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APRESENTAÇÃO

A obra “Ciências Agrárias: Campo Promissor em Pesquisa” aborda uma publicação 
da Atena Editora, apresenta seu volume 5, em seus 22 capítulos, conhecimentos 
aplicados as Ciências Agrárias e do Solo.

A produção de alimentos nos dias de hoje enfrenta vários desafios e a quebra de 
paradigmas é uma necessidade constante. A produção sustentável de alimentos vem 
a ser um apelo da sociedade e do meio acadêmico, na procura de métodos, protocolos 
e pesquisas que contribuam no uso eficiente dos recursos naturais disponíveis e a 
diminuição de produtos químicos que podem gerar danos ao homem e animais.  

Este volume traz uma variedade de artigos alinhados com a produção de 
conhecimento na área das Ciências Agrárias e do Solo, ao tratar de temas como 
fertilidade e qualidade do solo, conservação de forragem, retenção de água no solo, 
biologia do solo, entre outros. São abordados temas inovadores relacionados com 
a cultura da canola, milheto, feijão, melão, soja, entre outros cultivos. Os resultados 
destas pesquisas vêm a contribuir no aumento da disponibilidade de conhecimentos 
úteis a sociedade. 

Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços, que viabilizaram 
esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos nas Ciências 
Agrárias e do Solo, os agradecimentos dos Organizadores e da Atena Editora.

Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar mais estudantes e 
pesquisadores na constante busca de novas tecnologias para a área da Agronomia e 
do Solo, assim, contribuir na procura de novas pesquisas e tecnologias que possam 
solucionar os problemas que enfrentamos no dia a dia.

Jorge González Aguilera 
Alan Mario Zuffo
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USO DO FOGO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROÇADOS POR 
AGRICULTORES FAMILIARES DE CHAPADINHA-MA

CAPÍTULO 22
doi

Gênesis Alves de Azevedo
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, 

Chapadinha, MA.

James Ribeiro de Azevedo
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, 

Chapadinha, MA.

Mauricio Marcon Rebelo Silva 
Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, ICMBio, PI.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo 
conhecer a utilização do fogo como técnica para 
preparo do solo nas localidades Barro Vermelho 
e Chapada Limpa, município de Chapadinha-
MA, assim como os impactos causados pelo 
mesmo. A coleta de dados foi realizada através 
de entrevistas com apoio de questionários e de 
observação participante. O fogo traz uma série 
de facilidades e benefícios ao agricultor, já que 
prepara o solo para o cultivo e possui um baixo 
custo. Contudo, ao sair do controle, o fogo 
pode gerar impactos ao ambiente. O uso do 
fogo para esses agricultores é uma estratégia 
utilizada de acordo com as suas condições 
sociais, econômicas e culturais tendo em 
vista a inacessibilidade dos mesmos às novas 
tecnologias. Os agricultores utilizam o fogo para 
limpeza da área onde são implantados roçados 
anuais, onde são cultivados principalmente 
mandioca, arroz, milho e feijão. Observou-se 

que os agricultores precisam adotar sistemas de 
produção adequados para manter a capacidade 
produtiva do solo, atender às necessidades 
alimentícias das famílias e que não coloque em 
risco a vida das pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Queimada; Roça; 
Chapada Limpa; Barro Vermelho.

ABSTRACT: This work aimed to know the use 
of fire as a technique for soil preparation in 
the localities of Barro Vermelho and Chapada 
Limpa, in the municipality of Chapadinha-
MA, as well as the impacts caused by it. Data 
collection was done through interviews with 
the support of questionnaires and participant 
observation. The fire brings a series of facilities 
and benefits to the farmer, since it prepares the 
soil for cultivation and has a low cost. However, 
when leaving the control, the fire can generate 
impacts to the environment. The use of fire for 
these farmers is a strategy used according to 
their social, economic and cultural conditions in 
view of their inaccessibility to new technologies. 
Farmers use the fire to clean the area where they 
are planted annually, where they are cultivated 
mainly cassava, rice, corn and beans. It was 
observed that farmers need to adopt adequate 
production systems to maintain the productive 
capacity of the soil, to meet the food needs of 
the families and not to endanger the life of the 
people.
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1 |  INTRODUÇÃO

A uso do fogo como mecanismo de produção agrícola propicia impactos diretos 
e indiretos ao meio ambiente natural, podendo comprometer biodiversidade e seus 
recursos locais. Alguns fatores levam a degradação ambiental, podendo destacar-se 
o desmatamento, preparo de área com uso do fogo e agropecuária intensiva. Embora 
distintas, são práticas tradicionalmente associadas, pois em sequência à derrubada da 
vegetação, quase sempre há a queima do material vegetal (GONÇALVES et al., 2012). 
Segundo Coutinho (2005), o fogo é tradicionalmente utilizado como um promotor do 
aumento da fertilidade dos solos, pois provoca a queima da cobertura vegetal existente 
e, apesar de parte dos nutrientes serem volatizados, uma boa parte é depositada 
no solo sob a forma de cinzas, aumentando a quantidade de nutrientes disponíveis 
para o crescimento e desenvolvimento das culturas. Essa fertilidade, no entanto, é 
temporária. A rápida infestação dos campos agrícolas por plantas colonizadoras 
reduz ainda mais a produtividade dos plantios. Os rendimentos oriundos dos cultivos 
frequentemente declinam entre um e três anos após a derrubada da floresta. Assim, 
a cada ano uma nova área de floresta é derrubada e queimada pelas famílias de 
agricultores carentes da Amazônia para que haja garantia de continuidade na produção 
de subsistência. Além disso, expõem a superfície do solo à ação erosiva da chuva 
e do vento (NEPSTAD et al., 1991). O uso desta prática por agricultores tem como 
finalidade a limpeza e o preparo do solo antes do plantio. Em maioria, essa atividade é 
feita de maneira indiscriminada e sem supervisão adequada, causando danos ao solo, 
como a eliminação de nutrientes essenciais às plantas. Contudo, a queimada é um 
meio rápido e econômico de limpeza de áreas agricultáveis para famílias rurais. Essa 
é uma prática bastante comum nas regiões norte e nordeste do Brasil. 

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado no município de Chapadinha-MA, na reserva extrativista 
Chapada Limpa e na comunidade quilombola Barro Vermelho. Os dados foram obtidos 
através de entrevistas e de observação participante, realizada no campo. Entrevistas, 
utilizando-se questionário semi-estruturado, foram realizadas no ano de 2016 com 36 
famílias da reserva, equivalente a 27% e nove famílias da comunidade Barro Vermelho, 
que corresponde a 41%. As famílias entrevistadas foram selecionadas pela direção 
das associações locais. 
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os agricultores, das duas localidades, utilizam o fogo para limpeza da área na 
qual são implantados roçados anuais, onde são cultivados principalmente mandioca, 
arroz, milho e feijão. A queima transforma a biomassa vegetal em cinzas que contém 
nutrientes, prontamente assimilável, para alimentar as plantas cultivadas. Essa 
técnica reduz a mão de obra para limpeza da área e evita a compra de adubos. 
Antes de queimar, são realizados aceiros ao redor da área e as pessoas que têm 
roçados próximos são avisadas. Embora havendo essas medidas, o fogo às vezes 
saia do controle, invadia áreas de preservação, queimando vegetação nativa, como 
o bacurizeiro (Platonia insignis), matando animais silvestres e danificando áreas de 
pousio. Impactos ambientais causados por queimadas em roçados de agricultores 
familiares foram também relatados por Pedroso Júnior et al. (2008).

No Barro Vermelho algumas residências foram queimadas por um fogo originado 
fora da comunidade. No trabalho realizado por Santos et al. (2018) em um projeto de 
assentamento no estado do Pará também foi observado a entrada de fogo originado 
de queimada realizada fora da localidade. 

Alternativas ao uso do fogo poderiam ser desenvolvidas, mas precisariam 
que políticas públicas atendessem essas localidades com assistência técnicas, 
acessibilidade ao crédito, programas de mecanização e desenvolvimento de pesquisas 
para cultivo sem uso do fogo adequadas as condições sociais, econômicas, ambientais 
e culturais. Esses aspectos também foram relatados por Fonseca-Morello et al. (2017).

4 |  CONCLUSÃO

Os agricultores precisam adotar sistemas de produção adequados para manter 
a capacidade produtiva do solo, atender às necessidades alimentícias das famílias e 
que não coloque em risco a vida das pessoas.
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