MUller e da Associayiio Natureza e Progresso, 

respectivamente. Em 1963, Lemaire e Jean Boucher, pesquisadores da agricultura natural, 

elaboraram urn metodo de fertilizayiio do solo com a utilizayiio de algas marinhas. 0 sucesso 

deste fertilizante foi tlio grande que necessitou de urna cooperativa para comercializli-lo, o 

que foi alvo de muitas criticas, pois esta atitude atribuiu urn carater comercial a agricultura 

biol6gica (EHLERS, !996). 

Outra contribni~o para o desenvolvimento da agricultura biol6gica foi a do pesquisador 

Claude Aubert, com a publica~o do livro intitulado "A agricultura biol6gica". Neste livro, o 

autor faz uma critica a agricultura industrializada (BONILLA, 1992). Segundo EHLERS 

( !996), Claude Aubert deve ser considerado o "pai da agricultura biol6gica contemporlinea". 

1.3.3-5- Outras Pniticas de Agricultura Alternativa 

1.3 .3 .5-1- Permacultura 

Permacultura significa agricultura permanente. Foi criada na Australia por urn grupo de 

agricultores e ecologistas que se basearam na agricultura natural, principalmente nas ideias 

de Fukuoka para desenvolver um sistema de explorayiiO para pequenas e medias 

propriedades. Neste metodo, trabalha-se fundamentalmente com plantas perenes, 

aproveitando os espayos vazios para plantar gramineas e leguminosas que se encarregam de 
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manter o solo coberto com palha. Segundo JESUS (1985), grande parte da miio-de-obra 

utilizada na permacultura somente e ocupada na fuse inicial, porque com o tempo o homem 

executa apenas a tarefa de coletor. 

1.3.3.5-2- Tecnologia Socialmente Apropriada 

0 fundador deste movimento foi o alemiio Ernest Friechich Schumacher, que atraves de 

seu livro "0 Neg6cio e Ser Pequeno" estabeleceu que desenvolvimento niio e sinonimo de 

bem-estar social. Partiu do principio que as tecnologias existentes, desenvolvidas nos paises 

do Primeiro Mundo estavam gerando um quadro de injusti9ll e desequilibrios nos paises 

subdesenvolvidos. A tecnologia para ser socialmente apropriada deveria atender as seguintes 

condi90es: considerar as necessidades basicas de um grande niunero de pessoas; ser gerada 

conforme as necessidades e interesses locais; niio destruir ou perturbar o equilibrio 

ambiental; ser eficiente econornicamente; respeitar a escala, que deveni ser compativel com a 

sna finalidade. Vale ressaltar, que o trabalho de Schumacher gerou bons argmnentos para o 

movimento ambientalista se posicionar perante a sociedade e a ciencia. 

1.3-4- Movimento Ambientalista 

De acordo com PARESCID (1997), o movimento ambientalista niio possui um inicio 

claro, urn idealizador ou um local especifico. Considera-se normalmente como marco inicial, 

as pniticas conservacionistas efetnadas nos Estados Unidos e Inglaterra, no seculo XIX; o 

primeiro Parque Nacional, criado nos EUA, em 1872; a formayiio da Sociedade Protetora dos 

Animais Selvagens e da Natureza e, finalmente, o surgimento de duas correntes 

ambientalistas: os preservacionistas
10 

e os conservacionistas
11

. De acordo com John 

McCormick, citado pela autora acima, o movimento ambientalista foi marcado por quatro 

fases. A primeira ocorreu nas decadas de 1940 e 1950, momentos marcados pelas projey5es 

de Thomas Malthus que previa falta de alimentos para a populayiio mundial, pois o 

10 Preservacionista: corrente ambientalista que procura preservar as areas virgens de qualquer tipo de 

interven~o humana. 
11 Conservacionistas: corrente ambientalista que procura promover a explora9iio ou conserva9iio dos recursos 
naturais de modo sustentavel. 
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crescimento desta se clava em progressiio geometrica enquanto que a produ~iio de alimentos 

crescia em progressiio aritmetica. Outros acontecimentos importantes foram as primeiras 

conferencias internacionais da ONU sobre Conserv~iio e Recursos Naturais Renovaveis. 

Deve-se destacar tambem a funda~iio de algumas ONGs (Organiza~oes Niio

Governamentais), criadas para tratar de quest5es sociais, economicas e ambientais. Vale 

ressaltar que nesta epoca o movimento ambientalista niio era urn movimento generalizado, 

existia somente em alguns paises, como os Estados Unidos, Inglaterra, Fran~, Belgica, 

Sui~a e Rolanda. 

Na segunda fase, ocorrida na decada de 1960, o movimento e chamado de "Novo 

Ambientalista" porque ia alem do mundo natural, questionando a essencia do capitalismo. 

Neste periodo, houve uma grande sensibiliza~iio para as questoes ambientais, em fun~o de 

alguns fatores e acontecimentos, como o efeito da afluencia (maior consumo), os testes 

atomicos, o livro "Silent Spring"12
, alguns desastres ambientais, a viagem dos astronautas 

americanos a lua, os avan~s no conhecimento cientifico. Em 1968, influenciados pelas 

proje~oes malthusianas e pelo cenario apontado acima, alguns grupos, como o Clube de 

Roma, previram uma catastrofe para o final do seculo. Diante disto, a ONU realizou a 

Conferencia da Biosfera, em 1968, e a Conferencia de Estocolmo, em 1972. Para 

PARESCHI (1997), pela primeira vez os problemas politicos, ambientais e sociais foram 

discutidos com perspectivas corretivas. 

Ap6s a Conferencia de Estocolmo, iniciou-se a terceira fase que vai ate o come~o da 

decada de 1980. Este periodo foi marcado pela confirma~iio cientifica de algumas previsoes 

efetuadas na decada anterior, como a acen~o dos problemas ambientais (buraco na 

carnada de ozonio, efeito estufa, desertific~iio e saliniza~iio dos solos, chuvas acidas etc). 

Foi criado, logo ap6s a Conferencia de Estocolmo, o Programa das Na~s Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), cujo objetivo era estabelecer parcerias entre ONGs, govemos 

nacionais e agencias multilaterais. A public~iio das obras "Biueprintfor Survival" (1972) e 

"Small is Beautiful" (1973) tambem marcaram esta fase. No primeiro trabalho defendia-se a 

ideia da auto-suficiencia e da sustentabilidade, enfatizando a importlincia das atividades 

humanas interferindo sobre o ambiente. No segundo defendia-se urn modelo de 

12 Silent Spring: livro escrito por Raquel Carson, em 1964, que questiona os impactos das substancias toxicas 
sobre o ambiente. 
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sociedade descentralizado e de tecnologia apropriada, particularmente para o paises do 

Terceiro Mundo. Outro fato que marcou esta fase foi a crise do petr6leo ocorrida no come<;o 

dos anos 1970. Urn estudo classico sobre este tema foi efetuado por Pimentel, em 1973, no 

quai avaliou o custo energetico exigido para produzir milho pelo sistema quimico

convencional nos EUA 

A quarta fase deste movimento iniciou-se na decada del980, permanecendo ate os dias 

atnais. Neste momento, a questiio ambiental e citada como basica para quaiquer na<;iio. 

Surge o termo "Desenvolvimento Sustent:ivel", que e definitivamente cunhado no Relat6rio 

da Comissao Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Na<;oes Unidas 

intitulado "Nosso Futuro Comum", tambem conhecido como Relat6rio Bruntland. Por este 

relat6rio definiu-se Desenvolvimento Sustent:ivel, como: 

"aquele que atende as necessidade da presente sern comprometer a 

capacidade de as gerac;oes foturas atenderem tambem as suas ·· 

(COMISSAO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOL VIMENTO, 1987:9). 

De acordo com PARESHI (1997), esta versiio foi bastante criticada porque deu 

margens a muitas interpreta<;oes. E importante ressaltar que neste momento o movimento 

ambientalista ganhou for<;a tambem nos paises do Terceiro Mundo. Em 1991, surge uma 

segunda versiio de Desenvolvimento Sustentavel no documento Cuidando da Te"a. Neste 

documento o termo parece ganhar urn sentido claro, com objetivos comuns a muitos setores 

da sociedade. 

A posi<;iio critica do discurso promovido por estes movimentos alcan<;ou seu auge nas 

decadas de 1960 e 1970, momento de crise ambiental nos paises do Primeiro Mundo. Assim, 

a partir desta epoca, iniciou-se nestes paises uma serie de mudan<;as, envolvendo varios 

setores da sociedade. A indUstria passou por tentativas de "limpeza", efetuando melhorias na 

sua dinfunica interna afim de tornar-se menos poluidora. Ou, entiio, "imigrando" para paises 

do Terceiro Mundo, como foi o caso das empresas agroquimicas, produtoras e processadoras 

de insumos utilizados na agricultura. Esses paises niio tinham uma legisla<;iio e fiscaliza<;iio 

ambiental eficientes e estavam ansiosos para completar o processo de modemiza<;iio. Por 

outro !ado, nos paises do Primeiro Mundo, a agronomia come<;a a integrar-se com o 

ambientalismo, embutindo na agroecologia as perspectivas para as pesquisas futuras. 
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0 Manejo Integrado de Pragas (MIP) foi a primeira resposta da agroecologia para resolver 

uma parte dos problemas ambientais. No entanto, e a partir dos anos 1980, na quarta fase 

deste movimento, ap6s as comproYa9oes cientificas de algumas previsOes ambientalistas, que 

algumas universidades passam a realizar pesquisas mais integradas com a questao 

agroeco16gica 

De acordo com PARESCHI (1997), apesar das infuneras tentativas que tern sido 

efetuadas para conter a dev~ ambiental, o movimento ambientalista ainda tern uma 

visao pessimista sobre o futuro. Salvar o planeta, estas sao as palavras de ordem deste 

movimento. A visao "cabalistica" deste movimento sobre o futuro, mobiliza cada vez mais 

setores da sociedade, representados pelas organizayoes civis de proteyao a natureza ou de 

apoio aos movimentos populares (as ONGs), pelos cientistas e profissionais de diversas 

areas, por alguns empresirrios, religiosos, misticos e "alternativos", educadores, jornalistas, 

politicos e burocratas. 

"Apesar das diftrenras entre estes wirios setores, expressadas nas 

dtversas matrizes discursivas e nas experiencias de cada um deles, 

todas tern em comum um sonho panilhado, uma utopia social que 

procura, atraves da transfonnariio social, construir uma sociedade 

fotura mais sauddvel, mais equilibrada e mais justa, baseada nos 

princfpios da igualdade, da democracia, da /iberdade e do respeito 

a natureza. Todos querem preservar a natureza e os recursos 

naturais para as "gera¢es foturas", pais estas niio padem 

escolher o foturo que herdariio, mas apenas conviver com os erros 

e acenos das geraroes presentes e passadas" (P ARESCHJ, 

1997:11). 

Sem duvida, o movimento ambientalista foi o principal responsavel pela formayao da 

base filos6fica da agroecologia contemporanea. Mas nao se pode deixar de reconhecer que o 

conhecimento empirico dos agricultores, as tecnicas desenvolvidas pela ciencia agricola 

moderna e pelas correntes de agricultura alternativa, vern fundamentando intelectualmente as 

pesquisas agroecol6gicas. 
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2-0 Solo 

Neste capitulo pretende-se efetuar, primeiramente, uma discussao sobre o conceito de 

solo, ressaltando as principais descobertas que contribuiram para fol1llaYiio das areas de 

estudo que comp5em a "Ciencia do Solo". Ap6s o entendimento do que o solo representa 

para algumas destas areas, procurou-se enfocar o solo sob alguns aspectos biol6gicos, 

discorrendo-se especificamente sobre a importilncia da materia orgiinica e das minhocas nos 

agroecossistemas. 

2-1- 0 Conceito de Solo 

0 conceito do que cientificamente se denomina solo varia com o tipo de rel~iio que o 

homem estabelece com o mesmo. Assim, seu significado sera diferente daquele utilizado na 

agricultura, quando servir a urn outro tipo de atividade, como a constru9iio civil, a miner~iio 

etc. Mas, o que se pretende desenvolver aqui e o seu conceito sob o ponto de vista agricola, 

nas diferentes forrnas de explofa9iio. 

A agricultura brasileira e composta basicamente por empresas capitalistas e por 

unidades familiares de produ9iio, conforme pode ser constatado pelo estudo de 

KAGEYAMA & BERGAMASCO (1989/l990), que se baseou nos dados sobre for9a de 

trabalho, area total e utiliza9iio do trator apresentados no censo de 1980, classificando os 

estabelecimentos agricolas brasileiros em 4 categorias. Os estabelecimentos puramente 

familiares (sem miio-de-obra contratada) e os estabelecimentos com miio-de-obra familiar e 

alugada, perfazem 70% do total. As empresas e os estabelecimentos de menos de 2 ha, sem 

miio-de-obra familiar, comp5em os 30% restantes. Em outra pesquisa, coordenada pela 

FAO/INCRA (1994), as unidades de produ9iio foram classificadas em duas categorias: 

patronais e familiares, baseando-se nos niveis de renda. As unidades familiares foram 

subdivididas em tres tipos: familiar consolidada, de transi9iio e periferica, perfazendo 90% 

do total dos estabelecimentos agricolas do Brasil. Nas duas pesquisas descritas pode-se 
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observar, mesmo com o emprego de parametros diferenciados, que o nfunero de 

estabelecimentos familiares e bastante significativo. A primeira indica urn conjunto de 

aproximadamente 4 milhiies de estabelecimentos, enquanto a estimativa da FAO aponta 6,5 

milhOes. 

Estas categorias entendem o solo de maneira diferenciada. A empresa capitalista, que 

possui urna visiio produtivista, entende o solo como suporte, ou urn meio de produ~iio. 

Normalmente, neste tipo de agricultura recorre-se it pniticas dependentes de altos inputs, 

usualmente degradadoras do solo, enquanto urn recurso natural e finito. Apesar de muitas 

unidades de produ~o familiar participarem do sistema capitalista, portanto objetivando o 

lucro como as empresas patronais, acredita-se que nestes locais o solo possa ser mais 

adequadamente manejado. 0 solo e urn elemento integrante do agroecossistema que exerce 

fun~s na nutri~ das plantas, na purific~ da agua, na neutral~ dos residuos 

t6xicos, no processamento da materia orgfulica e, finalmente, na manuten~iio da propria vida 

e na ~o das pr6ximas gera~Oes. Desta forma, constitui-se nurn elemento da 

Natureza que possui urna superficie limitada, cuja capacidade de produ~ao pode ser 

trabalhada indefinidamente ou arruinada definitivamente, conforme a natureza e a 

intensidade das pniticas agricolas adotadas. 0 solo e urn simbolo da rel~o do homem com 

a natureza, portanto uma expressiio de cultura. 

A partici~ da familia nesse patrimonio, no trabalho agricola, pode contribuir para 

que os processos flsicos, quimicos e bio16gicos sejam melhor observados no ecossistema, no 

sentido de preserva-lo e aprimoni-lo. Alem dissO, a rel~ao de poder que estabelecem com 

esse recurso e menor quando comparada com a das empresas capitalistas, que niio dependem 

exclusivamente dele para sobreviver, portanto, podem mudar de atividade conforrne lhes 

convier. Ao contnirio, a maior parte dos agricultores familiares, que dependem desse para 

sobreviver, possui urn maior apego e zelo do es~o que garante, acima de tudo, a sua 

sobrevivencia e a de sens descendentes. Portanto, a terra e, para a maior parte dos 

agricultores familiares 

" ... um simbolo de prestigio eforqa ... "(ECHEVERRIA, 1993: 99). 

44 



Mas, como nas unidades familiares identificam-se diferentes sistemas de produylio13
, o 

conceito de solo tambem pode softer certas diferenciay()es entre os estabelecimentos, 

principalmente no que se refere a ideia de solo "como urn corpo vivo". Existem propriedades 

familiares que slio grandes consumidoras de insumos f6sseis, notadamente aquelas que 

fazem nso de tecnologia convencional. Outras, as propriedades "orgfuricas", caracterizam-se 

por darem enfase a reciclagem de nutrientes, tornando-se, de certa forma, mais 

independentes da compra daqueles insumos convencionais, mas nlio necessariamente da 

compra dos insumos orglinicos. 

Por outro !ado, existe o conceito do solo, sob o ponto de vista cientifico, que foi 

elaborado a medida que se efetuavam novas descobertas. Os primeiros conceitos de solo 

surgiram com a pnitica da agricultura. De acordo com VERDADE (1975), enquanto o 

homem era urn mero apanhador e cayador de alimentos, nlio tinha por que questionar a 

natureza do solo e, provavelmente, detinha apenas o conhecimento dos locais com maior 

capacidade para o fomecimento de alimentos. 

"os primeiros documentos deixados pelas civilizat;oes agricolas 

indicam claramente que as terras costumavam ser distinguidos de 

acordo com a produtividode, o que imp/ica o reconhecimento do 

solo como um meio para o desenvolvimento dos plantas. Na China, 

ha 6.500 anos, as terras foram subdivididos em nove classes, de 

acordo com a produtividode, para que o tamanho dos propriedodes 

e o valor do seu impasto territorial fossem baseados na capacidode 

produtiva do solo" (LEPSCH, 1976: 8). 

Entretanto, a ampliaylio do conhecimento sobre o solo aconteceu como pre-socnitico 

Empedocles, que afirmou estar o solo entre os quatro elementos formadores do universo (ar, 

agua, fogo e terra). Depois, com alguns trabalhos de Arist6teles (384-322 a.C.) e do seu 

discipulo Theofrastes (pai da botlinica), relacionou-se as caracteristicas do solo ao 

13 Sistema de produ.a<> e definido "como a combinaflio coerente, no espafO e no tempo da fort;a-de-trabalho 
(familiar, assalariada e parceria) e das meios de produ¢o (terra, milquinas e equipamenios, instnonentos de 
trabalho, berifeitorias, animais, insumos etc) visanda a obten¢o de diferentes produr:;iies animais e vegeiois. 
Na medida em que e o produtor que organiza essa combina¢o, segunda uma determinada racionalidade (no 

caso dos agricultores jamiliares, visando a reprodu¢o social da familia), e passive! entender o papel de 
cada elemento do sistema e com isso a l6gica do seu juncionamento como um todo, e avaliar o grau de 
coerencia ou contradir:;ii.o do mesmo. Sistemas de cultivo e cria¢o, portanto, sao partes de um sistema de 
produ¢o" (DUFUMIER, 1985). 
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desenvolvimento das plantas. Com a publicay1io da obra de Collurnela (ha 2.000 anos) e com 

as observa~oes de Virgilio, acrescenta-se ao conceito de solo a influencia da cor, ressaltando 

a import1incia das terras pretas na produtividade. Mas foi com a comparayiio efetuada por 

Hip6crates que o entendimento de solo ganhou novo sentido: o solo esta para as plantas 

como o estornago esta para os animais (LEPSCH, 1976; notas de aula
14

). 

A primeira men~1io sobre a natureza quimica do solo partiu do frances Bernard Palissy, 

em 1563, que afirmou ser o solo fonte de nutrientes minerais para as plantas. Francis Bacon, 

em 1622, considerou que a agua era o principal "nutriente" das plantas. De acordo com sua 

vis1io, a agua em contato com o solo formaria urn suco que seria absorvido pelos vegetais. 

Em 1629, o holandes Van Helmont, afirmou que, alem da agua, as plantas se alimentavam 

tambem de gas carbOnico. Esta afirmayiio foi combatida no inicio do seculo XIX, com a 

elabora~1io da "teoria do hfunus" por Tahaer e Von Wullfen, pela qual as plantas 

assimilariam os nutrientes provenientes de restos decompostos de animais e vegetais. Vale 

ressaltar que Wallerius, em 1761, ja havia suposto que o hfunus era a principal fonte de 

nutrientes para as plantas (VERDADE, 1975; LEPSCH, 1976). Mas o que realmente 

revolucionou a quimica de solos e, conseqiientemente, derrubou a teoria "hurnista" foi a 

formulayiio da "Lei do Minimo", pelo bar1io e cientista alem1io Justus von Liebig (1840), que 

passou a ser considerado o "Pai da Quimica Agricola". Esta lei determina que 

"o crescimento da planta e limitado por aquele nutriente que ocorre 

em menores propor<;oes, e ele seria o unico a limitar a produ¢o" 

(RAU, 1991:57). 

Entretanto, na maioria dos casos, o crescimento da planta e regido por urn conjunto de 

fatores, que tanto podem ser de origem quimica, como fisica ou biologica. De acordo com 

RAIJ (1991), a lei do minimo tern urna aplicabilidade pratica limitada, funcionando somente 

naqueles casos em que existe urn fator Iimitante muito serio, que n1io precisa ser 

necessariamente quimico. Se este fator niio for corrigido em primeiro Iugar, provavelmente a 

altera91io de urn outro fator de deficiencia n1io produzira o efeito desejado. 

Apesar disso, durante muito tempo esta teoria influenciou o processo de fertiliza91io do 

solo, que passou a ser efetuado quase que exclusivamente por adubos minerais. A fertilidade 

14 Solos Tropicais: disciplina oferecida pelo Prof Dr. Carlos Roberto Espindola (FEAGRIIUNICAMP}, em 
1998. 
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do solo, passou a ser encarada de urna forma reducionista, simplesmente como urn problema 

quimico. Segundo ELHERS (1996), com as descobertas de Louis Pasteur (1822-1895), no 

campo da microbiologia, os defensores da teoria humista logo tiveram fundamentayao 

cientifica para contrapor as ideias de Liebig. No entanto, esta discussao ficou restrita ao 

mundo academico, urna vez que a indilstria ja havia se encarregado de produzir ferti1izantes 

quimicos, o que se tomou urn neg6cio bastante rentavel, inclusive para Liebig, que passou a 

produzi-los tambem. Portanto, n1io foi por falta de fundamentayiio cientifica que a adub~ao 

orgilnica foi colocada de !ado, mas porque nao proporcionava os elementos de lucratividade 

que assegurassem o desenvolvimento da agricultura capitalista, tal como a adub~o 

quimica. Conforme foi evidenciado no primeiro capitulo, a quimica agricola marcou a 

primeira fase do "apropriacionismo", processo pelo qual os componentes agricolas passarn a 

ser fabricados. 

0 reconhecimento da importancia da fisica do solo surgiu posteriormente, embora 

Serres (1539 - 1619), ja tivesse incorporado 19 caracteristicas fisicas nurna descriyiio 

anterior de solo. VERDADE (1975) indica que Humphry, em 1813, reconheceu a 

importancia das propriedades fisicas para a agricu1tura e, Schiibler em 1833, desenvolveu as 

tecnicas para estudar essas propriedades no solo. Sclunacher, em 1864 conceituou 

capilaridade e saturayao capilar no solo. 

A partir de 1880 ocorreu o desenvolvimento da Pedologia como ciencia autonorna, a 

partir do trabalho de Vasilii Vasirlevich Dokouchaiev (1846- 1903). Este, juntamente com 

seus colaboradores, formularam urna nova concepyiio de solo, reconhecendo na sua genese, a 

partir de urna rocha originaria, urna complexa interayao de fatores. Assim, ap6s comparayi'ies 

entre duas regiiies da Rilssia, estabeleceram que as diferenyas no tipo de solo se davam em 

decorrencia da ayao conjunta de varios fatores: rocha (material de origem), clima, 

organismos, relevo e tempo. Por meio desse estudo, observaram tambem que o solo era 

constituido por carnadas rnais ou menos horizontals, iniciadas na superficie e terrninadas na 

rocha (BRADY, 1989). 0 desenvolvimento da pedologia se deu a partir de urna visao ampla 

sobre o processo de forrnayao do solo, que passou a ser encarado como urn material 

estabelecido sobre a rocha-miie (material de origem), num deterrninado relevo, sofrendo a 

~ao do clirna e dos organismos ao Iongo do tempo. 
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E importante ressaltar que, antes de Dokouchaiev, outros cientistas ja haviam se 

preocupado com os processos de fo~o do solo. Paladius e Varran (na Antigiiidade) 

chamaram a atenyao sobre a influencia do relevo no tipo de solo. Humboldt, em 1789, 

conseguiu relacionar tres fatores de formayiio do solo: material de origem, clima e relevo 

(altitude). Ruffin, em 1832, conceituou o solo como urn manto alterado da rocha eo subsolo 

como uma parte mais profunda. Hitchock, em 1838, estabeleceu que a geologia era 

determinante sobre o processo de formayiio de solos arenosos, barrentos, argilosos, calcanos, 

terciarios e aluvios. Neste mesmo ano Morton relacionou clima, formayao geologica, 

situayiio topogratica, condiyiies de drenagem e manejo, com a natureza e propriedades dos 

solos (Notas de aula
15

). 

De acordo com JESUS (1996), o conceito de genese do solo ganha uma nova 

abordagem com o trabalho de Willian (1874-1939), que afirmou ser este fruto de urn 

processo essencialmente biol6gico. Para isso, baseou-se no processo de fitociclagem de 

nutrientes. MUller, em 1878, ja havia escrito uma monografia esclarecendo a importfutcia do 

hUmus sobre a genese dos solos de florestas. Raman, em 1893, afirmou que o solo, alem de 

ser urn material intemperizado superior ao manto rochoso, em alguns 1ocais pode ser fruto da 

deposiyao de materiais lixiviados. 

Urn dos primeiros a fazer referencia sobre a bio1ogia do solo foi Darwin, em 1881, que 

se baseou na ayiio das minhocas para concluir que estas interferem no processo de formayao 

e na fertilidade do mesmo. No entanto, esta descoberta foi colocada de !ado em funyiio do 

predominio da quimica mineral de solos. Somente no final do seculo XIX, com o 

desenvolvimento de alguns trabalhos de microbiologia, alguns fatores biol6gicos passaram a 

ser considerados. De acordo com JESUS (1996), Hellriegel & Willfarth, em 1888, 

conseguiram explicar o processo de ftxayiio biol6gica do nitrogenio pelas leguminosas. Dois 

anos depois, Winogradsky classificou as bacterias de vida livre no solo, e Bejerinck 

conseguiu isolar bacterias dos n6dulos de leguminosas, conhecidas inicialmente por Bacillus 

radicola, e posteriormente por Rhizobium. Apesar da importiincia do processo de nitrificayiio 

ter sido exposta por Geordius Agricola (1494-1555), seu reconhecimento ocorreu somente a 

'
5 Solos Tropicais: disciplina oferecida pelo Prof. Dr. Carlos Roberto Espindola (FEAGRl!UNICAMP}, em 

1998. 
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partir das descobertas citadas anteriormente. Hoje, esses e outros processos biol6gicos sao 

ainda pouco conhecidos, principalmente os ocorridos nos solos dos paises de clima tropical. 

No Brasil, como em muitos outros paises tropicais, com exce!(iio da microbiologia, as 

pesquisas sobre biologia do solo sao ainda bastante incipientes. Trabalhos importantes, que 

tern contribuido para o entendimento dos processos que ocorrem nos solos tropicais, foram 

desenvolvidos pelos professores Arthur Primavesi e Ana Primavesi. Em especial o livro 

Manejo Ecol6gico do Solo (a agricultura em regii'ies tropicais), alavancou uma serie de 

debates e revisoes sobre o assunto. 

Mas, muitos processos biol6gicos, principalmente os relacionados a macrofauna do 

solo, sao ainda desconsiderados pelos maioria dos cientistas, pelo menos no Brasil, onde a 

maioria das pesquisas ainda estiio voltadas para o desenvolvimento da agricultura quimica

convencional. No entanto, as minhocas, cupins e formigas favorecem a aera¥1iO, forma¥1io 

de agregados, introdu¥1iO de materia org8nica, concentra!(iio de bases trocaveis, entre outros 

processos que afetam a fertilidade de solo. Algumas pesquisas vern sendo realizadas com o 

objetivo de se determinar a importilncia da macro e mesofauna nos processos que ocorrem no 

solo, seja de forma¥1io ou de recupe~ao. 0 trabalho de Andreas A. de W. Miklos merece 

destaque especial, porque conseguiu provocar debates sobre a influencia da mesofauna, em 

especial das forrnigas e cupins, na genese e evolu¥1iO do solo. A amplitude populacional 

desses animais, aliada ao seu comportamento alimentar e construtor, foram os responsaveis 

pela formavao da estrutura granular muito pequena e pela organiza¥1io das stones-line/
6 

e 

dos horizontes s6mbricos
17 

em solos latoss6licos da regiao de Botucatu/SP. 

Apesar de algumas descobertas terem ressaltado a importilncia de uma visao mais 

ampla sobre os aspectos relacionados ao solo, a Ciencia do Solo, com suas diversas 

subdivisoes de estudo, ainda o ve de forma compartimentalizada. De acordo com JESUS 

(1996) a quimica, a fisica, a microbiologia, a biologia., a bioquimica de solos etc, ja nasceram 

isoladas e acreditando que suas tematicas eram as mais importantes para o solo. Parte das 

subdivisi'ies da ciencia agronornica, a Ciencia do Solo segue o metodo de trabalho 

estabelecido por Rene Descartes (1586-1650) e a teoria positivista de Augusto Comte (1798-

1857). Entretanto, n1io se pode esquecer que a apli~o desse modelo leva a uma visao 

16 Stone-line: "corresponde a um alinhamento de setxos paralelos tl superjbe topol{'iifica, presentes no 

interior da cobertura pedn/Ogica sob uma camada de espessura variavel de solo" (MIKLOS, !993: 79). 
17 Horizontes s6mbricos: sao horizontes profundos ricos em carbono e de colora9iio escura (MIKLOS, !993). 
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reducionista do objeto de estudo, justamente porque e mais flicil entender e visualizar as 

partes do que o todo. Por outro !ado, niio se pode deixar de considerar que o reducionismo 

das areas citadas ajudou a constrnir urn conhecimento bastante profundo de temas 

especificos. A especializa9ao na ciencia agronomica caminhou de tal forma que 

proporcionou ao homem contemporaneo base para o entendimento de muitos fatores que 

ocorrem no ambiente. 0 grande problema esta na articulat;ao desses conhecimentos 

multidisciplinares de forma integrada. 

Como niio poderia ser diferente, o conceito de solo, hoje, e visto de vanas formas pelos 

cientistas. LEPSCH (1976: 12), considera que a Ciencia do Solo baseia-se em dois prismas 

principais. No primeiro, o solo e: 

No segundo, o solo e tido: 

"considerado como parte natural de uma paisagem, tendo como 

maior foco de interesse sua origem, evolur;iio e classificar;iio". 

"como um meio natural onde o homem cultiva plantas". 

0 primeiro enfoque seria o pedol6gico e o segundo o edafo16gico. Entretanto, durante muito 

tempo, em fun9!o da predominincia da quimica agricola sobre as outras disciplinas, o solo, 

foi visto simplesmente como: 

"um suparte jisico, no qual as rea9oes qufmicas e jisfco-qufmicas 

ocorreriam, soberanamente sabre qualquer outro processo 

biol6gico au bioqufmico" (JESUS, 1996: 66). 

No conceito biol6gico o solo esUi ligado, principalmente, aos processos ecol6gicos que 

ocorrem no sistema. Assim, este e considerado urn recurso dinfunico e vivo que, alem de 

produzir alimentos, exerce influencias sobre o agroecossistema. Seus componentes, 

representados pelos constituintes inorgiinicos (areia, silte e argila), materia orgiinica, 

organismos vivos ( rninhocas, insetos, bacterias, fungos, algas, nemat6ides etc), agua e gases 

(02, C02, N2, NOx e Cf4), sao mediados por processos fisicos, quirnicos e biologicos. 

Destes, o processo biologico exerce maior infl uencia sobre a fertilidade do solo, pela 

produ9iio de alimentos e fontes de energia de seus componentes, atuando na ciclagem e 

disponibilidade de nutrientes (N, Ca, Mg, S e P), melhorando a agrega9ao, a porosidade e a 

aera9iio do sistema (DORAN & SAFLEY, 1997). Seu constituinte biologico deve ser 

ressaltado nos estudos de seu comportamento, para que realmente a Ciencia do Solo possa 
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evoluir de mane1ra equilibrada e adequada. Do ponto de vista fisico, e urn sistema 

heterogeneo, constituido pelas fases s6lida, liquida e gasosa. 

0 conceito cientifico de solo que se procura adotar no presente trabalho e este citado 

acima. No entanto, esse enfoque carece de urn entendimento sobre o solo como expressiio 

"viva" da relaQiio entre o homem e a natureza, e dos homens entre si. 0 solo deve ser 

avaliado na sua totalidade, considerando-se, para isso, alem dos fatores quimicos, fisicos e 

biol6gicos, tambem os aspectos s6cio-economicos e culturais associados. Urn componente da 

natureza que levou milhOes de anos para atingir o estado atual niio podeni ser destruido no 

prazo curto de ImJa gern~iio. Ao contrario, ele deve ser preservado ou ate melhorado, de 

preferencia, para urna atividade agricola mais equilibrada, compativel com a ideia de 

sustentabilidade. 

2-2- Constituintes do Solo 

0 solo e constituido basicamente por quatro elementos: ar, agua, materia orgdnica 

(organismos) e por~ mineral. A materia orgdnica adere-se a porQiio mineral e juntas 

formam canais que servem para transportar agua (soluQiio do solo) e alojar o ar. Muitos 

autores afirmam que o solo fomece boas condi~Oes para o desenvolvimento vegetal quando 

50% desta constituiQiio e ocupada igualmente pela agua e pelo ar. Os outros 50% devem ser 

preenchidos por substancias minerais (45%) e materia orgdnica (5%). Estes pacimetros sao 

muito dificeis de encontrar, pois alem de dependerem do tipo de solo estiio diretamente 

influenciados pelo manejo, conforme constatou-se no capitulo 6. 

2-3 - 0 Conceito e as Fontes de Materia organica 

E prnticamente impossivel falar sobre biologia do solo sem se referir a materia 

orgdnica, fonte de energia e nutrientes para os organismos que comp5em o mesmo. Por isso 

fez-se, na sequencia, ImJa rnpida expl~ sobre o papel da materia orgdnica dentro de urn 

agroecossistema. 
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Materia orgfurica e toda substancia morta no solo, proveniente tanto de vegetais como 

de animais (PRIMA VESI, 1987) e de residuos urbanos ou industriais, desde que os teores de 

carbono degradavel sejam elevados (COSTA eta!, 1985). E tambt\m fundamental que nao 

ocorra a presen~a de metais pesados nessa materia. Quimicamente e toda substancia que 

apresenta, na sua composiyao, o carbono tetravalente, cujas liga~oes sao completadas por 

hidrogenio, oxigenio, nitrogenio, enxofre ou outros elementos (KIEHL, !985). A materia 

orgfutica pode ser formada naturalmente pela ayao da micro e meso fauna/flora do solo e pela 

interferencia do homem que pode incorporar diversas formas de adubo (esterco de animais, 

adubos verdes, tortas e/ou residuos industriais, compostos orgfuricos, lodo de esgoto, 

vinha~a, restos de culturas etc). Esses residuos sao formados pelos mais variados 

componentes, como gorduras, carboidratos, celulose, acidos orgfuricos, aldeidos, ligninas, 

hidrocarbonetos, bases orgfuricas, proteinas, enzimas, minerais etc. 

2.3-1- 0 Processo de Decomposi~io da Materia Organica 

Para que os nutrientes presentes na materia orgfurica possam ser absorvidos pelas 

plantas e necessario que passe por urn processo de decomposis:ao, efetuado pela ayao dos 

organismos presentes no solo (microfauna, mesofauna e macrofauna). De acordo com 

SIQUEIRA (1993), desses organismos as bacterias e os fimgos sao os que mais atuam no 

processo de decomposi~ao da materia orgfurica, em fun~o da sua elevada atividade 

respiraroria. No entanto, outros autores colocam que as minhocas, os cupins e as formigas 

exercem papel preponderante nesse processo, sendo tao importantes como os outros 

organismos. 0 fato e que todos esses organismos, independente do grau de partici~o, sao 

importantes para o fluxo e para a ciclagem dos elementos essenciais utilizados pelas plantas. 

A decomposi~ao da materia orgfurica e efetuada basicamente por meio de tres 

processos. No primeiro, certos constituintes (monomeros e oligomeros) sao rapidamente 

consumidos e transformados em biomassa, COz e energia pelos organismos do solo, 

principalmente, fungos e bacterias. Na segunda etapa, ocorre a absor~o e a sintese das 

substiincias que sofreram a ayao de enzimas, isto e, eram macromoleculas que se tornaram 

moleculas menores. 0 terceiro processo, e marcado pela transform~ao quimica 

(cond~o e polimerizayao) do carbono e de outros nutrientes em proteinas, 
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polissacarideos, quitina, acidos nucleicos e outros (KIEHL, 1985; SIQUEIRA, 1993). As 

substancias geradas durante a decomposi~o da materia orgfurica tambem sao utilizadas para 

formar as celulas dos microrganismos, que ao morrer sao atacados por outros organismos 

que os transformam em materia orgiinica simples. 

Os residuos vegetais e animais necessitam de orgamsmos especificos para a 

decomposiyiio de seus componentes de forma aer6bica ou anaer6bica. No primeiro processo 

(aer6bico) ocorre a liberayiio de gas carbOnico e no segundo (anaer6bico) ocorre a liberayao 

de metano, alcool, acidos orgiinicos e gas carbOnico. Nesse processo de mineralizayao da 

materia orgiinica o nitrogenio adquire a forma amoniacal (NH\) ou nitrica (N0.3), o f6sforo 

o radical ionico (H2P0·4, HPO/·) e o potassio a forma cationica (K'). Os primeiros 

componentes dos residuos a entrarem no processo de decomposiyao, sao os ayucares, os 

amidos e as proteinas soluveis. Em seguida vern as hemiceluloses e as demais proteinas. As 

resinas, a celulose e os oleos sao decompostos demoradamente, mas nao tanto como as 

ligninas, certas graxas e os taninos, Ultimos componentes degradados. 

A velocidade com que os residuos sao decompostos e extremamente dependente da sua 

constitui9ao quimica e das condi90es ambientais, como temperatura, urnidade e aera~o. 

PRIMA VESI (1987) indica que as caracteristicas minerais e biol6gicas do solo tambem sao 

importantes nesse processo, isto e, quando a decomposiyao do residuo acontece no solo. 

Nos residuos ricos em proteinas, carboidratos soluveis e celulose, a decomposi~o e 

mais rapida. 0 mesmo nao acontece com aqueles ricos em lignina e compostos aromaticos, 

elementos de dificil decomposiyiio. Esses necessitam softer, primeiro, a ayao de fungos e 

actinomicetos, para depois serem decompostos pelas bacterias. Os compostos ricos em 

nitrogenio sofrem a a~o direta de bacterias, cuja eficiencia e bastante alta, portanto nao 

permanecem muito tempo no solo. 

0 pH influencia a concentraya:o dos elementos absorvidos pelas plantas, importantes 

fontes de materia orgiinica. Tambem interfere no desenvolvimento de certos grupos de 

organismos, que se desenvolvem somente em meio acido ou basico. Nos solos acidos e 

pobres em minerais, o desenvolvimento microbiano e bastante precario, o que contribui para 

a formayiio de acidos rulvicos. Mas esses tambem sao produzidos em locais de altitude 

elevada (I.OOOm), de clima frio e em solos com ausencia de oxigenio. Ao contrario, os 
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acidos hfunicos sao produzidos em locais ricos em crucio e silicio, portanto, nas condi~5es 

tropicais e subtropicais sua forma~ao e rara (PRIMA VESI, 1987). 

Dos produtos originados durante a decomposi~ao da materia orgamca o hfunus, por 

exercer papel fundamental sobre a fertilidade do solo, e considerado o rnais importante. E 

urna substiincia de colo~ao escura, friavel, amorfa, de consistencia amanteigada, 

praticamente insoluvel em agua e rica em elementos quimicos, cujos teores dependem dos 

componentes que formam a materia orgamca. KIEHL (1985) apresenta os teores medios dos 

elementos presentes no hfunus: carbono 52%, oxigenio 33%, hidrogenio 5%, nitrogenio 3% e 

cinzas 5%. 

0 hfunus pode ser considerado tambem material de "consurno" ou de "reserva". 0 

primeiro, conhecido por doce ou "mull", e formado por material de fiicil decomposi~o, por 

acidos hfunicos, calcio, potassio, f6sforo, micronutrientes e 0 nitrogenio fixado do ar. 0 

segundo, conhecido por bruto ou "moll", e fonnado por materiais fibrosos e de dificil 

decomposi~o, portanto e urn produto de acurnul~o no solo. Esses hfunus sao bastante 

ricos em acidos ffilvicos, cuja estrutura e simples e de tarnanho pequeno (2A). Desta forma, 

conseguem entrar nas argilas e mobilizar ferro, alurninio, ca!cio e rnagnesio. Mas como sao 

muito moveis, percolam com facilidade no solo, Iixiviando muitos desses nutrientes. Ao 

contrario, os acidos hllmicos possuem estrutura grande e complexa (8A), nao entram nas 

estruturas das argilas, mas servem de ponte para liga-Ias porque utilizam suas tetravalencias 

negativas. Assim, sao parcialmente adsorvidos pelas argilas, formando urn complexo humo

argiloso de boa estabilidade (PRIMA VESI, 1987; KHIEL, 1985). E importante colocar que 

alguns autores fazem referenda a existencia de urn terceiro hfunus o "moder", entendido 

como urn tipo intermediario entre o "mull" e "moll". Esse hfunus se forma especialmente em 

ambientes tropicais, cujos solos sao ricos em ferro, pobres em ca!cio e silica, mas com alta 

atividade microbiana. 

2.3-2- Efeitos Sobre as Propriedades Fisicas e Quimicas do Solo 

A materia org3nica, nas suas mais variadas forrnas, tern sido bastante utilizada para 

atenuar os efeitos impactantes das maquinas agricolas sobre o solo. Ela melhora a 

consistencia e a estrutura, reduz a densidade global, aurnenta a porosidade, a drenagem e a 
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quantidade de agua retida no solo. Alem disso, e uma importante fonte de nutrientes para as 

plantas, principalmente nitrogenio (N), f6sforo (P) e enxofre (S). Tambem funciona como 

elemento aglutinador dos organismos do solo, que, por sna vez, desempenham as mais 

variadas fun9oes. A materia orgfulica interfere praticamente em todos os assuntos tratados na 

ciencia do solo, mas muitos processos regidos pelos componentes desta substancia sao 

desconhecidos. Esta sitlJa9ao piora quando se trata dos solos tropicais, cuja dinfunica de 

atua~o difere bastante das existentes nos solos de clima temperado. 

A atua~o dos residuos orgamcos sobre as caracteristicas fisicas do solo depende 

principalmente do seu estado de decomposi~ao, que pode estar parcial ou totalmente 

definido, como e o caso do hfunus. Urn exemplo da atlJa9ao diferenciada e o efeito sobre a 

estrutura do solo que s6 acontece ap6s a form~ao do hUm.us, substancia rica em elementos 

agregantes e estabilizantes, como os acidos poliurouicos. Estes elementos sao compostos por 

cargas negativas, que se ligam as particulas rninerais do solo (areia, silte e argila). Essa uniao 

de particulas forma agregados, de diferentes tamanhos e formatos, que contribuem para 

tomar o solo grumoso, com uma bioestrutura estavel e resistente a a~iio das chuvas. 

"A estrntura do solo e importante para defonde-lo contra a erosao 

hfdrica e eofica, istO porque OS agregados tendo maior tamanho 

que as particulas que o constituem (areia, limo e argila) sao mais 

dificeis de serem arrastados pela enxurrada" (KIEHL, 1985: 34). 

Normalmente, as substancias agregantes e estabilizantes sao produzidas pelas bacterias 

Cytophagas, que aumentam sna atividade na presen~a de materiais nitrogenados. 0 efeito do 

esterco curtido e da palha sobre a estrutura do solo niio sera o mesmo, pois o esterco ja 

possui os produtos de decomposi~ao (acido poliuronico) antes de ser incorporado ao solo, 

portanto seu efeito sera mais rapido. Na palha, as substancias agregantes ainda serao 

produzidas, alem do que as bacterias celuloliticas (degradantes da celulose) produzem pouco 

acido poliuronico (PRIMA VESI, 1987). No entanto, a palha protege o solo contra os efeitos 

nocivos que as intemperies ( chuva e sol forte) causam a sua superficie de camada aravel. 

Pois, ao se cobrir o solo com palha, evita-se o endurecimento, ameniza-se a temperatura, 

mantem-se a umidade e proporciona-se urn ambiente adequado para o desenvolvimento dos 

organismos do solo. Alem do que, seu efeito no solo e mais duradouro, pois sua degrada~ao 

e menos acelerada que a dos residuos ricos em nitrogenio. Desta forma, produz importantes 

55 



efeitos sobre o aumento da porosidade e, conseqiientemente, da capacidade de infiltrayao, 

retenyao de agua e redu9ao da plasticidade do solo. 

E relevante esclarecer que o hfunus produz um efeito imediato e melhor sobre todas 

estas caracteristicas. 0 problema e que nas condiyoes tropicais ele permanece muito pouco 

tempo no solo. Portanto, para que surta efeito sobre este ambiente, e necesslirio que seja 

incorporado em maiores quantidade e de forma continuada. Certamente esta medida 

produzira efeito tanto nas propriedades fisicas como nas quimicas, pois a maioria dos adubos 

orgiinicos tern concentra9oes relativamente baixas de nutrientes. De acordo com COSTA et 

a! (1985), sao poucos os adubos orgiinicos que apresentam na sua coustituiyiio teores de NPK 

maior que 7%. 

Isto nao quer dizer que os adubos orgiinicos nao sejam importantes fontes de nutrientes 

para as plantas. Mas, ao contrario do que foi colocado sobre as propriedades fisicas, os 

residuos necessitam ser degradados para produzir efeito sobre as propriedades quimicas do 

solo. Desta forma, e o hfunus que disponibiliza os nutrientes, aumenta a capacidade de troca 

de cations (CTC), forma complexos e eleva o poder tampao do solo. 

0 hfunus influencia a troca catiOnica (CTC) porque e uma substiincia amorfa, com uma 

superficie maior que a dos outros constituintes minerais do solo (areia, silte e argila). Por 

exemplo, a CTC do hfunus esta entre 200 a 400 meqllOOg, enquanto ada argila expansiva 

montmorilonita apresenta uma CTC de 120meq/100g (RAIJ, 1991). Esta caracteristica fuz 

com que as cargas negativas presentes na superficie do hiunus retenham mais elementos da 

solu9ao do solo do que nos outros constituintes, contribuindo para que os elementos niio 

sejam lixiviados e possarn ser utilizados pelas plantas. Esse processo tambem elimina o 

efeito toxico do manganes ou do aluminio. Alguns dos compostos presentes no hfunus se 

ligam aos ions metalicos de ferro, manganes, aluminio, zinco e cobre, formando o que se 

conhece por complexos ou quelados. 

Conforme comentado anteriormente, devido a sua alta CTC, o hfunns mantem o solo 

com muitos cations, contribuindo para que o poder tampiio do solo seja aumentado. 0 poder 

tampiio e a propriedade que uma substiincia tern de resistir as mudanyas bruscas do pH. De 

acordo com KIEHL ( 1985), os acidos fracos e os sais encontrados na materia orgiinica sao os 

responsaveis pelo seu poder de tamponamento. Alem disso, o hfunus aumenta o pH do solo, 
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produzindo humatos alcalinos que se encarregam de neutralizar as cargas de hidrogenio e 

aluminio. 

Mesrno que a quantidade de nutrientes fornecida durante o processo de decornposi.;ao 

da materia organica seja pequena, este processo e bastante eficiente, pois os nutrientes sao 

liberados paulatinarnente, exceto quando se incorpora hinnus que e urn produto estabilizado. 

A materia organica fornece praticarnente todos os nutrientes que as plantas necessitarn para 

cornpletar seu ciclo. Os rnacronutrientes, especialmente nitrogenio, f6sforo e enxofre, sao 

encontrados ern boas propory(ies na sua constituiyiio. Os outros macronutrientes (potassio, 

calcio e rnagnesio) sao encontrados ern rnenor quanti dade. 

0 nitrogenio e urn elernento essencial para o desenvolvirnento das plantas porque sem 

ele nao ocorre a forma.;ao de proteinas. Somente as legurninosas ( e algumas especies de 

outras farnilias) sao capazes de efetuar a fixaylio simbi6tica
18

. As outras plantas recorrem ao 

nitrogenio disponivel no solo para suprir suas necessidades, embora a quantidade de 

nitrogenio mineral existente no solo seja muito pequena. De acordo com KIEHL (1985), essa 

quantidade varia entre 1 a 10%, o restante 99 a 90% esta na forma organica, seja como 

polirneros ou adsorvidos aos minerais de argila. E importante esclarecer que as propor<;oes 

de nitrogenio encontradas na forma organica sao altas, urna vez que na forma mineral se 

volatilizarn ou lixiviarn. As principais fontes de nitrogenio organico sao os estercos, tortas e 

as leguminosas. 

0 f6sforo e urn dos elementos rnais escassos do solo, sendo na maior parte arrastado 

para o mar, o que torna dificil o seu retorno para a terra (ODUM, 1986). As fra.;5es que 

permanecern no solo, principalrnente nos solos acidos dos tr6picos e dos subtr6picos, ligarn

se aos cornpostos de ferro e alurninio. Apenas urna pequena fraylio, encontrada na soluyiio do 

solo ou adsorvida aos complexos coloidais (argila +materia organica), e disponibilizada para 

as plantas (MALA VOLT A, 1985). Os residuos organicos sao responsaveis pela manutenylio 

de 15 a 80% do f6sforo total encontrado no solo. 0 f6sforo e encontrado em alguns 

cornpostos produzidos pelos vegetais, como a fitina e seus derivados. Tarnbem e encontrado 

nos animais enos produtos de sua decornposi.;ao (KIEHL, 1985). 

0 enxofre, de origem organica., tarnbem se apresenta no solo em grandes propor.;5es, 

18 Processo pelo qual alguns microrganismos conseguem fixar o nitrogenio da atmosfera e disponibiliza-lo para 

as plantas. 
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nonnalmente igual ou ate maior que a fra9ao mineral. Apesar de ser considerado urn 

macronutriente secundario e extraido pelas plantas em grandes quantidades, pois esta 

presente em todas as proteinas vegetais. E urn ativador enzimatico e essencial para a 

fotossintese . .E absorvido no solo como so4-z e nas partes aereas, na forma so-z ou na forma 

elementar S (MALA VOLTA, 1985). 

Ao contrario do que acontece com o nitrogenio, f6sforo e enxofre a maior parte dos 

outros macronutrientes (Potassio, Oilcio e Magnesio) estao presentes no solo na forma 

mineral. Portanto, a contribui9ll:o da materia orgfulica para o fornecimento desses elementos e 

bastante pequena. No entanto, (KIEHL, 1985), indica que, mesmo sendo pequena, a sua 

contribui~ao e bastante valiosa porque atraves de sens coloides adsorve eletrostaticamente 

ca!cio e magnesio, fazendo com que, ao inves de serem lixiviados, sejam absorvidos pelas 

plantas. 

0 hlu:nus e urna excelente fonte de micronutrientes, elementos essenciais utilizados em 

pequenissimas quantidades pelas plantas. Impede atraves da complexa9lio ou quela9lio que 

alguns micronutrientes, existentes em excesso, tornem-se t6xicos as plantas. Os 

micronutrientes ferro, manganes, cobre e zinco sao "capturados" atraves dos mecanismos de 

quela9ao pelos compostos orgfuricos. Entretanto, esses mesmos nutrientes podem juntamente 

com os outros (boro, molibdenio e cloro) tornar-se disponiveis pelos processos de 

decomposi~o da materia orgfurica. Entre os micronutrientes o ferro e o que se encontra em 

maior quantidade, pois grande parte dos solos possui o suficiente para suprir a necessidade 

das culturas. 0 manganes, depois do ferro, e o micronutriente mais abundante no solo, 

ocorrendo tanto na forma trocavel como soluvel e insoluvel. E importante evidenciar que o 

cobre e o manganes sao retidos fortemente por complexa9lio na materia orgfulica, de tal 

forma que as vezes, em pH proximo da neutralidade, chegam a causar sintomas de 

deficiencia. Alem disso, solos rico em ferro e alta mnidade tambem contribuem para a 

deficiencia de manganes (KIEHL, 1985). 

0 boro e encontrado tanto na forma soluvel como insollivel. No entanto, a principal 

fonte desse micronutriente e a materia orgaruca. Mas, como acontece com o cobre e o 

manganes, calagens excessivas afetam a sua disponibilidade. 0 molibdenio e o 

micronutriente encontrado em menor quantidade, o que vai ao encontro da necessidade das 
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plantas. Normalmente, a aduba9ao com esse micronutriente e efetuada em gramas por 

hectare, enquanto a dos outros e feita em quilogramas por hectare (KIEHL, 1985). 

Devido as caracteristicas climaticas dos tr6picos, a materia orgiinica, que nestas 

condi9oes e decomposta rapidamente, exerce papel preponderante para a manuten9ao da 

qualidade do solo. Desta forma, seu manejo deve ser efetuado com muita cautela. 

2-4- A A~ao das Minhocas Sobre o Solo 

Minhocas sao organismos invertebrados pertencentes a macrofauna 
19 

do solo. Sao 

fundamentais para os processos que ocorrem no solo, pois influencia os aspectos biol6gicos, 

quimicos e fisicos. Desta forma, procurou-se mostrar como as minhocas agem sobre 

ambiente em que vivem. 

2.4-1- Categorias Ecologicas das Minhocas 

Sao representadas por tres categorias ecol6gicas: epigeicas, anecicas e endogeicas. As 

especies epigeicas possuem o dorso pigmentado, concentram-se na camada superficial do 

solo, e niio abrem galerias porque alimentam-se de materiais vegetais em decomposi9ao ou 

de outros invertebrados. Portanto, esta categoria niio tern efeito sobre as caracteristicas 

fisicas do solo, mas transforma e estabiliza a materia orgfurica. Seu movimento nao e muito 

evidente, mas algumas especies podem subir em arvores e viver nos solos suspendidos de 

bromelias. Apresentam baixa habilidade para colonizar novos ambientes, chegando a urna 

media de lOrnlano. Algumas especies vivem em ambientes severos, mas subsistem porque 

usam uma fonte alimentar de alta qualidade ( cobertura vegetal) e por serem pequenas, o que 

permite uma alta atividade metab6lica nos periodos favoniveis. Pode-se citar como exemplos 

de representantes desta categoria a Eisenia fetida, Lumbricus festivus, Lumbricus rubellus. 

(LA YELLE, 1988; LA YELLE et al, 1992; FRAGOSO & LA YELLE, 1992; BROWN, 1995) 

19Grupo de animais do solo, classificado em fun\'io do tamanho. Alem das minhocas, a macrofauna e formada 

pelos grandes insetos (coleopteras e larvas de dipteras), artropodes (isopoda, myriapoda e arachnida), cupins e 

formigas (SIQUEIRA, 1993). 
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As minhocas endogeicas niio possuem pigmenta~iio e movimentam-se vagarosamente 

no solo. Utilizam uma fonte alimentar pobre (solo, materia organica existente no solo e 

raizes mortas). Estas minhocas conseguem crescer e reproduzir sobre uma fonte pobre em 

materia orgiin:ica porque efetuam uma alta taxa de ingestiio. A Millsonia anomala, por 

exemplo, pode ingerir de 25 a 30 vezes o seu proprio peso por dia. Estas especies movem-se 

muito pouco e niio constroem sistemas de canais, porque apos ingestiio do solo o preenchem 

com seus copr6litos. Algumas especies depositam seus copr6litos no mesmo local durante 

varios dias, construindo estruturas que chegam a ter de 5 a 10 em de altura. As endogeicas 

dividem-se em oligo, meso e polihiunicas. As oligohfunicas permanecem nas camadas mais 

profundas (30 a 40 em) e com pouca materia organica. As mesohiunicas ficam numa 

profundidade de I 0 a 25 em e ingerem tanto particulas orgiin:icas como minerais. As 

polihiunicas alimentam-se de solo rico em materia orgiin:ica. Como representantes das 

especies endogeicas podemos citar Aporrectodea caligiona, Aporrectodea trapezoides, 

Aporrectodea rosea, Mil/sonia anomala, Octo/asian cyaneum, Octolasion cyaneum, 

Aporrectodea lacteum, Pontoscolex corethrurus. (LA YELLE 1988; LA YELLE et a!, 1992; 

FRAGOSO & LA YELLE, 1992). 

As anecicas sao intermediarias entre as epigeicas e endogeicas. Possuem uma grande 

musculatura escavadora, sao pigmentadas antero-dorsalmente e achatadas. Alimentam-se de 

forragens e de solo rico em materia orgiin:ica Algumas especies permanecem nas galerias 

que cavam no solo durante toda sua vida, outras escavam seus buracos no outono e Ia 

permanecem o resto do ano. Estas minhocas afetam a estrutura fisica do solo porque 

exportam materiais da camada superficial (serrapilheira) para as mais profundas e, porque 

abrem extensos canais verticais, que auxiliam o escoamento do regime gasoso e hidrico. 

Esses canais sao utilizados para acesso rapido a superficie onde os coprolitos sao 

depositados. Como representantes desta categoria podemos citar Aporrectodea tonga, 

Lumbricus terrestris, Lumbricus polyphemus (MEINICKE, 1983; LA YELLE, 1988; 

LA YELLE et al, 1992; FRAGOSO & LA YELLE, 1992; BROWN, 1995). 
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2.4-2- Fontes de Alimentos e Sistema Digestivo 

As fontes alimentares utilizadas pelas minhocas sao bastante diversificadas. Como 

representantes pode-se citar a serrapilheira, as raizes vivas e mortas, as reservas htunicas, os 

exudatos de raizes, os micros e macros organismos (vivos e/ou mortos). Vale ressaltar ainda 

que existe canibalismo entre as minhocas, mas sao casos excepcionais (Lavelle e Kanyonyo 

citados por LAVELLE, 1988). 

Os residuos vegetais possuem diferentes composiyi)es quimicas e sua palatabilidade 

tern efeitos sobre a populayao de minhocas. TIAN et a! (1993) comprovaram que a 

popula~ao de minhocas foi maior nas areas tratadas com residuos de plantas ricos em 

nitrogenio. A melhor fonte de alimento e a serrapilheira, por ser rica em carboidratos e pobre 

em lignina e celulose. As raizes possuem grandes conteudos de lignina e celulose, o que as 

transforrna em uma fonte alimentar pobre. E importante considerar que a temperatura do 

solo e influenciada pela concentra~ao de residuos vegetais presentes no mesmo, de modo que 

quanto maior for este percentual maior sera a sua temperatura Desta forma os residuos 

organicos, alem de servirem de alimento para as minhocas, tambem prop!cJam urn 

microclima propicio para o crescimento da estrutura populacional destas. 

As minhocas possuem urn sistema digestivo dependente de bacterias, glandulas 

calciferas e enzimas instaladas no intestino. As enzimas podem ser de origem microbiana ou 

da propria minhoca. As minhocas nativas dos tr6picos possuem baixa capacidade enzimatica. 

Logo, sua alimenta~o e baseada em compostos orgiinicos simples. Algumas fontes de 

alimentos com alta qualidade e menos recalcitantes (como materials orgiinicos frescos) nao 

necessitam da a~ao da microflora intestinal para estimular a secre~o do muco. Urn fator 

importante e o tempo que o material ingerido leva para ser digerido no intestino. Existem 

minhocas - como por exemplo Mil/sonia Anomala, Aporrectodea rosea, Eisenia fotida, 

Aporrectodea caliginosa e Octalasion lacteum - que digerem o alimento apenas em 1 a 2 

horas, pois rem o intestino pequeno. Para outras, como Pontocoslcolex corethrurus, o tempo 

e de 2 a 4 horas. E provavel que em minhocas com curto tempo de passagem (1 hora) nao 

ocorra multipli~ao microbiana, apenas urn aurnento na atividade. Nas minhocas com 

intestino comprido o tempo de transi~ao e bern maior, como e o caso da Lumbricus rubel/us 
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(6 a 8 horas), Lumbricus festivus (9 a 15 horas) e Lumbricus terrestris (8 a 20 horas) 

(BROWN, 1995). 

2.4-3- Influencia ~os Fatores Ambientais 

As minhocas sao afetadas pelos fatores ambientais, principalmente temperatura e 

precipitayao, porque possuem uma limitada capacidade enzimatica. Sao encontradas com 

mais freqiiencia em areas com precipitayao anual acima de 800mm. A agua e essencial para a 

respira~ao cutanea, que mantem a pressao hidrostatica celomica em niveis ideais para 

locomoyao. De acordo com LAVELLE (1988), em ambientes tropicais as minhocas movem

se profundamente dentro do perfil durante a estayao seca, para estivar. 

A temperatura determina a estrutura de muitas comunidades, mas se for constante 

outros fatores sobressaem, como por exemplo, concentra~ao de nutrientes. Em ambientes 

favoraveis, nos quais nlio haja secas prolongadas ou geadas, as comunidades de minhocas 

geralmente sao compostas por 8 a 12 especies (LAVELLE, 1988). 

As minhocas nlio se movimentam apenas para livrar-se das adversidades do meio, 

movem-se tambem para coletar alimentos, escapar de predadores, encontrar urn parceiro 

sexual ou colonizar novos ambientes. Seu movimento pode ser mais rapido e envolver urn 

menor dispendio de energia, quando o meio for liso ou poroso. A presen~a de fortes cerdas e 

uma reduyao na espessura do clitelo pode aurnentar a eficiencia da locomo~ao. (MEINICKE, 

1983; LAVELLE, 1988; LAVELLE eta!, 1992; RIGHI, 1990). 

2.4-4- Atividade das Minhocas e o Manejo 

A atividade das minhocas muda a estrutura fisico-quimica e biol6gica do solo, 

interferindo principalmente na densidade, diversidade e atividade da microflora e fauna. Os 

principais mecanismos uti1izados para este fun sao fragmen~ao, abertura de buracos, 

deposi~ao de copr6litos, pastejo seletivo e dispersao. Pela fragmentayao ocorre urn aurnento 

da area, o que possibilita a decomposi~iio pelos microrganismos. Atraves do pastejo seletivo 

as popula~oes de alguns organismos sao reduzidas e outras aurnentadas. Pela dispersiio 
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ocorre o transporte de organismos de urn Iugar para o outro, seja por aderencia ao corpo ou 

por sobrevivencia a passagem pelo intestine. Atraves da abertura de buracos as minhocas 

criam grandes inter-conexoes de macropores, aumentando consideravelmente a taxa de 

infiltra~ao de itgua e solutos no solo. Com a entrada de itgua no interior do solo as paredes 

dos buracos rem a area de absor~o aumentada. Esse mecanisme influencia o manejo de duas 

forrnas: pelo controle da erosao, ao minimizar o escoamento de agua na superficie, e pelo 

annazenamento de solutes que sao utilizados para o desenvolvimento das plantas 

(LAVELLE, 1988; LAVELLE et al, 1992; RIGID, 1990; SMET1EN, 1992; MIKLOS, 

1995; MIKLOS & MIOCQUE, 1993; DOUBE & SCHMIDT, 1997). 

Quimicamente as minhocas alteram o solo atraves da deposi~o de seus coprolites, que 

sao rices em nutrientes (nitrogenio, ca!cio, magnesio e f6sforo) e microrganismos (Edwards, 

Lofty, Syers citados por TlAN et al, 1993). Desta forma, tambem influenciam no 

crescimento das plantas. SPAIN et al (1997), analisaram a interferencia das minhocas sobre o 

crescimento do Zea mays (milho) e Panicum maximum (capim elefante), constatando uma 

rela~o positiva em ambos. Em urn outro experimento, Spain et al, citado por DEROUARD 

et al (1997) constataram que a prod~ de Panicum maximum aumentou em 280% com a 

introdu~o de Mil/sonia anomala. 0 mecanisme que afeta o crescimento das plantas nao e 

muito claro. Acredita-se que o f6sforo possa ser fomecido as plantas atraves de coprolites de 

anecicas e endogeicas. Porem, esse efeito pode ser em decorrencia dos propagulos 

micorrizicos depositados no campo atraves dos coprolites. Alem disso, DEROUARD et al 

(1997) tambem constataram em locais cultivados com Oryza sativa (arroz), Zea mays 

(milho) e Arachis hypogea (amendoim), que as especies Millsonia anomala, ChWJiodrilus 

zielae e Hyperiodrilus ofricanus afetaram significativamente a propor~ao de 

macroagregados, reduziram a compa~ao e aumentaram o crescimento das plantas. 

0 tipo de vegeta~ao existente em urn ambiente pode ser determinado pelas 

comunidades de minhocas. STINNER eta! (1997) observou uma correla~ positiva entre 

plantas daninhas e minhocas. Pois, apeuas uma pequena parte das sementes destas plantas 

sao digeridas pelo intestine das minhocas. Shumway & Koide, citados pelos autores acima, 

mostraram que a minhoca Lumbricus terrestris transporta rapidamente as sementes do 

genero Amaranthus e Setaria. 
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0 manejo, alem de interferir nas caracteristicas do solo, exerce influencia tambem 

sobre a populayao das rninhocas. BORGES & ESPINDOLA (1999), comprovaram uma 

maior populayao de rninhocas em sistemas horticolas orgdnicos do que nos sistemas 

quimico-convencionais e em transi9iio. A popula9ao de rninhocas foi notadamente maior nas 

camadas 0-10, mais ricas em materia orgdnica. Para SPRINGETT et al (1992)- que efetuou 

testes em sistemas com preparo de solo convencional e minimo - a densidade da popul39iio 

de minhocas (n°/m
2

) e atividade (copr61ito/m
2

) dirninui com a intensidade do cultivo. Para 

TARRANT et al (1997) a popul39iio de minhocas tambem e suscetivel ao uso de pesticidas, 

que tern seu efeito influenciado pela textura do solo e pelo estitgio de vida das mesmas. Os 

fertilizantes quirnicos interferem diretamente no tamanho da popula9ao. A partir de testes em 

sistema integrado (fertilizante quirnico e esterco), MARINISSEN (1992) observou a 

presen9a das especies Aporrectodea caliginosa, Lumbricus rube/Ius e Aporrectodea rosea 

durante todas as fases do ensaio. Porem, nos testes realizados em sistema convencional ( altas 

taxas de fertilizante quimico), o mesmo autor, praticamente niio encontrou a presen93 de 

nenhuma especie de rninhoca. 
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PARTE II- METODOLOGIA 

"Existe uma paixiio pelo entendimento, tal como 

existe uma paixiio pela mitsica. Essa paixiio e 
comum nas crianr;as, mas a maioria das pessoas 

perde-a posteriormente. Sem essa paixiio, niio 

teria havido matemt:itica, nem ciencias naturais ", 

Albert Einstein. 
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3- Material e Metodo 

A abordagem metodol6gica da presente pesquisa revelou a necessidade de uma 

complexa interac,;ao, em termos operacionais, de elementos qualitativos (percep<;ao do 

agricultor sobre o solo) e quantitativos (analise fisica, quimica e biol6gica do solo) efetuados 

em estabelecimentos familiares orgiinicos, em transi<;ao e convencionais de tres cidades do 

sudeste de Sao Paulo. Neste capitulo encontra-se descrita a trajet6ria seguida no 

desenvolvimento do trabalbo. 

Primeiramente, efetuou-se uma descric,;ao da regiao de estudo, apontando suas 

principais caracteristicas geognificas e s6cio-economicas. Em seguida, procurou-se 

esclarecer o que se mediu com as analises quantitativas e qualitativas. Ap6s estas 

etapas se descreveu a pesquisa empirica, localizando a epoca em que se efetuou cada 

atividade. 0 caminho tra<;ado para encontrar e selecionar os estabelecimentos, e os 

aspectos considerados para a escolba das parcelas em que se efetuou a analise 

quantitativa, sao expostos a seguir. Descreveu-se, ainda, a metodologia adotada na 

coleta de solo e minhocas, o processo de construc,;ao dos questionarios e a sua 

aplicac,;ao. Por ultimo, descreveu-se 0 metodo estatistico utilizado para analisar OS 

dados quantitativos e qualitativos. 

3-1- Descrig;ao da Regiiio de Estudo 

3.1-1- Localiza~iio e Area 

A pesquisa foi realizada nos municipios de Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibifula, 

localizados no sudeste do Estado de Sao Paulo, circunscritos nas coordenadas geograficas 

23°20" a 24° latitude S e 47° a 47°20 .. longitude W. Destes, Ibifula, ocupa a maior extensao 

territorial com 1.093 km
2 (GOMES, 1997), vindo em seguida Cotia com 773 km

2 e Vargem 

Grande com 85,1 km
2 (GARCIA, 1995). As principais vias de acesso as sedes municipais sao 

as rodovias Raposo Tavares e Bandeirantes. A maior parte dos estabelecimentos 

67 



selecionados, em numero de quinze, encontra-se no municipio de Ibitina, sendo sete na 

comunidade de Verava e urn no bairro Cachoeira. 0 restante concentra-se na divisa dos 

municipios de Vargem Grande Paulista e Cotia, com exce9iio de dois localizados juntos a 

Rodovia Bandeirantes. 

= 
!BIUNA 

COTIA 

V ARGEM GRANDE PAUL!STA 

Figura L Mapa de Localizaviio dos Municipios no Estado de Sao Paulo 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0)- sem escala 

3.1-2- Relevo 

t 
tl 

0 relevo da regiao e classificado como fortemente ondulado. Dos tres municipios, 

Ibitina eo que apresenta picos mais elevados, como o pico da Serra do Verava com L200m e 

o pico do morro do Figueira com l.OOOm. Ai, destacam-se as serras de Siio Sebastiiio, 

Queimada, Pocinho, Abreu, Caucaia do Alto e Pirapora que fazem divisa com Cotia 

(GOMES, 1997). Em Vargem Grande Paulista e Cotia os morros sao isolados, niio 

constituindo serras continuas, como acontece em Ibitina. A altitude media de Cotia e Vargem 

Grande Paulista e de 860m, enquanto a de Ibitina e 996m. Vale ressa!tar que as encostas, 

quando niio utilizadas na !avoura, na maioria das vezes, sao protegidas por pastagens ou 

matas (GARCIA,l995). 

68 



3.1-3- Recursos Hidricos 

Nos tres municipios encontram-se varios rios, destacando-se em Ibiima os rios Una, 

Sorocabu9u, Colegio, Laranjeiras, Juquiazinho e o Sorocamirim. Este Ultimo nasce no 

municipio de Cotia, passa por Vargem Grande Paulista e Sao Roque, desaguando nas aguas 

do Sorocabu9u em IbiUna. Em Cotia, destaca-se o rio Cotia, que tern como afluentes o 

ribeirao da Vargem Grande, rio das Pereiras eo C6rrego Forges. Vale ressaltar, ainda, que a 

bacia do Sorocaba e fonnada, principalmente, pelos rios Sorocamirim, Sorocabu9u e Una 

(GOMES, 1997; GARCIA, 1995). 

3.1-4- Clima 

0 clima, segundo a classifica9ao internacional de Koppen e cwb, cfb e cfa com 

ocorrencia de geadas ocasionais. A precipitayao media anual e de 1.340,1 mm, 

concentrando-se mais nos meses de outubro a mar9o, atingindo 921 mm neste periodo. A 

temperaturamediaanual e de 19,5°C (GARCIA, 1995). 

3.1-5- Forma~io Vegetal 

A forma9ao vegetal e caracterizada como mata mes6fila semidecidua, distribuida entre 

os fragmentos de matas naturais que ocupam 19% da area total de Cotia, e 15% da area total 

de Vargem Grande Paulista (GARCIA, 1995). Em Ibi1lna a area ocupada por matas e 

bastante expressiva (ver foto no 4). De acordo com GO"MES (1997), 45% da area total do 

municipio e ocupada por florestas, divididas entre mata primaria, secundaria e florestas 

homogeneas de pinus, eucalipto e kiri. Somente o Parque Estadual de Juruparli, formado por 

mata atlantica primaria, ocupa uma area de 26.000ha. 
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3.1-6- Solos 

0 solo predominante nos tres municipios estudados e o Latossolo Vermelho Amarelo -

fase rasa (COMISSAO DE SOLOS, 1960), conforme pode ser constatado pelas fotos nos 1, 3 

e 5. Em Vargem Grande Paulista e Cotia encontram-se ainda grandes faixas de solos 

hidrom6rficos, classificados como Glei Hfunico e Glei Pouco Hfunico (ver foto n° 2). No 

municipio de Ibiima, tem-se tambem solos Podz6licos com cascalhos. Na comunidade em 

que se realizou parte do trabalho, o solo predominante e Latossolo Vermelho Amarelo- orto 

(ver foto n° 5). 

Os latossolos sao solos com horizontes pouco diferenciados entre si. Possuem reiayao 

textural em tomo de 1,3 e colorayao que varia entre amarela e vermelha. Normalmente, sao 

solos acidos que possuem baixa satura9ao de bases. Esses solos 

"caracterizam-se por apresentar horizonte A moderado, 

proeminente ou hilmico, com transi<;iio, mais comumente gradual, 

para urn horizonte B /atossolico bastante espesso (comumente 

atingindo mais de 2m de profimdidade), fortemente intemperizado e 

com baixa capacidade de troca de cations. Os minerais primarios 

pouco resistentes ao intemperismo, bern como a frar;iio silte, estiio 

ausentes ou existem em proporr;oes muito pequenas, e nas argilas 

predominam minerais do tipo 1:1 (caulinita) em mistura com 

6xidos de aluminio elou de ftrro. (..) No B latossolico, a estrutura 

e comumente composta de agregados muito pequenos e esttiveis 

que formam uma especie de "pseudo-areia" arranjada de mado a 

deixar entre si grande quantidade de paras, o que faz que sejam 

bastante fritiveis e permetiveis a agua, mesmo quando tenham 

elevadas teores de argi/a" LEPSCH & OLIVEIRA (1987: 21 ). 

Esses solos ocorrem normalmente em relevo suave. Mas, podem ocorrer tambem em 

areas acidentadas, como acontece em Santa Catarina, Pa.rarui, Sao Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espirito Santo e em alguns Estados do Nordeste. De acordo com LEPSCH 

(1975), os solos classificados como Latossolo Vermelho Amarelo ocupam 13,6% da area do 
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Estado de Sao Paulo, conforme figura posteriormente exposta. Esses solos apresentam 

colora.;:ao verrnelho-amarelada e baixos teores de 6xidos de ferro (menos de 8%). 

Os solos Hidrom6rficos normalmente ocupam na paisagem os "seguimentos"
20 

mais 

baixos, possuem len'(ol freatico elevado que, dependendo da epoca do ano, chega a aflorar 

na superficie_ Sua classificac;ao e bastante diversificada, no entanto, os mais conhecidos e 

comentados sao os solos gleis e aluviais (VIEIRA et al, 1988). 

FASE AREA OCUPADA NO ESTADO (%) 

i 
ORTO 3,4 

TERRA cO 0,7 

ARENOSA 4.9 t 
RASA 3,7 H 

Figura 2. Mapa de Ocorrencia de Latossolo Vermelho Amarelo no Estado de Sao Paulo 
Fonte: LEPSCH (1975)- Alterado (pintado), sem escala. 

3.1-7- Caracteristicas Sodo-economicas 

Dos tres municipios, lbiUr!a e o que possui caracteristicas rurais mais acentuadas, 

percebidas pelo nfunero de estabelecimentos e por uma popula.;:ao rural de aproximadamente 

20.000 (vinte mil) habitantes. A popula.;ao total e de 55.000 (cinquenta e cinco mil) 

20 
Entende-se "seguimento" da paisagem como a orienta~ao tomada para a escolha da parcela em continuidade 

aos solos de encosta ou baixada, tendo as cotas de altitude como indica<;ao de certa rela<;ao com o tipo de solo. 
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habitantes, segundo dados de GOl'vfES (1997). A maior parte dos bairros rurais de hoje sao 

"troncos" familiares, isto e, eram fazendas que foram divididas entre os herdeiros, tornando

se pequenos estabelecimentos. Uma importante caracteristica desta area e a alta 

religiosidade, expressa pelo respeito a tradi<;:ao e ao calendano de festas, dentre as quais a 

festa de Siio Sebastiiio e a danc;:a de Siio Gon<;alon 

Cotia e Vargem Grande Paulista !ocalizam-se no chamado corredor de olericultura, 

onde sao produzidos muitos dos alimentos que abastecem a Grande Sao Paulo. Esta 

caracteristica e mais marcante em Vargem Grande Paulista do que em Cotia, CUJO 

desenvolvimento esta voltado para o comercio. No entanto, ambas sao consideradas "cidades 

dormit6rios de alto padrao" porque comportam urn grande nfunero de condominios fechados, 

chacaras e sitios de recreio
22 

Neste cenario muitos agricultores, que antes detinham o controle do processo 

produtivo, passam a efetuar outras fun<;oes, como por exemplo a de tratorista em outros 

estabelecimentos, e a de caseiros de chacaras. Outro agravante e o numero de habitantes 

oficialmente registrado que nao condiz com a realidade. Muitos destes habitantes 

permanecem nestas cidades apenas nos finais de semana ou a noite, dificultando a contagem 

da populavao. E importante ressaltar que em Ibiilna este processo tambem se faz presente, 

porem, de uma forma menos acentuada. 

Embora esteja se transformando, a regiao ainda se caracteriza por apresentar sistemas 

familiares de produvao, tanto convencionais como organicos, para as ma1s variadas 

atividades agricolas. De acordo com GARCIA (1995), mesmo existindo alto grau de 

diversifica;;ao, os estabelecimentos localizados nos municipios de Vargem Grande Paulista e 

Cotia, apresentam certa especia!izavao ao se dedicar a olericultura e a produ<;:ao de Ieite. 

21 Detalhes sobre este ritual sao descritos no capitulo 4. 
22 A proximidade desses municipios com a cidade de Sao Paulo acaba provocando mudanvas transformadoras 

na zona rural, em fun<;iio da especulaviio imobiliaria na busca por lazer/recreayao e melhor qualidade de vida. 
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Foto 1. Perfil de Latossolo Vcnnciho Amarclo 

(Bstab. n" 2- Vargcm Grande Paulista) 

Foto 3. Palsagem de Ocorrencia do Latossolo Vcrmclho /\mareio 
(Estab. n" 9- fbi(ma- Verava) 

Foto 4. Representavfio da.s Matas 

(!bi!ma Verava) 
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Foto 2. Paisagem de Ocorrencia do Solo Hidrom6rfico 

(Estab. n" 13 - Vargcm Grande Paulista) 

Foto 5. Perfil de Latossolo Vermclho Amarelo 

(lbiuna- Verava) 



3-2-Metodo 

3.2-1- Amilise Quantitativa do Solo 

Referem-se as medidas quimicas, fisicas e biologicas efetuadas nos solos de 

estabelecimentos familiares, que produzem hortali9as pelos sistemas convencional, em 

transi9ao e orgiinico. As tecnicas empregadas foram as seguintes: 

3.2.1-1- Amilise Quimica 

Para determinar as caracteristicas quimicas do solo realizou-se amilises de macro e 

micronutrientes. Dentre os exames para avaliayao da fertilidade essas aruilises sao as mais 

utilizadas Desta forma, a fertilidade quimica do solo foi avaiiada atraves dos exames de pH 

em CaCh, teor de materia orgiinica (M.O.), acidez potencial (H +AI), extra9ao de fosforo 

(P), calcio (Ca), magnesio (Mg) e potlissio (K) com resina trocadora de ions, calculo da soma 

de bases (SB), capacidade de troca de cations (CTC) e soma de bases; T=SB+H-rAl, para a 

capacidade de troca de cations e V=JOO SIT, para a saturayao de bases. A determina9ao de 

micro nutrientes indicou os niveis de boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), Manganes (Mn) e 

Zinco (Zn). 

3.2.1-2- Analise Fisica 

Para conhecimento do solo nos seus atributos fisicos efetuaram-se as analises de 

Porosidade Total (%), Densidade Global (g'cm3) e Umidade (%). A Porosidade Total 

Global foi determinada pela equa9iio: 

PT'A.: (1-Dg/Dp)x 100, 

Onde, 

Dg: Densidade Global 

Dp: Densidade de Particulas 
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Para a deterrnina~o da Densidade Global utilizou-se o metodo do anel volurnetrico 

(rel~o massalvolume ). A Densidade de Particulas foi efetuada pelo metodo do balao 

volurnetrico. A urnidade foi deterrninada pelo metodo gravimetrico. E importante situar que, 

para urna melhor compreensao dos atributos fisicos, quimicos e biol6gicos, foi necessaria 

determinar a textura do solo, efetuada pelo metodo da pipeta (KIEHL, 1979). A 

determin~o dessas aruilises permite avaliar a estrutura do solo, que pode ser definida como 

3.2.1-3- Analise Biol6gica 

"o arranjamento dos pequenos, mMios e grandes poros do solo 

num modelo estrutural" (Kohnke citado por JORGE, 1985: 57). 

Esta anlilise foi circunscrita ao papel exercido por urn grupo representativo da 

macrofauna no solo, as minhocas, atraves da contagem das especies presentes em diferentes 

profundidades do solo. A contagem da populayao de minhocas foi efetuada atraves de analise 

visual. 

Os criterios detalhados para a coleta de solo, para as tres aruilises quantitativas 

referidas, encontram-se descritos no item 3.3-3. 

3.2-2- Analise Qualitativa (Percep~ao dos Agricultores) 

Sao anlilises no ambito das ciencias sociais, baseadas nos depoimentos dos agricultores 

( org§nicos, em transiQiio e convencionais) sobre a sua percepyao do solo. Os parfunetros 

considerados para avaliar a percepyao dos agricultores coincidiu com alguns aspectos 

tratados nas aruilises quantitativas. Assim, constrniu-se urn roteiro com perguntas/itens para 

explorar os aspectos relacionados a fisica, quirnica e biologia do solo, como tambem 

quesroes relacionadas as praticas culturais. A tecnica principal foi a entrevista com perguntas 

fechadas e abertas, registradas em questiomirio e/ou gravaQoes. Alem da exploraQiio do 

sistema produtivo procurou-se conhecer alguns processos que influenciaram historicamente a 

regiao. Assim, idealizou-se o trabalho de campo na area qualitativa em duas fases: urna com 

os agricultores e a outra com antigos moradores da regiiio. E claro que se procurou explorar 
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mais as questi'ies ligadas ao trabalho dos agricultores do que os aspectos ligados a hist6ria da 

regiao. 

0 entendimento de percepyao, nesta pesquisa, reporta-se ao reconhecimento pnitico e 

operacional que o agricultor tern do seu meio ambiente, principalmente o solo. Nao tern, 

portanto, o objetivo de aprofundar e interpretar percepyao, conforme conceitos 

rigorosamente antropol6gicos-sociol6gicos. 

3.2.2-1- Os Questionarios 

0 questionario por meio do qual se mediu a percepyao e se procurou conhecer o 

sistema produtivo foi elaborado a partir da pesquisa explorat6ria efetuada no inicio do 

trabalho. As questoes levantadas inicialmente foram sobre mao-de-obra e fonte de renda, 

a!em de outras sobre o tempo de inserviio do agricultor na atividade agricola da regiao, no 

estabelecimento e o de experiencia com o sistema de produviio, conforme anexo. A partir 

desse questionario obteve-se pariimetros para escolher os estabelecimentos, iniciar as 

analises quantitativas e providenciar a pesquisa qualitativa. E importante esclarecer que a 

convivencia mantida com os agricultores durante a pesquisa foi fundamental para a execuvao 

do questionario explorado nas entrevistas. Desta forma, muitas das questoes tratadas foram 

suscitadas pelos pr6prios agricultores. 

0 questionario respondido pelos agricultores foi dividido em quatro partes: 

I - Identificaviio do produtor 

II - Caracterizavao do estabelecimento 

III - Sistema de produ9iio 

IV - Percepyao e glossario 

Na parte I, procurou-se saber sobre o perfil familiar do produtor, levantando-se 

informavi'ies com perguntas fechadas/abertas sobre naturalidade, grau de instruviio, religiao, 

estado civil, nfunero de filhos, entre outras. Na parte II, caracterizou-se o estabelecimento, 

efetoando urn pequeno retrato da infraestrutura (benfeitorias, maquinas etc), e de outros 

pontos considerados fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas agroecol6gicos ou 

convencionais como assistencia recnica, credito rural, sistemas cooperativos, 

comercializa9iio. Na terceira parte, procurou-se investigar as informa9iies relacionadas a 
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tecnologia de produyao, atendo-se aos criterios considerados no preparo do solo, no plantio, 

nos tratos culturais, na irrigayao e na colheita. Na parte IV, procurou-se obter respostas para 

questoes que mediram a percepyao do agricultor, buscando-se compreender os aspectos 

relacionados a fertilidade quimica, fisica e biologia do solo. Para isso, alem de se elaborar 

mn questioruirio com perguntas que nao induzissem a resposta do agricultor e que, ao mesmo 

tempo, pudessem ser tabuladas de forma a serem sobrepostas aos dados obtidos nas ana!ises 

quantitativas, tomou-se o depoimento dos agricultores antes aplicar o questioruirio em escala 

de aceitayao. E importante esclarecer que atraves desse questioruirio procurou-se saber se o 

agricultor concorda, nio concorda, concorda em parte, ou nio sabe sobre determinada 

questao (ver anexo). Para a tabulayao das respostas foram dadas notas de zero a vinte as 

opy(ies oferecidas ao agricultor, conforme pode ser observado no item 3.4-1neste capitulo. A 

ap!icayao desse questioruirio facilitou a sobreposiyao dos dados qualitativos com os dados 

quantitativos. 

0 questioruirio que explorou a percepyiio dos agricultores foi composto por 16 temas: 

significado do solo (SS), efeito da materia orgamca (EMO), qualidade do solo (QS), ayiio do 

adubo quimico e orgamco (AAQO), deficiencia de nutriente (DN), ayiio dos organismos do 

solo (AOS), ayao de implementos (AI), preparo do solo (PS), compactayao (C), rotayao de 

culturas (RC), cobertura morta (CM), controle do mato (MAIO), diferenya entre o solo da 

mata e o da horta (DS:MH), adubayao verde (A V), controle de pragas e doenyas e solo em 

pousio. E importante esclarecer, que OS dois Ultimos temas nao foram analisados 

estatisticamente. 

3-3- Pesquisa de Campo 

0 trabalho de campo foi realizado em alguns estabelecimentos situados na regiiio 

descrita anteriormente, nos anos de 1997, 1998 e 1999. A regiao foi escolhida porque nela 

existem estabelecimentos farniliares com produyao orgfurica e convencional. No final do ano 

de 1997 e comeyo de 1998, procurou-se selecionar os estabelecimentos farniliares que 

produzissem olericolai
3

, objetos da pesquisa. 

23 Detalhes sobre a familia olericola estudada encontra-se no capitulo 6. 

78 



As amilises quantitativas foram realizadas ern duas estayoes, no invemo de 1998 e no 

verao de 1999. Ern cada estabelecirnento escolheu-se urna parcela na horta cultivada corn 

especies pertencentes a familia das brassicas, da qual se retirou o material para analise 

quantitativa. Tambern analisou-se o solo de algumas rnatas, presentes nos estabelecirnentos 

ou proximo deles. A aplica~o dos questionarios utilizados para avaliar a perce~o do 

agricultor sobre o solo e urn pequeno historico da regiao foi efetuada no verao de 1999, 

concornitantemente corn as coletas de solo. 

3.3-1- Defini~ao da Amostra (Estabelecimentos) 

No prirneiro ano, efetuou-se algumas viagens para reconhecirnento da area, em que se 

percorreu algumas localidades dos rnunicipios de Mairinque, Sao Roque, Sao Joao Novo, 

Coria, Vargem Grande Paulista e IbiUna. Nesta fase, procurou-se identificar os 

estabelecirnentos agricolas farniliares. Para isso, forarn fundarnentais as indicayoes dos 

tecnicos da AAO (Associayiio de Agricultura Orgfurica), da ernpresa Horta & Arte
24 

e dos 

proprios agricultores. Estas pessoas exerceram o papel de "informantes chaves", recurso 

bastante utilizado ern DRSR (Diagnostico RJipido do Sistema Rural) e DPSR (Diagnostico 

Participativo do Sistema Rural) (CHAMBERS & GHILDY AL, 1992; CHAMBERS, 1992). 

Antes do reconhecirnento efetuado no campo pensava-se que a arnostra poderia ser 

definida utilizando-se os estabelecirnentos localizados nos rnunicipios de Siio Roque e 

V argern Grande Paulista, ern fun~o das caracteristicas regionais apresentadas no Censo 

Agropecuilrio, realizado ern 1985 apud GARCIA (1995). No entanto, a realidade observada 

diferia bastante destes dados, nao condizendo corn os obj etivos da pesquisa. Desta forma, 

buscou-se novos estabelecirnentos ern outras areas proxirnas. Nessa busca, ficou clara a 

importancia de urn novo grupo, os charnados agricultores em transif;:iio, localizados na 

cidade de Ibiima- Verava, nao previstos originalrnente no projeto. 

Para a identificayao e sele~o dos estabelecirnentos realizou-se urna entrevista 

explorat6ria, conforme indicado no item 3 .2.2-1. Inicialrnente, estabeleceu-se que os 

agricultores deveriarn estar morando e aplicando o rnanejo no sistema de produyiio M 5 anos, 

24 
Horta e Arte- Empresa que dli assistencia tecnica e comercializa os produtos organicos da regiiio. 
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para garantir a familiaridade destes com o ambiente. Mas, em fun~ao da incorpora~ao 

dos agricultores em transi~ao e com terra arrendada, esse criterio nao pi)de ser totalmente 

curnprido (ver Resultados e Discuss3es). 

A participa~o da familia nas atividades do estabelecimento foi considerada ponto 

fundamental para a escolha. Procurou-se identificar o (a) responsavel pela tomada de 

decisao nos neg6cios agricolas para ser o objeto do estudo qualitativo. Tambem a fonte de 

renda, que deveria vir na maior parte do estabelecimento agricola, foi outro crirerio 

considerado na escolha dos estabelecimentos. 

Na defmi9i[o da amostra os estabelecimentos foram agrupados por sistema de 

produ~ao, ficando cinco em cada grupo ( convencional, transi~ao e orgiinico ). 

3.3-2- Identifica~o e Sel~io das Parcelas 

Foi impossivel, devido as caracteristicas de relevo acidentado e tambem pela 

urbanizayao desses lugares, encontrar estabelecimentos com tipos de solo totalmente 

identicos, o que seria metodologicamente mais correto para as analises quantitativas. Para 

contomar estes problemas foi necessario introduzir urna nova variavel no estudo, o solo da 

mata, que funcionou como urna especie de testemunha no momento de comparayiio entre os 

sistemas. Outros crirerios, como mesmo "seguimento" da paisagem, mesmo tamanho (100 

m2
) e mesma cultura explorada, tiveram que ser estabelecidos antes da escolha da parcela. E 

claro que a mesma cultura foi considerada apenas nos sistemas de produ~ao, pois o solo da 

mata foi examinado como urn parfunetro indicador da fertilidade do ecossistema local. De 

acordo com ALFAIA (1997), o solo de floresta e considerado urn reservat6rio de nutrientes 

que se encontra em ciclo dinfunico, rompido somente com a conversao desta em sistema 

agricola. 

Para a esquematiza~ao deste trabalho foi efetuado urn croqUI representativo dos 

estabelecimentos, mapeando as especies horticolas cultivadas nos mesmos. Nesta etapa, 

primeiramente se procurou identificar, com a ajuda dos agricultores e da analise 

granulometrica, os tipos de solos presentes em cada sistema. Atraves da analise 

granulometrica p6de-se determinar os percentuais de areia, silte e argila, indicando-se a 
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classe textural. A determinayao laboratorial da textura em diferentes tipos de solo foi 

efetuada somente nas amostras de solo dos primeiros estabelecimentos visitados. Isto porque, 

a medida que se adquiriu experiencia em campo, estimou-se a textura atraves do tato, 

conforme os parfunetros indicados por (BRADY, 1989). Salvo nas parcelas escolhidas para 

serem estudadas, em que foram feitas determinayoes no laborat6rio. 

3.3-3- Coleta de Material Para Analise Quantitativa 

A coleta de solo para a analise quimica, densidade de particulas e granulometria foi 

feita percorrendo-se a parcela em ziguezague e retirando-se terra em varios pontos e em tres 

profundidades (0-10, 10-20 e 20-30cm). A medida que se atingiu a profundidade pre

estabelecida, colocou-se o solo em urn balde para depois efetuar-se a homogeneiza~ao e 

retirar-se uma amostra final. Obteve-se, desta forma, 3 amostras por parcela, que foram 

colocadas em sacos phisticos devidamente identificados. 0 solo foi posto para secar a 
sombra durante 48 horas, e passado em peneira de 5mm antes de ser enviado ao laborat6rio. 

A analise quimica foi realizada pelo Departamento de Ciencia do Solo da 

ESALQ/USP, seguindo metodo rotineiro do Instituto Agronomico de Campinas. As arullises 

de densidade de particulas, granulometria e densidade global foram realizadas no 

Laborat6rio de Solos da FEAGRl!UNICAMP, utilizando metodos do balao volumetrico, da 

pipeta e do anel volumetrico, respectivamente. 

A determina¢o da densidade global foi feita com a introdu~ao de urn anel 

volumetrico, de volume conhecido, em tres profundidades (0-10, 10-20 e 20-30cm) e ern tres 

locais distintos da parcela escolhida. Utilizou-se, alem dos equipamentos usuais ( castelo, 

marreta e placas), uma colher de pedreiro e uma cavadeira de boca. A medida que se atingia 

a profundidade desejada, abria-se corn o auxilio da cavadeira uma pequena trincheira ao lado 

do local de onde se estava retirando a amostra, para facilitar a retirada do anel com a colher 

de pedreiro. A util~ao desta ferramenta, sugerida por urn agricultor, alem de facilitar a 

retirada do anel, evitou perdas de solo. A retirada do solo na horta transcorreu sem nenhum 

problema, o mesmo nao acontecendo com o solo da mata, devido a grande quantidade de 
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raizes que obstruiam a entrada do cilindro. Para contomar este problema, introduziu-se uma 

faca para certificar-se da ausencia de raizes no local escolhido. 

Nesta etapa tambem se determinou a umidade, colocando o solo, a medida que se 

atingia a profundidade desejada, em uma lata de aluminio. Depois de vedada a lata foi pesada 

( determi~ao do peso funido ), etiquetada e enviada ao laboratorio. Neste local, as latas 

foram destampadas e colocadas em estufa a 105 °C, durante 24 horas, para obtem;ao do peso 

seco. 

0 solo para a aruilise biologica foi coletado em covas de 25 x 25cm, tambem em tres 

profundidades (0-10, 10-20, 20-30cm) e em tres locais distintos da parcela. A medida que se 

atingiu a profundidade necessaria, colocou-se o solo em saco phistico preto reforQado, 

identificou-se e fechou-se com barbante. Para determinar a quantidade de minhocas presente 

em cada saco, destorroou-se o solo com os dedos, em funQiio da umidade e compactaQiio. As 

minhocas encontradas eram contadas e colocadas em vidros com soluQiio de formol a 5%, 

devidamente etiquetados. 

Nas duas estaQoes procurou-se efetuar as coletas de minhocas nos mesmos horarios, 

prevalecendo aquele que foi mantido na primeira coleta, realizada no invemo. Nesta estayiio 

as minhocas foram coletadas ap6s as 15:00hs. Mas, no verao, fortes chuvas impediram que 

em alguns estabelecimentos as coletas fossem efetuadas neste horatio, transferindo-as para o 

final da manhii. 

3.3-4- Levantamento dos Dados Qualitativos 

Conforme ja foi mencionado, o levantamento dos dados qualitativos foi iniciado com a 

pesquisa exploratoria. Mas a maJor parte dos dados foram coletados na ultima etapa do 

trabalho de campo, concomitantemente as aruilises quantitativas de veriio. Para isso, aplicou

se os questionarios descritos no item 3.2.2-1, tomando-se o cuidado de deixar o agricultor 

responder com suas proprias palavras, antes de lhe fomecer a resposta sistematizada em 

escala de aceitayiio, para se construir urn glosslirio a partir dessas respostas espontaneas. 

0 segundo nivel de entrevistas se deu com as pessoas presentes lui mais tempo na 

regiiio, com a intenQiio de se conhecer os pontos julgados fundamentais para a evoluQiio 

historica dos sistemas agroecologicos e convencionais, justapostos 'as caracteristicas socio-
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economicas da regiiio. Foram entrevistadas oito pessoas na regiiio, quatro de Vargem Grande 

Paulista e Cotia, urna de Sao Roque
25 

e tres de Ibiima. 

E importante esclarecer que o questioruirio foi pn\-testado em campo, para se medir sua 

adaptayiio a realidade. Para isso, sorteou-se urn dentre os quinze agricultores considerados na 

pesquisa para ser entrevistado. Cinco perguntas sobre aspectos fisicos, quimicos e biol6gicos 

foram feitas a esse agricultor, detectando-se percepc;iies diferentes daquilo que foi imaginado 

inicialmente. Diante disso, aplicou-se o questiomirio aos outros agricultores, levando-se em 

media tres horas para preenche-!0. Alem de utilizar OS questiomirios, procurou-se gravar as 

entrevistas em fitas K7. 

3-4- Analise Estatistica 

3.4-1- Gradua~lio da Percep~lio pela Escala Likert 

Para avaliar a percepc;iio dos agricultores com relaviio aos aspectos quimicos, fisicos e 

biol6gicos do solo, utilizou-se as informavoos geradas no questiomirio IV (ver anexo). Neste 

questioruirio, procurou-se explorar diferentes temas, efetuando-se perguntas relacionadas ao 

mesmos. Cada tema foi explorado por urn ntunero diferente de questiies, o que acarretou em 

diferentes pontuavoes, conforme pode ser constatado na tabela I. 

25 Sao Roque foi considerada nesta parte da pesquisa, porque tern por morador urn importante informante dos 

aspectos historicos da regilio. 
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Tabela 1. Descriviio dos Temas de Percepxiio 

C6digo Descri£lio N" de Questoes Exploradas Soma de Pontos (Ttp) 
SS Significado do Solo 4 80 

EMO Efeito da Materia Organica 5 100 

QS Qualidada do Solo 3 60 

AAQO A\:i!o do Adubo Quimico e Organico 4 80 

DN Deficii!ncia de Nutrientes 3 60 

AOS A\:i!o do Organismos do Solo 6 120 

AI Ayao dos Implementos 4 80 

PS Preparo do Solo 3 60 

c Compacta~ao 4 80 

RC Rota~ de Culturas 2 40 

CM Cobertura Morta 4 80 

MATO Controle do Mato 2 40 

DSMH Diferenya entre o Solo da Mata e o da Horta 2 40 

AV ~oVerde 3 60 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0). 

A resposta de cada questiio foi graduada segundo a escala Likert (LIKERT, 1931) e a 

aproximayiio da resposta a verdade do tema foi pontuada por notas 0 a 20, conforme 

esquema abaixo. 

Resposta => 

Nota => 

Concorda T otalmente 

(!00%) 

20 

Concorda em parte 

(70%) 

!7 

Concorda em parte 

(50%) 

15 

Discorda 

Totalmente 

10 

Niio 

Sabe 

0 

E importante esclarecer que as respostas receberam estas pontuayoes para evitar a 

ocorrencia de niuneros negativos. 

A partir da pontuavao das respostas pOde-se gerar uma variavel de percepvao por 

agricultor. Esta variavel foi obtida pela relayiio entre a soma de pontos do agricultor em urn 

tema (Srp) e a soma total maxima de pontos possivel no tema (T Tp). Denominou-se por (Prp) 

a relayiio apresentada na equayiio abaixo: 

Prp= Srp I Trp x 100% 

Onde, Prp e a porcentagem de pontos obtidos por tema, 

Srp e a soma de pontos do agricultor no tema de percepriio, 

T Tp e a soma total maxima possivel de pontos no tema (tabela 1 ). 
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Assim, com a variavel (Prp) pode-se efetuar a analise de variancia considerando-se 

como fatores os temas de percep91io dos sistemas de produyiio, com 5 repetiy<ies 

( agricultores). A diferenciayiiO do agricultor quanto a porcentagem de percepyao foi 

concluida atraves do teste de comparayiies mllltiplas de Gabriel (GABRIEL, 1978).Vale 

ressaltar que a diferenciayao dos agricultores por temas e a gradua91io dos valores da 

porcentagem de percepyiio em grupos distintos foi efetuada atraves de uma escala de 

percepyao, utilizando-se a analise de conglomerados, pelo metodo de Ward (TUKEY, 1977). 

3.4-2- Caracteriza~ao da Qualidade do Solo 

Para efetuar essa analise dividiu-se o estudo em duas etapas. Na primeira analisou-se 

conjuntamente as variaveis quimicas (macro e micronutrientes ), biol6gicas (popula91io de 

minhocas) e fisicas (densidade global, porosidade total e umidade). Tambem se considerou 

as profundidades (0-10, 10-20 e 20-30), as estayoes (inverno e verao), os tipos de solo 

(Latossolo Vermelho Amarelo e Hidrom6rfico) e os sistemas de produ91io (convencional, em 

transi91io e organico ). Para isso, utilizou-se a Analise de Correspondencias MUltiplas (ACM), 

que resume os componentes de qualidade do solo em poucos subconjuntos, representando-os 

no biplano euclidiano segundo urn gradiente de fertilidade entre os estabelecimentos. 

Na segunda etapa, considerando-se as variaveis geradas pela ACM, constituida pelos 

dois primeiros eixos principais (F 1 e F2) realizou-se a analise de variancia sob urn modelo 

hierarquizado de fatores: sistema de prodUI;iio (convencional, em transi91io e orgaruco), 

profundidade (0-10, 10-20 e 20-30 em) e estat;iio (inverno e verao). Os 5 (cinco) 

estabelecimentos, que formam cada urn dos grupos, foram hierarquizados dentro, dos 

mesmos grupos para se observar os efeitos cruzados da profundidade e da esta91io. 
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Estabelecimento 

Transiyiio 

XX XXX xxxxx XX XXX 

?Invemo 

~---.:.., 
• * • * * • * * • * * • "' • " 

0-JO<:m 

~Veriio 
• * ••• • • • * • * • * • • 

?Invemo 

~____:::;! J0-20cm _ 

• • • • • * • • • • • * • • • 

~ Veriio 

• • • • * ••••• 

?Inverno • * ••• • • • • • 

~ Vemo 
• • • • • • • * • • ••••• 

Figura 3. Hierarquiza9iio dos Fatores (esta~;ilo, profundidade e estabelecimento) Utilizados 
no Modelo de Aruilise de Variancia, sob as Variaveis de Qualidade do Solo. 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 

3.4.2-1- Analise de Correspondencias Multiplas (ACM) 

A Analise de Correspondencias MU!tiplas (ACM) foi utilizada porque tern o poder de 

resurnir, em gr.ificos bastante sugestivos e de facil interpreta9iio visual, as correl~iies 

existentes entre as variaveis, as categorias e os individuos observados em carater 

multidimensional. Nesta analise transformou-se as variaveis estudadas, com suas 

frequencias absolutas, em modalidades, conforme pode ser visto na tabela 2. Por meio deste 

conjunto de inform~oes construiu-se urna Matriz de Dados, denominada Disjuntiva 

Completa (MDC). Nesta matriz cada elemento obteve o valor 0 (zero) ou I (urn). Uma linha 

(i) desta matriz representa urna amostra de solo em urn dos cinco (5) estabelecimentos por 
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sistema de produ9iio, coletados nas estayoes (invemo e veriio) e nas profundidades (0-10, 10-

20 e 20-30 em). Assim, para uma amostra de solo (i), o elemento da matriz recebe o valor 1 

(urn) se ocorrer na modalidade eo valor 0 (zero) se niio ocorrer. A MDC e constituida por 

i=90 linhas ( amostras de solo por estabelecimento, profundidade e estayiio) e j= 90 co lunas 

(Modalidadelamostra), sendo 50 modalidades ativas e 12 suplementares. 

As modalidades suplementares correspondem ao ferro (Fe), cal.cio (Ca), satura9ao de 

bases (V) e soma de bases (SB). Estas modalidades foram consideradas suplementares 

porque apresentaram niveis elevados de nutrientes, como e o caso de Fe e Ca. As outras 

modalidades (V e SB) foram consideradas suplementares porque representam o 

desdobramento de outras modalidades, consideradas na amilise como ativas. E importante 

esclarecer que, com a ACM, se obtem as coordenadas das modalidades suplementares, mas 

nao se obtem o catculo de inercia, como acontece com as modalidades ativas. 

Atraves da ACM se efetua urn estudo de semelhan9as entre linhas e colunas, obtido 

atraves de uma tipologia das mesmas. Duas linhas sao consideradas semelhantes quando 

estao associadas da mesma maneira, isto e, tern valores iguais no conjunto de colunas. 0 

mesmo se diz para as colunas que sao consideradas semelhantes quando possuem valores 

iguais ao conjunto de linhas. A semelhan9a e medida pela distiincia do ;i (Qui-quadrado), 

chamado de inercia total. Esta e projetada no Espayo Euclidiano, no qual cada dimensiio e 

conhecida como eixo principal que se associa a uma inercia, correspondendo a porcentagem 

da Inercia Total. A soma das inercias, associadas a cada eixo principal, e o que se chama de 

Inercia Total. Esta descreve a variabilidade entre as linhas e entre as colunas. Devido a 

dualidade da Inercia Total as coordenadas podem ser projetadas no mesmo espayo 

Euclidiano, de tal forma que se pode fazer associa9iies entre as coordenadas das Amostras de 

Solo e das Modalidades. 

3.4.2-2- Descri~o das Variaveis e Modalidades 

Para uma melhor interpretayiio das anatises quimicas, fisicas e biologicas estabeleceu

se niveis de fertilidade, utilizando-se para confrontar as analises quimicas os pariimetros 
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estabelecidos pelo Boletim 100 do Instituto Agronomico de Campinas (1AC)
26

• Para 

confrontar as aruilises fisicas e biol6gicas utilizou-se como parfunetros comparativos as 

aruilises efetuadas no solo de 5 (cinco) matas existentes na comunidade de Verava- lbi!lna. 

Procedeu-se desta forma, porque na literatura existente encontrou-se apenas os indicativos 

sobre os parfunetros ideais de densidade global, porosidade e urnidade. Mas, como estas 

determina~s slio efetuadas nonnalmente em grandes escalas, tem-se apenas uma n~ao 

aproximada de tais indicativos. No caso das minhocas, desconhece-se literatura que 

determinem urn indice de popul~i'ies para as condi\)OeS do Brasil. Desta forma, baseou-se 

nos parametros obtidos no solo das matas existentes na comunidade Verava-lbi!lna. No solo 

da mata, o arranjamento das particulas, a umidade e a popul~ao de minhocas nao sofrem 

influencia das pniticas agricolas. E importante esclarecer que apesar do solo da floresta ser 

considerado urn reservat6rio de nutrientes em ciclo dinamico, nao se utilizou os parametros 

quimicos obtidos nestes locais. Pois, nos solos das matas ocorre a prod~o de acidos 

fillvicos e hfunicos, o que os torna muito distintos dos solos da horta, principalmente no que 

se refere a acidez. 

Na tabela 2, observa-se as variaveis de fertilidade transformadas em modalidades. Para 

isso, dividiu-se os parametros estabelecidos em quatro niveis: nivel 1 (baixo), nivel 2 

(medio), nivel 3 (alto), nivel 4 (muito alto). Entretanto, OS rnicronutrientes ferro e calcio, 0 

pH e a sa~ de bases, nao seguem esta classifica~o. 

Segundo os indices estabelecidos por RAIJ et al (1996), as parcelas analisadas 

apresentararn concen~s muita alta de ferro e de calcio, cujas propor~s foram :?: 15 

mg!drn3 e ;::: 6 mrnolldrn
3
, respectivarnente. A alta concentr~ao destes elementos nao os 

classificou como diferenciadores de fertilidade. Mesmo assirn, seus valores foram 

categorizados com base na distribuiyao de frequencia observada pelo dispositivo de ramo e 

folhas (TUKEY, 1977). Para o ferro observou-se 3 modas, sugerindo a existencia de tres 

classes (15 - 59; 60 - 112; 132 - 154 mg/drn3
). Para o Calcio tambem observou-se tres 

modas, criando-se as classes (7- 135; 160- 290; 315-570 mrnol!drn3
). E importante lembrar 

que essas classes slio resultados da subdivislio do nivel muito alto. No caso do pH o nivel 1 

indica maior acidez, o nivel 2 acidez media e o nivel 3 indica baixa acidez. Para a Saturayao 

26 
RAJJ, B V.; CANTAREILA, H.; QUAGGIO, J. A & FURLAN!, AM. C. Recomenda~iies de aduba~o e 

calagem para o Estado de Sao Paulo, 2.ed. Campinas, Instituto Agronomico & Furu:la.\'iio IAC, 1996. 
285p. 
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por Aluminio o nivel l indica saturayiio muito baixa, o nivel 2 baixa e media e o nivel 3 alta 

e muito alta. 

Os indices que indicam a ocorrencia de minhoca, densidade global, porosidade total e 

umidade tambem foram estabelecidos pelo dispositivo de ramos e folhas. Para as minhocas 

observou-se 3 modas, o que sugeriu a possibilidade de estratificar a ocorrencia de minhocas 

em tres niveis (:S 37 minhocas!m2
; 38 - 91 minhocas/m2

; ;:: 92 minhocas/m
2
). Para a 

porosidade total e densidade global estratificou-se em dois niveis: :S 0,89 e > 0,89 

g/cm3(densidade global), :S 60 e > 60% (porosidade total). A umidade foi estratificada em 

tres niveis ( < 43, 43 - 60 e;:: 60 % ). 

0 tipo de solo (Latossolo Vermelho Amarelo e Hidromorfico ), estayao do ano ( invemo 

e verao) e profundidade (0-10, 10-20 e 20-30 em), tambem foram transformados em 

modalidades, conforme pode ser observado na tabela 3. 

Tabela 2. Descriyao das Varlliveis Quimicas, Fisicas e Biologicas Transf. em Modalidades 

Descric;ao Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Qtidade Freq. Qtidade Freq. Qtidade Freq. Qtidade Freq. 

Boro (Bl mg/dm 0-0,20 23 0,21 -0,60 51 >0,60 16 
Ferro (Fe) mg/dm

3 
15-59 49 60- 112 37 113-154 4 

Cobre (Cu) mg/dm 0,3-0,8 15 > 0,8 75 
Manganes (Mn) mg/dm

3 
0-1,2 7 1,3-5,0 47 >5,0 36 

Zinco (Zn) mg/dm 0-0,5 6 0,6-1,2 18 >1,2 66 

pH CaCI2 4,1-5,0 45 5,1-5,5 13 > 5,6 32 

Materia Organica (M. 0) mg/dm3 <25 15 2650 61 >50 14 

F6sforo (P) mg/dm 0-25 12 26-60 10 61 -120 19 > 120 49 

Enxotre (S) mg/dm 0-4 10 5-10 32 > 10 58 

calcio (Ca) mmole/dm 7-135 67 136-290 11 291 -570 12 

potassio (K) mmole/dm 0-1,5 8 1,6-3,0 17 > 3,1 73 

Magnesio (Mg) mmole/dm 0-4 11 5 8 20 >8 59 

Saturayao de Aluminio (m) % :<>5 57 5 20 21 >20 12 

Saturayao de bases (T) mole/dm 0-50 42 51-70 10 > 70 38 

Soma de baSes (SB) mmole/dm3 <26 15 26-54 23 >54 54 

Populayao de Minhocas (indlm ) < 38 77 38-91 9 > 92 4 

Densidade Global (g/cm"j ,; 0,89 13 > 0,89 77 

Porosidade Total (PT) % :<;;60 62 >60 28 

Umidade% <43 68 43-60 13 > 61 9 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/10979-0) 
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Tabela 3. Descri~iio da Variaveis Transf em Modalidades (Prof., Tipo de Solo e E~o) 

Variavel 

Profundidade 

TipodeSolo 

C6digo das Modalidades 

Prof1 
Prof2 
Prof3 

Hidrom6rfico 

Latossolo Vermelho Amarelo 
Estayao Est. 1 

Est. 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/10979-0). 

Descri~;ao 

0-10 em 

10-20 em 

20-30em 

Solo1 
Solo2 

lnvemo 
veriio 

Frequencia 

30 

30 

30 

24 

60 
45 
45 

As matrizes de dados foram processadas atraves do Sistema de Analises Estatisticas- SAS, 

versiio 6.02 (SAS, 1986). 
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PARTE III: RESULTADOS E DISCUSSAO 

OS SISTEMAS DE PRODU<;AO 
A QUALIDADE DO SOLO 

A PERCEP<;AO DOS AGRICULTORES 

"A beleza nasce onde ninguem ve, na raiz ", 

Autor desconhecido. 
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4- Os Sistemas de Produ~ao 

Para uma melhor compreensao dos resultados obtidos atraves das arullises quantitativas 

(quimica, fisica e biol6gica) e qualitativa (percepyao do agricultor sobre o solo) foi importante 

efetuar uma descri~ dos sistemas produtivos. Para isso, descreveu-se as principais variaveis 

dos estabelecimentos, trayando urn perfil dos agricultores objeto de estudo. Apresentou-se os 

sistemas produtivos, atraves de urna explanayao dos elementos que os comp(iem e descrevendo

se alguns detalhes dos aspectos efetuados no manejo dos agroecossistemas estudados. Porem 

procurou-se, inicialmente, apontar os principais aspectos hist6ricos que contribuiram para a 

formayao desses sistemas. 

4-1- 0 Processo de Forma~ao dos Sistemas Produtivos: a historia 
da terra 

4.1-1- A Coloniza~ao 

Os acontecimentos hist6ricos foram em grande medida responsaveis pelas mudanyas 

ocorridas no meio urbano e rural da regiao estudada. Atraves destes, as formas de explorayao 

agricola foram alteradas, novos habitos e tecnologias foram introduzidos, modificando o espayo 

no qual os agricultores se reproduzem socialmente afetando, inclusive, as suas percepy<>es. A 

realizayao de urn hist6rico da regiao, localizando no tempo os principais acontecimentos, 

permitiu-nos compreender e interpretar melhor os sistemas agricolas estudados nesta pesquisa. 

A regiao sudeste do Estado de Sao Paulo foi caminho para as expedi90es dos bandeirantes 

no seculo XVII. De acordo com GOMES ( 1997), os bandeirantes penetravam nas matas atraves 

de trilhas existentes no dorso das serras. Em Cotia e Sao Roque existiam pontos de penetrayao 

que levavam aos "Peabins" ( caminhos de indios), construidos pelos tupis e guaranis para 

facilitar o acesso ao litoral. Esses caminhos tambem eram utilizados para o transporte de 

alimentos (graos ), efetuado no lombo das mulas. 

Mesmo com a presenya dos bandeirantes a colonizayao aconteceu somente ap6s a divisao 

das terras em sesmarias. Uma importante sesmaria foi a do portugues Felipe Santiago, passada 

em 1710 para seu genro Manoel de Oliveira, que a transformou numa enorme fazenda tocada 

pelo brayo escravo. Com o tempo a sede deste estabelecimento tomou-se urn ponto de parada 
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para viajantes, que encontravam ali pousada e comida para se reabastecerem antes de seguir 

viagem. Aos poucos foram sendo construidas outras casas ate que esta fazenda se tomou o 

povoado de Una, hoje Ibiima (GOMES, 1997). Outros colonizadores, como os italianos, os 

espanhois, os sirios, os libaneses e os japoneses, tambem deixaram suas marcas na regiao. 

Os imigrantes italianos come~am a chegar por volta de 1890, introduzindo o cultivo de 

uvas para a produ~ao de vinhos, principalmente na cidade de Sao Roque. Mas a produ~ao de 

vinhos, em escala comercial, durou somente are as decadas de 1960 e 1970, momento em que as 

tecnologias modemas foram introduzidas no sistema de cultivo. A introdu~ao dessas 

tecnologias nao trouxe o sucesso esperado, pelo contr:irio, contribuiu para a decadencia da 

vitinicultura em fun~ao do processo de degrada~ao sofudo pelos solos. Outro fato que 

contribuiu para isso foi a competi¢o com os estados do sui, que for~ a fiscaliza¢o e 

aumentaram as exigencias para a produ~ao de vinho. 

Os imigrantes arabes chegaram por volta de 1900, nao tendo partici~ao direta na 

agricultura e na industria, mas dedicando-se especialmente ao comercio. 0 mesmo nao 

aconteceu com os imigrantes japoneses, que se estabeleceram por volta de 1932 e influenciaram 

a economia da regiao pela introdu~ao de novas variedades e tecnicas agricolas. Os japoneses 

foram os iniciadores da agricultura modema e ajudaram a transformar esta regiao em grande 

produtora de hortifrutigranjeiros do pais (GOMES, 1997). Segundo relato dos entrevistados, 

esses imigrantes arrendaram a maior parte das terras existentes na regiao, plantaram olericolas 

(hortali~as) nas baixadas, Solanum tuberosum (batatinha) e Allium cepa L. (cebola) nas 

encostas. A comercializa¢o dos produtos foi efetuada pela Cooperativa Agricola de Cotia 

(CAC). Nao se pode negar que a introdu~ao das tecnologias oriundas da agricultura modema 

contribuiu para o desenvolvimento economico da regiao, nao obstante tenha prejudicado os 

recursos naturais, compactando e erodindo a camada aravel do solo, poluindo os cursos d' agua, 

destruindo a biodiversidade e aumentando a dependencia de insumos extemos, alem de 

interferir na base estrutural dos agricultores camponeses, a agricultura itinerante. 

4.1-2-0 Sistema de Explora\!iO dos Caipiras 

0 termo Caipira e utilizado neste trabalho para designar os aspectos culturais da 

popula¢o que se formou, principalmente, pelo cruzamento entre indios, portugueses e negros. 
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Cada fll9ll com seus costumes e conhecimentos deu sentido ao caipira, mas a principal hera.nya 

foi deixada pelos indios: a agricultura itinera.nte, as especies vegetais cultivadas, a ca.;:a, a pesca, 

enfun a tecnica e o conhecimento blisico e integrado da natureza 

A atividade agricola da regiiio, antes da implanta.;:iio do sistema quimico convencional, 

era dedicada a produfi:lio de alimentos para o consumo: Cucurbita moschata (aoobora), 

Ipomoea batatas (batata-doce), Zea mays L. (milho), Phaseolus vulgaris (feijiio), Dioscorea 

alata (cani), Manihot utilissima (mandioca), Brassica oleracea (couve) etc). Criava-se tambem 

animais domesticos visando o transporte, alimenta.;:iio e tra.;:iio. Outras atividades, como 

extra¢o de Euterpe edulis (palmito) e madeira tambem eram bastante comuns na regiiio. A 

madeira era utilizada para construfi:lio civil, marcenaria e produ.;:iio de carviio, esta Ultima 

efetuada nas pr6prias matas pelo sistema de caieiras
27 

0 carviio e a lenha abasteciam a grande 

Siio Paulo, cujas casas possuiam fogiio a lenha e as indtistrias funcionavam com caldeiras, 

tocadas a carviio ou a lenha De acordo com GOMES (1997), somente em lbiima, na decada de 

1970, existiam oitenta indUstrias extrativas de carviio vegetal. Vale ressaltar que os caipiras 

tambem trabalhavam na extra¢o da madeira e na produ.;:iio do carviio, as vezes realizando esta 

atividade com os imigrantes italianos. Essa atividade niio e mais efetuada na regiiio ba 

aproximadamente vinte anos. 

Os caipiras aproveitavam a area destocada para cultivar suas ro.;:as. Assim, ap6s retirar o 

"mato born", royavam o "mato rasteiro" deixando-o secar sobre a terra para fazer a queimada. 

Nessas royas plantava-se sem utilizar nenhum tipo de adubo, durante urn ou dois anos. Ap6s 

este periodo, a terra era abandonada para recupera.;:iio natural da fertilidade. Portanto, 

necessitava-se destocar e queimar outras areas para efetuar o cultivo de novas ro.;:as. 

Dependendo da abundancia de terras, plantava-se Zea Mays L. (milho) na encosta e Phaseolus 

vulgaris L. (feijiio) na baixada. 0 cultivo destas plantas e o corte das arvores era efetuado de 

acordo com as fases da lua. Na minguante cortava-se madeira para construir casas, caso 

contrario elas "carunchavam". 0 feijiio e o milho tambem eram plantados nessa fase da lua, 

seniio apresentariam problemas. As verduras eram plantadas na lua crescente para o melhor 

desenvolvimento das folhas. 

Segundo SOUZA (1987), a base da alimenta.;:iio caipira era calcada nas plantas indigenas, 

como milho, feijiio e mandioca; depois com a introdu.;:iio do arroz se substituiu a mandioca. No 

27 Tipo de fomo construido no campo para a produ\'30 de carviio vegetal. 
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entanto, outros alimentos como batata-doce, abObora, cani, frutas do mato tambem eram 

utilizados. A proteina animal provinha da c~a, da pesca e da criayao de animais domesticos, em 

especial as galinhas, vacas e porcos. Os animais c~os, normalmente, eram as aves do genero 

Crypturus, pacas, cutias, quatis, porco-do-mato, capivara, veados etc. 

A agricultura itinerante foi urn recurso bastante utilizado pelos caipiras para suprir a falta 

de tecnicas que melhoravam o rendimento do solo. Assim, a medida que o arado e os adubos 

foram sendo introduzidos no sistema de cultivo, os caipiras nao necessitaram procurar mais 

terra para cultivar suas ro~as, poderiam faze-lo no local onde iam se fixando (SOUZA, 1987). 

Porem, mesmo ap6s a introduyao das tecnologias modemas, as matas continuaram a ser 

derrubadas, atividade entao realizada pelas serrarias e indilstrias de carvlio da regilio. 

Com o fim da agricultura itinerante, suas casas deixaram de ser "ranchos de pouso" com 

cobertura de palha e paredes de pau-a-pique28
, para tomar-se constrw;:5es mais solidas feitas de 

tijolo e concreto. Com isso, a popul~lio deixou de ser itinerante, dando inicio aos bairros 

rurais29
, acentuando algumas rel~5es de sociabilidade, como mutiriio e as cerimonias 

religiosas. 

De acm-do com os inforrnantes locais, antigamente nlio existia "camarada
30

", uma familia 

ajudava a outra nas vitrias fases do cultivo (derrubada do mato, r~ plantio, colheita) e em 

outras atividades, como construyao de casas. 0 beneficiitrio nlio tinha que pagar nada por isso, 

apenas ficava com o compromisso moral de retribuir o favor. Norrnalmente, este acontecimento 

era acompanhado de uma pequena festa De acordo com urn inforrnante local, "aquele tempo 

era born porque tinha fartura, minha miie cuidava de matar uma cria(:iio ... Fazia aquela 

baciada de comida eo povareujicava todo em vorta" (Depoimento, Sr. Gustavo Fernandes

inforrnante local de 75 anos ). 

As cerimonias religiosas acontecem ate hoje, principalmente, no bairro Verava e nos 

Paulos, em Ibilma. E costume deste povo rezar ter~os durante sete dias ap6s o enterro de urn 

membro da comunidade. As cerimonias religiosas slio comurnente acmnpanhadas de dan~, 

como a de Sao Gon~alo. Segundo ECHEVERRIA (1993), a reza de Slio Gon~o e urn ritnal 

popular do interior paulista, realizada norrnalmente no invemo durante os meses de julho e 

28 As casas de pau-a-pique ainda se encontram na regiao, principalmente, na comunidade de V erava em Ibiuna. 

Porem, na maior parte das vezes, sao utilizadas como paioL 
29 Em Ibiuna, a maior parte dos bairros recebeu o nome do primeiro morador, como e o caso do bairro dos Paulos, 

Grilos, Alves etc. 
30Camarada: e uma especie de trabalhador contratado temporariamente. 
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agosto, apbs as colheitas de Zea Mays L. (milho) e Phaseolus vulgaris L. (feijao). Sua 

realiz~ao se da pelo pagamento de promessas que, segundo a crenya popular, deve ser 

cumprida sob pena de "atraso de vida" e "nao descansar depois de morto". De fato, a danya de 

sao Gonyalo, que se presenciou por ocasiao da primeira coleta de dados (invemo), se deu em 

decorrencia do pagamento de uma grar,;a recebida de Sao Gonyalo. Antonio Candido
31 

ponlm, 

em sua pesquisa efetuada na regiao de Botucatu, conclniu que a Danya de Sao Gonyalo, como 

outros costumes dos caipiras, provavelmente desapareceriam. Com certeza a rnaior parte dos 

costumes dos caipiras ja se perdeu, com exceyao da religiosidade que ainda e expressa por meio 

destes rituais. Talvez a crenya de que o "santo castiga" seja urn dos motivos pelo qual esses 

rituais tenham se mantido ao Iongo do tempo. 

4.1-3- 0 Cenario Atual: a dificil e estimulante jornada em busca da 

sustentabiHdade 

Esta regiao tern sido bastante influenciada pelo desenvolvimento urbano de Sao Paulo, 

mas ainda se encontram sistemas familiares de produyao para as mais variadas atividades 

agricolas. Os costumes e as praticas agricolas dos caipiras estao desaparecendo, principalmente 

nas cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista. Os estabelecimentos nao mais produzem 

alimentos para subsistencia, procuram atender as necessidades de mercado, seja atraves da 

produyao convencional ou orgiinica. Os estabelecimentos de produyao orgiinica sao poucos nas 

cidades de Cotia e Vargem Grande, porem os existentes produzem ha bastante tempo. Na regiao 

de IbiUna, principalmente na comunidade do Verava, ha cerca de quatro anos foi iniciado urn 

trabalho de conversao de estabelecimentos de produyao convencional em orgiinica, justificando

se a maior presenya de sistemas familiares de produyiio orgiinica nesta cidade. 

A presenya em Ibiima de estabelecimentos familares de produyao orgiinica teve sua 

origem no movimento popular denominado "Projeto Campo-CidadeNida" (PCCN), iniciado 

desde 1989. Esse movimento s6 ganhou realmente forya depois da cri~ao da "Associ~ao dos 

pequenos produtores de Ibiima" (APPRI) e da "Fundayao Campo Cidade" (FCC), em 1990 e 

1994, respectivamente. E interessante salientar que este movimento surgiu nos encontros 

31Cf:SOUZA, A. C. M. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transfonna~ao do seus 
meios de vida. Sao Paulo: livraria duas cidades, 1987. 284p. 
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religiosos, que contam tanto com a participal(iio da popula~tiio rural como da urbana. 0 objetivo 

inicial deste movimento era recuperar culturalmente algwnas tradi~toes da popula~tiio. Mas, em 

funl(iio da instalayao de urn quadro social preocupante, marcado pelo exodo da juventude rural, 

venda dos estabelecimentos e desvaloriza~tiio do produto agricola, iniciou-se urna discussiio para 

tentar freiar tais processos. Dessa discussiio surgiu o seguinte slogam "A necessidade faz o sapo 

pular", e, criou-se urna forma altemativa de comercializa~tiio dos produtos agricolas 

convencionais atraves da entrega de "kits" aos consurnidores urbanos. Com isso eliminou-se 

praticamente os intermedilirios e conseqiientemente valorizou-se o produto agricola. Estes 

"kits" sao preparados nos estabelecimentos agricolas e levados por urn caminhiio da FCC para 

serem comercializados na sede da APPRI, que recebe 10% do valor das vendas. 

Passada esta fase comeyou-se a discutir a forma de produl(iio, surgindo a dernanda por 

alimentos mais sauditveis. Neste novo contexto a FCC procurou a "Associa~tiio de Agricultura 

Orgiinica" (AAO) para solicitar auxilio na produyiio. Surgiu, assim, o projeto "Prograrna de 

Educa~tiio Ambiental: agricultores e consurnidores, juntos para urna melhor qualidade de vida". 

0 trabalho foi iniciado atraves do "Programa de Treinamento de Agricultores Organizados em 

Comunidades" financiado pela Funda~tiio Kellogg, que cobriu com R$ 60.000 (sessenta mil 

reais) as despesas diditticas durante tres anos nas cidades de Ibiooa e Ribeira. Em Ibiooa, no 

inicio, urn nfunero significativo de agricultores participararn dos cursos, mas apenas tres destes 

continnararn o processo e comeyaram a produzir organicamente. 

Hoje, existem aproximadamente 30 estabelecimentos localizados somente na comunidade 

de Verava- Ibit'ina, produzindo verduras pelo sistema orgiinico. 0 processo de conversiio destes 

estabelecimentos aconteceu da seguinte forma: a) realiza~tiio de urn diagnostico nipido rural 

(DRR) realizado pelos tecnicos da AAO e discussiio dos resultados com os agricultores, b) 

planejamento e defini~tiio de urn campo demonstrativo de aduba~tiio verde em urn dos 

estabelecimentos, c) cursos sobre adubayiio verde, manejo orgiinico do solo, controle alternativo 

de pragas, estufas, planejamento e comercializayiio da produyiio, d) treinamento de alguns 

agricultores. 

Esses agricultores acabaram se tornando urna especie de "difusores de tecnologia", pois 

despertaram a atenl(iiO de outros agricultores que, aos poucos, come~taram a experimentar 

tecnicas utilizadas no manejo orgfulico. Este fato lembra o processo de implantal(iio do sistema 

quimico-convencional, iniciado pelos japoneses nesta regiiio. Segundo relato dos entrevistados, 
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naquela epoca era bastante comwn que algum membro da familia fosse trabalhar nas hortas dos 

japoneses para aprender as novas tecnicas. Hoje, acontece o mesmo, so que, normalmente, vao 

na condi~o de estagiario aprender as recnicas orgiinicas. 

Mas, diferentemente do sistema quimico-convencional, esses agricultores necessitam de 

wn selo de qualidade para comercializar seus produtos como orgiinicos. Desta forma, e 

fundamental que se filiem a wna associa9iio, no caso a AAO, que alem de te-los treinado para 

produzir organicamente, foi a responsavel pela certificayiio dos mesmos. Esta associ~ niio 

tern muita participa9iio na comercializa9iio dos produtos, que esta sob o dominio da empresa 

Horta & Arte, primeira a organizar a produyiio desses agricultores para os grandes 

supermercados da cidade de Sao Paulo. Foi necessario criar wn sistema de assessoria, na qual a 

produ9iio e planejada e acompanhada por wn tecnico. Com isso os agricultores tiveram a 

garantia de compra dos seus produtos, desde que planejados. A implanta9iio do sistema 

orgiinico tern impedido que as propriedades farniliares se transformem em chacaras de recreio; 

tern propiciado emprego, evitando que a juventude rural migre para cidades maiores e, 

finalmente, tern impedido o desenvolvimento de wn processo de degradayiio ambiental e social 

instalado ha muito tempo. 

4-2- Caracteriza~lio dos Sistemas Produtivos 

Todos os estabelecimentos estudados nesta pesquisa podem ser caracterizados como "uma 

unidade de produ¢o na qual propriedade e trabalho estiio intimamente ligados a familia" 

(LAMARCHE, 1993: 15). Entretanto, esses estabelecimentos seguem diferentes modelos de 

produ9iio, o que permitiu agrupa-los em tres grupos: convencional, transi9iio e orgiinico. Cada 

grupo e composto por 5 estabelecimentos, perfazendo wn total de 15. 0 grupo dos 

estabelecimentos convencionais caracteriza-se por utilizar tecnicas preconizadas pela Revolu9iio 

Verde, enquanto o grupo dos estabelecimentos orgiinicos caracteriza-se por utilizar tecnicas 

desenvolvidas pelas correntes de agricultura alternativa, conforme detalhada no capitulo 1. Os 

estabelecimentos em transi9iio recebem esta denomina9iio em fun9iio de estarem nwn processo 

intermediario entre os dois sistemas. Normalmente, esse processo acontece gradativamente, 

dividindo-se a area produtiva em parcelas para que sejam transformadas, uma a uma, em 
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orgiinicas. A converslio e efetuada desta forma para que os estabelecimentos nlio fiquem sem 

renda durante o periodo de adapta(,:lio do solo ao novo sistema. 

4.2-1- Os Agricultores Estudados 

Todos os agricultores estudados nesta pesquisa aprenderam o oficio com os pais e 

afirmam que se tomaram agricultores porque "nasceram na agricultura". Alguns indicaram que, 

se tivessem tido outras op(,:oes, poderiam ter seguido urn caminho diferente. Dois destes 

agricultores, pertencentes ao grupo dos orgfulicos, afirmaram que tiveram outras chances, mas 

resolveram continuar na agricultura. Apesar das dificuldades que alguns agricultores enfrentam, 

todos dizem gostar do que fazem. No grupo dos agricultores em transif,:lio todos afirmaram que 

nlio largariam a agricultura para trabalbar em outra atividade. No grupo dos orgiinicos, apenas o 

agricultor no 14 respondeu que gostaria de trabalbar como operador de maquina. Por outro !ado, 

no grupo dos convencionais apenas o agricultor no 4 disse que nlio largaria a agricultura, pois 

gostaria de dar continuidade ao patrimonio familiar. 0 restante dos componentes desse grupo, 

Iargaria a atividade agricola por urn trabalho mais !eve e rentitvel. 

Todos os agricultores falaram que os filhos deveriam estudar. Entretanto, a maior parte 

dos componentes do grupo em transi9lio (80%) nlio colocou isso como urn objetivo, pois 

gostariam que os filhos dessem continuidade ao trabalho familiar. Assim, apenas urn agricultor 

(n° 10) deste grupo disse que gostaria que as filhas fossem agronomas para "poder produzir e 

saber o que ta fazendo ... Porque antes (convencional) a gente fazia as coisas muito sem saber. 

Agora a gente ta sabendo o que ta fazendo ". Por outro !ado, no grupo dos agricultores 

convencionais e orgfulicos apenas dois (urn em cada grupo) gostariam que os filhos fossem 

agricultores, o restante almeja profissoes mais !eves e melhor remuneradas, como trabalho 

burocrittico. 

Os agricultores estudados tiveram acesso a diferentes formas de conhecimentos. Mesmo 

assim, todos sabem ler e escrever, entretanto 33 % destes nlio completaram o primeiro grau. 

Dois dos agricultores fizeram curso tecnico: urn no grupo dos orgiinicos e o outro no grupo dos 

convencionais. 0 agricultor no 13 (orgiinico) afirmou que fez o curso de agronomia, mas nlio 
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atua como tal porque gosta de trabalhar diretamente na produ9iio. 0 restante, que compiie 

47% dos agricultores, completou apenas o primario, conforme pode ser observado na tabela 4. 

Por esta tabela, observou-se que o grupo dos agricultores em transit;:iio frequentou menos tempo 

a escola que os outros dois grupos. Nenhurn de seus componentes foi aJem do primeiro grau, 

enquanto nos outros grupos pelo menos urn dos componentes completou o segundo grau. 

Tabela 4. Perfil S6cio-demognifico dos Agricultores Estudados 
Sist. Origem Grau de Instru~io Religiilo Idade 

Prod. Ag. 1° Grau z•Grau (aoos) 

C I X X 
0 2 X X X 

X 

N • de Filbos Vwos 

(aoos) 

6 3 9 

N 3 X X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 2 2 
l 
I 

V 4 X 
5 X 

T 6 X 
R 7 X 
A 8 X 
N 9 X 
S 10 X 

ll X 
0 12 X 
R 13 X 
G 14 X 
R 15 X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

Fonte: Dados do Projeto (F APESP ~ 97/10979-0) 
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E importante situar, que entre as familias pesquisadas existem duas de imigrantes 

japoneses. Essas, chegaram ao Brasil na decada de 1960, epoca em que trabalharam com o 

sistema quimico-convencional. 0 restante dos agricultores provavelmente tern sua ascendencia 

nos agricultores caipiras e nos italianos. A religiiio desses agricultores e a cat6lica, inclusive dos 

imigrantes japoneses. Entres esses imigrantes apenas o no 12 colocou que tambem e Budista 

(ver tabela 4). 

0 nillnero de pessoas que mora no estabelecimento varia de urna familia para outra Entre 

os convencionais a familia mais nurnerosa e a do agricultor n° 2, cujos pais sao idosos e niio 

exercem mais a atividade agricola, apenas cultivam alguns alimentos para o "gasto". Apesar de 

ser urna familia bastante nurnerosa, apenas urn filho trabalha efetivamente na lavoura, os outros 

exercem essa atividade somente nos periodos em que niio possuem atividade mais rentavel. 
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Desta forma, niio se relatou nW:nero de fllhos (tabela 4 ), pois os dados relacionam-se ao 

entrevistado, que nao os possui. Ern seguida esti a familia do agricultor n° 1, cornposta por 11 

pessoas que, ao contnirio da citada anteriormente todos estao trabalhando no estabelecirnento. 0 

restante das farnilias desse grupo e cornposta por urn nW:nero rnenor, que varia entre 3 a 4 

pessoas. No grupo dos agricultores ern transi~o e org§nico as farnilias sao rnenores. Entretanto, 

ern alguns estabelecirnentos, como o n05 9, 12, 14 e 15 os pais dos agricultores entrevistados 

rnorarn no estabelecirnento, mas nern sernpre podern se dedicar a atividade agricola. E 

irnportante cbarnar a aten~ sobre urn fato que se observou no estabelecirnento n°9 (transi9iio). 

Neste, os filhos, que durante o desenvolvirnento do sistema quirnico-convencional rnigrararn 

para outros lugares a procura de ernprego, estiio voltando para trabalhar no estabelecirnento. 

Conforme pode ser observado na tabela 4, a rnaior parte dos entrevistados possui idade 

entre 35 a 55 anos. No grupo dos convencionais encontrarn-se dois agricultores corn idade entre 

30 a 35 anos. 0 rnais jovern dos entrevistados eo agricultor no 15, corn 27 anos. Esse agricultor 

assurniu recenternente o controle do estabelecirnento ern fun~o do pai ter se aposentado. 

Pelos dados expostos na tabela 4, conclui-se que os agricultores ern transi~o diferern-se 

dos outros dois grupos, principalrnente, porque freqiientararn rnenos a escola, sao rnais velhos e 

suas farnilias sao rnais nurnerosas. 

A seguir efetua-se a represen~o fotogcifica de algumas farnilias estudadas. 
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Foto 6. Sr. Joao Dias e Familia (Estab. n" 7) 

Foto 8. Sr. Benedito e Familia (Estab. n" 13) 

Foto 7. Sr. Valencio e Familia (Estab. n" 9) 

Foto 9. Angelino e seu pai (Estab. n"2) 

"verdura e que nem crianr;:a. a genie !em que ficar 

cuidando direto", depoimento do Angelino. 

Foto 10. D. Madalena e Familia (Estab. n"5) 
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4.2-2- Principais Variaveis Descritoras das Unidades Produtivas 

Todos as familias relacionadas tern no estabelecimento a sua principal fonte de renda 

(tabela 5). 0 fato dos estabelecimentos n°' 4 e 5 (convencionais) possuirem outra fonte de 

renda, porque o lucro obtido pela venda dos produtos nii.o e suficiente para suprir as 

necessidades da familia, niio descaracteriza o grupo. De acordo com WANDERLEY (1995), 

este tipo de estrategia pode evitar a prol~ii.o e a rnigra~ii.o, fazendo com que a reprodu~o 

da estrutura familiar se efetue regularmente. Por outro !ado, nos grupos dos estabelecimentos 

em transi~ii.o e orgfulicos nii.o se observa tal situa~ii.o, o que pode ser explicado, em parte, pelo 

valor diferenciado que o produto orgaruco alcan~a no mercado. 

Outro ponto analisado (tabela 5) e o emprego de mii.o-de-obra contratada. No grupo dos 

agricultores orgarucos todos os estabelecimentos contratam mii.o-de-obra para ajudar a familia 

no trabalho, enquanto nos outros dois grupos este nfunero cai para 80% (transi~) e 40% 

( convencional). Se fosse considerada apenas esta variavel poder-se-ia afirrnar que a participa~o 

da familia no trabalho agricola e rnaior no grupo dos agricultores convencionais, pois 60% 

destes agricultores nii.o utilizam nenhum tipo de servi~o contratado, em nenhuma epoca do ano. 

No entanto, nii.o se pode deixar de considerar que a contra~o de mii.o-de-obra se faz 

necessaria em decorrencia do "ciclo de vida" da familia no qual, se os filhos forem pequenos e 

os pais idosos, nii.o h8. familiares suficientes para o trabalho. 0 trabalho contratado pode estar, 

tambem, diretamente relacionado com o tipo de sistema adotado, pois se observa urn 

significativo incremento de mii.o-de-obra entre os grupos em transi~ii.o e orgaruco. 

A forma de acesso a terra pode influenciar no sistema produtivo. Os agricultores cujas 

terras s1i.o arrendadas podem ter uma rel~ii.o diferenciada daqueles que possuem terra propria. 

No grupo dos agricultores em transi~ii.o, 80% trabalham em terra propria. Nos outros dois 

grupos este percentual cai, principalmente no grupo dos agricultores orgarucos, em que apenas 

20% possui terra propria. No grupo dos agricultores convencionais esse percentual e maior, 

passando para 60% (ver tabela 5). A maior concen~ de terra se da no grupo dos 

agricultores em transi~ii.o. A maior parte dos estabelecimentos pertencentes a esse grupo resulta 

da divisii.o de terras entre os herdeiros, que utilizaram a produ~ii.o quimica-convencional para se 

inserir no mercado e com isso assegurar o patrimonio familiar. 
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Outras variaveis, expostas na tabela a seguir, relacionam-se ao tempo no qual o agricultor 

exerce a atividade agricola, ao tempo em que trabalha no estabelecimento e ao tempo em que e 

desenvolvido o sistema produtivo no estabelecimento. Entre os tres grupos, os agricultores em 

transi9iio sao os que possuem maior tempo de experiencia na agricultura, pois 60% destes 

silo agricultores ha mais de 30 anos. Nos outros dois grupos apenas 20% possui 

experiencia superior a 30 anos. 0 restante destes agricultores, ou seja, 80% 

(convencionais), 80% (orgfuticos) e 20% (transi9iio) estiio trabalhando na agricultura de 

10 a 25 anos ( ver tabela 5). 

0 tempo de insef9iiO dos agricultores no estabelecimento esta diretamente relacionado 

com a fonna de acesso a terra, logo aqueles que possuem terra propria trabalham ha mais 

tempo. 0 mesmo niio se aplica ao tempo de desenvolvimento do sistema de produ9iio no 

estabelecimento, visto que o grupo em transi9iio desenvolve o manejo orgfutico no maximo ha 3 

anos. Todos os estabelecimentos pertencentes ao grupo dos convencionais e dos orgilnicos 

efetuam este manejo ha mais de 7 anos. No grupo dos orgilnicos existe urn estabelecimento em 

que a adub~iio orgfutica (cama de frango) e efetuada hamais de 25 anos (ver tabela 5). 

Tabela 5. Dados Descritores dos Estabelecimentos Familiares Estudados 
Acesso Principal fonte M.ao-de-obra (%) Tempo de inser- Tempo de inser- Tempo que e :Wotado o 

mane.JO 
Estab. a terra De renda ('/o) ~naativ. agr. c;:ao no estab. no estabelecimento (anos). 

Estab. Oulros Familiar Conttatada (anos) (anos) <3 7-10 >10 

1 arrendada 100 100 30 6 X 

c 2 propria 100 50 50 20 30 X 

0 3 arrendada 100 100 15 3 X 

N 4 propria 70 30 100 25 15 X 

v 5 propria 60 40 90 10 20 10 X 

x 80 14 8S 12 22 13 

T 6 Pr6pria 100 80 20 30 40 X 

R 7 propria 100 70 30 30 7 X 

A 8 arrendada 100 70 30 20 1,5 X 

N 9 prOpria 100 100 30 8 X 

s 10 propria 100 90 10 30 50 X 

x 100 82 18 28 21 

11 arrendada 100 50 50 20 7 X 

0 12 arrendada 100 60 40 20 15 X 

R 13 arrendada 100 90 10 20 8 X 

G 14 parceiro 100 90 10 10 2 X 

15 prOpria 100 50 50 30 25 X 

;: 100 68 32 20 11 

Fonte: Dados do Projeto (FAPESP N" 97110979-0) 
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As informal(oes tecnicas, que deveriam ser oferecias pelo Estado sao conseguidas por 

outros meios. Dos tres grupos, a situal(ao mais precaria encontra-se entre os agricultores 

convencionais que nunca participaram de cooperativa e/ou associayiio, ou mesmo receberam 

assistencia tecnica e credito agricola com excel(ao do agricultor no 4 que financiou batata M 10 

anos. De acordo com D. Madalena ( estab. n° 5) seu sogro ja fez financiamento, mas nao foi urn 

born neg6cio: "ele se ferrou, fez emprestimo e teve que vender terra pra pagar o banco." Esses 

agricultores, normalmente, tomam conhecimento sobre algum produto novo, como adubo ou 

pesticidas, atraves dos vizinhos e nas casas de agropecuaria. 

Em seguida, estao os agricultores organicos, que recebem a visita de urn agronomo da 

AAO, por ocasiao da fiscalizal(1io, o que acontece de quatro em quatro meses. Esses agricultores 

tambem sao filiados a AAO, mas nao participam de sindicatos ou cooperativas. Entretanto, os 

agricultores n° 12 e 14, ja obtiveram financiamento. 0 agricultor n° 14 conseguiu, atraves de seu 

s6cio que e agronomo, urn pequeno financiamento no anode 1998. 0 agricultor no 12 conseguiu 

financiamento h:i 20 anos, quando ainda era convencional, conforme observado na tabela 6. 

Tabela 6. Dados S6cio-economicos dos Estabelecimentos A~Etcolas Estudados 
Assistencia Tknica Part. Associa~o Financiamento Comerdaliza~o 

Esta.b Estado ONGs EmpdeCom. Sim N""ao Sim Nio Atravessador Ceasa Feira Emp. de Com. 

X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X 

5 X X X 

6 X X X X X 

7 X X X X X 

8 X X X X X 

9 X X X X X 

10 X X X X X 

11 X X X X X 

12 X X X X X 

13 X X X X X 

14 X X X X X 

15 X X X X X 

Fonte: Dados do Projeto (F APESP N" 97/10979-0) 

Ao contrario dos agricultores convencionais, todos os integrantes do sistema em transil(iio 

sao filiados a urna associal(ao, normalmente a AAO que tambem fiscaliza de quatro em quatro 
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meses a produc;;ao. Os agricultores no 7 e 8 tambem sao filiados ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Ibillna e o agricultor n° 7 ainda e filiado a APR!. Neste grupo, tambem encontramos 

dois agricultores que ja receberam financiamento para desenvolver atividade agricola. 

0 grupo dos agricultores em transic;;ao teve sua produc;;ao viabilizada em fum;:ao do 

surgimento da Horta & Ane, empresa encarregada de comercializar os produtos orgiinicos. 

Todos os agricultores deste grupo assurniram urn compromisso com esta empresa, que contratou 

agronomos para dar assistencia tecnica e planejar a produc;;ao. Mas, parece que curnprir o 

planejamento niio e urna tarefa facil. Segundo os agricultores, as vezes as mudas morrem na 

bandeja, ou em func;;ao de mau tempo niio conseguem preparar a terra, atrasando a entrega dos 

produtos. Porem, mesmo com estes problemas, os agricultores parecem estar satisfeitos com o 

novo sistema. Os agricultores deste grupo se entristecem quando lembram do tempo que 

entregavam verdura no CEASA, conforrne pode ser constatado no depoimento do agricultor n° 

9: "Nois ja corremo do CEASA porque lti agricultor nao vale nada ... o agricultor pega o 

dinheiro pra comprti 1 kg de carne e compra semente, deixa de compra remedio pra compra 

semente e mesmo assim ele nao vale nada pro CEASA". 

No grupo dos convencionais os produtos sao comercializados no CEASA, na feira da 

Cantareira ou no proprio estabelecimento, onde vendem para feirantes e/ou outros 

atravessadores. A parcela comercializada no CEASA e muito pequena, norrnalmente as sobras. 

Segundo relato dos entrevistados o valor pago pelo CEASA mal cobre as despesas com 

combustive!. Os feirantes ou atravessadores, que pagam urn pouco melhor, encomendam as 

verduras de urna safra para outra, mas niio compram toda produyiio. Assim, a alternativa e a 

comercializac;;ao na feira da Cantareira, conhecida tambem como "Feira do Coentro". Esta feira 

funciona clandestinamente M mais de 10 anos ao !ado da Prefeitura de Sao Paulo. Nela 

encontram-se vanos tipos de produtos agricolas, desde verdura ate suinos. Entretanto, o produto 

de maior procura e o coentro, norrnalmente negociado por migrantes nordestinos. 0 

funcionamento desta feira se da pela especulayao com os produtos. Por exemplo, o agricultor 

chega com seus produtos e vende por urn deterrninado preyo a urn especulador (urna especie de 

atravessador), que vende a outro por urn preyo maior e assim sucessivamente. Desta forma, urn 

mesmo produto pode ser negociado vanas vezes. Os preyos variam com o estabelecido pelo 

CEASA, norrnalmente quando estes sao baixos os produtos tendem a alcanc;;ar valores mais 
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altos nesta feira. Esta e o que se pode chamar de "mercado negro" de produtos agropecuarios. 

Apesar disso, tern sido a altemativa para a sobrevivencia deste grupo. 

Os agricultores orgfuricos produzem basicamente para atender as feiras organicas, nas 

quais participam 2 a 3 vezes por semana, mas isto nao os impede de entregar verduras para as 

empresas Horta & Arte, Natural Kayano etc. No entanto, nao fazem planejamento junto com 

os tecnicos destas empresas. 

4.2-3- Caracterizat;io Geral dos Agroecossistemas: benfeitorias e maquinas 

4.2.3-1- Convencional 

Nesse grupo todos os agricultores e suas respectivas familias moram no estabelecimento, 

em casas diferentes no tamanho, tipo de constru~ e conforto. A maior parte das casas e de 

alvenaria, corn exceyiio do estabelecimento n° 1 onde a casa e feita de "madeirite" e do no 3, 

cuja casa e rnista: madeirite e alvenaria. Este fitto pode estar relacionado com o sistema de 

insen;ao nas terras, que nesses casos e efetuado por arrendamento, nao tornando compensador 

investir em construy(ies mais s6lidas. Em todas as casas encontra-se geladeira, televisao e fogao 

a gas. Apenas no estabelecimento n° 2 a comida ainda e feita no fogao a lenha, costume mantido 

desde o tempo ern que eram agricultores camponeses. Todos os estabelecimentos possuem luz 

eletrica, agua encanada e fossa septica. No entanto, nao separam o lixo, com exce~ao daqueles 

com criayiio, cujos restos de alimentos servem aos animais. A agua utilizada para consurno e de 

boa qualidade, normalmente vern de po~o artesiano ou de mina. 0 mesmo nao se atribui a agua 

utilizada para irrigayiio, que provem de outras fontes. A melhor agua utilizada para a irriga~ao e 

a do estabelecimento no 2 que provem de urn a9ude localizado proximo a horta. 

Na maior parte dos estabelecimentos o "quintal" esta sob a responsabilidade das 

mulheres, mas apenas nos estabelecimentos nos 2 e 3 observa-se a presen9a de galinhas criadas 

soltas, nurn sistema bastante parecido com o dos agricultores caipiras. Especies perenes (frutas) 

sao encontradas apenas nos estabelecimentos n°' 2 e 5, juntamente com algumas plantas 

ornamentals. 0 quintal do estabelecimento no 2 ainda possui urn chiqueiro, urn galinheiro e urna 

horta. Fato curioso porque, nesta horta, as verduras e as plantas medicinals sao produzidas sem 

adubo quimico ou pesticidas. De acordo com D. Margarida "estas verduras siio plantadas do 

meujeito, sem veneno". 
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Todos os estabelecimentos possuem galp5es que servem tanto para lavar e embalar as 

verduras, como para guardar tratores e implementos. Normalmente, conjugada a estas 

constru~es, encontra-se urna pequena sala, na qual guardam-se ferrarnentas, sementes, adubos 

e agrotoxicos. Apenas o estabelecimento no 2 produz suas proprias mudas, portanto eo Unico 

que possui estufa (ver tabela 7). As maquinas utilizadas neste grupo sao bastante diferentes em 

potencia e marcas comerciais. Tres estabelecimentos nos 2, 3 e 5 possuem trator da marca 

Massey Fergusson, nos modelo 265 e 235 (ver foto n° 13). Os estabelecimentos nos 2 e 3 

possuem ainda micro trator. 0 estabelecimento n° 1 possui apenas urn micro trator e no no 4 a 

tra9iio animal e a forya utilizada Os implementos sao tambem bastante variados porque 

atendem ao porte das maquinas agricolas. Assim, nos estabelecimentos nos 2, 3 e 5 encontrarn-se 

arado, grade, encanteiradeira e subsolador (ver foto n° 14). Os implementos utilizados na trayao 

animal sao o arado, a riscadeira, o bico-de-pato ( escarificador). Em 80% dos estabelecimentos 

existe bomba de irrigayiio. 0 mesmo niio se aplica aos meios de transporte, existentes apenas 

nos estabelecimentos n
05 

4 e 5, urn automovel e urna moto, respectivamente. 

Deste grupo, apenas o estabelecimento n° 1 nao possui nenhurn tipo de mata, dentro ou 

nas redondezas. As matas sao todas secundarias, normalmente ocupam pequenas parcelas dos 

estabelecimentos, fomecem madeira para pequenas construyiJes e abrigam animais, como bugio, 

tatu, veado, onya, gato do mato, lebre etc. 

Tabela 7. Benfeitorias e Mliquinas Existentes nos Estabelecimentos Convencionais 
Estabelecimento Benfeitorias For~deTra~o Veiculo Bomba 

Moradia Galpiio Estufa Outras """' 
Alvm3ria Misra Alvenaria Madeira Mista Tmor l\.1il;rotratar Animal Transportc Passcio lrrigayio 

I I I I 

2 3 I I I I 

3 I 1 I I I 

4 1 1 1 1 

5 2 1 I I 1 

Fonte: Dados do Projeto (F APESP N" 97/10979-0) 

4.2.3-2- Transi~iio 

Neste grupo apenas urn agricultor niio mora no estabelecimento com sua familia, 

residindo nurna casa distante do seu local de trabalho mais ou menos 1,5 km. As casas em que 

os agricultores moram com suas familias sao todas de alvenaria, urnas oferecendo mais conforto 

que outras. 0 estabelecimento n° 10 e o Unico que niio possui Iuz eletrica, agua encanada, 
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banheiro e consequentemente fossa septica. Desta forma, niio tern tambem eletrodomesticos. 

Em nenhurn destes estabelecimentos encontra-se fogiio a lenha, sendo a comida feita com o 

auxilio do fogiio a gas. Tres dos estabelecimentos, nos 6, 7 e 8, possuem telefone, adquirido ap6s 

a inser~iio neste sistema de produ~iio. No estabelecimento n° 7, considerado prospero pela 

propria comunidade, encontra-se, ainda urn micro computador conectado a Internet. Isto mostra 

que os costumes do meio urbano estiio mais presentes nurn estabelecimento do que em outro. 

A agua utilizada para consurno e para Iavar as verduras e de boa qualidade, vinda de mina 

ou de ~o artesiano. A agua utilizada para irri~iio provern de a~ude aberto nos proprios 

estabelecimentos. E importante ressaltar que nesta comunidade existe a presen~a de uma 

mineradora de agua, portanto o len~ol freatico niio esta contaminado. 

Na maior parte dos estabelecimentos o quintal e ocupado por estufas (ver foto no 11), nas 

quais siio produzidas mudas para a horta. Normalmente, as mulheres se encarregam de cuidar 

das estufas porque estiio localizadas proximas das casas. Nos estabelecimentos n
05 

7 e 9, o 

quintal ainda apresenta algumas plantas omamentais e galinhas, que ao contrario do sistema 

convencional, estiio presas em galinheiro cercado com tela Nesses dois estabelecimentos, ha 

animais utilizados para tra~iio e recreio. No estabelecimento no 9, que antes possuia mais 

bovinos32
, agora ha 1 vaca e 2 bois. De acordo com o proprietario, o seu rebanho foi diminuido 

porque o seu tempo, e o de seus filhos, esta sendo praticamente todo consurnido pela nova 

atividade. Mas, logo que o sistema estiver estabilizado, pretende voltar a trabalhar com estes 

animais, pois fomeceriio esterco para sua horta e mais alimentos para sua familia. 

0 galpiio para guardar maquinas, implementos e ferramentas existe apenas no 

estabelecimento n° 7, que tambem possui urn Iugar proprio para lavar e embalar as verduras. Em 

dois estabelecimentos (nos 6 e 8), esta benfeitoria estava sendo construida para que as verduras 

deixassem de ser lavadas e embaladas na varanda da casa e no patio da escola EF ArJ3
. No 

estabelecimento nos 9 e 10, as verduras siio embaladas na propria sala da casa. 

A maior parte das maquinas utilizadas neste grupo siio de pequeno porte (ver tabela 8). 0 

micro trator esta ausente apenas no estabelecimento no 9, que faz uso de maquina alugada para 

preparar o solo. 0 estabelecimento mais equipado deste grupo eo no 7, que possui urn trator 

Massey Fergusson (ano 98), subsolador e grade (24 discos), urn caminhiio e urn carro de 

32 No inicio da pesquisa possuia o dobro de animais. 
33 EF AI- Escola Familia Agricola de lbilma, cuja area produtiva e arrendada para o agricultor no 8. 
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passe10. Tambem possui os implementos utilizados na tr~ao animal: arado, grade e 

riscadeirns. 0 restante dos estabelecimentos possuem implementos utilizados na ~ao animal 

(ver foto n• 23), com exce~ao do estabelecimento n• 8 que utiliza os implementos, a 

caminhonete e o micro trator da EF AI. 

Na comunidade onde estao localizados os estabelecimentos deste grupo encontram-se 

muitas matas, cuja retirada de madeira nao e efetuada ha aproximadamente 30 anos. Essas 

matas foram mantidas pelo respeito a legisla~ao ambiental. Porem, esses agricultores indicaram 

que as matas servem para preservar a ligna potlivel, como alimento para as abelhas e abrigo dos 

animais silvestres. 

Tabela 8. Benfeitorias e Mciquinas Existentes nos Estabelecimentos em Transi~ao 

Estabelecimento Benfeitorias Fori'& de Tra~io Veiculo Bomba 

Moradia Galpio Estufa Outras Pam 
AM:naria Misla Alvcnaria Madeira Mi$la Trator MX:ro 1lato!" Animal Ttansponc Passcio ~ 

6 1 1 1 
7 2 1 2 1 

8 1 1 1 
9 2 1 1 
10 1 1 1 

Fonte: Dados do Projeto (FAPESP N" 97110979-0) 

4.2.3-3- Organico 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
I 

1 

1 
I 

Neste grupo, como no dos agricultores em transi~o apenas urn agricultor, o n• 11, nao 

mora no estabelecimento. Estes moram em casas de alvenaria, com exce~o do agricultor n° 12 

que possui uma casa de madeira. As casas parecem ser bastante confortaveis, com os mesmos 

tipos de eletrodomesticos existentes nas demais casas. Ao contrlirio dos agricultores 

convencionais e dos em transi~ao, nesses estabelecimentos praticamente nao existem anirnais 

domesticos, exceto no no 14 onde se criam algumas galinhas para o consumo fumiliar. 0 quintal 

destes estabelecimentos e ocupado por estufas (ver foto nos 11 e 22) que produzem tanto mudas, 

como outras culturns Lycopersicon esculentun (tomate), Capsicum annuum (pimentiio) etc. 

Nestes tambem encontram-se os galp(ies (ver foto n• 12) para guardar implementos, maquinas e 

adubos. Normalmente, proximo a esses encontra-se uma pequena instala~ao (ver foto nos 15 e 

16) onde ocorre o beneficiamento das verduras (lavagem e embalagem). Todos os 

estabelecimentos possuem micro trator (ver tabela 9); somente no n° 15 se encontra, alem deste, 
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urn trator da marca Massey Fergusson. Todos possuem royadeira, sulcador e uma "perua" 

kombi. Nos estabelecimentos n°' 12, 13 e 15 tambem existem carros de passeio. 

Esses estabelecimentos estiio localizados numa regiao bastante urbanizada, fato que 

contribuiu para que tivessem acesso a recursos basicos, como luz e1etrica, agua encanada, rede 

de esgoto, transporte e escola. A agua de uso domestico provem de poyo artesiano e a utilizada 

para irrigayiio e de mina, !ago ou avude. Pelo fato desta regiao ser muito urbanizada a qualidade 

da !igua utilizada para irrigayiio niio e muito boa, o que de certa forma pode comprometer a 

produyiio organica. 

Tabela 9. Benfeitorias e Maquinas Existentes nos Estabelecimentos Organicos 
Benfeitorias For~a de Tra~io Veiculo Bomba 

Estabelecimento Moradia Galpao Estufa Pam 
Alve.naria Madeira Alvenaria J\..fadeira Mista Outras Trator Micro trator Animal Transpivcrd Pas.sdo Irrigay.iio 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

13 1 2 1 1 

14 3 1 3 1 

15 4 2 4 I 

Fonte: Dados do Projeto (FAPESP N" 97/10979-0) 

4.2-4- 0 Manejo nos Sistemas Produtivos 

1 
2 

2 
1 

I 1 

1 
1 

1 
1 

2 

1 

1 

1 
1 
2 
1 
I 

0 manejo efetuado nos tres sistemas apresenta peculiaridades nas suas diversas etapas. 

Porem, e na adubayiio do solo e nos tratos culturais ( controle de invasoras, pragas e doenyas) 

que se encontra os divisores existentes entre os tres grupos, conforme constado nos itens 

subseqiientes. 

4.2.4-1-0 Preparo Mecanico do Solo 

Conforme exposto ate esse momento, os tres grupos estudados apresentam caracteristicas 

bern distintas entre si. Mas nesta atividade muitas das praticas efetuadas sao iguais para os tres 

sistemas, mudando apenas com o tipo de solo e com a forya de trayao disponivel em cada 

estabelecimento. Normalmente, o preparo do solo e iniciado pela incorporayao do mato que, na 

maioria das vezes, e efetuado por meio da utilizayao do trator e da grade, cujo niunero de discos 

varia entre os estabelecimentos. A utilizayao desse implemento e rnais comum entre os 
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agricultores convencionais do que nos outros dois grupos. No grupo dos estabelecimentos em 

transi9ao apenas urn, o no 7, utiliza com mais freqiiencia esse equipamento porque o possui. Os 

agricultores nos 6, 8 e 9 alugam o trator e o implemento para efetuar essa tarefa, mas nao a 

realizam com muita freqiiencia. 

0 mato e cortado com a foice e depois amontoado para ser queirnado em apenas 1 

estabelecimento, o no 4, porque nao tern condi9oos financeiras de alugar urn trator. Os 

agricultores que trabalham em solo hidrom6rfico, ou que realizam o manejo orgaruco ha 

bastante tempo, utilizam-se da rotativa para royar o mato. Este e o caso dos agricultores n° 1 

(convencional), n° 10 (transi9ao) e de todos os organicos. Passada essa fase, que termina para a 

maioria dos agricultores, principalmente, para os em transiyao e os orgarucos, com o 

apodrecimento do mato, inicia-se a ara9ao do solo. 

A ara9ao tanto pode ser efetuada com arado, puxado por trator ou animal, quanto por 

rotativa que, atraves de suas facas, promove urna boa homogeneizayao do solo ate urna 

profundidade de 20 em. A utilizayao destes implementos segue a mesrna 16gica ja exposta na 

utiliza9iio da grade. A exce9iio fica com os agricultores em transi9iio (nos 7, 8 e 9), que fazem 

uso do subsolador para preparar o solo. Os outros dois agricultores deste sistema, o agricultor n° 

1 ( convencional) e todos os orgarucos utilizam a rotativa para preparar o solo. 0 agricultor n° 4 

(convencional), e as vezes o agricultor no 9, utiliza o arado puxado pela trayao animal para 

realizar esta etapa, isto e, "tombli-lo". A ara9ao do solo no sistema convencional alcanya 

maiores profundidades que nos outros sistemas. Esses agricultores chegam a passar rnais de 

urna vez o arado ou altemam com a grade para destorroar bern o solo. Para o agricultor n° 2, o 

momento ideal para finalizar a tarefa e quando este apresenta-se "sem pelatas e salta". 

Ap6s essa etapa, finalmente, efetua-se o preparo dos canteiros ou abrem-se as covas. No 

sistema convencional e no orgaruco os canteiros sao preparados com o auxilio da 

encanteiradeira, com exceyao do agricultor no 4 (convencional) que efetua esta tarefa com o 

auxilio do animal. Os agricultores em transi9ao tambem utilizam a tra9ao animal para 

confeccionar os canteiros, levantando-os com o riscador e acertando-os com a enxada (ver foto 

no 23). Mas as vezes, neste sistema, utiliza-se a enxada rotativa para este trabalho. 

A maior parte dos agricultores convencionais desconsidera a urnidade no momento de 

preparar o solo, efetuando este trabalho desde que o trator nao "patine". Segundo eles, se 

tiverem que esperar a condi9iio ideal, perderiio muito tempo. Porem, os agricultores nos 2 e 4 
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(convencionais) procuram observar se o solo esta com a urnidade adequada. 0 agricultor n° 4 

chega a esperar urn dia para iniciar o trabalho quando seu solo fica muito iunido, e quando esta 

muito seco irriga-o antes. Para o agricultor n° 2, se o solo for preparado muito molhado "vira 

uma par;oqueira e a planta niio vem". Os agricultores dos outros dois sistemas respeitam 

bastante esta caracteristica, preparando-o mecanicamente somente enquanto estiver com a 

urnidade adequada. Pela conversa mantida como agricultor no 14, pode-se expressar urn pouco 

do pensamento dos agricultores destes dois sistemas. 

Luis, o que tu procuras observar quando efetuas o preparo mecanico do solo? 

A gente observa se ta muito umido. Porque se estiver, a gente procura esperar um 

pouco para secar. 

Mesmo que estejas com as tarefas atrasadas? 

Mesmo, porque niio tem condir;iio de trabalhar. 

Qual a umidade ideal para preparar o solo? 

Quando ele estiver nem muito seco e nem muito ilmido, com uma umidade que niio 

empelote, que niio far;a torriio e que niio suje muito as facas. 

E quando ele estiver muito seco? 

Esse problema a gente niio tem, porque a gente niio deixa ele totalmente 

descoberto. Se tem o mat a ele niio fica Zavada. 

4.2.4-2- Irriga~lio 

Todos os agricultores utilizam sistema de irriga9ao por aspersao, cujos canos possuem 

diiimetro de 3' para a linha principal e 2' para as linhas secundlirias. Os aspersores sao rotativos, 

jogam agua nurn raio que varia de 6 a 7 m, trabalham sob pressoes de servi9o bastante variadas. 

Normalmente, os agricultores percebem se o solo tern umidade suficiente para suprir as 

necessidades da planta pelo tato ou pelos sinais que algumas plantas come9affi a apresentar 

diante da falta d'agua. Esses sinais tomam-se visiveis atraves do enrolamento das folhas e pelo 

murchamento. Foram os agricultores em transi9ao e organicos que melhor informaram sobre as 

diferentes necessidades hidricas das culturas. Assim, as culturas mais resistentes a seca sao as 

pertencentes a das Bnissicas (repolho, couve e br6coli ), e as mais sensiveis sao Lactuca sativa 

(alface), Nasturtuim officinale (agriao), Eruca sativa (rucula), Coriandrum sativum (coentro), 
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Spinacia oleracea (espinafre). Outras culturas como a Petroselinum crispum (salsa) e a Daucus 

carota L. (cenoura) precisam de bastante umidade na germina~iio, porem depois podem ficar 

sem agua ate uns 3 dias, se niio estiver muito quente. Urn procedimento bastante interessante e o 

realizado pelo agricultor no ll (organico) que procura irrigar as plantas antes de colher. 

Segundo este, "a planta quando esta muito seca se ressente depois de colhida. Assim, tern que 

molhar antes para poder co/her para niio amarelar quando for colocado na geladeira". 

0 turno de rega das culturas varia bastante entre os sistemas, pois depende do tipo de solo, 

da potencia da bomba e da disponibilidade de canos. A freqiiencia de irriga~iio varia com a 

esta~iio do ano, sendo maior no invemo por ser a es~iio mais seca. Parece que os agricultores 

em transi~iio, e principalmente os organico, irrigam com menos freqiiencia do que os 

agricultores convencionais, que necessitam irrigar praticamente todos os dias. Tanto o grupo 

em transi~iio como o organico chega a ficar ate tres dias sem irrigar, mesmo no periodo seco. 

4.2.4-3- Aduba~ao 

A nutri~iio vegetal e a principal caracteristica que distingue o sistema quimico

convencional dos outros dois grupos. Para uma melhor compreensiio deste tema, primeirarnente 

fez-se mna explana~iio de como os agricultores convencionais realizam as suas praticas de 

adub~iio. Em seguida, relatou-se como foi o processo de conversiio dos agricultores que estiio 

em transi~iio do sistema convencional para o organico, mostrando quais os procedimentos 

seguidos. Por Ultimo, procurou-se esclarecer sobre as formas de adub~iio utilizadas no sistema 

organico. 

A aduba~iio que caracteriza o sistema quimico-convencional e a organominerae4
, aplicada 

no plantio e como cobertura. As formulas quimicas mais utilizadas siio as de macro nutrientes 

(NPK) 4-14-8 para o plantio e 20-25-20, 10-10-10 e 12-6-12, para cobertura, conforme 

observado na tabela 9. 0 adubo organico que complementa esta adub~iio e a cama de frango, 

utilizada no plantio, principalmente durante o veriio. A quantidade de adubo varia com o tipo de 

cultura e tambem com o hlibito do agricultor. Desse modo, no estabelecimento no 1 as areas 

produtivas recebem cama de frango de 6 em 6 meses, mas o agricultor niio soube precisar a 

quanti dade que utiliza. No entanto, para o adubo quimico ( 4-14-8) utiliza 2 sacos (50 

34 Organomineral: associa,O:o existente entre os fertilizantes minerais e os orgiinicos (KIEHL, 1993) 
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kg)/100m2
, independente da cultura. Os outros agricultores referem-se a quantidade em 

punhados, tanto para adu~iio quimica como para orgiiuica. Quando a cultura e mais exigente, 

a quantidade aumenta ou, entiio, diminui-se o intervalo entre as coberturas. Os agricultores 

referem-se a exigencia de adubo pelas plantas de maneira diferente, elegendo as especies mais 

exigentes. Nenhum deles colocou a couve, cultura analisada na maior parte dos 

estabelecimentos, como a mais exigente em adubo, entretanto todos concordaram que e uma 

cultura que necessita de bastante aduba~ao de cobertura, justamente porque permanece mais 

tempo no solo. Para eles as culturas mais exigentes em adubo sao o br6coli (Brassica oleracea 

var. italica}, couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis), beringela (Solanum melongena) e 

salsa (Petroselinum crispum). 0 calculo da necessidade de adubo e efetuado pela observ~iio 

da planta que, segundo o agricultor no 3 apresenta sintomas de deficiencia de nutriente quando 

"amarela e perde a fon;a na prodw;:iio, vern menos". Normalmente, procuram observar os 

sintomas de "fraqueza" para corrigir atraves da aduba~iio de cobertura, ou na proxima safra. 

Notou-se que os agricultores deste grupo gostam de falar sobre as culturas nas quais estiio 

trabalhando naquele dado momento, talvez porque gostariam de receber orien~o tecnica. Nas 

fotos n05 17, 18, 19, 20 e 21 procurou-se mostrar os aspectos que o solo adqnire com manejo 

convencional. 

Nos estabelecimentos em transi~o se despende aten~iio especial para a adu~o, iniciada 

pela calagem com calcano dolomitico e pela fosfatagem com farinha de osso. Mas o processo 

de conversiio ganhou for~a com o plantio de adubo verde, realizado na maior parte dos 

estabe1ecimentos. As especies foram plantadas consorciadas ( coquetel de adubo verde) em 

varias parcelas dos estabelecimentos. Utilizou-se para este fim, trigo mourisco, Canavalia 

ensiformis (feijiio de porco), Stizolobium ate"imum (mucuna preta), Lablab purpureum L. 

(labe-labe), (milheto), Crotalaria Juncea L. (crotalariajuncea), Helianthus annuus L. (girassol), 

Cajanus cajon (guandu) e tefrosia. Esses agricultores tambem utilizaram-se de outras fontes de 

materia orgiiuica, como composto, cama de frango, super magro35
, Bokashi36

, torta de mamona, 

baga~ de cana (cobertura morta) etc, para melhorar a fertilidade do solo (ver tabela 10). Cada 

estabelecimento desenvolveu sua propria forma de melhorar o solo, incorporando diferentes 

combi~oes de adubo orgiiuico e/ou seguindo diferentes esquemas de conversiio. Urn exemplo 

35 Super Magro: biofertilizante liquido utilizado como fonte de micronutrientes. Recebe este nome porque foi 

desenvolvido porum tecruco do Rio Grande do Sui , conhecido por Magro. 
36 

Bokashi: mistura de terra vegetal e farelos ou tortas vegetais, submetida a um processo de fermenta~iio aerobica. 
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disso, foi o adotado no estabelecimento no 7 que seguiu urn esquema de rotayao entre as 

parcelas, efetuando o plantio altemado de adubo verde e de culturas horticolas. 

Atualmente, utiliza-se como fonte de materia orgiinica alem das combin~s citadas 

anteriormente, os fertilizantes minercal e yorin, normalmente colocados no solo de 6 em 6 

meses, durante o plantio. 0 uso de urn determinado tipo de adubo esta diretamente relacionado 

com a sua disponibilidade. Assim pode-se utilizar, por exemplo, tanto composto como cama de 

frango no plantio ou na cobertura. Normalmente, a quantidade utilizada como cobertura e bern 

menor do que a utilizada no plantio. Urn exemplo disso e a aduba9iio do br6coli, efetuada pelo 

agricultor no 9, que ao plantar, colocou Yz kg de esterco de vacalcova e depois de urn mes fez 

aduba9iio de cobertura colocando 200 glcova do mesmo adubo. As vezes, utiliza-se tambem o 

super magro como adub~ao de cobertura, borrifando-o sobre as plantas de folha (alface, 

escarola, couve etc). A concentra9iio deste produto varia entre os estabelecimentos, por exemplo 

no estabelecimento citado acima utiliza-se 2 copos/20 litros e no estabelecimento n° 8 utiliza-se 

1 copo/20 litros. 

Esses agricultores tomaram-se experimentadores, pois muitas das combina91ies que 

efetuam ao adubar o solo sao fruto de testes realizados por eles mesmos. Acabam aprimorando 

seu poder de observa9ao, como e o caso do agricultor n° 10 que, devido a fortes chuvas, nao 

p<)de terminar de efetuar os canteiros, deixando-os inacabados mas com cama de frango 

incorporada. Somente ap6s 10 dias e que pOde concluir o trabalho, colocando apenas uma 

pequena quantidade do mesmo adubo novamente. Segundo esse agricultor, "eu niio sei porque, 

mas a planta veio mais bonita ... Depois disso, comecei a fazer em outros lugares desse jeito e vi 

que da di.fore119a". 

A diferen9a basica entre os estabelecimentos organicos e os em transi9iio e o tempo em 

que se efetua o manejo da materia organica. No caso dos orgiinicos esse tempo varia entre 7 e 

25 anos (ver tabela 5), caracteristica que dificultou a reali~ao de urna retrospectiva dos 

procedimentos efetuados no inicio do processo. Ao contrario dos agricultores em transi9iio, 

apenas dois estabelecimentos (n°' 12 e 14) realizaram adub~ao verde. No entanto, calagem 

com calcario dolomitico e fosfatagem com farinha de osso foram efetuadas praticamente em 

todos os estabelecimentos. A falta de aten9iio aos metodos de aduba9iio verde pode ter sido em 

fun9iio da escassez de pesquisas nesta area, existindo poucas recomenda90es para seu manejo. 

No estabelecimento n° 14, ainda se faz uso de adubo verde, conforme constatado na tabela 10. 
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Atualmente, na maior parte dos estabelecimentos orgfuricos, utiliza-se especialmente 

cama de frango como fonte de adubayiio (ver tabela 1 0), em dosagens que variam com a cultura 

e com o tipo de solo. Mas tambem utiliza-se de outros adubos, como minercal, yorim, farinha 

de osso e bokashi. 0 minercal e o yorim sao bastante utilizados no estabelecimento n° 11 e 

ocasionalmente no restante dos estabelecimentos. A farinha de osso e utilizada ocasionalmente 

em alguns estabelecimentos, ja o bokashi e de uso mais freqUente no estabelecimento no 15. A 

adub!19iio de cobertura e uma pratica efetuada com bastante frequencia entre os 

estabelecimentos, com exce9iio do no 13 que a utiliza, as vezes, na cultura do br6coli. Segundo 

este agricultor, a aduba9iio de cobertura dessa cultura deve ser efetuada no inicio da flora9iio, 

colocando-se urn "puubado" de cama de frango junto ao talo. "0 br6coli se voce tratar hem, ao 

irrves de co/her com 40 dias, colhe tambem com 80 dias ". 

A procedencia dos adubos orgiinicos, principalmente, da cama de frango e bastante 

duvidosa, pois siio oriundos de granjas convencionais. Desta forma, podem conter residuos 

quimicos, provenientes de produtos industrializados utilizados no manejo dos animais. 

Pelas fotos nos 24, 29 e 30 pode-se observar os aspectos que o solo adquire com o manejo 

orgiinico. 

Tabela 10. Fertilizantes Utilizados nos Estabelecimentos Estudados 

Estab 0 RGA N ICO MIN E R A L 
Composto C.deFrango Bokashi SupcrMagro A..Vcrde TortaMamona E.Vaca F.deOsso Minercal Yorim 4-14-& 20-25-20 10.10..10 12-()..12 

1 X X X 

2 X X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X 

5 X X X 

6 X X X X X X X X X 

7 X X X X X X X X 

8 X X X X X X X X X 

9 X X X X X X 

10 X X X X X X X X 

Jl X X X 

12 X X X 

l3 X 

14 X X X X X 
15 X X X X 

Fonte: Dados do Projeto (F APESP N" 97/10979-0) 
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4.2.4-4- Tratos Culturais 

Os trabalhos efetuados nos tratos culturais sao bastante comuns entre os tres sistemas. Sao 

efetuados por meio das praticas de adu~iio de cobertura, raleio e replantio, controle do mato, 

de pragas e de doen9as. 0 procedimento adotado no raleio de culturas, como a cenoura e a 

beterraba, e igual para os tres sistemas. 0 replantio, utilizado quando as mudas das culturas 

transplantadas do viveiro para o canteiro morrem, tambem e efetuado nos tres sistemas da 

mesma forma. 0 mesmo niio acontece em rela9ao ao controle do mato, das pragas e das doen9as 

que difere bastante entre os estabelecimentos quimicos-convencionais e os outros dois grupos. 

No sistema quimico-convencional o controle de ervas daninhas e efetuado atraves da 

apli~ dos herbicidas gramoxone e fuzilade. 0 primeiro e urn Paraquat e o segundo urn 

Fluazifop-Butil, ambos de classe toxicol6gica I. Neste sistema tambem faz-se capina, mas o uso 

do herbicida e mais comurn. Nos estabelecimentos no 3, 4 e 5 se faz uso dos dois herbicidas, 

enquanto nos outros dois utiliza-se apenas gramoxone, conforme observado na tabela 11. 

Nos outros dois sistemas as ervas daninhas sao consideradas importantes componentes do 

ecossistema, adotando-se portanto procedimentos altemativos para o seu controle. As plantas 

daninhas sao consideradas fontes nutricionais e medicinais. Alem do que, abrigam insetos uteis 

(inimigos naturais), interagem ecologicamente no solo atraves do controle da erosao, da 

conserva9ao da umidade e da forma9ao de materia orgfulica. Desta forma, os agricultores dos 

sistemas em transi9ao e orgfulico nem sempre efetuam o controle destas plantas, restringindo-se 

aquelas culturas que niio conseguem se desenvolver, como eo caso daLactuca sativa (alface) e 

da Daucus carota ( cenoura) etc. Em outras culturas, como a rucula, que niio e tao exigente, o 

controle do mato niio precisa ser multo rigoroso, podendo ser realizado atraves da capina ou do 

arranquio manual (ver foto n° 29) apenas em algumas fases do ciclo. Outro procedimento que 

esti com~do a ser utilizado entre os agricultores em transi9i[o e a cobertura dos canteiros 

com pl!istico (ver fotos n° 27 e 26). 
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Tabela 11. Procedimento Utilizado no Controle de Plantas Daninhas 
Estabelecimeotos c 0 N v T R A N s 0 R G 

Procedimeoto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

Cap ina X X X X X X X X X X X X X X X 
Cobertw'a Plilstico X X 

Cobertura Morta X X X X X X X 

Herbicida - Gramoxone X X X X X 

Herbicida - Fuzilade X X X 

Fonte: Dados do Projeto (FAPESP N" 97/10979-0) 

0 controle de pragas e doenyas varia bastante entre e dentro dos tres sistemas, que acabam 

utilizando metodos mais adaptados it sua realidade. No sistema quimico-convencional o 

controle de pragas e realizado atraves da aplicayao dos inseticidas piretr6ides ( decis e karate) de 

classe toxicol6gica II, e da triazina trigard 750 PM que possui classe toxicol6gica I. Os 

organofosforados folidol e tamaron pertencentes it classe toxicol6gica I tambem sao utilizados 

para este fim. Alem destes tambem se faz uso do inseticida biol6gico dipel. Para o controle de 

doenyas empregam o fungicida organofosforado hostathion 400BR (classe toxicol6gica II), o 

organoestanico brestan PN ( classe toxicol6gica II), a hidantoina rovral ( classe toxicol6gica IV) 

e os ditiocarbamatos dithane PM e Mansate 800 BR (classe toxicol6gica ill), conforme 

observado na tabela 12. 

A freqiiencia de aplicayao varia entre os estabelecimentos, por exemplo o agricultor no 1 

utiliza Decis (20ml/20litros) urna vez por semana em todas as plantas, independente de estarem 

ou nao infectados. 0 restante dos agricultores faz uso de pesticidas somente quando observam 

algum tipo de problema. As vezes utilizam apenas urn tipo de agrot6xico, em outras chegam a 

misturar mais de urn tipo, formando urn coquetel. Segundo eles, tal procedimento torna o 

pesticida mais "forte", pois nao acreditam que as pragas tenham criado resistencia, mas, sim, 

que o "veneno ta vindo fraco", confonne constatado no depoimento do agricultor n° 4. Ao 

aplicarem estes produtos apenas dois agricultores (nos 2 e 3) procuram se proteger de alguma 

forma, calyando botas e vestindo calya e blusa de manga comprida. 0 restante nao torna 

nenhurn tipo de precauyao, com exceyao da agricultora n° 5 que logo ap6s a aplicayao se banha 

com agua fria porque com "agua quente o veneno nao sai''. Entre os agricultores houve apenas 

urn caso de intoxicayiio, acontecido com o agricultor no 1. 0 restante nunca se iutoxicou, mas 

conhecem pessoas que ao aplicarem apresentaram sintomas de intoxicayao, geralmente dor de 

cabeya. 
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Nos sistemas em transi~ao e orgfurico os problemas com pragas e doen~as sao arnenizados 

pela maior diversidade das culturas cultivadas (ver foto no 25). Desta forma, seu controle e 
efetuado pela utilizai;iio de extrato de plantas, calda bordalesa e dipel (ver tabela 12). No 

entanto, o uso desses produtos e mais comum entre os agricultores em transi~ao, que ainda 

necessitam aplicar nas culturas pertencentes as farnilias das brilssicas, chicoriaceas e 

quenopodiaceas (ver foto n° 31). Nos estabelecimentos orgfuricos, cujos graus de estabilidade 

eco!Ogica sao maiores, problemas com pragas e doen~ niio siio muito freqiientes nessas 

farnilias, embora ocorrarn bastante nas solanaceas (pimentiio e tornate ). Para a produyiio dessas 

culturas realiza-se o controle preventivo, protegendo-as em estufa e borrifando sernanalrnente os 

produtos citados anteriorrnente. E importante ressaltar que, os agricultores em transi~ao ainda 

nao trabalharn com as solanaceas. 

Tabela 12. Produtos Utilizados no Controle de Pra~s e Doen~as 

I N s E T I c I D A F u N G I c I D A 
&t. 

"'"" """' T ...... Folidol T......,.. llipd Ml~ c.""""' """""" ....... Romd """"' - c .......... K-
X X X X X X 

2 X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X 

4 X X X X X 

5 X X X X X X X X 

6 X X X 

7 X X X X 

8 X X X X 

9 X X X X 

!0 X X 

II X X 

12 X 

13 X 

14 X X X 

15 X X 

Fonte: Dados do Projeto (FAPESP N" 97/10979-0) 
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Foto 1 1. Representavi'io do Tipo de Estufa Utilizada para 
Produzir Mudas de Hor+.alivas (Estab. n° 10- Transi<;ao) 

Foto 13. Trator Utilizado para o Preparo do Solo 

(Estab. n° 5 - Quimico-convencional) 

Foto 15. Instala<;:ao Utilizada para Lavar e Embalar 

Verduras (Estab. no 1 J - Organico) 
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Foto 12. Tnstalavao Utilizada para Guardar 

Adubo Organico: cama de frango 

(Estab. n° 13 - Organico l 

Foto 14. lmplemento Utilizado para Preparar o Solo 
(Estab. n° 5 - Quimico-convencional) 

Foto 16. Tanque Utilizado para Lavar Verduras 

(Est? b. n° 13- Organioo) 



Foto ! 7. Representa<;ao do Plantio de Brassicas 
(Estab. no 5- Quimico-convencional) 

Foto 19. Plantio Quimico-convencional de Tomate 

num Local onde os Residuos vao Direto para 
a Represa (Estab. n° 5- Quimico-convencional) 

Foto 20. Sistema de [rriga<;ao por Aspersiio 

(Estab 0° 5 - Quimico-convenciona!) 
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Foto 18. Representa<;iio do Solo Tratado com 
Manejo Convencional (Estab. no 5) 

Foto 21. Erosao de Solo- Sistema Quimico-convencional 

(Estab. n°2) 



Foto 22" Produ<;ao de Mudas de Hortali<;as em 
Bandeijas (Estab" no 13) 

Foto 24. Representa<;ao do Solo Tratado com Manejo 
Orgiinico (Estah n° 13) 

Foto 23" Preparo do Solo com Trao;ao Animal 
(Estab" n°9 Transi<;ao) 

Foto 25. Representa<;ao do Plantio Organico de 
Verduras (Estab. 11° 11) 

Foto 26" Representac;ao do "Talhao" de Alface Protegido 
com Ph\stico (Estab" no 7- Transic;ao) 
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Foto 27. Canteiro de AI face Protegido com Plastico 

(Estab. n° 7- Transi<;ao) 

Foto 29. Controle Manual de plantas Daninhas 
(Estab. n° 11 -Organico) 

Foto 30. Protec;iio do Solo com Cobertura Marta 
(Estab. n° 11 - Organico) 
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Foto 28. Plantio de Espinafre 

"No espinafre primeiro se usa esterco de vaca pra 

plan/a vingar. Pra engmssar os talos se usa esterco 

de frango"' (Sr Valencio, Estab. n°9- Transi<;iio) 

Foto 31, Aplicac;ao de Calda Bordalesa 
(Estab. n" 7- Transi<;ao) 



5 - A Percep~ao dos Agricultores sobre o Solo 

Para entender o papel do solo em um agroecossistema deve-se considerar, alt\m dos 

fatores mencionados ate aqui, que ele e um simbolo vivo da relac;ao existente entre o homem 

e a natureza. Portanto, nada mais justo do que considerar a opiniao do agricultor sobre os 

aspectos que envolvem este recurso. Assim, neste capitulo, procurou-se abranger o 

entendimento do solo considerando o conhecimento dos agricultores sobre os processos 

fisicos, quimicos e biol6gicos que ocorrem no meio. 

A percepc;iio dos agricultores foi avaliada pela aplicac;iio de um questioruirio, cujos 

t6picos procuraram explorar alguns processos que ocorrem no agroecossistema, com enfase 

no solo. Para compor este instrumento de coleta, primeiramente apresentou-se ao agricultor 

varios temas para que este pudesse expressar o seu conhecimento, adquirido por meio dos 

sentidos e pelo convivio como meio ambiente. Os temas tratados nas entrevistas (Parte IV

A Percepc;iio dos Agricultores, em anexo) foram os seguintes: siguificado do solo (SS), 

efeito da materia orgaruca (EMO), qualidade do solo (QS), ac;ao do adubo quimico e 

orgauico (AAQO), deficiencia de nutriente (DN), ac;iio dos organismos do solo (AOS), ac;iio 

de implementos (AI), preparo do solo (PS), compactac;iio (C), rotac;ao de culturas (RC), 

cobertura morta (CM), controle do mato (MATO), diferenc;a entre o solo da mata e o da 

horta (DSMH), adubac;iio verde (A V), produtos utilizados para o controle de pragas e 

doenc;as (agrot6xicos ou caldas naturais) e solo em pousio
37

. 

Somente ap6s a explanac;ao dos agricultores explorou-se cada tema atraves de 

quest5es colocadas em ordem de aceitac;iio ( escala Likert), para niio haver influencia nas 

respostas espontaneas dos agricultores. Procurou-se manter urna conversa simples, de tal 

forma que o agricultor se sentisse a vontade para responder as quest6es, niio esquecendo que 

o entrevistado construiu um tipo especifico de linguagem e de conhecimento sobre o 

agroecossistema em que vive. 

Com o intuito de melhor sistematizar os resultados obtidos na pesquisa qualitativa, 

primeiramente realizou-se urna aruilise da percepc;iio do conjunto. Recorreu-se a aruilise 

estatistica efetuada com as respostas dos agricultores obtidas na escala Iikert, e ap6s esta 

37 Estes dois wtimos temas nlio puderam ser considerados no conjunto de dados avaliados estatisticamente. 
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etapa analisou-se separadamente cada tema, utilizando-se alem dos resultados da aruilise 

estatistica, o depoimento dos agricultores. 

5-1- A Analise Geral da Percep~ao 

Os dados apresentados na tabela 13, pennitiu-nos avaliar as diferen~ de percepyiies 

existentes entre os agricultores dos tres sistemas de produl(iio: convencional, em transilj:ao e 

orgiinico. Assim, tomando-se como base a media geral das porcentagens obtidas, pode-se 

observar que o grupo dos agricultores em transil(iio, com 95 % de percepyao, teve maior 

pontualj:iio do que o grupo dos orgfullcos, com 76%, e o grupo dos convencionais, com 75%. 

Pela aruilise de variancia ( tabela A 1, em anexo ), rejeita-se a hip6tese de igualdade entre as 

medias de percepyao dos tres grupos. No teste de Compara~ MU!tiplas de Gabriel 

{GABRIEL, I 978){tabela I 4) comprova-se, com 5% de significincia, que as peret:Niies dos 

agricultores em transi9iio diferem dos outros dois grupos, que niio apresentaram diferefl9a 

entre si. Pela Tabela l3 percebe-se ainda que a per~ do temas - adub!!9iio verde 

(orgilnicos e quimico-convencionais), cobertura morta (quimico-convencionais) e a9iio dos 

implementos (orgilnicos)- foi a principal responsavel pelo resultado OOtido. 

Tabela 13. PefceNiio do Solo (Ailticultores de Vargem Grande Paulista, Cotia e lbiUna/SP). 

AGRICU L T 0 R F A MILlAR 

TEMA CONVEN ClONAL TRANSic AO ORG ANICO 

1 2 3 4 5 Media 6 7 8 9 10 Media 11 12 13 14 15 Media 

ss 94 96 100 91 50 87 100 100 96 96 96 98 90 100 100 96 94 % 

EMO 90 80 95 75 95 87 95 97 97 95 95 96 94 97 97 94 100 96 

QS 83 82 100 100 83 92 100 100 100 100 100 100 92 100 100 !00 62 91 

AAQO 80 100 100 100 88 94 100 100 100 100 58 88 94 100 !00 100 100 99 

DN 100 75 25 92 95 77 100 100 !00 100 100 100 95 100 100 100 0 79 

AOS 77 76 83 50 33 64 81 98 98 100 98 95 92 71 48 100 42 70 

AI 56 50 100 75 75 71 100 100 75 100 100 95 25 25 25 63 25 33 

PS 83 100 75 83 100 88 83 83 100 83 83 87 83 83 83 83 50 77 

c 44 63 100 100 100 81 100 100 100 100 100 100 50 0 100 100 71 64 

RC 100 88 88 88 88 90 100 100 100 100 100 100 100 88 100 75 100 93 

CM 0 75 0 0 50 25 96 100 100 75 100 94 75 75 25 88 25 58 

MATO 93 88 38 75 50 69 93 100 100 100 100 99 0 100 50 100 100 70 

DSMH !00 100 100 100 100 100 93 93 100 100 93 % 88 88 100 100 100 95 

AV 0 100 0 0 0 20 100 100 100 0 100 80 0 0 100 95 0 39 p- 71 84 72 74 72 75 96 98 89 97 95 95 70 73 81 92 62 76 
Media(% 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/l 0979-0). 
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Tabela 14. Teste de Compara<,:oes 

PerceJ>25eS 

Agricultor 

Transi<,:ao 

Orglinico 

Convencional 

de Multiplas de Gabriel sobre a Media Geral das 

Percep~o Media (o/o) 

95 a 
76b 

75b 

Fonte: Dados do Projeto (FAPESP N" 97/10979-0). 

Obs. Mesmas letras representam percepyao media niio significante ao nivel de 5 %. 

Os aspectos que envolvem a percepyao sao complexos, uma vez que estiio 

relacionados ao trabalho agricola, resultante de urn modelo de natureza pensado e criado 

racionalmente. Esses modelos sao influenciados pelos processos hist6ricos que agem sobre 

os recursos disponiveis, homens e instrumentos de trabalho, transformando os sistemas de 

produ<,:iio, como foi o caso da regiiio sudeste do Estado Sao Paulo. 

Os agricultores Caipiras dessa regiao manejavam os sistemas de cultivo naturalmente, 

grayas ao conhecimento que detinham sobre o seu ambiente, heran<,:a que receberam dos 

seus ancestrais indigenas. Os caipiras utilizavam os recursos naturais de forma mais 

equilibrada, construiam e aperfei<,:oavam tecnicas que protegiam as culturas contra as 

adversidades do ambiente, criavam animais num sistema integrado com os cultivos vegetais 

e, pelo principio da reciclagem de nutrientes, mantinham naturalmente a fertilidade do solo. 

Entretanto, com as imigra<,:oes italiana, siria., libanesa e, principalmente, japonesa os 

sistemas produtivos desses agricultores passaram por profundas transforma<,:oes. Novas 

especies comeyaram a ser cultivadas e beneficiadas, como foi o caso da produyao de uvas; o 

comercio e a industria se fortaleceram; desenvolveu-se a agricultura moderna totalmente 

dependente de insumos industrializados e, finalmente, a expansiio urbana da cidade Sao 

Paulo acabou por mudar o cernirio, transformando algumas cidades desta regiao em 

"dormit6rios~. Este fato, alem deter transformado muitos dos estabelecimentos agricolas em 

sitios de recreio e condominios de luxo, influenciou culturalmente os habitos dos habitantes 

destes locais ao introduzir costumes urbanos. 

Todos os estabelecimentos orglinicos e tres dos convencionais (n05 1, 2 e 3) estiio 

localizados em areas bastante urbanizadas, enquanto os estabelecimentos pertencentes aos 

grupo dos agricultores em transiyiio estiio inseridos numa comunidade mais afastada da 

cidade. Esse fato pode explicar, em parte, as raz5es pelas quais as percepy(ies dos 
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agricultores em transiyao foram mais elevadas que a dos agricultores convencionais e 

orgarucos. Pois, na localidade onde estao inseridos existem certas barreiras geognificas 

(serras), protegidas por matas, o que de certa maneira contribui para aproximar as pessoas 

dos aspectos que envolvem a natureza, tornando-as mais sensiveis para as quest5es 

ambientais. 

Ao que parece e no grupo dos agricultores em transi9iio que a heranya cultural deixada 

pelos caipiras se expressa com rnais forya, principalrnente atraves do culto aos rituais 

religiosos. Desta forma, mesmo que o processo historico tenha modificado os sistemas 

produtivos, nao chegou a alterar os processos simb6licos, responsaveis pela manutenyao de 

vinculos que ligam o passado e o presente. E provilvel que o grupo dos agricultores em 

transiyiio possa ter apresentado uma percepyiio mais elevada, justamente porque o vinculo 

que os liga aos caipiras e mais forte que o existente nos demais grupos. Esses agricultores ao 

utilizarem as tecnicas provenientes do manejo organico, baseado em processos naturais, 

reportam-se a urn conhecimento transmitido por geray5es passadas. Portanto, podem se 

tornar mais atentos aos processos que ocorrem no solo porque o manejo organico jil faz parte 

do ethos deste grupo, mesmo que durante algum tempo tenha sido substituido pelo manejo 

quimico. 

E importante lembrar que, independentemente dos aspectos citados acima, os 

agricultores em transiyao siio mais velhos, trabalham em terra propria, moram hil mais 

tempo no ambiente agricola. E, aocontrilrio dos outros dois grupos, presenciam urn processo 

positivo de mudan9as ambiental e social, em fun9ao da implantayiio do "Projeto Campo 

Cidade-Vida" (PCCN), conforme foi ressaltado no capitulo 4, item 4.1-3. Normalmente, 

mudanyas sao acompanhadas de periodos de crise, que por sua vez despertam interesse nas 

pessoas pe1as alterayoes que ocorrem no seu meio, seja ambiental ou social. A etnografia 

realizada por WOORTMANN & WOORTMANN (1997), com sitiantes sergipanos, mostrou 

que muitas das revelay5es destes agricultores ocorreram em funyao do mornento critico pelo 

qual passavam, ou seja a seca, que os impedia de trabalhar. E justamente por niio poderem 

trabalhar, gostavam de falar de trabalho, aproximando-se do que se chama de urna "crise 

reveladora". Diferentemente do que evidenciaram estes autores, o grupo dos agricultores em 

transiyao teve seu trabalho aurnentado e lidam com algo novo, com as tecnologias utilizadas 

no manejo organico. Mesmo que, de certa forma, essas tecno1ogias tenham sido utilizadas 
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pelos seus antepassados, para muitos desses agricultores elas sao "novas", desconhecidas, 

envolvidas em "conhecimentos" que necessitam ser desvendados. Parece que a melhor 

forma de desvenda-los e atraves da observa~iio do solo. Pois, dentre os recursos existentes 

num agroecossistema, o solo e urn dos primeiros a apresentar mudan~as perceptiveis com a 

utiliza~o de urn manejo diferenciado. 

5-2- Analise da Perce~ao por Tema 

Para efetuar a analise da perce~iio por tema submeteu-se os resultados obtidos na 

tabela 13 ao teste de Compara~oes MUJ.tiplas de Gabriel, conforme pode ser observado nas 

tabelas abaixo. 

Tabela 15. Teste de Com~i'ies MUJ.tiplas de Gabriel sobre as Perce~s dos Agricultores 
Convencionais 

TEMA DE PERCEPCAO 
DSMH AAQO QS RC PS MO SS C DN AI MATO AOS CM AV 

Perc~ao 

Media(%) lOOa 94a 92b 90b 88b 87b 87b 8lb 77b 71c 69c 64c 25d 20e 

Fonte: Dados do Projeto (F APESP N" 97/10979-0). 

Tabela 16. Teste de Com~oes MUJ.tiplas de Gabriel sobre as Perce~i'ies dos Agricultores 
em Transi~iio 

TEMA DE PERCEPCAO 
RC QS C DN MATO SS AAQO MO DIF Al AOS CM PS AV 

Perc~aa 

Media(%) lOOa !OOa lOOa IOOa 99a 98a 98a 96a 96a 95a 95a 94b 87b SOb 

Fonte: Dados do Projeto (F APESP N" 97/10979-0). 

Tabela 17. Teste de Com~oes MUJ.tiplas de Gabriel Sobre as Perce~i'ies dos 
Agricultores Org§nicos 

TEMA DE PERCEPc;Ao 
AAQO MO SS DSMH RC QS DN PS AOS MATO C CM AV Al 

Percep~o 

Media(%) 99a 96a 96a 95a 92b 9lb 79c 77c 70c 70c 64c 58c 39d 33d 

Fonte: Dados do Projeto (F APESP N" 97/10979-0). 

Obs. Mesmas letras representam perce~iio media niio significante ao nfvel de 5 %. 
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Por esta analise pode-se afirmar que os agricultores convencionais percebem em 

primeiro Iugar os temas (DSMH e AAQO), em segundo Iugar percebem (QS, RC, PS, MO, 

SS, C, DN); em terceiro percebem (AI, Mato e AOS); em quarto (CM); em quinto o efeito 

da aduba~iio verde (AV). Os agricultores em transi~iio possuem maior perceJJViiO sobre (RC, 

QS, C, DN, MATO, SS, AAQO, MO, DSMH, AI, AOS); em segundo Iugar percebem (CM, 

PS, A V). Os agricultores org3nicos percebem em primeiro Iugar quatro temas (AAQO, MO, 

SS e DSMH); em segundo percebem (DSMH, RC, QS), em terceiro Iugar percebem (DN, 

PS, AOS, MATO, C, CM) e por Ultimo (AVe AI). 

E importante esclarecer que esses resultados apenas relataram a maior perceJJViio dos 

temas nos tres grupos. Assim, para obter urn resultado conjunto da perceJJViio entre fatores, 

sem estacionar na compara~o entre as medias de cada grupo, efetuou-se analise de 

conglomerados. Por meio desta analise obteve-se, com 87% de explica~iio da varia~iio total, 

5 intervalos de classes: muito alta (94 a 100%), alta (82 a 93%), media (71 a 81%), baixa (50 

a 70%) e muito baixa (< 500/o), conforme pode servisto na figura4. 

Atraves da figura 4, percebe-se que os agricultores em transi~iio possuem perceJJViio 

muito alta em doze dos temas (AAQO, DSMH, EMO, SS, RC, QS, DN, C, MATO, AOS, 

CM, AI), os org3nicos em quatro dos temas (AAOQ, DSMH, MO, SS) e os convencionais 

apenas em dois dos temas (AAQO, DSMH). Isto significa dizer que os tres grupos tern o 

mesmo grau de perce~o, muito alta, apenas em dois dos temas (AAQO e DSMH). 

Os agricultores em transi~iio apresentaram percewiio alta em apenas urn dos temas 

(PS), enquanto os agricultores org3nicos apresentaram em dois dos temas (RC e QS) e os 

convencionais em cinco dos temas (EMO, SS, RC, QS e PS). Isto significa que nessa 

classifica~ os tres grupos niio apresentam perceJJViio igual em nenhurn dos temas. 

Entretanto, os agricultores orgiinicos tern a mesma perceJJViio (RC e QS) que os agricultores 

convencionais, que por sua vez, percebem o (PS) da mesma forma que os em transi~. 

Os agricultores em transi~iio apresentaram percewiio media em apenas urn tema (A V), 

enquanto os convencionais e os org3nicos apresentaram em dois dos temas (DN e C) e (DN 

e PS), respectivamente. Os agricultores orgiinicos e os convencionais apresentaram a mesma 

perce~o (baixa) para OS temas (MATO, AOS). 0 tema (AI) e percebido pelos agricultores 

convencionais e os temas (C e CM) pelos orgilnicos de forma baixa. 0 grupo dos org3nicos 
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e convencwnrus tern perce~ao muito baixa nos temas (AI e A V) e (CM e AV), 

respectivaiUente. 

TEMAS: 

do solo 

95a 76b 

Figura 4. Classifica~tao da Percep((ao em Intervalos de Classes 

Obs. Mesmas letras representaiU perce~ao media nao significante ao nivel de 5 %. 

Por esta analise pode-se afirmar que 86% dos temas foraiU percebidos de forma muita 

alta pelos agricultores em transi9ao. Em seguida vern os orgfuricos, com 29% e, finalmente, 

os convencionais, com 14%. Nesse intervalo de classe, muito alta, os agricultores em 

transit;ao ainda continuam obtendo maior percept;ao, mas os outros dois grupos nao 

apresentaiU percep<;:oes iguais, tal qual o resultado da perce~ao geral. 
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Os resultados ganham urn novo sentido quando se observa o intervalo classificado 

como alto. Neste, 36% das questiies foram percebidas pelos agricultores convencionais, em 

seguida vern os organicos, com 14% e os em transi;;;iio em Ultimo, com 7%. Os agricultores 

organicos e os convencionais perceberam apenas 14%, dos temas de forma media, enquanto 

os em transi;;;iio perceberam 7 %. Os agricultores organicos e convencionais obtiveram 

percepl(iio baixa em 28 e 21 % dos temas, respectivamente. Esses mesmos grupos ainda 

perceberam 14% dos temas de forma muito baixa. 

5.2-1- 0 Depoimento dos AgricuJtores 

5.2.1-1- Significado do Solo 

Este lema e bastante complexo, e de certa forma dificil de ser tratado, pois isso 

envolve questoes simbolicas e subjetivas. Mesmo assim, todos os agricultores responderam 

que a terra e urn local que garante o sustento, seja atraves da produ<;:iio direta dos alimentos 

consumidos pela familia, ou pela renda que gera da venda dos produtos nela cultivados. 

Alem de ser urn local de trabalho e tambem urn local que garante a existencia da propria 

familia. 

A visiio apresentada encontra-se na maior parte dos depoimentos. Entretanto, os 

agricultures dos grupos em transi<;iio e convencional tambem relacionaram a terra a vida, 

porque e nela que nasce a semente, e sobre ela que vivem e para debaixo dela e que viio 

depois de mortos. E curioso o depoimento da agricultora ll
0 

5 ( convencional), "a terra 

significa tudo, porque se planta, se colhe ... nos cresce em cima da terra e quando morre vai 

pra terra. A terra e tudo ... Mas, eu niio queria ir pra debaixo da terra quando morrer, eu 

tenho medo de ficar l!i embaixo da terra". No depoimento do agricultor n° 6 (transi;;;iio ), 

constata-se a importancia da terra para a manutem;;ao da estrutura familiar: "A terra 

significa a existencia dessa familia porque e dela que se tira as coisas para sua existencia. 

Apesar, que niio consome dela quase nada (alimento) porque se compra a maioria das coisa 

fora, ... , Se a gente caisse na necessidade poderia ser diferente ... , porque eu sei que tern 

muitos lugares se sustentando daquilo ali, do que produz. Afas, hoje em dia nesse mundo 

capitalista selvagem o pessoa! nlio cai nisso ai, prefere comprar as coisa ... " A terra e 
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colocada, ainda, como urn meio que pode propiciar a auto-suficiencia e a constru~ao de urna 

sociedade mais justa . 

Por outro !ado, no grupo dos agricultores org§nicos existem diferentes opiniaes. Ires 

desses colocararn a terra como fonte de alimento para a familia. Os outros dois relacionaram 

a terra ao trabalho, seja pela energia que recebem dela ao cultivarem suas plantas ou, 

simplesmente, como urn local necesslirio para produzir verduras. Ao que parece, pelo menos 

quanto a esse aspecto, os org§nicos sao mais pragmaticos que os outros grupos, visualizam o 

final do cultivo atraves do lucro. 

5.2.1-2- Materia Orginica 

A maior parte dos agricultores ( orgiinicos, em trausi~ao e convencionais) falou sobre 

este tema referindo-se as fontes de residuos que utilizam. Alguns deles estenderam urn 

pouco mais as suas observa~oes. Para o agricultor no 13 (org§nico) materia organica deveria 

ser aquela gerada na propria natureza, principalmente no estabelecimento. Desta forma, o 

esterco de gado e o de frango sao materia org§nica impuras porque esses animais, na maior 

parte dos lugares, se alimentam de ra~o formada por componentes industrializados. A 

agricultora n° 5 ( convencional) tambem falou sobre a impureza de algumas fontes de adubo 

org§nico, como a cama de frango, que ja vern contaminada dos aviarios da regiao. Para o 

agricultor n° 14 (org§nico) "tudo que a gente consome eu acho que da pra terrae de born 

efeito". Esse mesmo agricultor contestou o que foi colocado
38

, afirmando que a materia 

org§nica "e viva porque tern microrganismos, ... , e num outro sentido". Outro agricultor (n° 

15) falou que "materia orgiinica siio os restos decompostos". Para o agricultor n° 3, "e um 

adubo, ... ,tinha urn velho Ia em Minas Gerais que cavava buraco e ia ponhando capim (essas 

coisas) e deixava Ia. Quando passava urn bom tempo ele pegava aquilo Ia e ponhava em 

cima das plantas e etas jicaram bonita". De urna maneira geral, estes agricultores se referem 

a materia org§nica como urna substiincia utilizada pela planta para se nutrir. Entretanto, esta 

substancia s6 e utilizada pela planta no estagio final da decomposi~ao, isto e, na forma de 

hiu:nus. 

38 V er em questionario IV - item 2.1, em anexo. 
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Dois componentes do grupo dos agricultores convenciOn&s e urn dos orgllnicos, 

relacionaram a concentra~ de materia orgllnica no solo a presen~a de minhocas. Porem, no 

grupo dos agricultores em transiyao este fato foi melhor elucidado, conforme constatado no 

depoimento do agricultor n" 6: "terra com materia orgiinica as minhocas siio mais 

encorpada, siio preta. Terra sem materia orgiinica etas silo raquitica, siio meio 

avermelhadinha". Alem do que, as minhocas que vivem num solo rico em materia orgllnica, 

abrem galerias deixando-o "fofo" e "ventilado". 

Os agricultores em transiyao e orgllnicos percebem o efeito da materia orgilnica sobre 

o solo pela cor escura, pela porosidade, umidade, profundidade e estrutura. Segundo o 

agricultor no 14 ( orgllnico ), "Se o solo e fofo a tendencia e ter materia orgiinica, ... , Se e 

pobre, lavado, pisado, ... , Como a gente fala, fica pilado, ruim de trabalhar". Alguns 

agricultores em transi~ao percebem o efeito da materia orgllnica pelo tipo de planta daninha 

que nasce ( caruru, fazendeiro, serralha ), que indicam terra fertil, rica em materia or gam ca. 

Esses agricultores, principalmente os orgamcos percebem que as fontes de materia orgamca 

atuam de maneira distinta nas plantas e no solo. Urn exemplo e o bokashi ... ,um adubo 

proprio para niio vegeta muito, enquanto o esterco (cama de frango) faz as planta vegeta" 

(Agricultor n" 14). Desta forma, o bokashi e bastante utilizado para a produ~iio de frutos, 

como o tomate. 0 composto foi colocado como "um adubo para o futuro, de reat;:iio lenta" 

( agricultor n° 11 ), enquanto a cama de fi:ango para atuar rapidamente no desenvolvimento da 

planta. Esta diferen~ e bastante relevante, pois o composto e mais utilizado pelos 

agricultores que possuem terra propria. 

Pela analise de conglomerados, os grupos que melhor percebem os efeitos da materia 

orgllnica no solo siio os orgllnicos e os em transi~iio. Os convencionais possuem uma boa 

perceN3.o, mas niio tiio ampla como a dos outros dois grupos. 

5.2.1-3- Qualidade do Solo 

A qualidade do solo e vista de maneira distinta entre os tres grupos. Os agricultores em 

transi~iio possuem urn entendimento bastante complexo sobre esse tema. Os integrantes 

desse sistema sustentam que a cor escura, a presen~ de algumas plantas "daninhas" e de 

organismos do solo, por exemplo minhocas, alto teor de umidade e porosidade siio 
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indicativos de terra "boa". AU:m disso, dois agricultores (nos 6 e 9) possuem outras formas de 

perceber se o solo esta em condi¢o para oferecer o que a planta necessita para produzir. 

Segundo o agricultor no 6, "uma terra e bern desenvolvida quando nasce mato bam, quando 

tern cor escura e e porosa, quando as planta de tiio saudlivel chega a ser dace". 0 agricultor 

no 9 acredita que a qualidade do solo esta diretamente relacionada como a sua "maciez", ou 

seja, " ... no pisar na terra eu ja sei se ta biio ou niio pra plantar ... eu tenho uma terra que 

trabalhei nelafaz umas tres semanas ... ontem eu voltei Ia e pisei na leira ... ela til macia que 

da ate vontade de deitar nela". 

No grupo dos agricultores convencionais o entendimento deste tema e mais simples, 

pois estes agricultores se baseiam na core na presenya de materia organica para saber se o 

solo possui qualidade superior. Alguns agricultores ressaltaram a importancia de urna terra 

estruturada, com formayiio de grumos: "a terra de la e muito salta, quando dG o vento 

levanta ate uma fomaceira preta. A{, eu falei, precisa das coisa aqui (muito esterco e 

adubo). Agora eu vejo, a gente utilizou bastante esterco e a terra gruda uma na outra" 

(agricultor n° 1). Para o agricultor n° 3, a terra "necessita ta no jeito, tern que ter formado 

bastante torriio pra poder produzir ". Neste grupo, apenas urn agricultor diz que se baseia no 

desenvolvimento das culturas cultivadas para analisar o solo. Entretanto, no grupo dos 

organicos esta caracteristica foi assurnida por 80 % dos agricultores como a principal 

referencia de qualidade de solo, pois necessitam "manter um padriio produtivo" ( agricultor 

n° 13). Desses agricultores, apenas o n° 14 descreveu a qualidade do solo de forma mais 

complexa, falando que a materia organica e o principal indicativo, pois ela influencia a cor e 

a vegetayiio. 

Pela analise de conglomerados pode-se observar que o grupo que percebe urn solo com 

melhor qualidade e o dos agricultores em transi¢o, os outros dois grupos tern este sentido 

menos apurado. 

5.2.1-4- A~o do Adubo Quimico e Organico 

Os tres grupos percebem a a¢o do adubo organico e quimico da mesma forma, 

entretanto, alguns pontos foram mais acentuados nurn grupo do que em outro. Os 

agricultores dos tres grupos reconhecem que o "adubo quimico tern ar;iio rapida, a planta 
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cresce mais rapido" (agricultor n° 2), e os adubos organicos niio possuem urn efeito tiio 

imediato, mas "as planta agradece, porque jicam mais verdona e incorpada" ( agricultor n° 

3). Desta forma, o tempo de permanencia do adubo quimico no solo e muito pequeno 

quando comparado ao do adubo orgil.nico, que na maioria das vezes permanece no solo de 

urn cultivo para outro. 

No grupo dos agricultores convencionais foi ressaltado que o tempo de permanencia 

dos adubos quimicos e menor ainda quando chove. Desta forma, "tem que ta ponhando 

adubo toda veis que chove, porque ele vai embora com a enxurrada" (agricultora n° 5). 

Esses agricultores tambem colocaram que o tempo de permanencia varia entre as formulas 

utilizadas no plantio (4-I4-8), e cobertura (20-25-20), pois a primeira permanece mais tempo 

no solo. Segundo o agricultor no I, isso acontece porque "o 4-14-8 demora pra derreter,ja o 

20-25-20 faz efeito no mesmo dia''. Esta observa(j:iio e bastante relevante, pois a segunda 

formulae utilizada como cobertura. Dois agricultores (nos 2 e 4) deste grupo chamaram a 

atenyiio ao afumar que o crescimento da planta ocorre a noite. 0 agricultor no 2 chegou, 

inclusive, a medir a planta de urn dia para o outro para comprovar esta observa(j:iio. Talvez 

este fato ocorra em funyiio do efeito imediato do adubo quimico, que segundo o agricultor 

orgil.nico (agricultor n° 12) "sua a¢o e rapida, joga hoje a tarde e amanhii a planta jti 

cresceu". E importante colocar que este fato tambem foi observado pelo agricultor n° 13, 

que niio utiliza adubo quimico, pois e orgil.nico. 

Os agricultores em transiyiio e orgil.nicos colocaram tambem, que o adubo quimico 

"resseca a terra, deixa ticida e compactada" (agricultor n° 8), toruando-a "dependente 

quimica" (agricultor no I5). 0 solo torna-se muito "desgastado" de tal forma que, " ... ,as 

minhocas viio fugindo, viio morrendo" (agricultor n° 13). Desta forma, quando "se planta 

com adubo quimico tem que aguar o dobra" (agricultor n° 8), principalmente, ap6s alguns 

anos de utilizayiio. Alem disso, ocorre a necessidade de aurnentar a quantidade de adubo 

quimico, pois as raizes niio se desenvolvem. 

De acordo com o agricultores orgil.nicos em urn solo adubado somente com materia 

orgil.nica tais problemas niio sao observados, pois as vezes fica-se ate urna semana sem 

irrigar, mesmo com tempo seco. Para o agricultor n° II, "no orgiinico quanta mais se produz 

mais se melhora a terra, agora no convencional se usar so adubo quimico e uma roda ao 

contrario, quanta mais tempo vai utilizando mais fraco vai jicando parque o adubo jti foi 
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embora, a planta ja utilizou". 0 agricultor n° 15 ( orgiinico) falou que no "quimico ocorre 

uma explosiio, voce joga ali, produz e acabou, niio sobra nada para a solo. No orgtinico e 

diferente porque vai chegar num ponto que se comet;:a a diminuir a adubat;:ao, se trabalha 

so com a manutent;:ao ". A associaQiio deste Ultimo agricultor e bastante interessante, pois ao 

comparar a aQiio do adubo quimico com uma explosiio, provavelmente e inconscientemente 

ele se reporta aos seus parentes japoneses que lntaram nas duas grandes guerras, 

responsaveis pelos avan9os da agricultura quimica-convencionaL 

5.2.1-5- Deficillncia de Nutrientes 

Os agricultores dos tres grupos se baseiam no desenvolvimento da planta para saber se 

o solo esta com deficiencia de nntrientes. Segundo os organicos "a planta cresce defeituosa" 

(agricultor n° 1) e para os agricultores em transiyiio "a cor da planta fica diferente, 

amarelada, ... , niio enrafza direito. 0 crescimento das plantas niio e uniforme, etas cresce 

bem de um /ado e do outro lado do terreno ja nao (agricultor no 8). Alem disso, as plantas 

ficam mais suscetiveis a doenyas, por exemplo" pinta" e "podridno". Os agricultores 

convencionais acreditam que "a planta ja nasce com uma fraqueza, nasce amarelada, 

demora pra desenvolver" (agricultor n° 4). E importante ressaltar que OS agricultores (nos 6 

e 8) do grupo em transiyiio, se referiram a este ponto afirmando que observam tambem o 

aspecto do solo, pois quando "fica seco e comet;:a a brotar umas ervas daninhas braba e 
porque falta vitamina na terra" (agricultom n° 5). 0 carmpicho, por exemplo, e urn 

indicador de term ruim. Entretanto, a maior parte dos agricultores convencionais afirrnou 

que observa se o solo esta com deficiencia de "adubo" pelo proprio solo. Pois, quando esta 

com deficiencia "a terra fica solta, foito poeira"(agricu!tor n°l ). 

Pala analise de conglomerados, observa-se que os agricultores em transi9iio tern uma 

percepyiio bastante elevada neste tema, em seguida estiio os convencionais e os orgiinicos. 

5.2.1-6- A~iio dos Organismos no Solo 

De uma maneim geral os agricultores falaram muito pouco sobre os organismos do 

solo, com exceyiio das minhocas, reconhecidas como importantes: "a solo com minhocafica 
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solto. bern desenvolvido, drenado," (agricultor n° 6). Porem, nem todos os agricultores 

percebem diferen-.a entre elas, seja pela cor ou pelo tipo de local em que ficam no solo, que 

pode ser mais rico em materia orgfurica ou mais Um.ido. Assim, no grupo dos orgfu!icos 

apenas dois agricultores (12 e 14) reconhecem que no solo existem diferentes tipos de 

minhocas, pois associam a cor escu:ra da minhoca a presenya de materia orgfurica, conforme 

pode ser constatado no dialogo mantido como agricultorn° 14 (organico). 

- A gente ve muitas minhocas, mas niio observa muito. Tern minhocas que a gente 

encontra em qualquer Iugar e tern outras que niio. 

- Como assim, em qualquer Iugar? 

- Niio sei se voce conhece, tern minhoca que e bern branca e ela tern uma colerinha na 

caber;a. Esta voce acha em qualquer terra branca, mas niio fica em terra boa. As vezes a 

gente ate acha, mas ela e mais de terra fraca. No is que gosta de pescar chama de minhoca 

mansa, porque ela e toda bobona. Tambem tern a minhoca que na nossa lingua e a pula

pula, ela gosta muito de esterco, onde tern palha e umidade entiio e que da. 

-Que cor tern a minhoca pula-pula? 

- Ela e meio amarronzada e tern uma coleira branca. Ela se diJ bern no esterco, 

comer;a pequenina e fica bern grandona. 

No grupo dos agricultores em transiyao ha o reconhecimento de diferentes tipos de 

minhocas no solo "cada tipo de solo e urn tipo de minhoca, ... , em urna terrinha bern 

compactada as minhocas sao vermelhinhas, mirradinhas e esquisitinhas" ( agricultor n° 6). 

Esses agricultores tambem afirmaram que essa minhoca fica em terra mais fraca. Mas, as 
vezes, e encontrada em terra que esti com~do a melhorar. A minhoca aqui referida, 

provavelmente, e despigmentada. 0 fato e que o solo destes locais e urn Latossolo Vermelho 

Amarelo, cujos teores de ferro sao bastante elevados, conforme pode ser comprovado na 

tabela 26. Talvez deva-se associar a esta minhoca a presenya de ferro que !he confere a cor 

vermelha referenciada pelo agricultor. 

Todos os integrantes do grupo em transiyao chamaram a atenyao sobre a 

"minhocoayu", especie pertence a categoria endogeica ( oligohfunica ), que se alimenta de 

solo profundo e pobre, vive dentro do solo, nao possui pigmentos e e de tamanho grande. 

Esses agricultores afirmam que chuvas continuas (3 dias) sao o suficiente para fazer com 

que esta minhoca abandone o local colonizado a procu:ra de ambientes mais secos. Esses 
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agricultores acreditam que "ela sai da terra porque a chuva esta so na metade" ( agricultor 

no 8). Desta forma, sea "minhoco~u" sair no terceiro dia de chuva, significa que ira chover 

por mais tn!s dias. Outra minhoca bastante referenciada e temida por este agricultores e a 

chamada "fura-papo", uma especie canibal, que ao ser ingerida por urn animal domestico 

(galinha) causa a sua morte. Este fato e bastante interessante, pois canibalismo entre as 

minhocas e tido como raro. 

Alguns integrantes do grupo convencional reconhecem que as minhocas sao 

diferentes, identificando dois tipos: "a preta (arisca) que fica em terra estercada e a 

vermelha (bobinha) que fica em terra fraca" (agricultor n° 3). Tambem foi dito que minhoca 

atrai passarinhos, e ainda comentam que nao observam muitas coisas porque usam "bastante 

adubo quimico e os quimicos espantam as minhacas" (agricultor n°2). 

Pela analise de conglomerados, os agricultores em transiyao percebem melhor os 

efeitos dos organismos sobre o solo que os organicos e os convencionais. 

5.2.1-7- A~io dos Implementos 

Para tratar desta questao se perguntou aos agricultores sobre a ~ao dos seus 

implementos no solo, e que tipo de implemento o danifica mais. De uma maneira geral, os 

agricultores elegeram o arado como o implemento que mais prejudica o solo, porque alem 

de atingir uma maior profundidade tambem faz a inversao de camadas. Segundo o agricultor 

n° 2 (convencional), "o arado afunda a terra que ta em cima e traz pra cima uma terra que 

niio foi tratada, ... , eu ja comprovei, se tern mais gasto porque tern que se colocar mais 

adubo". No grupo dos agricultores convencionais apenas urn agricultor (n° 1) disse que nao 

presta muita atenyao nesta questao. Para os outros a grade e urn implemento que "afofa so 

um pouquinho, mas pra baixo fica duro"(agricultor n° 3). Segundo estes agricultores, as 

camadas mais profundas vao endurecendo com a utiliz~ao desses implementos. Para o 

agricultor n° 2 todos os implementos, inclusive a rotativa, prejudicam o solo porque o 

mobilizam somente na superficie. 

Por outro !ado, os agricultores organicos nao acreditam que a rotativa prejudique 

muito o solo, em funyao do porte ser menor. Os integrantes do grupo em transiyao tambem 

falaram que o arado e o implemento que mais prejudica o solo, pois "vira a parte de cima 
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para baixo" (agricultor no 7). A grade prejudica menos, mas tambem compacta. Para estes 

agricultores a rotativa e melhor, pois mistura os nutrientes juntamente com o solo, e a trayiio 

animal apesar de ser ideal, consome muito tempo e miio-de-obra. Neste ponto, a perceNio e 

ofuscada pelo resultado do instrumento de trabalho, isto e, economia de tempo e miio-de

obra. 

Entre os temas apresentados a aviio dos implementos foi percebida pelos agricultores 

orgiinicos em Ultimo Iugar, enquanto os agricultores em transiyiio percebem em primeiro 

Iugar e os convencionais em penwtimo. 

5.2.1-8- Preparo do Solo e Compacta~ao 

Pelos resultados apresentados, os agricultores em transivao foram os que melhor 

expressaram conhecimento sobre compactavlio. Nos seus depoimentos falaram que 

percebem a compactayiio do solo pela umidade e pelas plantas que nascem neste local, por 

exemplo, tiririca, guanxurna e vassoura. A cor tambem foi colocada. Segundo o agricultor no 

7, "quando a terra fica com cor de forrugem, da cheiro de ferrugem na terra, entiio esta 

terra niio ta boa, td compactada ". 0 agricultor n° I 0 percebe pelo som que ouve ao introduz 

a enxada na terra. Segundo estes agricultores ate a chuva compacta o solo. 

No grupo dos agricultores orgiinicos apenas o agricultor n° 13 falou sobre 

compactaviio, ressaltando que se deve "afofar" o solo ap6s a chuva para que niio ocorra 

formavlio de urna crosta na superficie. Os outros foram categ6ricos ao afirmar que suas 

terras niio possuem compactayiio. Mesmo assim, o agricultor n° 11 falou que "uma terra 

compactada e uma terra sem materia orgdnica". Outros colocaram que a cor e o principal 

indicativo do processo de compactayiio. Tambem falaram sobre a dificuldade do escoamento 

hidrico em urn solo compactado. 

Considerando as pniticas agricolas para julgar percepyao, a dos agricultores 

convencionais e muito pequena quando comparada com a dos outros dois grupos. Mesmo 

assim, a maior parte falou que sente se o solo esta compactado no momento do preparo 

"quando ta duro demais, e o trator chega ate a morrer, ... , e, a unica forma dele trabalhar e 

colocando uma marcha mais forte, af vai devagarinho, aos poucos vai afundando" 

(agricultor n° 3). 
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5.2.1-9- Rota~ao de Cultnras 

E consenso entre os tres grupos que a rota~ao de cultura e urna pr.itica necessaria, 

entretanto, no grupo dos agricultores convencionais isto foi rnais frisado. Afirmaram que se 

nao realizarem a ro~ao "se planta repetido da problema" ( agricultora no 5), portanto, "tem 

que fazer (rota{:iio) pra tira os vicio da terra" (agricultor n° 1 0). Os agricultores em 

transi~ao ressaltaram que a rota~iio de cultura evita doen~ e aumenta a produtividade, pois 

os restos culturais que ficam no solo de urn cultivo para outro servem como adub~iio. Para 

os agricultores orgilnicos a ro~ao e importante, mas nem sempre a efetuarn. Se o solo 

estiver com a fertilidade elevada e possivel plantar a mesma cultura duas vezes seguidas. 

Segundo o agricultor n° 12: "Se niio jizer rota9iio, sempre plantar a mesma coisa (por 

exemplo: alface) ira fa/tar nitrogenio e mais micronutrientes, ai a planta vai ficar doente 

(igual a gente com anemia), ai e que vem a praga e vai atacar a planta. Entiio se colocar o 

nutriente que a planta precisa da pra cultivar sempre no mesmo local. Mas, pra fazer isso 

tem que fazer sempre analise de solo, entiio e mais facil fazer rota¢o ". 

Os agricultores em transi~ao foram os que mell:lor perceberam os efeitos da rota~o de 

culturas. Os orgilnicos e os convencionais possuem uma boa perc~, mas nao tao alta. No 

caso dos orgilnicos isto e explicavel porque estes nao dependem totalmente da ro~ao de 

cultura para cultivar suas hortali~as. A perc~iio dos agricultores convencionais foi rnais 

baixa porque 80 % destes discordaram da pergunta (As plantas aproveitam o adubo 

residual?). Provavelmente, isto se deu porque utilizam adubo soluvel, que realmente nao 

permanece no solo de urn cultivo para outro. Mas, como esses agricultores tambem fazem 

uso de adubo orgilnico, e este permanece no solo por urn periodo maior que os adubos 

quimicos resolveu-se manter a gradua~o. 

5.2.1-10- Cobertura Morta 

A utili~iio de cobertura morta nao e urna pratica comurn entre os agricultores 

convencionais, entretanto eles reconhecem que seu uso diminui o "mato" e aurnenta a 

umidade do solo. Nos outros dois grupos a cobertura e fundamental para melhoria do solo, 

pois mantem a umidade, protege contra o impacto da gota de chuva e serve como adub~o. 
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Porem, para que a cobertura produza efeito e necessario que esteja curtida, principalmente se 

o material utilizado for serragem. Para a maior parte dos agricultores a pior cobertura morta 

e a de serragem, porque "puxa muito nitrogenio" (agricultor n° 14). As leguminosas sao 

mais indicadas do que as gramineas, porque "e mats forte, tem a mesma vitamina que o 

feijiio. A palha de frijiio uma parte apodrece mats logo, outras parte demora mats um 

pouco ". A grama se mtstura com a terra vat mats raptdo, se fizer apenas como cobertura 

aguenta bastante, uns 4 a 6 meses" (agricultor n° 11). A cobertura com pllistico e uma 

pratica bastante utilizada entre os agricultores em transi~iio; entretanto, todos afirmam que 

ela s6 pode ser utilizada se a terra estiver boa. Para o agricultor no 7 "A cobertura com 

pltistico se evtta a evapora9iio da agua e tambem o nasctmento do mato. Mas, a 

temperatura fica mats elevada ". Para o agricultor n° 8 "o plastico deixa a terra seca, porque 

s6 entra agua pelo buraqutnho ". 

5.2.1-11- Controle do Mato 

Para a maior parte dos agricultores o herbicida prejudica mais o solo, pois "quando se 

passa a carpidetra o mato apodrece e serve de esterco para a terra, ... , se passar veneno o 

mato seca raptdinho e niio chega nem a apodrecer, com veneno o mato acaba rapidinho" 

(agricultor n° 5). Entretanto, o agricultor n° 14 (orgfurico) colocou que o herbicida pode 

prejudicar menos o solo, porque niio se mexe com a terra. Para os agricultores em transi~o 

(n° 10) " o herbicida resseca a terra porque mata o mato", que demora pra nascer 

novamente. Para o agricultor n° 9 a carpideira e melhor porque sempre vai enterrar o mato, 

"enterrou o mato a planta gosta". 

5.2.1-12- Diferen~a entre Solo da Mata eo da Horta 

De uma maneira geral, os componentes dos tres sistemas conseguem perceber as 

diferen~ entre o solo da mata e o da horta, porque "o solo da mata ele mesmo faz a sua 

materia orgtinica, ... , que vem das folhas que caem. Ele se alimenta da sua propria materia 

orgtinica" (agricultor no 13). Nesse solo ocorre maior presen~a de minhocas, ele e mais 

funido e mais rico em materia orgfurica. Alem disso, "na mata voce niio ve en.xurrada, na 
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mata niio ocorre erosiio, a chuva penetra mais rtipido" (agriculto n° 6). Entretanto, na horta 

"tem que tti ponhando sempre adubo se niio a planta niio vern ( agricultor n° 1 ). Segundo ele, 

o impacto da gota de chuva sobre o solo da horta deixa-o "pi/ado", com uma camada 

compactada na superficie. 

A analise de conglomerados mostrou que os agricultores convencionais, em transi(j:ao 

e orgiinico percebem em primeiro Iugar este item. 

5.2.1-13- Aduba~o Verde 

A maioria dos componentes do grupo dos orgiinicos e convencionais nao fazem uso 

desta pnitica, com exce(j:iio do agricultor no 14 que utiliza pelo sistema de rota(j:iio. Em 

compensa(j:iiO no grupo dos convencionais apenas o agricultor n° 9, nao fez uso desta pnitica. 

Para estes agricultores "a terra fica fofinha, fica mais grumosa, nasce mato born que quebra 

fticil (caruru, lingua de vaca, serralha), comet;a a aparecer alguns bichos como minhoca e 

besouros ". 

5.2.1-14- Controle de Pragas e Doen~as no Solo 

Apesar deste tema nao constar na arnilise estatistica, achou-se interessante considerar 

alguns depoimentos. Os componentes do grupo dos agricultores convencionais falaram que 

nao notam se o "veneno" utilizado para controlar as pragas e as doen9a5 das plantas 

prejudica o solo, entretanto, afirmaram que resseca Tambem falaram que o veneno tern que 

ta sempre mudando "Decis tti fraco, ele niio faz efeito". As caldas utilizadas pelos 

agricultores orgiinicos e convencionais agem no ambiente de forma bastante distinta. 

Segundo o agricultor no 14 "quando se faz pulverizat;iio (calda bordalesa) os besouro viio 

embora, mas depois eles voltam tudo de novo. A gente ve os besourinhos, as vaquinhas 

saem voando tudo". 0 Dipel (inseticida biol6gico ), bastante utilizado entre os agricultores 

controla as pragas porque "a mariposa vern e posa na folha pra colocar ovinho, com o dipel 

ela tenta pousar mas niio se sente bern e vai embora. Assim que o dipe/ for perdendo o efeito 

ela volta e coloca o ova. Por isso, a pulverizat;iio e semanal. Tern que manter aquele 

cheiro ... " (agricultor n° 14). 
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5.2.1-15- Solo em Pousio 

Este tema nao fez parte da analise estatistica, entretanto como os depoimentos se 

mostraram interessantes, resolveu-se considera-los tambem. E importante esclarecer que os 

agricultores nao efetuam pousio, mas as vezes urna parcela fica sem ser cultivada durante 

urn ciclo, ou are mesmo urn ano como acontece com os agricultores convencionais. Mesmo 

assim, notam diferen9a "quando dti descanso para a terra comer;a a nascer mato de tudo 

quanta e tipo, aumenta o nlimero de bichinhos" (agricultor n° 7). A concentra91io de cada 

urna dessas especies ini depender de como a terra esta, por exemplo se o solo possui materia 

organica em estagio de decomposi91io, "o besouro vem e como a materia orgtinica que tG 

fermentando ". Para o agricultor n° 13, tern que se dar descanso para a terra "e que nem wn 

corpo humano que niio vai aguentar trabalhar 30 dias sem para um pouco. 0 mesmo e com 

a plantar;iio tem que dar um descanso s6 pra terra poder dar o sustento para a plant a". 

5-3- Percep~ao: um valioso instrumento de analise 

Neste novo contexto, cbamado agricultura sustentavel, o conhecimento dos fatores 

que ocorrem na natureza sao fundamentais para se atuar nos sistemas de produ91io. Neste 

sentido, o presente trabalho mostrou que os agricultores sao excelentes interlocultores junto 

a Natureza, principalmente quando siio questionados sob prismas diferenciados: perguntas 

abertas ( depoimentos) e fechadas ( escala Likert). A aplica91io de duas forrnas de analise foi 

importante para melhor interpretar os resultados do trabalho, que estudou o solo de sistemas 

quimicos-convencionais, em transi91io e orglinicos atraves da perceP91io do agricultor e de 

ana!ises recnicas-agronomicas (fisica, quimica e biol6gica). 

A mensura91io de questi'ies subjetivas pela escala Likert possibilitou a visualiza91io dos 

graus de percewao. Desta forma, p6de-se comprovar estatisticamente que as a9oes 

implementadas atraves do trabalho influenciaram na perceP91to dos agricultores. Urn 

exemplo e a percewao por parte dos agricultores orglinicos e quirnico-convencionais em 

rela91io a aduba91to verde, cobertura morta (quimico-convencionais) e a91io dos implementos 

(orglinicos). No caso da aduba91io verde e da cobertura morta a percewao foi muito baixa 
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porque os grupos referidos acima nao fazem uso destas praticas. 0 mesmo nao se pode falar 

da ayiio dos implementos, pois todos os agricultores efetuam o preparo do solo com algum 

tipo de implemento agricola. No grupo dos estabelecimentos orgfuticos as ay()es efetuadas 

no preparo do solo ficam restritas ao microtrator, no dos quimicos-convencionais a a9iio do 

trator e micro-trator, no dos em transiyiio a ayiio do trator, micro-trator e animal. 

Por outro !ado, a transcriyiio do depoimento dos agricultores foi importante para a 

visualiza9iio das categorias de pensamentos, que por sua vez, enriqueceram a interpretayiio 

dos resultados quantitativos e possibilitaram a elabora9iio de urn glossario ( ver anexo ). 
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6 - Avalia~ao da Qualidade do Solo sob Aspectos 

Quimicos, Fisicos e Biol6gicos. 

0 solo e urn recurso dinfunico e vivo, formado a partir da interll9ao entre material de 

origem, clirna, organisrnos, relevo e tempo; e constituido por rnateriais inorganicos ( areia, 

silte e argila), materia organica rnorta, organisrnos vivos (rninhocas, insetos, bacterias, 

fungos, algas, nernatoides, etc), agua e gases (C~, 0 2, N2, NOx, XH). Recebe a influencia de 

processos fisicos, quirnicos e biologicos que ocorrern no arnbiente e de fluxos de energia que 

estao sob o controle do hornern. 

Desta forma, se pode afirmar que a cornplexidade do solo vai alern dos fatores que 

acontecern no rneio, pois nele rnesrno M urna serie de processos intemos que interagern entre 

si. Ao adotar urn deterrninado rnanejo, o hornern, que e influenciado por fatores culturais, 

sociais e econornicos, pode contribuir tanto para a rnelhoria do rnesrno, como prejudica-lo ou 

arruina-lo totalrnente. 

Portanto o solo, que e urna expressao "viva" da rela'<ao existente entre o hornern e a 

natureza, e dos hornens entre si, deve ser avaliado na sua totalidade, considerando-se para 

isso alern dos fatores quirnicos, fisicos e biologicos, tarnbern os aspectos socio-econornicos e 

culturais associados. 

Urn cornponente da natureza que levou rnilhOes de anos para atingir o estado atual nao 

pode ser destruido no prazo curto de urna ou poucas gera'<OeS. Ao contrario, deve ser 

preservado, ou ate rnelhorado, de preferencia, para urna atividade agricola rnais equilibrada, 

cornpativel corn a ideia de sustentabilidade. Acredita-se que dentre os recursos existentes no 

agrocecossisterna, o solo seja urn dos prirneiros a expressar rnudan'<as perceptiveis. 

Desta forma pretende-se, neste capitulo, corn base ern indicativos qualitativos 

(perceNaO dos agricultores) e quantitativos: quirnicos (analise de macro e rnicronutrientes ), 

biologicos ( contagern da popula'<ao de rninhocas) e fisicos ( densidade global, porosidade 

total e urnidade), avaliar as condi'<5es existentes ern 15 estabelecirnentos farniliares 

produtores de hortali'<as, ern diferentes sistemas de rnanejo: convencional, ern transi'<ao e 

organico. 
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6-1- A Variabilidade do Conjunto Amostral 

Pela tabela I 8 podem ser observadas algumas variaveis que comp3em o cmijunto 

amostral analisado. Todos os estabelecimentos tern a horticultura como principal atividade, 

sendo raro o caso em que outra atividade e exercida. As areas dos estabelecimentos sao 
bastante variadas, mas nenhuma e superior a I 0 ha ou inferior a 1 ha. Praticamente em todos 

os estabelecimentos ocorre uma otimiza9iio da area, que e explorada com culturas horticolas, 

salvo nos casos em que pequenas parcelas sao ocupadas por matas, como acontece nos 

estabelecimentos n
05

2, 5, 6, 7, 9, 10 e 14, que constituem areas de preserva9iio. 

Tabela 18. Variaveis Existentes no Conjunto Amostral 

N" Principal A11:a do A11:a de Natureza do Solo 

Do Atividede (''/o) Estab. Cultivo Composiyiio granulometrica Localiza\}io 

Classe Yo 

Estab. Horticultura Ou- H....,. Hoctare hgila Silte Atom - -c I 95 5 6 6 Hidromorfico 45 19 35 X 

0 2 100 2,4 2.4 Latossolo V. Amarelo 63 15 23 X 

N 3 100 5 5 Latossolo V. Amarelo 44 19 37 X 

v 4 100 I Latossolo V. Amarelo 30 16 54 X 

5 100 2,4 2 Latossolo V. Atnarelo 32 21 47 X 

"51 99 3,36 3.28 42,8 18 39.2 

T 6 100 1.5 1,3 Latossolo V. Amarelo 29 14 57 X 

R 7 95 5 7.2 4 Latossolo V. Amarelo 34 23 43 X 

A 8 100 Latossolo V. Amarelo 40 28 31 X 

N 9 80 20 6 3 Latossolo V. Amarelo 36 22 42 X 

s 10 100 1,5 1,5 Hidrom6rtico 34 33 33 X 

x 95 5 3,44 2,16 34,6 24 41.2 

II 95 5 2,5 2,5 latossolo V. Aznarelo 25 15 60 X 

0 12 100 100 2 2 Hidrom6rfico 28 26 46 X 

R 13 100 100 2,5 2,5 Hidrom6rfioo 33 32 36 X 

G 14 100 100 7,2 3,5 Latossolo V. Amarelo 37 16 47 X 

15 95 5 3,9 3,9 Latossolo V. Amarelo 52 23 25 X 

x 98 62 2,62 2,88 35 22,4 42,8 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 

E importante esclarecer que os estabelecimentos estudados nesta pesqmsa estiio 

localizados numa regiiio de relevo ondulado, sob Latossolo Vermelho Amarelo nas vertentes 

e Hidrom6rficos nas baixadas, com classes texturais variaveis (de franco-argiloarenosa a 

muito argilosa), confonne constatado na tabela A2, em anexo. Dentre os estabelecimentos 
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que comj)Oem o grupo dos sistemas orgdnicos encontram-se dois estabelecimentos com solos 

Hidromorficos. Nos outros dois grupos existem dois estabelecimentos, urn em cada grupo, 

com este mesmo solo. Os demais componentes destes grupos e dos org§nicos estiio situados 

em locais de ocorrencia de Latossolo Vermelho Amarelo, compondo 73% das areas ora 

pesquisadas. 

A variabilidade da amostra em rela9iio ao tipo de solo deu-se porque o ntlmero de 

estabelecimentos familares orgdnicos, produtores de hortali9as, localizados em Latossolo 

Vermelho Amarelo niio foi suficiente para compor o grupo. Assim, tiveram que ser 

considerados os estabelecimentos localizados em solos Hidromorficos, tanto no grupo dos 

orgdnicos como nos demais grupos. Entretanto, como o objetivo central desta pesquisa foi 

efetuar uma sobreposi9iio de informa90es qualitativas (percepyao do agricultor sobre o solo) 

e quantitativas (analise quimica, fisica e biologica do solo) em estabelecimentos horticolas 

familiares, contomaram-se as diferen9as examinando estatisticamente os resultados a partir 

da aplicayao da amilise multivariada
39 

E importante esclarecer que este tipo de situayao (complexidade de fatores) e bastante 

comum na agricultura familiar brasileira, pois os estabelecimentos, alem de ocupar pequenas 

extensiies de terra, estiio normalmente situados em locais de dificil acesso e manejo. 

BONNAL & ZOBY (1994), em pesquisa efetnada no municipio de Silvdnia - GO, 

demonstraram que os estabelecimentos familiares daquela regiao estiio inseridos em locais de 

relevo movimentado, enquanto as grandes propriedades estiio situadas em locais planos, mais 

compativeis com as tecnologias modernas. De acordo com W ANDERLEY 1988; 1995), isto 

acontece porque a agricultura familiar brasileira constitui ainda urn setor bloqueado, devido a 

fatores historicos ligados a natureza latifundiaria do meio rural. Portanto, a agricultura 

familiar deve ser tratada diferentemente, respeitando-se a sua especificidade e complexidade 

de fatores, que por sua vez influenciam diretamente a adoyao de pniticas pelo agricultor. Para 

CANUTO et al (1994); CARMO (1998), estas caracteristicas ressaltam o potencial que os 

sistemas familiares de produ9iio tern para desenvolver uma agricultura de base 

verdadeiramente snstentiivel. 

Conforme ressaltado no capitulo 4, no manejo efetuado no solo dos estabelecimentos 

quimicos-convencionais, preconiza-se o uso de adubos quirnicos de alta solubilidade, tanto 

39 Mais detalhes sobre a anillise estatistica sao encontrados no capitulo 3. 
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no plantio como na cobertura. As formulas de macro nutrientes (NPK) utilizadas sao 4-14-8 

(plantio) e 20-25-20 (cobertura). Tambem fazem uso de cama de frango, mas somente no 

plantio. 0 controle de pragas e doenyas e efetuado por agrotoxicos, principalmente do grupo 

dos piretroides e dos organofosforados, como o Decis, o Folidol eo Tamaron. Para o controle 

de plantas daninhas utilizam-se herbicidas como o Fusilade e o Gramoxone. 0 preparo do 

solo e efetuado normalmente com uma arayao e duas gradagens. Os canteiros sao preparados 

com auxilio de encanteiradeiras. 

0 sistema em transiyao recebe esta denominayao em funyao de estar no processo de 

passagem do sistema quimico-convencional para o orgiinico, o que acontece gradativamente 

no estabelecimento, dividindo-se a area produtiva em parcelas, que sao convertidas uma a 

uma No sistema em transiyiio os residuos orgiinicos sao utilizados como fonte blisica de 

adubayao, por meio da incorporayao de residuos animais e vegetais, ou pelo plantio de adubo 

verde. Para o controle de pragas e doenyas utilizam-se extratos de plantas e caldas (por 

exemplo, a calda bordalesa). 0 controle de plantas daninhas e feito manualmente. 0 preparo 

meciinico do solo e efetuado com o auxilio de rruiquinas !eves, como o micro trator, utilizado 

tambem para incorporar o mato e o adubo. A confecyiio dos canteiros e a abertura de covas 

sao realizadas por meio de trayao animal. Os canteiros sao preparados em nivel, cobertos 

com palha ou phistico. As plantas "daninhas" sao mantidas entre estes, para servir de habitat 

aos inimigos naturais de pragas e doenyas. 

Nos estabelecimentos de produyiio orgiinica utilizam-se praticamente os mesmos 

procedimentos realizados pelos estabelecimentos em transiyao. Entretanto, como o solo deste 

grupo tern se mostrado de melhor qualidade, certas pniticas sao efetuadas apenas 

ocasionalmente. A adubayao verde niio e realizada, sendo substituida pela adubayao de 

manuten9iio, efetuada pela incorporayiio de "cama de frango". 0 controle de pragas e 

doenyas e efetuado por caldas naturais, somente para culturas mais suscetiveis, como a de 

tomate (Lycopersicum esculentum) e a de pimentiio (Capsicum ftutescens). 0 preparo do solo 

tambem e efetuado com maquinas !eves, seja para incorporar o adubo e o mato, como para 

preparar canteiros. As praticas adotadas nos tres sistemas de produ9iio foram bastante 

detalhadas no capitulo 4. Entretanto, na figura 5 e possivel comprovar a diferen9a entre o 

sistema em transi9iio e o convencional, principalmente no que se refere a diversidade das 

culturas cultivadas. 
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Conforme foi salientado no capitulo 3, as amostras de solo foram coletadas em 

canteiros cultivados com bnissicas. Dentre as olericolas, esta familia e a que contempla o 

maior nillnero de especies (FILGlJEIRA, 1982). As bnissicas sao representadas pelas 

especies: repolho* (Brassica oleracea var. capitata), couve-flor* (Brassica oleracea var. 

botrytis), couve-manteiga (Brassica oleracea var. acepha!a), couve-tronchuda* (Brassica 

oleracea var. tronchuda), couve-brocolos* (Brassica oleracea var. italica), couve-de

bruxelas* (Brassica oleracea var. gemmifera), couve-nibano (Brassica oleracea var. 

gongylodes), nabo (Brassica rapa var. rapa), rabanete (Raphanus sativus), agriao d'agua 

(Nasturtium otficinale ). 

Em fun<;:ilo dos diferentes ciclos apresentados pelas especies, procurou-se escolher as 

variedades cujo ciclo atinge aproximadamente 100 dias, ind.icadas acima por asterisco (*). 

Mas, como nos estabelecimentos n°' 5, 7, 8, 9 e 11 as brassicas de ciclo Iongo nao estavam 

sendo cultivadas, foi necessario coletar solo em canteiros cultivados com brocoli (Brassica 

oleracea var. italica ), que e de ciclo menor. Desta forma, a segunda coleta de solo nestes 

locais ( verao) foi efetuada ap6s a colheita, restando apenas os restos culturais. Dentre as 

especies de ciclo Iongo citadas acima, apenas a couve-flor* (Brass tea oleracea var. botrytis) 

e o repolho* (Brassica oleracea var. capitata) estavam sendo cultivados nos outros 

estabelecimentos. 

Para compatibilizar as diferen~tas encontradas entre as variaveis analisadas nesta 

pesquisa (solos, culturas exploradas e sistema de prodw;ao) teve-se que aplicar metodo 

estatistico diferenciado daqueles usualmente utilizados em experimentos agricolas, uma vez 

que estes via de regra pressupoem situa<;:oes homogeneas de solo e de culturas. Dos metodos 

estatisticos conhecidos, a analise multivariada mostrou ser a mais adequada porque trabalha 

com variaveis diferentes entre si. Mesmo assim, procurou-se visualizar os resultados a partir 

das medias obtidas em cada sistema de prodw;:ao. 
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Figura 5. Representac;ao das Parcelas Utilizadas para Efetuar as Amilises Quantitativa 

A- Parcela cultivada com bnissica (sistema quirnico- convencional) 

B - Parcela cultivada com bnissica ( estabelecimento em transio;;ao) 

C - Parcela da rnata utilizada como pariimetro comparativo 
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6-2 - A Interpreta~ao dos Resultados pela AmHise Multivariada 

Articular conjuntamente as variaveis geradas na pesquisa quantitativa sem 

desconsiderar as caracteristicas regionais de forma9iio do solo e do sistema de produc;ao 

impos uma complexa questiio te6rico-metodol6gica. A analise multivariada mostrou ser uma 

excelente ferramenta cientifica, capaz de trabalhar ao mesmo tempo diferentes variaveis, 

estabelecendo ou nao correla9oes por meio de gnificos de facilleitura. Para isso, utilizou-se a 

Analise de Correspondencia Multivariada (ACM), cujas inercias associadas e primeiras 

diferenvas podem ser encontradas, em anexo, na tabela A 4. Conforme foi indicado no 

capitulo 3, para utilizar a ACM necessitou-se criar 62 modalidades, classificadas em ativas e 

suplementares. Esse conjunto de modalidades ficou subdividido em dois subconjuntos, 
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definidos pelos eixos principais F1 e Fz com 29, 26% de explica.;ao (inercia principal)" Na 

tabela A 5, em anexo, apresentam-se as coordenadas que contribuiram para explicar a 

associa.;ao entre as modalidades e suas inercias parciais dentro de cada eixo principal. 

Na figura 6 e 7, representou-se esquematicamente as modalidades das variaveis 

definidas em cada eixo (FI e F2)0 As modalidades que comp5em o eixo F1 (figura 6), em 

ordem de importancia dada pela porcentagem (%) de inercia parcia!"0 existente em cada eixo 

principal, sao: f6sforo, com 13%; magnesio, com 11%; satura.;ao por alurninio, com 10%; 

pH, com 10%; zinco, com 9%; potassio, com 8%; boro, com 8%; enxofre, com 7%; cobre, 

com 6 %; materia organica e manganes, com 4%; tipo de solo, com 3%; minhocas e 

profundidade, com 2%" E importante esclarecer que algumas modalidades sao explicadas nos 

dois eixos (F1 e F2)0 Urn exemplo, e o da popula.;ao de rninhocas, que se correlaciona tanto 

com as caracteristicas quirnicas apresentadas no eixo F 1, como com as fisicas, apresentadas 

no eixo F2. 

Na figura 6, demostram-se as correla9iies das variaveis discutidas no eixo F 1 (macro e 

micronutrientes ), independente do sistema de prodm;ao. As variaveis definidas por esse eixo 

tern as suas modalidades orientadas, em sentido crescente, do positivo para o negativo, pois 

os niveis de macro e micronutrientes crescem neste sentido, com exce.;ao da saturaviio por 

aluminio, que decresce. Este fato se da porque a concentra.;ao de Aluminio trocavel e 

inversamente proporcional ao pH. A acidez do solo tambem influencia outros elementos, 

como o ferro, o manganes, o cobre e o zinco, mas nesse grafico tal fato nao e observado. 

Tambem e visua!izado pela mesma figura que os teores de micro e macronutrientes, com 

exce.;ao do Aluminio, decrescem com a profundidade. Os teores mais elevados desses 

nutrientes sao encontrados na camada 0-10 em, comer;ando a decrescer nas camadas de 10-20 

em. Desta forma, as amostras de solo coletadas na profundidade 20-30 em estiio associadas a 
maior acidez e maior saturar;ao por aluminio, baixa concentrar;iio de materia organica e 

enxofre, baixo e medio nivel de fosforo, potassic e magnesio. 

40 Ver tabela AS em anexo. 

!55 



Proftmdidade: 

Micron u triente z; 

Nivel de Cobre: 

Nivel de Bora: 

Nivel de Manganes: 

Nivel de Zinco: 

NiveldeFerro: 

Macron utrfen tes. 

Verao Inverno 

solo hidrom6rfico latossoio 

alto 

alto 

alto 

0-10 em ~10-20 em ~ 20-30 em 

~ media 

alto 

alto 

media 

alto le alto 3 

0 - baixo 

media 

medic 

alto 2 

mOOio 

bai'I:O 

baixo 

pH: menor acidez ~ normal maier acidez 

nivel de materia orglinica: alto ~ media 

nivel de f6sforo: 

nivel de potassic: 

nivel de enxofre: alto 

nivel de calcio: 

nivel de saturagao de aluminio: 

nivel de magnesia: 

nivel de saturayiio das bases: 

nivel de soma das bases: 

muito alto ~ 

alto 

~ 
mt!dio 

alto 3 ~alto 2 

muito baixa 

alto 
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medic 
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medi~ baixo 

bai-xo 
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baixo 

baixo 

Figura 6. Defini.;ao do Eixo Principal (Fator 1)-Micronutrientes e Macronutrientes 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 

Neste mesmo gnifico tambem se observa que os solos Hidromorficos apresentam 

maiores indices de nutrientes que os Latossolos, o que parece ser relevante, ja que os 

primeiros sao caracterizados por apresentar aciunulo de materia orgiinica. De acordo com o 

agricultor n° 6 (transi.;ao) nos solos ricos em materia orgiinica "as minhocas silo mais 

encorpada, silo encorpada, silo preta ". Alem disso, pela posiviio na paisagem (partes baixas 

do relevo), podem estar recebendo aportes de solu<;iies que vern de posi<;iies a montante. 

Outro ponto interessante a ser considerado diz respeito as altas concentra<;oes de ferro 

presentes em cada parcela. Este fato fez com que as coordenadas dessa modalidade (nivel 

alto 1, nivel alto 2, nivel alto 3) fossem distribuidas em tomo de (0,0), o que significa dizer 

que nao ha tendencia entre os sistemas de produ<;ao; portanto, o ferro e considerado como 

urna variavel de ocorrencia aleatoria. 
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Nivel de Mang.anes : 

Inverno Verao 

Solo Hidrom6rfico 

Praprfedades Fitfcas· 
0 

Nivel de densidade global : maior~ 
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PAfnhocas, Umidade e Arhlt®da Orgiwfcgr 

Nivel de minhocas: 

Nivel de umidade: 

Nivel de materia org8.nica: 

baixo-7 

baixo ~ 

media ~ 

mi:dio 

medio --;? 

maior 

baixo 

a ito 

alto 

alto 

Figura 7. Defini~ao do Eixo Principal (Fator 2)- Propriedades Fisicas e Biologicas 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/1 0979-0) 

Na figura acima estao representadas as modalidades das variaveis que definem o eixo 

principal (Fator 2): densidade global (DG), porosidade total (PT), umidade (U), ocorrencia de 

minhocas (M) e materia orgiinica (M.O.). Essas variaveis sao explicadas, em ordem de 

importiinci~ pela inercia parcial dentro do fator com 23% (DG), 16% (PT), 10% (U), 4% (M) 

e 17% (M.O). As variaveis relativas ao tipo de solo e esta~ao do ano foram explicadas com 

3,4% e 1,4%, respectivamente. Por esta figura pode-se observar que nas coordenadas das 

modalidades negativas encontram-se expostas as amostras de solo com maior densidade 

global, menor porosidade total, medio teor de M.O, menor popula~ilo de minhocas e baixos 

teores de umidade. As coordenadas posicionadas no !ado posterior F2 silo amostras de solo 

com menor densidade global e conseqiientemente maior porosidade total, alta popula~ilo de 

minhocas, altos teores de umidade e de materia orgiinica. A correla~ilo entre os aspectos 

quimicos, fisicos e biologicos foi ressaltada por agricultores em transi~ilo e organicos, 

conforme pode ser constado no depoimento do agricultor U0 14 ( organico) "se o solo e fofo a 
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tendencia iter materia orgdnica, .... see pobre, lavado. pisado, ... , Como a gente fa/a, fica 

pi/ado, ruim de traba!har ". 

6.2-1- Rela~iio entre os Dois Eixos Prindpais (F1 e F2) 

A proje;,;ao das coordenadas nas modalidades das variaveis nos dois eixos F, e F2 

mostrou que, enquanto o eixo horizontal e definido pelas variaveis ligadas aos macro e 

micronutrientes, o eixo vertical e ocupado pelas variaveis ligadas as propriedades fisicas e 

biol6gicas do solo, conforme podera ser constatado nos graficos a seguir. Para nao dificultar 

a visualizayao das correl~oes existentes entre as variaveis das coordenadas, estas serao 

apresentadas no biplano, separadamente. Para isso, apresentam-se primeiramente as 

correla9iies entre profundidade, esta.;ao do ano e tipo de solo (figura 8). Em seguida, nas 

figuras 9 e l 0, apresentam-se as correla9oes entre os macronutrientes e rnicronutrientes. Na 

figura 11 apresentam-se as corre1a9oes entre as propriedades fisicas ( densidade global e 

porosidade total). Na figura 12 mostram-se as correlavoes entre as propriedades biol6gicas e 

umidade. Por Ultimo, nas figuras 13 e 14 observam-se as coordenadas dos pontos amostrais e 

seus pontos medios por sistema de produvao, esta9ao e profundidade. Pode-se adiantar que a 

sobreposivi'io dos gnificos (figuras 8 a 12) fez com que as coordenadas das modalidades, 

correspondentes a melhor qualidade do solo sejam encontradas entre o 2° e o 3° quadrantes. 

As modalidades das variaveis correspondentes a qualidade inferior do solo encontram-se 

entre o ( e o 4" quadrante. 
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Figura 8. Associa<yiio entre Tipo de Solo, Esta9iio do Ano e Profundidade no Perfil 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 

2.0 

Pela figura 8 demonstra-se que a qualidade do solo e melhor na camada superficial (0-

1 Ocm ), diminuindo a medida que atinge maior pro fundi dade, conforme pode ser comprovado 

pela analise de variiincia (tabela A 6, em anexo) e pelo teste de comparav5es multiplas de 

Gabriel, mostrado na tabela 19. Esse teste evidenciou as diferenvas existentes entre as 

profundidades com 5 % de significiincia. Nos estabelecimentos conveneionals a camada 0-10 

em difereneia-se das demais (10-20 e 20-30 em) que, por sua vez, nao diferem entre si. Nos 

estabeleeimentos orgiinieos ocorre o eontnirio, pois apenas a camada 20-30 em difere das 

outras duas (10-20 e 20-30 em), que por sua vez nao diferem entre si. Entretanto, no sistema 

em transi9iio todos as profundidades (0-10, 10-20 e 20-30 em) mostram diferen<;as entre si. 

As diferen<;as entre as eamadas pode ser em fun<yiio da a.yao dos implementos, que agem de 

diferentes formas no solo. Segundo o agrieultor no 2 ( convencional) "o arado afunda a terra 

que ttt em cima e traz pra cima uma terra que ni:'io foi tratada, ... , eu ja comprovei, se tern 

mais gasto porque tem que se colocar mais adubo ". 

Por esse gnifico tambem se observa que o solo Hidromorfico apresenta coordenada 

media no segundo quadrante (melhor qualidade), enquanto o Latossolo fica mais proximo do 

quarto quadrante (qualidade inferior). Entre as esta<;oes (invemo e verao) nao houve 

diferent;:a significativa para os estabelecirnentos orgiinicos e convencionais. 0 mesmo nao se 
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pode falar dos estabelecimentos em transivao, pois os niveis de qualidade no verao foram 

superiores encontrados no inverno, em todas as profundidades, conforme pode ser constatado 

pela amilise de variancia (tabela A 6, em anexo) e pe!o teste de compara<;oes multiplas de 

Gabriel (tabela 20). Este fato demonstra claramente que o efeito do manejo organico no solo 

e mais expressivo no inicio da sua implemental(ao, pois naqueles estabelecimentos em que se 

efetua esse manejo ha mais tempo, como e o caso dos organicos, nao se comprovou tal fato. 

Nos solos pertencentes ao grupo dos estabelecimentos convencionais nao houve diferen9a 

entre as estaviles. Teoricamente, os niveis de qualidade no verao (final do cultivo) deveriam 

ser menores do que os nfveis encontrados no inverno, pois a aduba9ao e calcada em 

nutrientes soluveis. Segundo o agricultor n° 15 "no quimico ocorre uma explosiio, voce joga 

ali, produ:: e acabou, niio sabra nada para o solo". Neste caso, o efeito negativo do adubo 

quimico provave!mente foi amenizado pela utiliza<;ao de cama de frango, que nao e 

absorvida rapidarnente pelas plantas. 

Tabela 19. Teste de Comparayiies MU!tiplas de Gabriel entre as Medias das Coordenadas das 
Profundidades no F ator 1 (F 1), por Sistema de Producao 

Sistema de Produ~iio 

Profundidade Convencional Transifio Orgimico 

0-10 0,11a -0,17a - 0,40 a 
10-20 0,41 b 0,12 b -0,54 b 

20-30 0,64 b 0,50 c -0,66 b 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/1 0979-0) 

Tabela 20. Teste de Compara<;iies Multiplas de Gabriel entre as Medias das Coordenadas das 
Estacoes do Ano no fator 1 (F 1 ), por Sistema de Prodw;;ao 

Sistema de Produ~iio 

Profundidade Convencional Transifio 

lnverno Verao lnverno Verao 

0-10 0,15 a 0,07 a 0,02 a -0,37 b 

10-20 0,42 a 0,41 a 0,47 a - 0,22 b 
20-30 0,69 a 0,59 a 0,86 a - 0,14 b 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N° 97/10979-0) 

Orgimico 

lnverno 

-0,66 a 
-0,52 a 
-0,38 a 

Verao 

-0,67 a 
-0,56 a 
-0,43 a 

Obs. mesmas letras representam medias que nao sao significativamente diferentes (a= 0,05) 
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6.2.1-1- Assoda~ao entre as Propriedades Quimicas 

Pela figura 9, observa-se que a maior parte dos macronutrientes distribui-se num 

mesmo sentido, saindo dos quadrantes (1 e 4), de menor fertilidade, indo para os de maior 

fertilidade (3 e 2). Os elementos que seguiram esta trajet6ria sao o potassio, o f6sforo, o 

magnesio e o calcio. A concentra9ao de materia orgamca e o pH tambem se manifestam desta 

forma. 0 mesmo nao se pode falar relativamente a saturayao de aluminio e para o indice de 

enxofre, que seguem sentido inverso aos demais. 0 aiuminio apresenta niveis alto e muito 

alto no primeiro quadrante, cessando praticamente no terceiro quadrante, com o nivel muito 

baixo. 0 enxofre tambem apresenta urn comportamento semelhante ao do Aluminio, pois o 

nivel baixo manifesta-se no segundo quadrante, o nivel medio no terceiro e o alto no 

primeiro. 0 aluminio se comporta desta forma devido a influencia do pH, pois na maior parte 

dos estabelecimentos e de 5,0 conforme constatado na tabela 25. Normalmente, com o 

aumento do pH, o aluminio se insolubiliza, deixando de ser toxico, o que acontece 

geralmente quando o solo atinge o pH 5,5. 0 comportamento do enxofre e bastante intrigante, 

principalmente no que se refere aos estabelecimentos orgamcos, que apresentam altos niveis 

de materia organica. Sabe-se que os residuos orgamcos sao excelentes fontes desse nutriente. 
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Figura 9. Associa91io entre Macronutrientes em Solos Cultivados com Bnissicas 
Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/10979-0) 

Os outros elementos apresentados na figura 9 come9aram a se manifestar no primeiro e 

quarto quadrante, considerados de fertilidade baixa. 0 fosforo apresenta baixo e medio nivel 

no primeiro quadrante, alto nivel no quarto e nivel muito alto no segundo. 0 potassio 

apresenta baixo nivel no primeiro, nivel medio no quarto e alto nivel entre o terceiro e 

segundo quadrantes. 0 magnesio come9a a manifestar-se no quarto quadrante, onde 

apresenta nivel baixo. Os niveis medio e alto manifestam-se no primeiro e terceiro 

quadrantes, respectivamente. A materia orgfutica apresenta nivel baixo no primeiro 
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quadrante, medio no terceiro e alto no segundo. E interessante observar que a coordenada do 

nivel alto da materia organica foi bern superior a dos demais nutrientes, provavelmente por 

influencia dos solos Hidrom6rficos. 0 pH tambem inicia seu crescimento no primeiro 

quadrante e cessa entre o segundo e terceiro quadrantes. A trajet6ria da Soma de Bases (S~ 

Ca ~ Mg ~ K) e a satura.;iio por bases (T~ S- H- A), consideradas variaveis suplementares 

porque sao urn desdobramento de elementos antes citados, tra<;:aram o caminho que a maior 

parte dos macronutrientes efetuou. 
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fator i 
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Figura 10. Associa.;iio entre Micronutrientes em Solos Cultivados com Bnissicas 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N' 97/1 0979-0) 
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Os micronutrientes caminham horizontalmente ao eixo x, com exce<;:iio do manganes e 

do ferro, que seguem sentido inverso, 0 manganes apresenta baixo nivel no segundo 

quadrante, passando para medio no terceiro quadrante e a alto no quarto, As particularidades 

existentes no conjunto amostral podem explicar esse fato, Provavelmente os estabelecimentos 

organicos, situados em locais de ocorrencia de solos Hidrom6rficos, sejam os principais 

responsaveis pelo comportamento do manganes, pois a alta concentra.yiio de materia organica 

nestes locais pode ter contribuido para a forma9iio de quelatos de manganes, As vezes, no 

processo de complexayao da materia orgiinica, o manganes, como outros micronutrientes, sao 

retidos fortemente, de tal forma, que em pH proximo da neutralidade chegam a causar 

sintomas de deficiencia, 0 Ferro, conforme ja foi comentado na figura 6, devido ao seus altos 

indices, e considerado uma variavel sem tendencia, 0 restante dos micronutrientes apresenta

se da seguinte forma: no primeiro quadrante encontra-se o cobre em nivel medio, o zinco e o 

boro em nivel baixo, No terceiro e quarto esses micronutrientes apresentam niveis mais 

elevados, 

6.2.1-2- Associa<;:lio entre as Propriedades Fisicas 

Pela figura 11, pode-se observar que quanto maior a porosidade total, menor e a 

densidade global. 0 sentido dessas coordenadas foi diferente das relacionadas a quimica do 

solo, porque nao ocorreu diferen~;a significativa entre os sistemas de produ9iio e suas 

respectivas profundidades. Provavelmente isto ocorreu porque durante o preparo, o solo e 

removido por igual ate a profundidade de 30 em, independente do sistema de produyiio. 

Entretanto, se forem comparados os resultados da tabela 21 (horta) com os apresentados na 

tabela 22 (mata), observa-se que o solo da mata apresenta maior porosidade total (PT) e 

menor densidade global (DG). Atribui-se este fato a maior concentra;;:ao de materia organica 

e a ausencia de qualquer pnitica de manejo na mata, enquanto urn ecossistema que nao recebe 

influencias externas. E interessante observar que o indice de materia organica presente no 

solo dos estabelecimentos organicos nao foi suficiente para atenuar o efeito dos implementos 

utilizados no preparo do solo. Porem cabe esclarecer que os indices de densidade encontrados 

nos solos da horta demonstram nao haver compacta9iio. Para o agricultor no 7 (transi91io) a 

ausencia de materia organica interfere na sua drenagem e consequentemente na sua cor, 
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pois "a terra com cor de ferrugem, dit cheiro de ferrugem na terra, entiio esta terra niio tit 

boa, tit compcatada ". 
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i +Densidade Global xPorosidadetotal -

Figura 11. Associa<;:ao entre as Propriedades Fisicas (Densidade Global e Porosidade 

Total) 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 

ESPINDOLA & SANCHES (1999), determinaram a composiyao granulometrica e a 

distribui.;ao de agregados no solo de dois dos estabelecimentos estudados (n°' 4 e 6) e sob 
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vegeta'<ao natural (mata atlantica secundaria), existente nas proximidades dos mesmos. No 

estabelecimento n° 4 ( convencional) analisou-se solo cultivado com milho, enquanto no 

estabelecimento n° 6 (transi<;ao) analisou-se solo em pousio + adubo verde ( coquetel), com 

milho + ervilhaca e com couve + adubo verde ( coquetel ). As parcelas, exceto a cultivada com 

couve (baixada), situam-se no ter<;;o final de encosta. Este estudo mostrou que os teores de 

argila variam de 230 a 330 g.kg'
1
, o que pode ser em decorrencia da present;a de pseudo

partfculas ( areia e silte ). Po is na condi.;ao de mata observou-se maior percentual de 

agregados ( < 2mm) e maior DMP, seguidos do solo em pousio + adubo verde, milho + adubo 

verde, couve + adubo verde e milho convencional. Desta forma, pode-se afirmar que o uso e 

o manejo do solo afetou sensivelmente a distribui91io de agregados, que se formam em 

decorrencia dos arranjos entre seus componentes unitarios (frayao mineral e orgiinica). 

Tabela 21. Media dos Pariimetros Fisicos por Sistema de Produ<;ao 

DENS !DADE GLOBAL (g/cm3) POROSIDADE TOTAL(%) UMIDADE(%) 

Sist. de Produ9ii0 Sist de Produ9iio Sist. de Produ9iio 
Conv. Trans. Org. Conv. Trans. Org. Conv_ Trans. Org. 

Prof. fuv Verio fuv vrno lnv V.::rio lnv Vorlo Jnv Vcio Inv v""' fuv 

ll-10 1,07 1,00 0,97 0,95 1,00 0,94 58 61 61 62 59 52 31 

10-20 1,15 0,98 [,05 1,00 1,[8 1,06 54 61 57 60 52 59 32 

20-30 1,18 0,9 0,95 0,99 1,21 1,08 53 55 60 60 50 58 32 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/10979-0) 

Tabela 22. Media dos Pariimetros Fisicos do Solo de 5 Matas 

Profundidade Densidade Global (g/dm3) 

0-10 

10-20 

20-30 

lnverno Verao 

0,89 

0,99 

1,05 

0,81 

0,89 

0,87 

Porosidade Total (%) 

lnverno Verao 

66 

64 

65 

63 

61 

58 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 

vmo 

25 

25 

29 

lnv Voim Inv vemo 

38 41 35 33 

44 47 36 35 

47 55 29 40 

Umidade(%) 

lnverno Verao 

44 

45 

40 

49 
43 

43 

Conforme ja foi comentado, os tres sistemas de produ<;ao nao apresentaram diferenyas 

entre si, no que diz respeito a densidade global e a porosidade total. Entretanto, com relayiiO a 
umidade, ela mostrou-se superior nos estabelecimentos em transi9ao. 
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6.2.1-3- Associa~iio entre as Propriedades Biologicas 

Pela figura 12 pode-se observar que a popula<;ao de minhocas cresce a medida que 

aumenta a umidade. Elas estao correlacionadas tanto com as caracteristicas quimicas como 

com as propriedades fisicas, apresentando inercias relativas aproximadas nos do is fatores (F: 

e F2). Assim, se efetuarmos uma sobreposiyllo da figura apresentada a seguir com as figuras 9 

(macronutrientes), 10 (micronutrientes) e 11 (propriedades fisicas), observar-se-a que os 

locais com populavilo de 92- 171 minhocas/m2 coincidem com os locais de elevado nivel de 

materia orgil.nica e baixo nivel de enxofre, com porosidade total maior e densidade global 

menor. Os locais com popula9ao de 37- 91 minhocas/m
2 

apresentam nivel medio de materia 

organica, muito alto de f6sforo, alto de potassio, magnesio, soma de bases, saturac;ao por 

bases, pH em tomo de 5,5 e saturac;ao por alurninio muito baixa. Tambem encontram-se 

niveis altos de cobre , zinco, manganes, ferro e nivel medio e alto de boro. Os locais com 

popula.;ao de minhocas < 37 1m
2 

apresentam nivel alto de enxofre e f6sforo, maior acidez, 

nivel medio de magnesio, potassio e saturac;ao por alumfnio, alem dos niveis medio de zinco 

e de manganes e baixo nivel de boro. 
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Figura 12. Associa;;:ao entre Ocorrencia de Minhocas e Umidade 

6.2.1-4- Associaf,:ao entre os Sistemas de Produf,:liO 
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A interpretao;ao final resultou na sobreposi;;:ao das figuras 8 a 12, indicando que as 

modalidades das variaveis que correspondem a qualidade inferior do solo encontram-se nos 

! o e 4° quadrantes, que correspondem as coordenadas dos estabelecimentos convencionais. 

No 1 o quadrante estao as coordenadas medias encontradas no verao e no 2° quadrante estao 

as coordenadas medias de inverno, conforrne pode ser observado na figura a seguir. Os 

estabelecimentos em transi;;:ao apresentam suas coordenadas medias de inverno entre o I o e 

4° quadrantes. As coordenadas medias de verao mostram uma tendencia diferenciada, indo 

para o 2° quadrante, considerado de melhor qualidade. 

168 



2" 
1.9 

1.4 

0.9 

0.4 • 

-0.1 

-0.6 

3" 
-1.1 

-2.0 

X 

-1.5 -1.0 -0.5 

Legenda: 

8Convencional, lnverno(pontos medias) 

~Convenciona!, Verao(pontos medias) 

1$ Transiyao, !nverno(pontos rrtedios) 

{)Transiyao, Verao(pontos medias) 

X Convencional, I 

xconvencional, V 

x Transiyao, V 

xTransit;8o, I 

X X 

0.0 0.5 1.0 1.5 

P1 =profundidade 0-1 0 em 
P2=profundidade 10-20 em 

P3=profundidade 20-30 em 

l' 

4' 

2.0 

Figura 13. Distribuiyao das Amostras de Solo dos Estabelecimentos Convencionais e em 

Transi9ao, nas Profundidades (0-10, 10-20 e 20-30) e nas Estayoes (invemo e 

verao) 

Fonte: Dados daPesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 
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Figura 14. Distribuic;iio das Amostras de Solo dos Estabelecimentos Organicos, nas 
Profundidades (0-10, 10-20 e 20-30) e nas Estac;i'ies (inverno e verao) 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 
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Os pontos amostrais dos estabelecimentos organicos mostrados na figura !4, 

diferentemente dos outros dois sistemas de produo;:ao, concentram-se somente no 2° e 3° 

quadrantes, considerados de melhor qualidade de solo. Na amilise de variancia (tabela A6, 

em anexo) observa-se que pelo menos 1 sistema de produyao diferen9a entre as modalidades 
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das variaveis definidas pelo fator 1, com 5 % de significancia. Pelo teste de compara~oes 

milltiplas de Gabriel (tabela 23) pode-se evidenciar que o sistema de prod~iio orgaruco 

revela niveis superiores de qualidade em rel~iio aos demais. 

Tabela 23. Teste de Comp. MU!tiplas de Gabriel entre as Coord. Medias dos Sist. de Prod 

(fator 1) 

Sistema de Prodn~o Media das Coordenadas do fator 1 

Convencional 

Transiyao 

Orgilnico 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/10979-0) 

0,39 a 

0,15 a 

-0,54 b 

Obs. mesmas letras representam medias que niio sao significativamente diferentes (a.= 0,05) 

Na analise de variancia (tabela A7, em anexo) efetuada sobre o fator 2 (minboca, 

umidade, porosidade total e densidade global) observa-se novamente diferen~a significante 

(a.= 5%) somente para o grupo dos organicos, em fun~iio da maior popul~iio de minbocas. 

Pelo teste de com~Oes milltiplas de Gabriel evidencia-se a diferen~ entre as 

profundidades, conforme pode ser visto na tabela abaixo. 

Tabela 24. Teste de Comp. MU!tiplas de Gabriel entre as Coord. Medias das Profundidades 

no Sistema Org§.nico (Fator 2) 

Profnndidade (em) Media das Coordenadas do fator 2 

0-10 

10-20 

20-30 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/1 0979-0) 

0,22 a 

-0,02 b 

-0,14 c 

Obs. Letras diferentes representam medias significantes (a= 0,05) 

Para uma melhor compreensiio dos resultados dos macro e rnicronutrientes obtidos nas 

profundidades 0-10, 10-20 e 20-30 em, em cada sistema de produ~o, as medias (por sistema 

de produ~iio) foram apresentadas nas tabelas 25 e 26. A primeira tabela demostra que o grupo 

dos estabelecimentos orgarucos apresenta maiores indices para concen~ de materia 
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orgfutica e, conseqiientemente, de f6sforo, calcio e rnagnesio, mas nao apresentaram maiores 

niveis de potassio, que praticamente nao diferiu entre os grupos. 0 enxofre foi bastante 

significativo para o grupo dos estabelecimentos convencionais. Mesmo que o grupo dos 

estabelecimentos orgfuticos niio tenha alcan~do maior nivel de potissio e enxofre, esses 

indices nlio influenciaram o resultado da Soma de Bases, Capacidade da Troca de Cations e 

Satura~ao por Bases, que se mantiveram num nivel superior nesses estabelecimentos. No que 

diz respeito a satur~o por Aluminio e Acidez potencial, os melhores indices tambem foram 

encontrados entre estabelecimentos orgfuticos. No que se refere ao pH, os niveis mais baixos 

encontram-se no grupo dos estabelecimentos convencionais (4,5), subindo para 5,5 no grupo 

dos estabelecimentos em transi~o e chegando a atingir 6,0 no grupo dos estabelecimentos 

organico. 

Tabela 2 Medi 5. apor s· Isterna d Prod e u~ao deMa cronutrlentes 

MATERIA ORGANICA (gfdm"') FOSFORO (mgfdm"') POTASSIO (mmole/dm) 

Prof Sistema de Produ~i!o Sistema de Produ~ Sistema de Produ~i!o 
N' 

Conv Trans. Org. Conv. Trans. Org. Conv. Trans. Org. 

Perfil Invemo Vet<o lnvemo Vet<o Invemo Vori!o Invemo Vori!o Invemo Vori!o Inverno Vori!o 

().10 31,6 35.4 39,60 44.2 43,40 63.2 172 143 122 211,4 855.4 627,8 

10~20 28,2 34,4 37.20 43,4 40,60 59,6 128 118,4 55 166,4 817,8 616,6 

20.30 25,& 30,& 27,6 37,6 32,6 52,4 &2,4 69,4 20.2 88,4 606,6 505,& 

ENXOFRE (mgfdm"') CALCIO (mmole/dm') 

Prof. Sistema de Produ~ Sistema de Produ~ 
N' 

Conv. Trans. Org. Conv. Trans. Org. 

Perfil !nvemo Vori!o lnvemo Vori!o lnvemo Vori!o lnvemo Vori!o lnvemo Vori!o Invemo Vori!o 

0.10 39.4 21.2 13,60 9,0 7,0 6,6 43 42,4 56,20 72,2 219.4 378,2 

10-20 43.4 24,2 18,60 9,6 6,6 6,4 39,2 38,4 30,0 64 212,& 364,& 

2().30 57 31,2 29,2 14,6 6,4 5,& 33,2 32,2 14,6 33 155,0 337.6 

SOMA DE BASES CAP. DE TROCA DE CATIONS 

Prof. Sistema de Produ~i!o Sistema de Produ~ 
N' Conv. Trans. Org. Conv. Trans. Org. 

Perfil Invemo Vori!o lnvemo Vori!o lnvemo Vori!o Invemo Vori!o Invemo Vori!o !nvemo Vori!o 

0.10 60,0 62,3 77,0 101,6 261,8 442,84 126,5 118.3 133,0 145,2 2&0,0 461,8 

10-20 51,9 50,3 42,2 91,0 255,4 421,96 119,3 10&,5 119,0 139,6 274,6 442.0 

20-30 43,3 42.7 21,1 4&,42 18&,6 403,1 109,7 104,9 100,2 119,2 209,8 425,3 

pH(Ca01) SA TURA(:AO ALUMINIO (m) 

Prof. Sistema de Produ~i!o Sistema de Produ~iio 
N' 

Conv. Trans. Org. Conv. Trans. Org. 

Perfil lnvemo Vori!o !nV<mO Vori!o Invemo Vori!o lnvemo Vori!o Invemo Vori!o lnvemo Vori!o 

0.10 4,58 4,&2 5,08 5,3 6.22 5,&8 7,2 6 16 0,6 0 0 

10.20 4,52 4,6 4,60 5,14 6,26 5,96 15,4 12 7,& 2,6 0 0 

20.30 4,44 4,58 4,48 4,6& 6,26 5,&6 25 12,6 30,8 13,6 0 0 

Fonte: Dados da Pesqmsa (ProJeto F APESP N" 9711 0979-0) 
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Invemo Vori!o lnvemo Vori!o Invemo Verio 

6,06 3,9 6,60 6.22 5,64 7,24 

3,94 2,92 4,60 6,4l! 5,42 6,96 

2,6& 2,34 2,32 4 4,76 6,66 

MAGNESIO (mmole/dm ) 

Sistema de Produ~ 

Conv. Trans. Org. 

lnvemo Vori!o Invemo Vori!o lnvemo Verio 

11 16 14.2 23.2 36,8 57,4 

&,& 9 7,60 31,6 37,2 50,2 

7,4 &,4 4,2 11,4 29,0 59 

SATURA(:AO DE BASES 

Sistema de Produ~ 

Conv. Trans. Org. 

lnvemo Vori!o lnvemo Vori!o lnv<mO Verio 

45 50,4 55,& 66,& 92,& 94,6 

40,6 42,& 35,6 58,6 91,8 93,0 

33 41,4 20,0 42.4 87,8 79,4 

H +AI (mmole/dm1 

Sistema de Produ~ 

Conv. Trans. Org. 

!nvemo Vori!o Invemo Vori!o !nV<mO Verio 

66,4 56 56 43,6 18,2 19,4 

67,4 58,2 76,8 50,8 19,2 18,6 

66,4 62 79,6 70,8 23.2 22,2 



Na tabela 26 visualizam-se as medias de micronutrientes obtidas em cada sistema de 

produo;:ao, nas camadas 0-10, 10-20 e 20-30cm, sendo possivel afirrnar que o grupo dos 

estabelecimentos organicos possui maiores indices de manganes, na estao;:ao de invemo, na 

camada de 0-10 em. Na estao;:ao de veriio este indice cai praticarnente em 50 %, niio se 

notando difereno;:a entre as carnadas. Entre o sistema convencional e o em transiviio nao 

ocorre difereno;:a entre os nutrientes nas duas esta96es. 0 mesmo nao aconteceu com o boro, 

que apresentou maior nivel nos estabelecimentos orgiinicos durante o invemo, em todas as 

profundidades. No verao, o nivel desse nutriente baixa substancialmente de uma estao;:ao para 

outra. Os maiores indices de ferro sao encontrados entre os estabelecimentos convencionais e 

em transio;:ao. 0 grupo dos orgiinicos apresenta menor indice do que os demais, 

provavelmente devido a forrnao;:ao de quelatos de ferro. Os niveis de zinco nao apresentam 

difereno;:as entre os estabelecimentos convencionais e os em transio;:ao. Entretanto, no grupo 

dos organicos observarn-se niveis elevados desse nutriente, e tarnbem de cobre . 

Tabela 26. Media por Sistema de Produo;:iio de Micronutrientes 

BORO (mg!dm') FERRO (mg!dm') 

Sistema de Produ9iio Sistema de Produ9iio 

Conv. Trans. Or g. Conv. Trans. Org. 

Prof. Inverno Verno Inverno Verao Invemo Verio Inverno Veriio Invemo Ver:io lnverno 

0-10 0,25 0,82 0,29 0,62 0,72 0,59 89,76 68,7 77,8 55,9 42,5 

10-20 0,27 0,58 0,34 0,44 0,62 0,49 79,28 63,1 83,44 59,12 40,9 

20-30 0,29 0,28 0,22 0,38 0,56 0,48 75,24 51 85,6 54 29,2 

MANGANES (mg!dm') ZINCO (mg!dm') 

Sistema de Produvao Sistema de Produ,ao 

Conv. Trans. Org. Conv. Trans. Org. 

Prof. Invemo Voriio Inverno Veriio Invemo Verilo Inverno Verno lnverno Veriio Inverno 

0-10 5,8 4,22 3,40 3,82 10,76 5,76 2,36 3,72 1,76 4,44 20,3 

10-ZO 4,72 2,78 3,76 3,26 6,90 5,36 1,98 2,46 1,24 3,4 12,92 

20-30 4,16 1,76 3,00 2,42 5,16 4 1,24 6,8 1,82 2,18 7,54 

c 0 B R E (mgfdm) 

s i s t e m a d e p r 0 d u 9 a 0 

Conv. Trans. Org. 

Prof. Inverno Verao Invemo Vortlo Invemo Veriio 

0-10 2,48 3,34 1,82 3,34 5,04 4,98 

10-ZO I 2,06 5,00 1,82 2,% 4,60 4,28 

20-30 1 3,48 2,06 1,94 2,2 2,58 3,12 

Fonte: Dados da Pesqmsa (ProJeto F APESP N" 97/10979-0) 
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Pelas figuras 15 e 16 pode se afmnar que o maior indice de popula<;:iio de minhocas 

ocorre no sistema orgaruco, notadamente na camada superficial 0-10 em. No sistema 

convencional (esta~ao invemo) as minhocas migram para as camadas mais profundas (20-

30cm) que, apesar de mais fu:nidas, sao mais pobres em materia organica. Entretanto, no 

ver1io se observa urn acrescimo da popula<;iio de minhocas nas tres camadas. No sistema em 

transi~ao observou-se urn substancial aumento da populaviio de minhocas nas camadas de 10-

20 em, de uma esta~iio para outra, alcan<;:ando inclusive indices maiores do que os 

encontrados nos estabelecimentos orgarucos. E interessante lembrar que nesse sistema o nivel 

de materia orgiinica tambem aumenta de uma esta<;:iio para outra, conforme pode comprovado 

na tabela 26. A rela<;:iio existente entre popula<;:iio de minhocas e concentra91io de materia 

orgiinica e bastante reconhecida, entretanto outros fatores intrinsecos ao manejo podem 

influenciar este comportamento. 
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Figura 15. Popula91io de Minhocas nos Sistemas de Prodw;:iio Convencional, ern Transir;:ao 
e Orgiinico Avaliadas no Invemo de 1998 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F AFESP N" 97/10979-0) 
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Figura 16. Popula<;:ao de Minhocas nos Sistemas de Produ<;ao Convencional, em Transi<;ao e 

Orgaruco A valiadas no Verao de 1999 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/10979-0) 

A aplica9ao de pesticidas, tais como Decis, Folidol, Tamaron, Fusilade e Gramoxone, 

todos altamente t6xicos ao ambiente, pode ter contribuido para a eliminayao das minhocas 

ate a profundidade de 20cm nos sistemas quimico-convencionais durante o invemo. De 

acordo com TARRANT et al (1997) as minhocas sao extremamente suscetiveis a a<;:ao de 

pesticidas com alto grau de toxidade. A diminui<;:iio do uso destes pesticidas em fun<;:ao da 

colheita provavelmente contribuiu para que o indice populacional das minhocas aumentasse 

no verao (final do ciclo ). 

0 preparo mecaruco do solo tambem exerce influencia sobre a popula((ao de minhocas. 

Para SPRINGETT et al (1992), quanto maior for a intensidade do cultivo maior sera a 

desestrutura<;:ao do solo e, conseqilentemente, menor sera a popula<;:ao de minhocas. Nos tres 
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sistemas sao realizadas a~oes que exercem influencia sobre o soh No sistema quimico

convencional este problema e acentuado pelo uso de equipamentos extremamente pesados, 

incompativeis com os solos tropicais, enquanto nos outros dois sistemas preconiza-se o uso 

de equipamentos !eves, como o micro trator. A tra9ao animal, utilizada praticamente em 

todos os estabelecimentos em transi91io, pode ter contribuido para aurnentar a popula.;ao de 

minhocas de urna estar;ao para outra. 

Outro ponto importante refere-se ao tempo em que o sistema e exercido no 

estabelecimento. No grupo dos organicos, encontram-se estabeiecimentos cuja aduba9ao e 

efetuada, principalmente, com cama de frango ha 25, 10, 9 e 7 anos. No grupo dos 

convencionais, os fertilizantes quimicos estao sendo utilizados ha 1 0 e 15 anos. No grupo dos 

estabelecimentos em transi91io este tempo e menor e, alem das aduba.;:oes com cama de 

frango, e realizado tambem tratamento com aduba91io verde. Para TIAN eta! (!993), plantas 

como Lecauena e Gliricidea, ricas em nitrogenio, possuem urn efeito claro sobre a popula91io 

de minhocas, porque afetam o microclima do solo. A materia organica, diferentemente dos 

fertilizantes quirniCOS ( cuja abSOI91iO peJas plantas e imediata), proporciona substrata para OS 

organismos do solo e cria, pelo efeito do poder tampiio, urn mecanismo de regulac;ao que 

mantem a absorc;iio de nutrientes em uma propon;iio equilibrada por mais tempo. 

Figura 17. Representa~iio da Populac;ao de Minhocas em Solos Cultivados com Brassicas 

Ia) Popula~iio de Minhocas em Latossolo V. Amarelo 
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Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/1 0979-0) 

176 



Os tipos de solo existentes nos estabelecimentos devem ter certamente influenciado os 

resultados. No sistema orgfurico encontram-se dois estabelecimentos cujos solos sao 

classificados como Hidrom6rficos e tres como Latossolo Vermelho Amarelo, enquanto que 

nos outros sistemas observa-se apenas urn estabelecimento com solo Hidrom6rfico. Esses 

Ultimos sao ricos em materia orgfurica e ocupam na paisagem os segmentos mais baixos, 

associados a urn len~ol freatico elevado que, dependendo da epoca do ano, chega a aflorar na 

superficie (VIEIRA, 1988). Os Latossolos sao normalmente muito espessos, mas com pouca 

materia orgiinica. Vale ressaltar ainda, que ao se analisar a popul~o de minhocas por tipo 

de solo, observar-se-a uma diferen~ significativa entre os sistemas, conforme pode ser 

observado na figura 17. Nos estabelecimentos convencionais e em transi~ao, com solos 

Hidrom6rficos, nao se observou a presen~a de minhocas, enquanto no sistema orgfurico o 

indice foi maior. 

0 estudo dos parametros fisicos, quimicos e biol6gicos em diferentes sistemas de 

prod~ horticola (quimico-convencional, em transi~ao e orgfurico) e urn born indicador de 

sustentabilidade no ecossistema. As populayi)es de minhocas e os indices de macro e 

micronutrientes aurnentam consideravelmente com a concen~ao de materia orgfurica, 

beneficiando o solo, como tern demonstrado a agricultura orgfurica. Nesse sentido, a 

adub~o orgfurica constitui urna pratica muito favoravel, principalrnente quando e associada 

a manejos que mobilizam pouco o solo; desde que mecanizada, a opera~ao deve ser praticada 

com equiparnentos !eves, ou associada a ~ao animal. 
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Conclusao 

0 carater interdisciplinar desta pesquisa situou como objetivo central uma complexa 

tarefa, a articul~o conjunta de indicadores tecnicos-agronomicos ( analises quimica, fisica 

e biol6gica) e s6cio-antropol6gicos (per~iio do agricultor) do solo, em estabelecimentos 

familiares preconizadores de manejos diferenciados ( quirnico-convencional, em transiyiio e 

organico). Neste sentido, o presente trabalho mostrou que o estudo conjunto destas 

variaveis e uma tarefa viavel e importante para a explorayiio racional dos agroecossistemas, 

pois se conseguiu formar urn conjunto de dados, que podem ser utilizados para subsidiar e 

alimentar projetos de desenvolvimento rural com base agroecol6gica. 

A agroecologia, enquanto alternativa ao paradigrna da modernizayiio agricola, 

procura integrar o conhecimento empirico do agricultor sobre o seu meio com as tecnicas 

utilizadas pelas correntes de agricultura "alternativa" e as desenvolvidas pela ciencia 

agricola. Neste sentido, esta pesquisa mostrou que a formayiio de uma agricultura de base 

verdadeiramente sustentavel depende tanto dos elementos construidos pela ciencia agricola, 

como dos recursos ambientais e humanos existentes no agroecossistema. 

0 estudo simultaneo de variaveis quantitativas e qualitativas do solo, como o 

realizado nesta pesquisa, pode contribuir para que os agricultores e suas familias tenham 

informayOeS imediatas e precisas sobre o solo do seu agroecossistema. No caso especifico, 

estas informay<ies contribuiram para que os. agricultores percebessem a importiincia da 

pesqmsa. Alem do que, os agricultores se sentirem valorizados porque tiveram a 

oportunidade de expor muitos dos seus conhecimentos, adquiridos pelo contato diario com 

o ambiente em que vivem. Outra contribuiyiio do estudo conjunto do solo, tambem 

percebida a partir da pesquisa reaJizada e que OS pesquisadores, por niio possuirem 0 

mesmo tipo de relayiio com o ambiente agricola, podem obter informayoes sobre os 

processos que ocorrem no mesmo. Portanto, estudos como este estabelecem uma relayiio de 

troca de conhecimentos entre pesquisadores e agricultores. 

No caso especifico da pesquisa realizada, e importante comentar que a flexibilidade 

foi urn fator fundamental para o seu desenvolvimento, pois na regiiio ha uma complexidade 

de fatores, niio controlaveis, atuando e modificando o objeto de estudo constantemente. Isto 
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tomou a tarefa de tecer conclusiies sobre as questiies subjetivas, como e o caso das 

perce~iies, bastante complexa. Desta forma, buscou-se aqui expor alguns fatos que se 

evidenciaram ao Iongo da pesquisa, sem no entanto, efetuar conclusiies taxativas. 

Inicialmente, concebeu-se como resultado da pesquisa om conjunto de dados formado 

basicamente por indicadores recnicos e sociol6gicos para dois grupos de estabelecimentos: 

orgilnicos e convencionais. Entretanto, as caracteristicas s6cio-culturais e economicas dos 

estabelecimentos localizados na regiao estudada levou-nos a considerar urn terceiro grupo, 

o dos agricultores em transic;lio. Esse grupo, apesar de estar situado nurna localidade mais 

afastada dos demais estabelecimentos, mostrou-se importante para a avaliac;lio das 

perce~iies sobre o solo. Isto porque, as caracteristicas pre-determinadas para inserc;lio dos 

estabelecimentos se manifestaram com mais forc;a neste grupo. Alem disso, a realizayiio do 

trabalho coincidiu com o momento em que estes agricultores comec;aram a experimentar as 

tecnicas oriundas da agricultura orgilnica. Esta mudanc;a implicou na instalac;lio de urn 

periodo critico, aproximando-se de urna "crise reveladora". Desta forma, os agricultores 

deste grupo apresentaram mais clareza quanto aos detalhes relacionados ao sistema 

produtivo, em especial ao solo. 

Ao se comparar os indicadores fisicos, de fertilidade e biol6gicos entre os tres 

sistemas de produc;lio de hortalic;as, pode-se concluir que tais indicadores sao importantes e 

apropriados em estudos que buscam a sustentabilidade de agroecossistemas. De modo 

geral, as quantidades de nutrientes aurnentaram em manejos que partem do convencional, 

entram em uma fase de transic;lio, e se transformam em orgilnicos. 0 mesmo se pode dizer 

em relac;lio aos indicadores biol6gicos, no caso, as minhocas, que aurnentaram em ntunero, 

consideravelmente em sistemas com maior emprego de materia orgil.nica. 0 uso de adubos 

orgilnicos tambem favorece os aspectos fisicos do solo, e quando associado a equipamentos 

leves, trazem vantagens adicionais em relac;lio a compactac;lio do solo. 

Os sistemas convencional e orgilnico, por estarem definidos e sistematizados em 

termos de manejo, mostraram uma maior estabilidade dos indicadores estudados, quase sem 

diferenc;as entre as estac;iies do ano e as profundidades do solo, o mesmo nlio ocorrendo nos 

sistemas em transic;lio que oscilaram, com maior sensibilidade, na busca de urn ponto 

definido em direc;lio a urn sistema de manejo orgilnico. Nesse caso, no verlio o solo 

apresentou-se com qnalidade superior nas tres profundidades estudadas. 
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Com rel~ii.o a percepyii.o que OS agricultores tern do solo, obtida qualitativamente 

atraves de suas experiencias com a produ9ii.o e o agroecossistema em que interagem, a 

conclusii.o mais geral e de que sii.o exatamente aqueles agricultores que fazem a transi9iio 

que percebem com mais clareza as transforrna90es do solo a passagem de urn sistema para 

outro. A medida que a pesquisa avanyou, novas descobertas tomaram esse grupo ainda 

mais relevante. Os aspectos s6cio-culturais - expressados, principalmente, pelos rituais 

religiosos, relayi)es de vizinhan9a e de parentesco - encarregaram-se de mostrar urn outro 

aspecto, aparentemente latente dos agricultores desta regiii.o, sua ascendencia caipira. A 

partir dai, tomou-se mais facil compreender por que os agricultores em transi9ii.o 

mostraram-se tii.o interessados nas tecnicas preconizadas pela agricultura orgiinica. lsto e, 

de alguma forma ela remeteu a algo com que estes agricultores ja baviam tido contato, ou 

seja, os processos naturais de produ9ii.o. Assim, dos 14 temas pesquisados sobre os efeitos 

no solo, em 12 os agricultores em transi9ii.o apresentaram urna percepyii.o muito alta. 

Os outros dois grupos nii.o tiveram diferenvas nas suas percepyiies, o que foi de certo 

modo, surpreendente a medida que uma das hip6teses do estudo era a de que o grupo dos 

agricultores orgiinicos apresentariam maior percepyii.o em relayii.o aos demais. Este fato 

implicou na conclusii.o de que os agricultores orgiinicos, embora apresentem uma melhor 

perforrnace no seu trabalho com o solo, rem praticamente a mesma re~ii.o com a terra que 

os agricultores convencionais, a medida que a consideram como urn meio produtivo. E 

importante ressaltar que estes resultados tendem a mudar com o tempo devido a influencia 

de alguns fatores, dentre eles os ambientais, hist6ricos, culturais e economicos etc. 

Alem disso, os resultados dessa pesquisa comprovaram a viabilidade de se trabalbar 

com enfoques interdisciplinares, apesar da complexidade dessas inte~iies e da dificuldade 

em se conseguir urna metodologia adequada. Nesse sentido, considerou-se atingido o 

objetivo geral, qual seja, o de justapor os dois tipos de conhecimentos, o tecnico-cientifico 

e a experimen~ii.o empirica dos agricultores. Ficou claro que, nessa int~ao, os 

indicadores quantitativos, mais estliveis nos sistemas "das pontas", convencionais e 

orgiinicos, e mais oscilantes (com amplitudes mais acentuadas nos indices) no sistema 

intermedilirio, correram em paralelo no que diz respeito a maior percepyao dos agricultores 

em transiviio, mais suscetiveis as alterayi)es do comportamento dos seus agroecossistemas. 

A interpretayii.o dos resultados obtidos neste trabalho foi facilitada pela anlilise 

181 



multivariada, que alem de ter colocado num mesmo plano as informa~oos quantitativas 

sobre o solo, criou uma escala de perce~o, possibilitando assim a sobreposi~iio destes 

resultados. 

A metodologia adotada para desenvolver o trabalho foi bastante adequada aos 

objetivos do mesmo, principalmente, com rela~iio a aruilise qualitativa. Isto foi evidenciado 

desde o inicio, com a pesquisa exploratoria, realizada para identificar e selecionar os 

estabelecimentos familiares, a qual permitiu a obten~o de parametros necessarios para a 

constru~iio do quadro que explorou os aspectos relacionados aos sistemas produtivos 

(manejo, comercializayiio e assistencia) e as percewGes dos agricultores. Entretanto, foi 

com a "convivencia" estabelecida com os agricultores durante o trabalho de campo que se 

teve acesso as categorias de pensamento e a~, proporcionando mais elementos para a 

elabo~iio do roteiro das entrevistas. Assim, muitos dos temas explorados nos 

questionarios (perce~o e sistemas produtivos) foram levantados pelos proprios 

agricultores. Portanto, foi fundamental realizar esta etapa na Ultima fase do trabalho de 

campo, concomitamente a segunda coleta do material (solos e minhocas). 

A complexidade dos temas tratados nos questionarios niio permitiu que os mesmos 

fossem explorados com maior profundidade. Entretanto, a oportunidade dada ao agricultor 

para expor sua opiniiio sobre os temas em questiio, antes de apresentar-lhe a resposta em 

escala de acei~iio, permitiu-nos avaliar melhor seus conhecimentos cognitivos e com isso 

visualizar os processos fisico-quimicos e biologicos sob uma 6tica diferenciada da 

academica. 

Com rei~ a aruilise quantitativa, a metodologia adotada para avaliar os aspectos 

quimicos e biologicos do solo tambem foi apropriada, de modo que evidenciou claramente 

as diferen~ existentes entre os sistemas de produ~o. Por outro !ado, a metodologia 

adotada para determinar os par§metros fisicos ( densidade global e porosidade total) niio 

confirmou as impressoos ( compacta~iio) obtida na coleta de material a campo. Isto porque 

as aruilises fisicas niio indicaram diferen~as significativas entre os sistemas de produ~iio, 

exceto quando comparou-se os dados obtidos na horta com os de algumas matas existentes 

na regiiio. E importante esclarecer que os parametros obtidos na mata foram fundamentais 

para indicar a qualidade fisica e biologica do ecossistema local, ja que ha poucas pesquisas 

com este embasamento na regiiio. 
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Normalmente, no processo de integrayao dos ciclos da natureza a logica capitalista, 

os principios que regem os sistemas agroecologicos acabam ficando de !ado. Desta forma, e 

importante chamar a aten~o para a necessidade de cautela por parte dos envolvidos nesse 

processo - agricultores e tecnicos - quanto ao uso dos adubos organicos, procedentes de 

granjas convencionais. Alem do que, o uso excessivo dos adubos orgfuricos pode acarretar 

problemas relacionados a contamina.yao dos recursos hidricos e a influencia que exercem 

sobre a disporubilidade dos rnicronutrientes, os quais sao essenciais para a maior parte das 

hortali~tas. Indices extremamente elevados, principalmente de fosforo, foram encontrados 

entre os estabelecimentos orgfuricos, que por sua vez, mostraram sintomas de deficiencia 

de alguns micronutrientes. 

Outro ponto que deve ser salientado e a dependencia de insurnos extemos, observada 

nos tres grupos. Este nlio e urn fato novo para o grupo que utiliza as tecnicas preconizadas 

pelo sistema quirnico-convencional,ja que este sistema foi desenvolvido fundamentalmente 

para absorver produtos industrializados. Porem nos outros dois grupos, a medida que 

seguem principios diferentes, tal si~o nlio deveria se manifestar. Entretanto, como estes 

estabelecimentos foram extremamente modificados por fatores histOricos e culturais, a 

cri~o de animais domesticos praticamente desapareceu, tomando-os totalmente 

dependentes de adubos organicos. Desta forma, a viabilidade da produ~o orgiinica na 

regiao se deu principalmente pela a~o de empresas especializadas no fomecimento de 

insurnos orgfuricos. Mas esta situa~o criou urna relaylio de dependencia, a medida que os 

estabelecimentos ficam sem autonomia com relayao a urn principio basico da produyao 

agroecologica: a reciclagem de nutrientes. 

Alem disso, outros metodos - como o uso de plastico, para cobrir canteiros - tambem 

contribuiram para aurnentar a dependencia de insurnos extemos. E certo que a cobertura 

com plastico protege o solo do impacto das gotas de chuva, principalmente das ocorridas no 

verlio; no entanto, seu efeito nao pode ser comparado ao da cobertura morta {graminea e 

leguminosa), ja que estas, alem de proteger o solo contra as intemperies, fomecem 

constantemente material estabilizado (hUm.us ), melhorando as propriedades fisico-quimicas 

e biologicas do mesmo. Portanto, a cobertura com plastico, bastante utilizada entre os 

agricultores em transi~o, nlio e urn elemento indicado para a melhoria do solo. Desta 

forma, nao deveria estar sendo utilizada neste grupo, pois a qualidade do solo ainda nlio foi 
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totalmente recuperada. 

A diminui~iio do niunero de especies olericolas cultivadas tambem se apresentou 

como uma tendencia, principalmente entre o grupo dos estabelecimentos em transi9iio. No 

grupo dos convencionais siio explomdas poucas cultums, o que niio e urn futo novo. Por 

outro !ado, no grupo dos estabelecimentos orgfuricos e observada urna maior diversidade de 

cultums exploradas, a medida que estes estabelecimentos atendem 'a demanda de mercados 

diferenciados, ou seja, das feiras. Os outros dois grupos - convencional e em transi~1io -

produzem pam os grandes supermercados, atendendo a demanda do mercado varejista. E 

importante esclarecer que no grupo dos agricultores em transi~o esta situa~iio se agrava, 

porque as empresas especializadas na comercializa~ dos produtos orgamcos planejam o 

sistema produtivo destes estabelecimentos. Portanto, seguem os crirerios de mercado 

desrespeitando, muitas vezes, os principios da agroecologia, o que e refor~ado pelo fato do 

gerenciamento da biodiversidade demandar maior dispendio de trabalho. Assim, os 

mosaicos olericolas nestes estabelecimentos cedem Iugar pam grandes talhiies, parecendo 

muitas vezes urna monocultura orgfurica. 

Por outro lado, niio se pode negar que as empresas especializadas na comercial~1io 

dos produtos exercem papel importante no desenvolvimento da agricultum orgfurica na 

regi1io. Entretanto, pam dar urn verdadeiro sentido a produ~iio orgfurica, o grupo dos 

agricultores em transi~iio, que e mais promissor, deve se organizar enquanto categoria de 

classe. Pois a logica desse grupo, que ainda segue alguns costumes dos seus ascendentes 

"Caipiras", e muito diferente da logica das empresas. Assim, pam que a ascensiio destes 

estabelecimentos continue, os principios que regem a produ~iio agroecologica devem ser 

revistos. Caso contrario, este grupo enfrentara os mesmos problemas dos agricultores 

convencionais familiares desta regi1io. Parece que a melhor o~o para o grupo dos 

agricultores em transi~iio e descobrir urn "nicho" de mercado para comercializar seus 

produtos, tal qual fez o grupo dos orgfuricos. 

0 nfunero de estabelecimentos familiares que estiio em urn processo de transi~iio do 

sistema convencional pam o orgfurico e crescente na regiiio, principalmente na cidade de 

Ibilma. Desta forma, pode-se afirmar que existe urn movimento que tende a transformar os 

estabelecimentos quimico-convencionais desta regiiio em orgamcos. Entretanto, n1io se 

pode afirmar que estes estabelecimentos seriio sustentaveis, pois ainda s1io 
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agroecossistemas bastante fnigeis. Neste sentido, os estabelecimentos orgfuricos parecem 

estar mais a frente. Mas tarnbem necessitarn se organizar e rever os principios que regem 

este sistema. 

Pelo que foi exposto ate aqui, pode-se afirmar que a pesquisa cientifica em agronomia 

possui ferrarnentas necessanas para a execuyao de trabalhos multidisciplinares. Portanto, 

destaca-se a importancia da continuidade de pesquisas com esse carnter, que envolvam 

participativamente os agricultores, por serem estes os agentes diretos da produyao, e 

portanto OS principais "interlocultores" junto a natureza. 
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Tabela A 1. Analise de Variancia da Porcentagem de Perceeyao dos Agricultores 

Fonte de Varia~io Graus Soma de Qnadrado Valor de F 

Liberdade Qnadrados Medio 

Sistema de ProdlJ\li!O 2 1,93 

Residuo (s)= agricultor (sist. Prod.) 12 0,98 

Percmao dentro deSist de !'rodu\:ao 39 7,05 

Dif. entre fatores de Perc. (agr. Conv. ) 13 3,84 

Dif. entre fatores de Perc. (agr. Trans.) 13 3,00 

Dif Entre fatores de Perc. (agr. Org.) 13 0,21 

Residua (b) 156 7,28 

Total 209 17,24 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97 /10979-0). 

(*) Significante pelo teste "F' de Fisher-Snedecor ( a=0,05) 

(**) Significante pelo teste "F' de Fisher-Snedecor (a=O,Ol) 

Coeficiente de expli~lio do modelo (R
2
) = 61% 

Coeficiente de vari~ (CV) = 22 % 
(%) media de perceeyao geral = 78% 
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0,96 

0,08 

0,18 

0,30 

0,23 

0,02 

0,05 

11.74 

1,76 

3,87 

6,33 

4,95 

0,35 

Nivel Minimo de 

Significancia (p) 

0,0015* 

0,0498ns 

0,0001** 

0,0001** 

0,0001** 

0,9831 DS 



tbela A 2. Aruilise Granulometrica das Parcelas Analisadas 
Prof. Al'l!ila Silte Silte Grossa AreiaFina Areia Grossa Areia Total Textura 

0-10 42 8 13 17 20 37 Argilosa 

I 10-20 47 9 9 16 19 35 Argilosa 

20-30 47 10 9 16 18 34 Arjljlosa 

0-10 61 7 8 10 14 24 Muito Argilosa 

2 10-20 63 5 9 9 14 23 Muito Argilosa 
20-30 64 5 10 9 12 21 Muito Arjljlosa 

0-10 41 11 12 15 21 36 Argilosa 

3 10-20 43 7 14 15 21 36 Argilosa 
20-30 47 7 8 13 25 38 Arjljlosa 

0-10 30 8 8 27 27 54 Franco-argiloarenosa 

4 10-20 31 8 7 28 26 54 Franco-argiloarenosa 

20-30 30 9 8 29 24 53 Franco-argiloarenosa 

0-10 31 II II 32 15 47 Franco-argiloarenosa 

5 10-20 32 II 9 29 19 48 Franco-argiloarenosa 

20-30 32 II 10 31 16 47 Franco-argiloarenosa 

0-10 27 6 9 26 32 58 Franco-argiloarenosa 

6 10-20 29 6 8 29 28 57 Franco-argi1oarenosa 

20-30 31 5 7 28 29 57 Franco-argiloarenosa 

0-10 29 14 10 23 24 47 Franco-argi1oarenosa 

7 10-20 33 12 II 22 22 44 Franco-argiloarenosa 

20-30 39 10 13 19 19 38 Franco-arjlj1osa 

0-10 43 12 13 22 10 32 Argilosa 

8 10-20 40 10 13 26 II 37 Argilosa 
20-30 37 9 29 17 8 25 Franco-argilosa 

0-10 35 7 17 25 16 41 Franco-argilosa 

9 10-20 36 8 15 25 26 41 Franco-argi1osa 

20-30 37 8 10 28 17 45 Franco-arjlj1osa 

0-10 33 12 25 21 9 30 Franco-argilosa 

10 10-20 35 4 21 26 14 40 Franco-argilosa 

20-30 33 12 25 21 9 30 Franco-argi!osa 

0-10 25 7 7 22 39 61 Franco-argiloarenosa 

II 10-20 25 7 8 24 36 60 Franco-argiloarenosa 

20-30 25 6 10 20 39 59 Franco-argiloarenosa 

0-10 28 ll 14 24 23 47 Franco-argi1oarenosa 

12 10-20 26 9 19 25 21 46 Franco-argiloarenosa 

20-30 30 9 16 23 22 45 Franco-argi1oarenosa 

0-10 31 7 26 15 21 36 Franco-argi1osa 

13 10-20 33 8 21 16 22 38 Franco-argilosa 

20-30 34 8 24 14 20 34 Franco-argilosa 

0-10 31 7 8 14 40 54 Franco-argiloarenosa 

14 10-20 36 6 12 12 34 46 Franco-argiloarenosa 

20-30 44 06 10 12 28 40 Argilosa 

0-10 48 13 15 II 13 24 Argilosa 

15 10-20 52 13 9 13 13 26 Argilosa 

20-30 56 9 9 14 12 26 Argilosa 

nte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/1 0979-0) 
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tbela A 3. Aruilise Granulometrica das Parcelas Analisadas na Mata. 

Prot Argila Silte S.G. AF. AG AT Textura 

O·ID 24 7 lD 31 28 59 F raru:o Argilo Aren<>S<> 
10-20 26 7 10 30 27 57 Franco Argile Arenoso 

20-30 26 7 10 30 27 57 Franco Ar&ilo Arenoso 

0·10 24 9 9 25 33 58 Franco Argilo Arenoso 

7 10-20 30 10 9 26 25 51 Franco Argilo Arenoso 
20-30 31 10 9 25 25 50 Franco Argile Arenoso 

O-lD 42 6 28 17 7 24 ArgilOS<> 
8 10-20 52 13 13 IS 7 22 Argiloso 

20-30 49 11 18 17 5 22 Ar . 050 

0-10 28 10 15 34 13 47 Franco Argile Arenoso 

9 10-20 29 9 II 38 13 51 Franco Argilo Arenoso 

20-30 31 11 8 37 13 50 Franco .Argilo Arenoso 

O·ID 22 6 18 42 12 54 Franco Argilo Arenoso 

10 10-20 22 6 18 41 IS 66 Franco Argilo Arenoso 
20-30 23 6 18 40 13 53 Franco Argilo Arenoso 

onte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97/1 0979-0). 

abela A 4. Inercias Associadas e Primeiras Diferenyas. 

Eixo Inercia Primeiras Diferen~as Porcentagem de Expli~ao da Inercia Porcentagem Acwnulacb 
Principal Principal PrinciJ!al em Relal:ao a Total (%) (%) 

Fl 0,35 0,18 19,76 19,76 
F2 0,17 0,02 9,50 29,26 
F3 0,15 0,05 8,62 37,88 

F4 0,10 5,62 43,55 

nte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N"97/l0979-0). 

bela A 5. Coordenadas do F ator Princil?.!!i e Inercias Parciais das Modalidades Estudadas. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
:Scril'iiO 

F.ator PriDejpal JnCrcias Paciais Fator Principal :&Wcias Pareiais Fator 1"rineipa1 JnCrcias Pazciais Fator PriDI:ipa1 JnCrcjas Parciais 

FI F2 FI F2 Fl F2 Fl F2 Fl F2 FI F2 Fl F2 FI F2 
o(B) mgldm

3 1,04 0,04 0,044 0,000 .0,14 0,08 0,002 0,001 .0,91 .<),23 0;028 0,004 
ro (Fe) .mgldm~ .<),22 4>,07 0,32 0,15 .<),22 .<),59 

rre (Cu) m:gldm.3 1,34 0,30 0,047 0,005 .<),27 -tl,06 0,009 0,001 

nganes (Mn) .ragidm3 .0,02 1,71 0,000 0,074 0,46 ..0,11 0,018 0,002 .0,60 ..0,18 0,023 0,004 
co (Zn) mgldm3 1,98 0,17 0,041 0,001 0,% .0,04 0,029 0,000 .0,44 .0,01 0,023 0,000 
CaCI2 0,77 0.12 0,047 0,002 .<),45 -0,51 0,004 0,010 0,000 
teria Organica (MO) mgtdml 1,25 0,006 0,043 0,000 ..0,11 .<),40 0,001 0,035 -0,87 1,66 0,019 0,140 

foro (P) mgidm' 1,64 0,44 0,057 0,008 1,23 0,07 0,027 0,000 0,21 ..0,37 0,002 0,010 -0,74 0,02 0,047 0,0 

rofre (S) mgldal -1,01 0,92 0,018 0,031 -<>.64 -0,51 0,023 0,030 0,64 0,15 0,034 0,004 
cio (Ca) mmolcfdm$ 0,33 .<),o7 ..0,88 .<),49 -1,04 0,82 
!ssio(K)~dml 1,55 0,65 0,034 0,012 0,90 .<),31 0,024 0,006 -0,43 0,00 0,021 0,000 
gnesio (Mg) mrnolcldm, 1,57 ..0,05 0,048 0,000 0,87 0,21 0,027 0,003 .0,59 .0,06 0,036 0,001 

~de Aluminio (m)% ...0,57 .<),20 0,032 0,008 0,59 0,23 0,013 0,004 1,65 0,55 0,057 0,013· 
~de bases (T) 1n01cldm' 0,85 0,18 ...0,42 .<).52 .0,83 .0,06 

na de bases (SB) mmoleldm
1 1,59 0,39 0,65 0,00 .0,66 .<),09 

l. de Minhocas {iPdlm?) 0,17 ..(),14 0,004 0,005 ..0,53 0,35 0,007 0,006 -1,14 1,32 0,009 0,026 
lSidade Global (glcm3) .(],39 2,04 0,003 0,198 0,007 .<),34 0,001 0,033 
-osidodo Total (PT) % 0,02 .0,48 0,000 0,051 .0,04 1,05 0.000 0,114 

tidade% 0{)2 -o~s 0,000 01016 0108 o,aa 0,000 0,002 .<)~ 1,60 0,001 0185 

mte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N ° 97/1 0979-0) 
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Tabela A 6. Analise de Variancia Fator F1 sob os Fatores Estabelecimentos, Profundidade e 

Esta9ao, em 5 Repetiyiies 

Fonte de variayiio gmusde 

liberdade 

Sistema de J>roduyao(SP) 2 

Diferenya entre estabelecimentos dentro Sistema de Produyao 12 

Diferenya entre profundidade dentro Sistema de Produyao 6 

Diferenva entre profundidede dentro Sistema de Produyi!o Convencional 2 

Diferei19a entre profundidade dentro Sistema de Produ9ao Ttansiyio 2 

Diferenxa entre profundidade dentro Sistema de Produyao Organico 2 

Esta.belecimentos x: profundidade dentro de Sistema de Produyiio 24 

Diferenya entre Estafii)es dentro (Sistema de Produ&;ao x profundidade) 9 

DiferenQa entre Esta~tOes (Sistema de Prodw(ao convencional X 0-IOcm) 

Dif"""""' entre Estay<>es (Sistema de J>roduyao convencional X I0-20cm) 

Difer~a entre EstayOes (Sistema de ~o convencional X 20-30cm) 

Diferenya entre Estay<>es (Sistema de Produyi!o transiy!o X 0-1 Ocm) 

Dif"""""' entre Estay3es (Sistema de Produyi!o transi\'iio X I0-20cm) 

Dif"""""' entre EstayOes (Sistema de Produyi!o traosi\'iio X 20-30cm) 

Diferenva entre Es!ayOes (Sistema de Produyi!o rugamco X 0-1 Ocm) 

Diferenva entre Estay3es (Sistema de Produyao Oig3nico X I0-20cm) 

Dif"""""' entre E""'6es (Sistema de Produyi!o rugamco X 20-30cm) 

Residuo 36 

Total 89 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto FAPESP N" 97/10979-0) 

* significante pelo teste "F' de Fisher-Snedecor (a=O,OS) 

**significante pelo teste "F' de Fisher-Snedecor (a=O,O!) 

Coeficiente de expli~iio do modelo(R
2)= 92"/o 
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Soma de 

quadnu!os 

!3,7605 

7,2269 

4,0302 

1,4586 

2,2478 

0,3338 

1,0174 

2,9323 

0,0165 

0,00002 

0,02509 

0,3839 

1,1911 

1,3023 

0,0004 

0,0050 

0,0078 

2,6438 

31,6lll 

Quadrado valor de nivel minimo de 

media F signific8ncia (p) 

6,8803 !1,42 0,0017** 

0,6022 0,90 0,5504ns 

0,6717 15,85 0,0001"* 

0,7243 17.08 •• 

1,1239 26.51 •• 

0,1669 3.94 •• 

0,0424 0,58 0,9197ns 

0,3258 4,44 0,0006** 

0,0165 0,22 0,6385ns 

0,00002 0,00 0,9877os 

0,02509 0,34 0.5625ns 

0,3839 5,23 0,0282* 

1,19!1 16,22 0,0003*"' 

1,3023 17,73 0,0002** 

0,0004 0,01 0,9415ns 

0,0050 0,07 0,7948ns 

0,0078 0,11 0,7456ns 

0,0734 



Tabela A 7. Analise de VariiinciaFator F2 sob os Fatores Estabelecimentos, Profundidade e 

Estayao, em 5 Repetiyoes 

Fonte de varia~ gmusde 

liberdade 

Sistema de Pr~iio(SP) 2 

Diferenca entre estabelecimentos dentro do sistema de pro<iuxio 12 

Diferenya entre profundidade dentro do sistema de produrlio 6 

Difer~ entre profundidade dentro sistema de prodw;iio convencionai 2 

Diferenya entre profi.mdidade dentro sistema de pr~iio transiy§.o 2 

Diferenya entre pro:fundidade dentro sistema de prodUQ!o org!nico 2 

Resfdoo(b) 24 

Diferen'(3 entre estayOes (Sistema de J>roduxiio x Profundidade) 9 

Diferen'ra entre estayOes (Sistema de Prod119io convencional X 0-lOcm) 

Diferenya entre esf.a90es (Sistema de ProdU¥io convencional X 10-20cm) 

Difereoya entre ~ (Sistema de Pr~iio convencional X 20-30cm) 

Diferenya entre estayOes (Sistema de Produyio transiylio X 0-lOcm) 

Difereoya entre esta¢<5 (Sistema de Pr~o tnmsiy>o X 10-20cm) 

Difereoya entre~ (Sistema de ~o tnmsi\'iio X 2Q..30cm) 

Diferenya entre estayOes (Sistema de ~o orgfulico X Q..lOcm) 

Diferenya entre~ (Sistema de ProdO\'iio orgfulico X 1 0-20cm) 

Difereoya entre~ (Sistema de ~o orgfulico X 2Q..30cm) 

Residoo (c) 36 

Total 89 

Fonte: Dados da Pesquisa (Projeto F APESP N" 97 /I 0979-0) 

* Significante pelo teste "F" de Fisher-Snedecor (a=0,05) 

**Significante pelo teste "F" de Fisher-Snedecor (a=O,O!) 

Coeficiente de explica<;iio do modelo(R
2
)= 64% 
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Soma de Quadrado valor de F nivel minimo de 

quadrados medio signific8.ncia (p) 

0.8068 0.4034 0.8292 0,4589us 

5.8375 0.4865 0,38 0,0725ns 

0.8625 0.1437 3.195 0,0191* 

0.0102 0.0051 0.1131 ns 

0.1628 0.0814 1.8049 ns 

0.6895 0.3447 7,6430 •• 

1,0816 0,0451 0,29 0,9908 

1,0994 0,1221 0.80 0.6206ns 

0,0001 0,0001 0.00 0.9760ns 

0,2440 0,2440 1,59 0,2150ns 

0,0212 0,0212 0.14 0,7121ns 

0,0024 0,0024 0.02 0,9019ns 

0.0926 0.0926 0.60 0,4419ns 

0.0337 0.0337 0.22 o.6416ns 

0.0629 0.0629 0.41 0,5255ns 

0,2861 0,2861 1.87 0,1801ns 

0,3564 0,3564 2.33 0,1358ns 

5.5122 0.1531 

15.2000 



Tabela A8. Estabelecimentos Visitados 
N"do Categoria de Sistema de Principal Escolhido Descartado Observayao 

estab. ~·0 ~·0 Atividade 

Familiar Convencional Horticultura Sim 

2 Familiar Convencional Horticultura Sim 

3 Familiar Convencional Horticultura Sim 

4 Familiar Convencional Horticultura Sim 

5 Familiar Convencional Horticultura Sim 

6 Familiar Transi9iio Horticultura Sim 

7 Familiar Transiy8o Horticultura Sim 

8 Familiar Transi\)ilo Horticultura Sim 

9 Familiar Transiy8o Horticultura Sim 

10 Familiar Transiy§o Horticultura Sim 

11 Familiar Orgiinico Horticultura Sim 

12 Familiar Orginico Horticu!tura Sim 

13 Familiar Orgiinico Horticultura Sim 

14 Familiar Organico Horticultura Sim 

15 Familiar Orgiinicc Horticultura Sim 

16 Familiar Orgiinico Horticu!tura nlio sim 0 agricultor niio quis participar da pesquisa 

17 Familiar Orgiinicc Horticultura nlio sim 0 agricultor faleceu 

18 Familiar Convencional Horticultura nlio sim As ati"idades estavam sendo encercadas 

19 Empresa fa.miliar Conveocional Horticultura nlio sim A familia participa apenas na adminis1ra9iio 

20 Familiar Convencional Gimsso1 nlio sim Houve m~ na atividade agricola 

21 Familiar Convencional Horticultura nlio sim Sua local:izayao e distante dos demais estabelecimentos 

22 Empresa Orgiinico Horticultura nlio sim Nao e estabelecimento fumiliar 

23 Familiar Orgiinico Horticultura nlio sim Sua localizayio e distante dos demais estabelecimentos 

24 Familiar Orgiinico Horticultura - sim Nao prodl.I2:ir8 brassicas oeste ano 

25 E_.,.. fa.miliar Orgiinico Horticultura - sim A familia participa apenas na adminis!J:aylio 

26 Empresa agricola Orgiinico Horticultura nlio sim A familia participa apenas na adminis!J:aylio 

27 Empresa Orgiinico Horticulture nlio sim Nao e agricultura familiar 

28 Empresa fa.miliar Convencional Horticultura nlio sim Nilo existe uma ampla participa\)ilo da familiar 

'onte: Dados do projeto (FAPESP N" 97/109-0) 
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Questionario Utilizado na Analise Exploratoria 

1) Nome: ___________________ ----'N" 

2) Estabelecimento: Convencional ( ) Organico ( ) Outros ( ) 

3) Localiza9ao: Encosta ( ) Baixada ( ) 

4) Tempo de Inser9ao na Atividade Agricola (anos): _________ _ 

5) Tempo de Inser9ao no Estabelecimento (anos): __________ _ 

6) Tempo em que Exerce o Sistema de Produ9ao no Estabelecimento: ___ _ 

7) Mao-de-obra (%) Familiar ( ) Contratada ( ) 

8) Principal Fonte de Renda: Estabelecimento ( ) Outros ( ) 

9) Tipo de Explora;;:ao: Horticulture ( ) Fruticultura ( ) outros ( ) 

10) Area do Estabelecimento (hectare): Total ( ) Cultivo ( ) 

11) Tipo de Solo (Descri;;:ao): ________________ _ 

12)Hist6rico daArea: ___________________ _ 
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QUESTIONARlO- IDSTORICO DA REGIAO 

r---~-.-..------------------------------------------------------~ I 1 
i i!! 

I ~ 1 Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP 1 
i i 

' d nhari I 1 Faculdade e Enge ·a Agricola- FEAGRl ! 
l i 
1
1 

Area de Atua~o: Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentavel I 
l ! I Titulo da pesquisa: A perce~o do agricultor familiar sobre o solo e a agroecologia j 
l ! ' Locru: Dam:________ • 

I I 
i ~ 

L..-~----------------~/-----"----....._,j 

I- Ambiente 

I - Durante as tres Ultimas decadas houve mudanvas no ambiente, com rela~o as mams, os 
rios, 0 clima, as estradas, as constru9(ies e as pessoas? 

2 -A economia da regiiio era baseada na agricultura, ou no extrativismo (palmito e carvao )? 
Sim() Niio() 
Comentario ____________________________________________________ __ 

3 - Houve rugurn fato marcante na regiiio que ruterou o rumo da agricultura para a 
tecnologia quimica-mecanica? Ou niio? Qual foi o fato? (Cooperativa Agricola de Cotia) 

4 - Qual era o principal meio de transporte ntilizado h8. 30 anos atras? 

5 - A populR9iio aumentou ? Sim ( ) Niio ( ) 
Comentario ____________________________________________________ __ 
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6- Qual era a area ocupada (em percentual) pelas matas da regiiio? 

7- Quais os segmentos da paisagem que as matas ocupavam? 

8- Quais as especies que formavam o dossel vegetativo da mata? 

9- Qual era a finalidade do corte da mata? 

( ) Constru~iio ( ) Carviio ( ) Outros ( ) 

10-0 corte das arvores era efetuado de acordo com a epoca do ano? 

11 - Que ferramentas eram utilizadas para efetuar o corte das arvores? 

12- Como era realizado a produ~iio de carviio? 

13 - Houve redu~iio na quantidade e nos tipos de animais silvestres da regiiio? Quais 

especies? Quantas permanecem? 
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14 - Como era o aspecto dos cursos d':igua em rela~o a cor, cheiro, dejetos e 

profundidade? 

15 - Os rios eram protegidos por matas ciliares? 

16 - 0 clima mudou? Quais foram estas mudan~? 0 que acha que pode ter provocado 

essas mudan~as? 

II - Estabelecimentos 

17 - Quantos estabelecimentos, h:i 30 anos atras, poderiam ser classificados como grandes 
(>100 ha), medios (100 a 30 ha) e pequenos (< 30 ha)? 

18 - Existiam familias que se destacavam na regiao? 

Sim ( ) Nao ( ) 

19 - Que tipo de mao-de-obra era empregada nos estabelecimentos? 
Colonos ( ) Parceiros ( ) Assalariados permanentes ( ) Assalariados temporilrios ( ) 

Outros ( ) 
Quai ? 5·-------------------------------------------------------
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III - Sistema de Cultivo 

20- A produc;ao era efetuada basicamente para o auto-consumo ou visava-se o mercado 

tambem? 

21 - Ap6s a derrubada da mata que culturas eram mais indicadas para serem exploradas no 

Iugar? 

22- Como era efetuado o preparo do solo (equipamentos utilizados)'? 

23 - Utilizava-se trac;ao animal'? 
Sim( ) Nao( ) 

24 - Que animais eram utilizados para este flm'? 

Bois ( ) Cavalos ( ) Burros ( ) Mulas ( ) 

25 - 0 trator comec;ou a ser utilizado em que epoca'? 

26- 0 plantio das culturas era efetuado de acordo com as fases da lua? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Comenmrio. ____________________________________________________ __ 

27- As sementes e mudas eram obtidas de que forma? 
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28 - Os tratos culturais, a colheita e o corte das arvores tambCm eram efetuados de acordo 
com as fases da lua? 
Sim() Nao() 
Comenmrio. ____________________________________________________ __ 

29- Era efetuado adubayao? 
Sim ( ) Nilo ( ) 

30- Que tipo de aduba~ era utilizada e como era incorporada? 

31 - A utilizayao da adubayao quimica e dos agrotoxicos foi iniciada juntamente com o 
trator? Se nilo, quando? 

32 -Como estas inovayoes chegaram? 

33 - Por que houve a mudan9a para o sistema quimico-convencional de exploray3.o? 

34 - Que animais eram criados nos estabelecimentos? Raya melhorada ou "¢-duro"? 

35- Qual era a finalidade da cri~ (auto-consumo, alimentayiio e tfa91io)? 

36 - Como era o sistema de cria9ilo desses animais? 
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37- Que alimentos eram utilizados pela cria~o? 

38- Que tipo de alimentos eram comprados no mercado para alimentayiio da familiae dos 

animais? 
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QUESTION.ARIO -AGRICULTOR 

·~----------------------------------------------------,----------~ I l 
'; ! Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP I ,. ~ 
l ~ 1 Faculdade de Engenharia Agricola- FEAGRI 1 
I 1 I Area de Atua~o: Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentavel 1 
I ~ l Titulo da pesquisa: A percepyao do agricultor familiar sobre o solo e a agroecologia 1 
~ I, 

I Local: Data: 1 
I -------- I 
~ I I ~ 

L------------------~-----·--------------------~~--~-------~--------l 

I - ldentifica~o do Agricultor 

1 -Nome do entrevistado: 

2 - Nome do im6vel: 

3 - Grau de parentesco do entrevistado com o chefe da familia ( caso necessario ): 

4- Local de nascimento: ________________ !dade: __________ _ 

5 -Data em que chegou na regiao (se foro caso ):, _____________ _ 

6 - Estado civil: 

Casado ( ) Solteiro ( ) Outros ( ) ________ _ 

6.1 -Tempo de matrimonio (caso necessario): _____________________ _ 

7 -Total de filhos vivos e mortos: ______ _ VIVOS: ____ __, mOrtOS;, ____ _ 
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8 - Niunero, idade, sexo, grau de parentesco das pessoas que vivem na propriedade: 

I dade Sexo Grau de parentesco Atividade 
Dentro do estab. Fora do estab. 

0 -7 

7- 14 

14-21 

21-28 

28-35 

Total 

9- Como obteve contato com agricultura? 

10 - Por que esco1heu a profissao de agricultor? 

11 - Gosta do que faz? 

Sim ( ) Nao ( ) mais ou menos ( ) 
Comenmrio:. __________________________________________________ __ 

12 - Se tivesse outra o~ao, largaria a agricultura? 
Sim( ) Nao( ) 

Comenmrio: ____________________________________ __ 

13 - Que profissao almeja para os filhos (as)? 
Agricultor ( ) Outras: _____________________ __ 

Comenmrio: ____________________________ _ 

14 - Grau de instruyao: 
( ) le e escreve ( ) 1 o grau completo 

( ) 2 ° grau incompleto ( ) 2 o grau completo 
( )outros: ____________________________ _ 
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15 - Religiao: 

( ) cat6lica ( ) protestante ( ) outra: -----------

II. Caracteriza~ao do Estabelecimento 

16- Municipio: 

17- Area total do estabelecimento. 

18 - Area utilizada nas atividades 

Horticultura: _ha 
Fruticultura:_ lui ( ou no de pes) 
Pastagem: _lui 
Mata: ha 
Cria9ao:_M 

Outra ( especificar): -----

19. Por que trabalha com as atividades acima? 

20. As matas sao secundarias? Tempo (em anos) do Ultimo corte ou queimada 

21. Por que elas estiio sendo mantidas no estabelecimento? 

22. As matas sao utilizadas como fonte de recursos para o estabelecimento? 

23 - Encontra-se animais silvestres, ainda, nestes locais? Quais? 
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24- Descrever as benfeitorias existentes (tipo, material, area e idade). 

25 - Relacionar as maquinas e principais implementos agricolas existentes no 

estabelecimento (marca, modelo, idade, valor)? 

26. Obteve credito agricola para a safra passada? 
Sim ( )Nao( ) 

Se sim, valor _____ _ 
Fonte: ______________________________________________________ __ 

27- Recebe assistencia recuica? 

Sim ( ) Niio ( ) 

De quem? 

28 -Que tipo de ilumina~o tern no estabelecimento? 

29 - Qnal a fonte de agua usada na propriedade? 

Cacimba( ) 

Rede de agua ( ) 

Rio/~ude ( ) 

Po~to artesiano ( ) 

Mina ou olho d' agua ( ) 

Outros ( ) 

30 - Para onde vai o esgoto domestico? 
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31 -Como descarta as embalagens de agrot6xicos (se for convencional/transi~iio)? 

32 - E s6cio de alguma cooperativa ou associa~o? 
Sim( )Niio() 
Qual? _______________________ _ 

III. Sistemas de Produ~ao 

33 - Comercializa~iio 

Para quem ou aonde comercializa sua prod~iio? 

Produto Atravessador (%) Direto (%) 

34 - Qual o "beneficiamento" que da aos produtos? 

Produto La vag em Embalagem/Pesagem/Outros 

35- Possui sistema de irriga~iio? 
Sim ( ) Niio( ) 

36 - Que tipo de sistema de irriga~iio utiliza? 
Por aspersiio ( ) Por superficie ( sulco, faixa, inun~o) ( ) 
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37- Descrever o sistema (sistema po:rtatil ou semi-poruitil, no caso de ser por aspersao) 

38 -Que tipo de aspersor possui (rotativo, estacioruirio) e como eo boca! ? 

39- Os aspersores funcionam a que pressao de servi'<o equal o seu raio de ~ao? 

40- Que tipo de tubula~o possui (material, difunetro )? 
Linhaprincipal: ________________________ _ 
Linhalateral: _______________________ _ 

41 - Possui motobomba? (potencia, tipo de energia utilizada) 
Sim( ) Nao( ) 

42- Como calcula a necessidade bidrica da planta, por familia? 

43 -Qual o tempo necessario para irrigar toda a area (Tumo de rega)? 

44 - Qual a freqiiencia? 

45 - A irriga91io e a mesma durante todo o ano? 
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46 - Faz ou ja fez alguma pnitica conservacionista de solo? 

47- Fez curva de nivel, terra~o? 

48 - 0 preparo mecfurico do solo e auxiliado pelo: 
Trator ( ) Microtrator ( ) Animal ( ) 

49 -Que implemento utiliza? 

50 - Qual e a sequencia do uso desses implementos? 

51 - Para preparar o solo mecanicamente quais as caracteristicas que devem ser 

observadas? 

52 - Que tipo de adub~iio utiliza no plantio e na cobertura? 

53. Se utiliza aduba~ orgfurica, qual? 

Bovino/equino ( ) 
Esterco curtido ( ) 
Esterco galinba ( ) 

Composto( ) 

HUm.us ( ) 
Outros ( ) 
Especificar: ________________________ _ 
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54- Qual a origem do adubo orgfutico? 

55- Como calcula a necessidade de aduba¢o? 

56- Observa se as culturas possuem diferentes necessidades de adubo? Quais? 

57- Faz controle do mato? 
Sim( ) Nao( ) 
Sesim 
como? ______________________________________________________ __ 

58- Que produto utiliza para efetuar o controle de pragas e doenij:as? 

59- Quando aplica esses produtos procura se proteger? 0 que utiliza? 

60- Tern observado resistencia das pragas e doenlj:as a esses produtos? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Justificativa: _________________________________________________ _ 

61 -Ja foi constatado algum caso de contaminalj:ao humana com esses produtos? 

62 Que tipo de substrato utiliza na produij:ao de mudas? 
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IV - Percep~ao dos Agricultores 

I - 0 que o solo significa para o senhor? 

~ignificado do Solo Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda Ni!o 

totalmente em parte (70 %) em parte (50"/o) totalmente sabe 

1 20 - - - -
2 - 17 - - -
3 20 - - - -

1.1) E um local quo exerce influencia 4 20 - - - -
Sobre a familia e a sociedade, onde 5 20 - - - -
se cultiva plantas e se retira o sus~ 6 20 - - - -
tento para familia_ Portanto, dele ira 7 20 - - - -
depender o futuro das pr6ximas ge- 8 20 - - - -
ray()es. 9 20 - - - -

10 20 - - - -
11 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -
1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 - - - 10 -

11)Eumloca.l comumasuper.ficie 6 20 - - - -
limitada, quo pode ser !Iabalhada 7 20 - - - -
durante muitos anos ou arruinada 8 20 - - - -
em poucos anos, conforme as prati~ 9 20 - - - -
cas agricolas lO 20 - - - -

11 20 - - - -
12 20 - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -
1 - 15 - - -
2 - - - 20 -
3 - - - 20 -
4 - 15 - - -

1.3) E mn meio de prod~iio como 5 10 - - - -
outro qualquer, portanto, pode ser 6 - - - 20 -
substituido per outra forma de pro- 7 - - - 20 -
dugi!o (por ex. hidroponia). 8 - - - 20 -

9 - - - 20 -
lO - - - 20 -
11 - - 17 - -
12 - - - 20 -
13 - - - 20 -
14 - - - 20 -
15 - - 17 - -

218 



1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -

1.4) E um local com vida, onde as 4 20 - - - -
plantas extraem alimentos, a agua e 5 - - - - 0 
purificada (filtrada), as substin.cias 6 20 - - - -
t6xicas (por ex. agrot6xicos) sio 7 20 - - - -
neutralizadas e a materia organics e 8 - 17 - - -
degtadada. 9 - 17 - - -

10 - 17 - - -
11 - 17 - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 - 17 - - -

15 20 - - - -

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 

2- 0 que o senhor entende por materia orgiinica? Como percebe se urn solo tern materia 

orgiinica? 

Materia Organica Agricultores Concorda Concorda Concorda Disrorda Nao 

totalmente em parte (70 %) em parte (50'/o) totalmente sabe 

1 - - 15 - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -

2.1) E toda subsUincia morta no 5 20 - - - -
solo, podendo ser plantas, mi~ 6 20 - - - -
crorganism.os do solo, exCfe9(5es 7 20 - - -
de animais (por ex. esterco). 8 20 - - - -

9 20 - - - -
10 20 - - - -
11 17 - - -

12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 - 17 - - -
15 20 - - - -
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1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -

2.2) E uma subst8ncia com nutrien~ 5 20 - - - -
tes que podemo servir de alimento 6 20 - - - -
para as plantas e os organismos do 7 20 - - - -
solo. 8 20 - - - -

9 20 - - - -
10 20 - - - -
11 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -

I 1 20 - - - -
' 

2 20 -
I, 

- - -
3 20 - - - -

' 4 20 - - - -
'i 2.3) 0 solo com materia orginica 5 20 - - -
I fica com a cor escura, com alto teor 6 20 - - - -
I de wnidade e com um maior ninnero 7 20 - - - -
! de espa9os vazios (porosidede) 8 20 - - - -
i 9 20 - - - -
i 10 20 - - - -

11 20 - - - -
i 12 - 17 - - -
I 13 20 - - - -
1 

14 20 - - - -
! 15 20 - - - -
', I - - !5 - -
i 
I 

2 - - - - 0 

I 3 - - !5 - -
I 4 - - 15 - -
!2.4)Numsolocommateria org&nica 5 - - 15 - -
I encontra-se a ~a de organis- 6 - - !5 - -
I mos, como: formigas,larvas, aranha 7 - !7 - - -
! e minhocas. 8 - !7 - - -
I 9 - - 15 
I 

- -
I 

10 - - 15 - -
i II - 17 - - -

' !2 20 - - - -
' !3 - 17 - - -
I 

I !4 - !7 - - -
I 15 20 I - - - -
' 

1 20 - - -I -
I 2 20 - - - -
I 
I 

3 20 - - - -
4 - - - - 0 

[ 2.5) Num solo com materia orginica 5 20 - - - -
[as plantas se desenvolvem melhor. 6 20 - - - -
I 7 20 - - - -
! 8 20 
i - - - -

9 20 - - - -

' 10 20 - - - -
' II 20 - - - -
i 12 20 - - - -
! 13 20 - - - -
' 14 20 - - - -

!5 20 - - - -
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Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 

3 -Como o senhor percebe se o solo tern condiyoes de fomecer para a planta o que ela 
precisa para se desenvolver e produzir (solo gordo)? 

]Qualidade do Solo Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda Nao 

i 
totalmente em parte (70 %) em parte (50"/o) totalmente sabe 

I (solo gordo) 

I 
I 20 - - - -

2 20 - - - -i 
I 3 20 - - - -
' 

\3.I) Quando apresenta uma boa 4 20 - - - -
!dreoagem. espa<;os vazios (poros), 5 20 - - - -
I materia organica e organismos 6 20 - - - -
l"ivos (por ex. minhocas). 7 20 - - - -

8 20 - - - -
I 9 20 - - - -I 

I 
10 20 - - - -
II 20 - - - -

' 
I 12 20 - - - -
I 13 20 - - - -
I I4 20 - - - -
' I5 
' - 17 - - -
i I 20 - - - -

I 
2 - - I7 - -
3 20 - - - -

I 4 20 - - - -
13.2) Quando enoontra a presen<;a 5 20 - - - -
de plantas indioadoras de fertilidede 6 20 - - - -
I (por ex. canuu, serrnlha). 7 20 - - - -
i 8 20 - - - -
i 

9 20 -I - - -
10 20 - - - -

I II - - 17 - -
! I2 20 - - - -

i 
13 20 - - - -
14 20 - - - -

' 15 - - - - 0 
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1 - - - 10 
2 20 - - -
3 20 - - -
4 20 - - -
5 - - - 10 

3.3) Pelo desenvolvimento das planw 6 20 - - -
tas. analisado tanto na parte aerea 7 20 - - -
como nas ra'zes, queatingempro- 8 20 - - -
profundidades maiores) 9 20 - - -

10 20 - - -
]] 20 - - -
12 20 - - -
13 20 - - -
14 20 - - -
15 20 - - -

Obs: Sea resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 

4 - 0 adubo quimico tern urn comportamento diferenciado do adubo org.l.nico? Se sim, 
como o senhor percebe esta diferen911? 

Comportamento do adubo Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda 

quimieo e org&nieo totalmente em parte (70 %) em parte (50%) totalmente 

I 
1 - 17 - -
2 20 - - -

i 3 20 - - -
i 4 20 - - -
' 5 20 I - - -
'14.1) Os adubos quimicos aumentam 6 20 - - -

a concentrayio de nutrientes no so- 7 20 - - -
]lo, mas sao incapazes de melhorar 8 20 - - -
I as propriedades fisicas (porosidade) 9 20 - - -
J e propriedades bioi6gicas (maior 10 - - 15 -
lnUmero de organismos vivos). ]] 20 - - -
I 12 20 - - -
! 13 20 - - -
I 14 20 - - -

15 20 - - -
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I I - 17 - - -

I 2 20 - - - -

i 
3 20 - - - -
4 20 - - - -

\ 4.2) Os adubos quimicos sao rapida~ 5 20 - - - -
!mente absorvidos pelas plantas, en- 6 20 - - - -
I quanto os adubos orgiinicos podem 7 20 - - - -
lpermanecerno solo de um. cultivo 8 20 - - - -
1para outro. 9 20 - - - -

! 10 20 - - - -
11 20 - - - -

I 12 20 - - - -
i 13 20 - - - -
i 14 20 - - - -

15 20 - - - -
1 - - - 10 -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -

4.3) As plantas adubadas organica- 5 - - - 10 -
mente sao mais resistentes a pragas 6 20 - - - -
e doenc;as, enquanto as ttatadas 7 20 - - - -
com adubo quimico dificilmente pro- 8 20 - - - -
duzem sem a utilizatr8.o de pesticidas. 9 20 - - - -

10 20 - - - -

II 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -
1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -

4.4) Os adubos quimicos n.ao inter- 5 20 - - - -
fe.rem na cor, enquanto os adubos 6 20 - - - -
Orgfulicos deixam o solo mais escuro .. 7 20 - - - -

8 20 - - - -
9 20 - - - -
10 - - 15 - -
11 - - 15 - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 
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5- Como o senhor percebe se o solo estli com deficiencia de adubo? 

'I Defici~ncia de nutrientes Agricultores Concorda Concorda Concorda Disoorda Niio 

totalmente em parte (70 %) em parte (50%) totalm.ente sabe 

I 20 - - - -
2 20 - - - -
3 - - - - 0 

4 20 - - - -
5 20 - - - -

5.1) Pelo aspecto da planta, por exemplo 6 20 - - - -
o repolho quando precisa de nitrogCnio 7 20 - - - -
apresenta as folhas pequenas, levanta- 8 20 - - - -
das e de cor amarelada, e quando n8.o 9 20 - - - -
forma cabe9a esta com deficiencia 10 20 - - - -

da f6sforo. 11 - 17 - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 - - - - 0 

I 20 - - - -
2 - - - 10 -
3 - - - - 0 

5.2) Pela preseru;a da plantas indica- 4 20 - - - -
doras ou nio de fertilidade, por ,5 20 - - - -
exemplo: guanxuma (indica solo 6 20 - - - -
Pisado) e samambWa (pH acido). 7 20 - - - -

8 20 - - - -
9 20 - - - -
!0 20 - - - -
11 20 - - - -
11 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 - - - - 0 

1 20 - - - -
2 - - IS - -
3 - - 15 - -
4 - - 15 - -
5 - 17 - - -

5.3) Pelo aspecto do solo {cor, umi- 6 20 - - - -
dade) e pelo desenvolvimento da 7 20 - - - -
Planta. 8 20 - - - -

9 20 - - - -
10 20 - - - -
11 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 - - - 0 

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 
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6 - 0 senhor observa d.iferentes tipos de minhocas no solo? Como o solo fica quando 
possui minhocas? 

\Biologia do Solo (minhocas) Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda 

I 
totalmente em parte (70 %) em parte (SO%) totalmente 

I 
I 20 - - -
2 - 17 - -

I 3 20 - - -

\6.1 )As minhocas silo diferentes entre 

4 20 - - -
s - - - -

si pela cor, tamanho~ tipo de alimen- 6 20 - - -
to que ingerem e looal onde ficam. 7 20 - - -

8 20 - - -
9 20 - - -
10 20 - - -
II 20 - - -
12 20 - - -
13 - - - -
14 20 - - -
IS - - - -
l - - IS -
2 - 17 - -
3 20 - - -

16.2) As minhocas que naopossuem 4 - - - -
cor (despigmentadas) vivem nas ca- s - - - -

IMadas mais profundas do solo, se 6 20 - - -
]Alimentam de solo pobre em materia 7 20 - - -
1 orgilnica e abtem galerias (buracos 8 20 - - -
\no solo). 9 20 - - -

!0 20 - - -
I II 20 - - -
I 12 - - IS -I 

13 - - - -
14 20 - - -
!S - - - -

I l - - - -

I 
2 - - - 20 

3 - - - 20 

16.3) As minhocas prodotoras de 

4 - - - -
s - - - -

\hlimus (califOrnia) se alimentam 6 - - - -
\tanto de materia organica como de 7 - - - 20 

.terra. Desta forma, podemos encon- 8 - - - 20 

tra-las na borta tambem. 9 - - - 20 

!0 - - - 20 

II - - - 20 

12 - - - -
13 - - - -
14 - - - 20 

15 - - - -
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0 

-
-
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0 
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1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -

6A)Um solo com minhocas fica mais 6 20 - - - -
forte porque as ex:creyOes ( coprOlito) 7 20 - - - -
sao ricas em nutrientes que servem 8 20 - - - -
de alimentos para as plantas. 9 20 - - - -

10 20 - - - -
11 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -
1 20 - - - -
2 - 17 - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -

6.5) 0 sole fica mais poroso (fofo), 5 20 - - - -
mais Umido e com a cor mais escura. 6 20 - - - -

7 20 - - -
8 20 - - - -
9 20 - - - -
10 20 - - - -
]] 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -
1 - 17 - - -
2 - - - - 0 

3 - - - - 0 

4 - - - - 0 
6.6) As millhocas atraem outros or- 5 - - - - 0 
ganismos como fonnigas, besouros 6 - 17 - - -
e axanbas. 7 - 17 - - -

8 - 17 - - -
9 20 - - - -
10 - 17 - - -
]] - - - 10 -
12 - - - 10 -
13 - 17 - - -
14 20 - - - -
15 - - - 10 -

Obs: Sea resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 
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7- Dos implementos que o senhor utiliza qual altera mais o solo? Por que? 

\A~ao dos implementos Agricultores Concorda Coooorda Concorda Discorda Nilo 
I 

totalmente em parte (70 %) em parte (50"/o) totalmente sabe ! 

I 
I - - - - 0 
2 - - - - 0 

I 

I 3 20 - - - -
I 

! 4 - - - - 0 
5 - - - - 0 

I 
I 

6 20 - - - -
17 .1) 0 gancho altern pouco as 7 20 - - - -
( propriedades fi.sicas do solo. pois 8 - - - - 0 
i nao faz inversa.o de camadas. 9 20 - - - -
I 10 20 - - - -
j II - - - - 0 

! 

12 - - - - 0 
13 - - - - 0 

l 14 - - - - 0 
15 - - - - 0 

! I - - - 10 -
I 2 20 - - - -
I 

3 20 I - - - -
; 

4 20 I - - - -
; 5 20 - - - -
[7.2)Agradearadora fonnauma ca- 6 20 - - - -
j mada compactada abaixo da 7 20 - - - -
, caroada aravel 8 20 - - - -
I 9 20 ! - - - -
I 10 20 - - - -I 

l 11 - - - - 0 

I 12 - - - - 0 

! 13 - - - - 0 
I 14 20 - - - -
I 

15 I - - - - 0 

1 - - 15 - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -
6 20 - - - -

7.3) Oarado faz inversi.o de cama- 7 20 - - - -
das e tambem contribui para a for- 8 20 - - - -
mayiio do pe-de-a<ado (camada 9 20 - - - -
compactada). 10 20 - - - -

II - - - - 0 
12 - - - - 0 
13 - - - - 0 
14 20 - - - -
15 - - - - 0 
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1 20 - - - -
2 - - - - 0 

3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -
6 20 - - - -

7.4) A enxada rotativa pulveriza o solo 7 20 - - - -
8 20 - - - -
9 20 - - - -

10 20 - - - -
II 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 - - - 10 -
!5 20 - - - -

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 

8- Como o solo fica quando e preparado molhado (muito funido)? 

Preparo do solo Agricultores Concorda Conco!1la Concorda Discorda Nilo 

totalmente em parte (70 %) em parte (50%) -· sabe 

1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 - - !5 - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -

8.I) Quando efetua-se o preparo do 6 20 - - - -
solo molhado ao secar este fica 7 20 - - - -
:ressecado e com muitos tom:ies. 8 20 - - - -

9 20 - - - -
10 20 - - - -
I1 20 - - - -
12 20 - - - -

. 13 20 - - - -
I4 20 - - - -
I5 20 - - - -
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' I 20 - - - -
l 2 20 - - - -

i 
3 20 - - - -
4 20 - - - -

i 5 20 - - - -

18,2) Quando o preparo for efetuado 

6 20 - - - -
7 20 - - - -

j molbado ao secar ocorre a fOJ:lllEl9io 8 20 - - - -
! de uma camada compactada na su- 9 20 - - - -
jperficie, fazendo com que a agua pe- 10 20 - - - -
inetre com dificuldade. 11 20 - - - -
I 12 20 - - - -

13 20 - - . . 
I 14 20 . - . . 

i 15 . - . . 0 

i I . . - 10 . 

2 20 . - - . 

3 - - . 10 -
4 - . - 10 . 
5 20 . - - . 
6 . . - 10 . 

! 8.4) Quando o solo e preparado mol- 7 . . - 10 . 

j 1ado as plantas daninhas nascem fa- 8 20 . - . . 

icilmente. 9 . . . 10 -
10 - . - 10 . 

11 . . - 10 . 
12 . . . 10 -

13 . . . 10 . 

i 14 . . . 10 . 

15 . . . 10 . 

Obs: Se a resposta do agricultor nlio for a esperada, procurar saber o motivo. 

9- como o senhor percebe se o solo esta compactado? 

I Compacta~iio Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda Nao 

i totalmente em parte (70 %) 
I 

em parte (50'/o) totalmente sabe 

I 1 20 . . . . 
I 2 - . 15 . -
I 
I 3 20 . - - -
I 4 20 - - - -I 9.1) Um solo estli compactado quan- 5 20 . . - . 
do se percebe resistencia no mo- 6 20 . - - . 

, menlo do prepare mecinico. 7 20 - . . -
I 

8 20 

I 
- - . -

9 20 . - . -
10 20 . . . . 

I II 20 - - - . 
i 12 . - - - 0 

I 13 20 - . - . 
I 

14 20 . - - . 
i 15 20 - . . -
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1 - - - - 0 
2 - - - - 0 

3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -

9.2) Ocone compacta9ao quando 6 20 - - - -
observa-se a presenya de plantas 7 20 - - - -
indicadoras de solo compactado, 8 20 - - - -
por ex. guanxuma. 9 20 - - - -

10 20 - - - -
11 - - - - 0 
12 - - - - 0 
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 - - - - 0 
1 - - - - 0 
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -
6 20 - - - -
7 20 - - - -

9.3) Observa-se compacta9!o quan- 8 20 - - - -
do as raizes das plantas apresen- 9 20 - - - -
tam crescimento horizontal. 10 20 - - - -

JJ - - - - 0 
12 - - - - 0 
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -
1 - - 15 - -
2 - - 15 - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -

9.4) Quando observa~se a ausencia 6 20 - - - -
de materia orginica no solo e a agua 7 20 - - - -
penetra com dificuldade. 8 20 - - - -

9 20 - - - -
10 20 - - - -
JJ 20 - - - -
12 - - - - 0 
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 - 17 - - -

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 
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10 - 0 que o senhor percebe quando efetua a rotayiio de cultura? 

[Rota~ao de Culturas Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda Nao 

i 
totalmente em parte (/0 %) em parte (50%) totalmente sabe 

i 1 20 - - - -

I 
2 20 - - - -

I 
3 20 - - - -
4 20 - - - -

! 
5 20 

\10.1) As plantas produzem mais e 

- - - -
6 20 - - - -

I sao menos atacadas por pragas e 7 20 - - - -
00en9"S· 8 20 - - - -
' 9 20 -' - - -
' 10 ! 20 - - - -
' 11 20 - - - -
I 12 - - 15 - -
' ' 13 20 ' - - - -

I 14 - - 15 - -
15 20 - - - -

I 1 20 - - - -

i 
2 - - 15 - -
3 - - 15 - -

I 
4 - - 15 - -
5 - - 15 - -

' 6 20 - - - -

110.2) As plantas aproveitam o adubo 

7 20 - - - -
8 20 - - - -

residual. 9 20 - - - -

' 
10 20 - - - -

I 
11 20 - - - -

12 20 - - - -

i 
13 20 - - - -
14 - - 15 - -

i 15 20 - - - -

' 
1 - - - 10 -

I 
2 - - 15 - -
3 - - 15 - -

! 4 20 - - - -
! 5 - - - 10 -
i 6 - - 15 - -
! 7 20 - - - -
\ 10.3) N<> solo onde ocorre rotac;ao 8 - - - 10 -
, nasce menos mato. 9 - - - 10 -
! 10 - - - 10 -
I 11 - - 15 - -
I 12 - - 15 - -
i 13 - - 15 - -
' 

I 
14 - - 15 - -
15 20 - - - -

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 
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11 - 0 senhor percebe se o solo muda em fun~lio do tipo de cobertura morta utilizada, por 

exemplo phistico, palha de feijlio, graminea e serragem? 

Cobertura Morta Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda Nao 

totalmente em parte (TO%) em parte (50'/o) totalmente sabe 

I . . . . 0 

I 2 . - . - 0 

' 3 i 
. - . - 0 

I 4 . - . . 0 

I 5 . - . - 0 
6 . 17 . - . I 11.1) A serragem deixa o solo mais 7 20 - . . . 

ressecado. 8 20 - - . . 

I 
9 . . - - 0 

I 
!0 20 . - - -
ll . . - - 0 

I 
!2 0 i . . - . 

1. !3 - . - . 0 

I 14 . . . 10 -
IS - . . - 0 

I . - . . 0 
2 20 . - - . 
3 . . - . 0 

4 . . - . 0 
5 20 . - . -
6 20 . - - -

11.2) A cobertura morta amenisa o 7 20 - . . -
impacto da gota de chuva, controla a 8 20 . . . -

temperatura, evita erosio e protege 9 20 - . - -
as plantas. !0 20 - . - . 

ll 20 . . . -
!2 20 - . . -
!3 20 - - . -
!4 20 . . . -
IS 20 - - - . 

I 
I . . - . 0 

2 20 . - . -

I 3 . - . - 0 

I 
4 . . . . 0 

5 20 . . . . 

I 6 20 . - . . 

! 7 20 . - . . 

!IU) A velocidade de degrade'"o 8 20 . - . -
Ida cobertura de graminea e menor 9 20 . . . -
1 que a das leguminosas. 10 20 - - - . 

I ll 20 . - - -
I !2 20 - - - -
I !3 . . - - 0 

I 
14 20 . - - . 

15 . - . - 0 
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1 - - - - 0 
2 20 - - - -
3 - - - - 0 

4 - - - - 0 
5 - - - - 0 
6 20 - - - -

11.4) 0 pl8stico preto aumenta a 7 20 - - - -
temperatura do solo. 8 20 - - - -

9 20 - - - -
10 20 - - - -
11 20 - - - -
12 20 - - - -
13 - - - - 0 
14 20 - - - -
15 - - - - 0 

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 

12 - Que atividade prejudica mais o solo: a retirado do mato com a utiliza((lio da carpideira 

ou a utilizaylio de herbicida? 

i Controle do mato Agricultores Concorda Concorda Concorda Disoorda Niio 

I totalmente em parte (70 %) em parte (50'/o) totalmente sabe 

I 1 20 - - - -
I 2 20 - - - -
' 3 0 ' - - - -

I 4 20 - - - -
I 5 20 - - - -
[12.1) 0 berbicida niio desestrutura 6 20 - - - -
iO solo fisicamente, mas afeta biologi- 7 20 - - - -
[camente. 8 20 - - - -
I 

9 20 - - - -
i 10 20 - - - -

I 11 - - - - 0 
12 20 - - - -

I 
13 0 I - - - -

I 14 20 - - - -
i 15 20 - - - -
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1 20 - - - -
2 - - 15 - -
3 - - 15 - -
4 - - = 10 -
5 - - - - 0 
6 20 - - - -

12.2) A carpideira desest:rutura o so-- e - - 15 - -
lo fisicamente, mas na.o altera 8 - - 15 - -
biologicamente. 9 - - 15 - -

10 - - 15 - -

11 - - - - 0 
12 - - 15 - -
13 - - 15 - -
14 - - 15 - -
15 - - 15 - -

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 

13 - 0 senhor nota diferenya entre o solo da mata eo da horta? 

l Diferen,.a entre solo Agricultores Concorda Concorda Concorda Discorda Nao 

I de mata e horta totalmente em parte (10 %) em parte (50%) totalmente sabe 

1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -

13.1)0 solodamatapossuimais 6 20 - - - -
materia organica, e mais poroso e 7 20 - - - -
Umido. 8 20 - - - -

9 20 - - - -
10 20 - - - -
11 20 - - - -
12 20 - - - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -
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1 20 - - - -
2 20 - - - -
3 20 - - - -
4 20 - - - -
5 20 - - - -
6 - 17 - - -

13.2) No solo da mata encontra-se 7 - 17 - - -
mais minhocas alem de outros orga- 8 20 - - - -
nismos. 9 20 - - - -

10 - 17 - - -
]] - - 15 - -
12 - - 15 - -
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 20 - - - -

Obs: Se a resposta do agricultor niio for a esperada, procurar saber o motivo. 

14-0 que o senhor percebe num solo quando se efetua tratamento com adubayiio verde? 

Aduba~o Verde Agricultores Conoorda Concorda Concorda Disoorda Niio 

totalmente em parte (70 %) em parte (50"/o) totalmente sa be 

1 - - - - 0 
2 20 - - - -
3 - - - - 0 

4 - - - - 0 
5 - - - - 0 

14.1) Ap6s o tmtamento com aduba- 6 20 - - - -
l(io verde comeya a ocorrer o de- 7 20 - - - -
senvolvimento de plantas indicadora- 8 20 - - - -
de fertilidade ( caruru e serralha) 9 . - - - 0 

10 20 . - . -

]] - . - - 0 
12 . - - - 0 

13 20 - - - -
14 20 . . - . 

15 - - - - 0 
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I - - - - 0 

2 20 - - - -
3 - - - - 0 

4 - - - - 0 

5 - - - - 0 

6 20 - - -
14.2) Ooorremudan\=a diversidade 7 20 - - - -
biologics, sutgindo organismos.que 8 20 - - - -
antes nao eram comum. 9 - - - - 0 

10 20 - - - -
11 - - - - 0 

12 - - - - 0 

13 20 - - - -
14 - 17 - - -
15 - - - - 0 

1 - - - - 0 

2 20 - - - -
3 - - - - 0 

4 - - - - 0 
5 - - - - 0 

14.3) 0 solo fica com maior teor de 6 20 - - - -
materia org8nica. A conduti"idade 7 20 - - - -
hidniulica aumenta, pois quebra-se 8 20 - - - -
as camadas compactadas. 9 - - - - 0 

10 20 - - - -
ll - - - - 0 
12 - - - - 0 
13 20 - - - -
14 20 - - - -
15 - - - - 0 

Obs: Se a resposta do agricultor nao for a esperada, procurar saber o motivo. 
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Gloss&rio de Termos Utilizados pelos Agricultores 

1) Camarada: especie de trabalhador ~ contratado temporariamente. 

2) Erva Daninha Braba: termo utilizado para designar plantas daninhas que se desenvolvem em solos 

compactados e pobres em nutrientes. 

3) Mato Born: refere-se tanto as arvores utilizadas na marcenaria, constru\'iio civil e produ\'iio de 

carviio, como as plantas "daninhas" indicadoras de solo fertil. 

4) Mato Rasteiro: refere-se as plantas arbustivas. 

5) Minbocoa~u: esta expressiio pode ser uma corruptela do termo usado para minhocas de tamanbo 

grande- Minhoco~u- cuja termin~iio se reporta ao vocabulario tupi (~ii =grande). Essa especie 

pertence a categoria endogeica ( oligohiimica ), que se alimenta de solo pro fun do e pobre, vive dentro do 

solo, niio possui pigrnentos e e de tamanho grande. 

6) Minhoca Coleirinha/Mansa: forrnas utihzadas para identificar as minhocas que vivem em solos 

com baixa concen~iio de J:llateria orgfurica e apresentam clitelo bastante desenvolvido. 

7) Minboca Fura-papo: especie de minhoca cauibal, que ao ser ingerida por urn auimal domestico 

(galinha) causa a motte do mesmo. 

8) Miuhoca Pula-pula: nome dado a minhoca pertencente a categoria anecica, que vive em solos de 

mata ou com alta concentra\'iio de materia orgiiuica, possui musculatura escavadora bastante 

desenvolvida e e pigmentada dorsalmente. 

9) Planta V erdona e Jncorpada: termo utilizado para indicar uma cultura que se desenvolveu devido a 

inco~ao de adubos orgiiuicos 

10) Pa\!oqueira: termo utilizado para indicar que o solo esta compactado porque o preparado meciiuico 

foi efetuado sob umidade elevada. 

11) Terra Gorda: solo que apresenta altos niveis de materia orgiiuica e consequentemente capacidade 

para nutrir a cultura durante seu desenvolvimento. 

12) Terra com Ferrugem: termo utilizado para indicar que a camada compactada existente na superficie 

apresenta aspecto ferruginoso. 

13) Terra com Pelotas: termo designado para mostrar que existe form~ de grumos. 

14) Terra Pilada: solo com uma camada compactada na superficie. 

15) Ventila~o da Terra: termo utilizado para indicar a presen9a de materia orgilnica no solo e para 

indicar a ~iio das minhocas sobre as propriedades fisicas do solo, por exemplo: solo ventilado e urn 

solo poroso. 
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