




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico 

Bruno Oliveira 

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras 

Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137742T8&tokenCaptchar=03AGdBq24lncsWlkpZ60UpTn6X0MlPl7IFq8JUxnZ8H7ZQM4Qt1bRnGBiL4O-NlKmYERXt4Cm0f257x4BJrEvOyd97JoCPOjA2lpl8NCy8TXk_8UdHkKkVru2YX3siYNrQZ0npPWUkrVsWyd1Th8zllzowFyH_REcUJebqKKBGdmE6GvFYx3vbXW-Wuu38isuhI7fUGxYWjSWWhRaRr9vjBnngXjL6AtWpF5u1OzExXK-qJfLO-Z9Y6REzJUHx_0Tc7avyB6h_1jBfwLMqkijzXDMn9YwOGZRCgKQYRG8qq_TJMG4nRON-Jl-4bdND5JUmOFwiHuItavE0vGnpIuRZ_Q-TASdvbZcOtdJk1ho1jjXvCdT7mg6B7ydKdRVqvRPOSm1sWTiySKGh12iCA-bxt-2aHxn-ToQyyAd_K_Bq4plWvjPiqVvmeBF0UDfauPMyz3jxzJlKjabDWdqQbOfqcAPJJOQTr5nJPg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4207000Z2&tokenCaptchar=03AGdBq27XnTU_KfEna2BdE1EGHqnxpZomfVa1y9aAfIzpgrIDNIHmtLjsMRACvzlskrsMmYJqoX0PIDLJsjhSX5qtupE8W4KlxOKAJWu5nZb7dkI3MPimPe5j3GvSnPOXpnnRqPXZ3myJGQTaNDkQIF5Ga1W7FMIk7_3mCEU0Q0OS3FPsBjm1TNlNVzWP9Tg47oHo8aRE4yImJVaOF7uEhvWUKO2wafsVRfJ_zNkoBHol3J6ijZqQzEiVgImd9AQBNXnYp91m6r8joCX9Zb8mnwWhlLyB6wkwRt7tU7YMvNvDjKiWH3csTKem1k7Z0HXuEaUXdcKWiDCdd0HTLyGmkBmoicRn2MMH8BJR5QWvsjkxSWgFwg5CNpTBOU9nJncwI-Zq1kwrUNLfweOGISIvwS4kNDZFg4b265aWHzGxKVakQO--yCuKcENHJwNtv-bdwLgGnjSbTIqtImjcUNha8JfyBxVjGRPb_A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ


 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Edevaldo de Castro Monteiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Renato Jaqueto Goes – Universidade Federal de Goiás 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

 

 

 

 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470682T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4453764Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243839T9&tokenCaptchar=03AGdBq247xGg0yAcMuSGVyx-fFKY3IQKTvCB5Nhq-JXhI8Urj_oHzA7HPGNsHbaO2uc-YWj6JZkdzDTMsZzMg4P4KJVCX08tYZVMdglvFXCKTQRVSq9OjY-uvCI_D3om1An_9VUa1aJXRssx6jM706rFsQZzP56QviV1Sl_lld1yRue7pQScz93LgptpQ6Rm2gMMvgaqlXqkramd0MEmRTRKDpJ_vxcyK9sxPGVAP1GtRcfk-jAfRlMqixmtelHhANegJfBoZ-Kzn7R1W188jDYF7AZgsAcG9A5zltyKg2W6SxicZ4AL3Z00bZuNBZdHtDevbGoczg08yLC-VK0A2oZs6nQ5RPtcCcKFbBsjXuLYi50Efx9xin3msJiJ6ZPnsbibTxCWfsJHLp2YuZFvRv2lgHudxLONBNNeyJTK-d8cUtGUrI2PyRZ6es_cCtHUklGGNZ-ZpZ0pmlGwalJqe9UNLYNgzOOtjo-7cuTlORvMQWkNWub7tSSg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
O meio ambiente e sua relação com o desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizador: 

 

Camila Alves de Cremo 

Mariane Aparecida Freitas 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua

  

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

M514 O meio ambiente e sua relação com o desenvolvimento / 

Organizador Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua. – 

Ponta Grossa - PR: Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0299-2 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.992220807 

  

1. Meio ambiente. I. Paniagua, Cleiseano Emanuel da 

Silva (Organizador). II. Título.  
CDD 577 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

O e-book intitulado: “O meio ambiente e sua relação com o desenvolvimento” é 
constituído por quatorze capítulos que foram organizados dentro das temáticas: i) questões 
ambientais e saneamento básico; ii) atividades agropecuárias e sustentabilidade e; iii) 
impactos ambientais provenientes do setor elétrico e da atividade de mineração.

A primeira temática é constituída de sete capítulos de livros que apresentam estudos 
de: i) mudanças climáticas e a relação como o aquecimento global provenientes de ações 
antrópicas, sobretudo as queima de combustíveis provenientes de fontes não-renováveis; 
ii) a vulnerabilidade social das famílias que vivem da agricultura familiar em relação aos 
efeitos provenientes das mudanças climáticas; iii) práticas sustentáveis provenientes das 
atividades de pesca realizadas pela comunidade de pescadores da ilha de Morro do Amaral; 
iv) economia de florestas no estado do Mato Grosso em função do desenvolvimento de 
atividades mais sustentáveis a partir da produção de  produtos florestais não-madeireiros; 
v) medidas de radiações não-ionizantes nas cidades de São José dos Campos e Taubaté no 
estado de São Paulo; vi) estudo de revisão da literatura em relação a redução de água potável 
utilizada durante a descarga sanitária nas residência e; vii) utilização e contextualização do 
saneamento básico como práticas educativas em atividades de ensino remoto no município 
de Unaí, Minas Gerais.

Os capítulos 8 e 9 apresentam estudos com abordagem na atividade de pesca 
artesanal e cultivo de ostras, bem como a importância para o comércio e manutenção de 
centenas de famílias que possuem nestas atividades sua  única fonte de renda e sobrevivência 
nas cidades de Couto Magalhães/Tocantins, São José de Ribamar/Maranhão e na Ilha do 
Morro do Amaral/Alagoas, respectivamente. Já os capítulos 10 e 11 apresentam estudos 
dos predadores naturais (Gambá-de-Orelha-Preta e Própolis) no controle biológico do 
caracol-africano e atividade pesticida, respectivamente, como práticas de controle biológicos 
mais sustentáveis. O capítulo de 12 apresenta um estudo que procurou avaliar o impacto 
ambiental gerado em função da instalação de linhas de transmissão de energia elétrica 
no Brasil. Por fim, os capítulos 13 e 14 apresentam estudos que avaliaram a importância 
do licenciamento ambiental com critérios que apresentem elevado nível de segurança em 
relação às barragens de rejeitos e impactos ambientais provenientes das atividades de 
mineração, bem como os maiores desafios que este segmento deverá enfrentar na busca de 
uma atividade mais sustentável desde a extração de rochas até a comercialização, passando 
pelo aproveitamento de seus resíduos e rejeitos.

Nesta perspectiva, a Atena Editora vem trabalhando de forma a estimular e incentivar 
cada vez mais pesquisadores do Brasil e de outros países a publicarem seus trabalhos com 
garantia de qualidade e excelência em forma de livros, capítulos de livros e artigos científicos.

Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua
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RESUMO: O presente trabalho tem como 
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para permanência na terra frente as mudanças climáticas. A metodologia envolve a pesquisa 
a campo, aplicação de questionários e observação direta. Dentre as estratégias adaptativas 
dos agricultores familiares podemos citar a pluriatividade, a diversidade de produção, a 
comercialização, o autoconsumo, a educacional e a sucessão. A diversidade de produção é 
a principal estratégia utilizada pelos agricultores, envolvendo policultivos, pecuária leiteira e 
outras criações, o que amplia a adaptação das famílias as mudanças climáticas. Ressalta-
se que há necessidade de políticas públicas efetivas que atendam os anseios dos diversos 
agricultores e agricultoras familiares e que impulsionem a valorização deste segmento na 
produção de alimentos, para enfrentamento das situações de vulnerabilidade, sobrevivência 
e permanência na terra.
PALAVRAS-CHAVE: Resiliência, Agricultura familiar, Adaptação, Clima.

VULNERABILITY AND PERMANENCE IN THE LAND: ADAPTATION 
STRATEGIES FAMILY FARMERS IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN THE 

VALE DO ARAGUAIA, MATO GROSSO, BRAZIL
ABSTRACT: The study based on the perception of family farmers in the Vale do Araguaia region, 
Mato Grosso, Brazil aims to understand the conditions of vulnerability and the strategies used 
by them, which vary according to the adaptive capacity of individuals and/or social groups to 
permanence on earth in the face of climate change. The methodology involves field research, 
application of questionnaires and direct observation. Among the adaptive strategies of family 
farmers can mention pluriactivity, production diversity, commercialization, self-consumption, 
education and succession. Production diversity is the main strategy used by farmers, involving 
polycultures, dairy farming and other creations, which expands the adaptation of families to 
climate change. It is noteworthy that there is a need for effective public policies that meet the 
wishes of the various family farmers and that boost the appreciation of this segment in food 
production, to face situations of vulnerability, survival and permanence on the land.
KEYWORDS: Resilience, Family farming, Adaptation, Climate.

1 |  INTRODUÇÂO
Este trabalho é um recorte de um projeto mais amplo intitulado “Aspectos relacionados 

ao uso da água e energia nos sistemas de produção agropecuária em propriedades 
familiares da mesorregião nordeste mato-grossense” e tem como objetivo compreender 
a partir da percepção dos agricultores e agricultoras familiares da região conhecida como 
Vale do Araguaia-MT, que contempla alguns municípios da mesorregião nordeste, quais são 
as condições de vulnerabilidade e as estratégias de adaptação utilizadas por esses para 
permanência na terra, frente a expansão e intensificação agrícola, e mudanças climáticas 
que ocorrem nesta região.

A região do Vale do Araguaia-MT apresenta pecularidades, com uma forma de 
ocupação dividida em áreas de fronteira com exploração pecuária e tendência de expansão 
da agricultura comercial (DAL PAI, 2013). Para Bernardes (2012), a partir da pavimentação 
da BR-158, aconteceram alterações na paisagem, assim como abertura de novas áreas, 
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houve-se a intensificação de modelos de produção baseados em monocultivos, como soja 
e milho em áreas de Cerrado, com grandes implicações no cenário regional.

Os impactos das mudanças climáticas são evidenciados no aumento da frequência 
de tempestades, calor e seca acentuados que demandam cada vez mais água e energia 
para manutenção da produção agropecuária (ASSAD e MAGALHÃES, 2014).

Para Holling e Meffe (1996) o principal desafio não é impedir ou reverter as 
mudanças climáticas com reflexos diretos que são sentidos e ainda se farão sentir ao 
longo dos anos, independente dos esforços colocados para alterações neste cenário. O 
que pressupõe o gerenciamento desses riscos, reforçando a necessidade de redução das 
emissões humanas, bem como o avanço dessas fronteiras em áreas de Cerrado.

Apesar da ampla discussão sobre vulnerabilidade, sob diferentes aspectos, aqui 
trata-se principalmente das condições de um grupo e/ou indivíduos fragilizados, em relação 
a ausência/precaridade no acesso a renda, infraestrutura, bens e serviços públicos, 
qualidade de vida, educação e saúde, onde passam a ser alvo de políticas públicas 
específicas de forma a garantir sua reprodução social (AYRES et al., 2009), como é o caso 
dos agricultores familiares.

A relevância da agricultura familiar para a segurança alimentar está atrelada 
diretamente a produção de alimentos, de maneira que gera emprego e renda direta no 
campo, possibilitando que os alimentos fiquem acessíveis a população, sendo a principal 
fornecedora de alimentos componentes da mesa das famílias brasileiras (IBGE, 2017). 

Apesar dessa relevância da agricultura familiar na produção de alimentos, dentre 
as populações suscetíveis aos avanços das fronteiras agrícolas e as mudanças climáticas 
oriundas por esse avanço, as comunidades e povos tradicionais são as mais vulneráveis, 
incluindo-se então processos de adaptação frente essas mudanças para permanência 
dessas populações.

 A agricultura familiar coteja os maiores impactos negativos em consequência das 
mudanças climáticas (CUNHA et al., 2015), uma vez que são mais vulneráveis devido 
à localização geográfica, baixa renda familiar, sendo subordinados principalmente a uma 
agricultura de sequeiro e pela reduzida capacidade adaptativa (ALTIERI ; KOOHAFKAN, 
2008). 

De maneira geral as mudanças climáticas, resultam em alterações econômicas, 
políticas e sociais, podendo afetar também os modos de produção dos agricultores e 
agricultoras familiares que são responsáveis pela produção de grande parte dos alimentos 
hoje consumidos. O conhecimento da realidade dos agricultores(as) familiares e a 
percepção desses quanto aos aspectos citados, permite também entender como esses 
tem criado estratégias para enfrentamento das condições de vulnerabilidade que variam de 
acordo com a capacidade adaptativa dos indivíduos e/ou grupos sociais.

A análise da vulnerabilidade da agricultura familiar perpassa pela capacidade 
adaptativa desse segmento, que pode ser feita envolvendo o agricultor e sua família, 
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a economia regional e os sistemas produtivos (LINDOSO et al., 2010). Ao realizar-se a 
análise a partir das perspectivas dos agricultores facilita o entendimento de sua reação 
frente a essas mudanças, sendo possível identificar as diversas estratégias utilizadas 
para enfrentamento das adversidades, mostrando a capacidade adaptativa desses, não 
só pela busca de melhorias nas condições de vida, mas também para sua sobrevivência e 
permanência na terra (MAIA et al., 2018). 

Para Sant’Ana (2003) a análise das estratégias tem o intuito de privilegiar as ações 
dos sujeitos na construção de suas trajetórias de vida, mas sem desprezar os condicionantes 
e as limitações que são dadas pelas condições gerais da sociedade, citando ainda como 
algumas estratégias familiares, a renda agrícola e não agrícola, a diversidade de produção, 
autoconsumo, comercialização, associativismo/cooperativismo, educação/escolar, crédito, 
entre outras.

2 |  METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado em propriedades familiares (assentamentos rurais, 

chacareiros e sitiantes) na região conhecida como Vale do Araguaia-MT abrangendo os 
municípios de Água Boa, Barra do Garças, Campinápolis, Novo São Joaquim e Nova 
Xavantina, caracterizando-se como pesquisa básica de acordo com Silva e Menezes 
(2001, p. 12) “[...] busca, principalmente, responder perguntas para ampliar o conhecimento 
que temos do mundo e tudo o que o forma”, por meio de uma abordagem qualitativa, 
amplamente utilizada no desenvolvimento das pesquisas descritivas (OLIVEIRA, 2003). 
De acordo com Gil (2008, p. 5) esse tipo de abordagem “considera que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. 

Partindo também da pesquisa de campo (realizada mediante as visitas nas 
propriedades), observação direta e interpretação da realidade vivenciada, além da 
aplicação de questionários junto aos agricultores familiares para compreensão das 
diferentes estratégias utilizadas.

Foi aplicado um questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas 
a 50 agricultores familiares. Este número não foi definido por critério estatístico, portanto 
não se tem a pretensão de representar o conjunto total de produtores da região, mas visa 
apreender qualitativamente a diversidade de experiências existentes e caracterizar as 
estratégias utilizadas. 

A aplicação do questionário foi realizada durante as visitas aos lotes/propriedades, 
buscando empregar uma abordagem, que proporcione liberdade aos agricultores para 
expor os aspectos inerentes ao tema da pesquisa. No intuito de captar e exemplificar 
as estratégias utilizadas pelos agricultores familiares da área de estudo baseando-se 
nos conceitos de estratégias de Sant’Ana (2003) e Bourdieu (1994) foram analisadas as 
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estratégias de pluriatividade; diversificação da produção; a produção para o autoconsumo; 
trabalho coletivo; as estratégias educacionais e sucessórias.

Os dados foram tabulados e analisados a partir de estatística descritiva, sendo 
apresentados os resultados da análise do conjunto de informações levantadas. Em toda 
esta análise deve-se considerar que os sujeitos não são plenamente conscientes das 
estratégias que utilizam, portanto é necessário um trabalho de análise e interpretação 
dos discursos, a comparação dos diferentes discursos sobre situações semelhantes e a 
observação das práticas para melhor alcance dos resultados (MAIA, 2011, p. 4).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste trabalho foi adotada a perspectiva do indivíduo e do seu núcleo familiar, 

conforme proposto por Lindoso et al. (2009, p. 12) “uma vez que constituem as unidades 
funcionais do processo adaptativo da agricultura familiar”. Para aprofundar essa reflexão 
tomou-se como base a produção e comercialização de produtos agropecuários, a estrutura 
e composição familiar, bem como as principais fontes de renda para análise das estratégias 
que podem ser construídas de formas diferentes de uma família para outra, e de acordo 
com as especificidades da unidade familiar, o que demonstra a capacidade adaptativa 
frente as mudanças climáticas.

A pluriatividade (atividade agrícola e não agrícola) é uma estratégia fundamental 
para reprodução social dos agricultores familiares da região, tem-se como instrumento 
de adaptação dos indivíduos, em consequência da situação de vulnerabilidade que se 
encontram. Além da atividade agrícola, a família ao buscar atividades não-agrícolas, 
de acordo com Borges e Tamayo (2001) corresponde a “empregos de refúgio”, dada a 
sua fragilidade socioeconômica como agricultores, buscando melhores remunerações 
oferecidas pelos setores não-agrícolas e sua inclusão laboral. 

Dentre as principais rendas não agrícolas foram citadas a aposentadoria, pensão 
(77%), bolsas de programas governamentais (7%), e outras receitas externas (6%) que 
minimizam os impactos gerados pelas situações de risco que as famílias se encontram em 
função do avanço das fronteiras agrícolas na região, bem como as mudanças climáticas 
que podem ocasionar perdas na produção agropecuária em propriedades familiares, 
geralmente descapitalizadas. 

Para Maia (2016) as famílias com rendas exclusivamente agrícolas tendem a ser 
mais vulneráveis e com menores rendas em função de fatores como: sazonalidade de 
produção, mudanças climáticas, perecibilidade dos produtos agropecuários, oferta e 
demanda de mercado, mão de obra familiar ativa, entre outros, que afetam a atividade 
desenvolvida na propriedade.

Diversos estudos apontam importância da renda não-agrícola nas estratégias de 
políticas para redução da pobreza no meio rural (VEIGA et al., 2009; NASCIMENTO; 
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CARDOSO, 2007). Para Wanderley (1995) a relevância desses trabalhos externos não se 
resume apenas à reprodução social da família, mas também, para a reprodução do próprio 
estabelecimento familiar.

A diversidade de produção característica da agricultura familiar tem como forte 
estratégia de adaptação entre as famílias, uma vez que é possível produzir vários produtos 
na área, em diferentes épocas, o que facilita o aproveitamento da área, o autoconsumo 
e comercialização desses produtos. Ao diversificar o agricultor tende a se manter menos 
vulnerável, devido a sua habilidade de recuperação as situações em que são expostos, 
outro ponto a ser considerado também é que essa diversidade, ganha formas de resiliência, 
como enfrentamento das adversidades, auxiliando na redução dessa exclusão social. 
Segundo Souza e Rocha (2006, p. 09) “Quanto maior a diversidade e a integração dos 
subsistemas de produção, maior é a renda agrícola do agricultor”.

Ao se analisar o número de culturas estabelecidas por propriedade, há uma 
considerável diversidade na produção, tipicamente vista no cenário da agricultura familiar 
brasileira. Média cinco culturas por propriedade, onde 93% dos agricultores entrevistados 
declararam cultivar, em suas áreas, sete ou mais culturas. Notou-se que a maioria são 
culturas permanentes (frutíferas) ou hortaliças (principalmente folhosas), algumas possíveis 
de serem cultivadas com menor utilização de insumos modernos e outras tecnologias mais 
sofisticadas que demandam investimentos específicos para implantação, fato importante 
para a análise da capacidade de adaptação dessas famílias. Os produtores também 
justificavam o interesse em olerícolas como o quiabo, abóbora e maxixe cultivados por 
52% dos agricultores pesquisados, em virtude da facilidade de manejo e comercialização.

Entre as frutíferas que ocupam um pouco mais que 50 %, merece destaque o abacaxi, 
o mamão em 100%. Presente em mais da metade das propriedades, as frutíferas (laranja, 
acerola, limão, manga e banana) foram uma das mais citadas e todos os agricultores 
limitam a produção destas ao autoconsumo e comercialização em feira.

Os policultivos (Figura 1) garantem um abastecimento de alimentos durante o ano, 
em função de diferentes épocas de plantio/colheita, ao mesmo tempo que há um efeito 
benéfico da rotação de culturas na área, como a conservação do solo, controle de pragas e 
doenças. A utilização de sistemas agroflorestais e outros cultivos agroecológicos (Figura 2) 
por algumas famílias reforça as diferentes estratégias que elas têm encontrado para mitigar 
os efeitos transformadores das mudanças climáticas ao ambiente e ecossistemas.
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Figura 1 – Policultivos encontrados em propriedades familiares da região do Vale do Araguaia-MT.

Fonte: Do próprio autor (2021).

Figura 2 – Agrofloresta em propriedade da região do Vale do Araguaia-MT.

Fonte: Do próprio autor (2022).

A comercialização em feiras e na propriedade foram citadas por muitos (87%) como 
uma importante estratégia de retorno financeiro mais rápido, já que a venda é a vista, 
diferente dos supermercados cujo pagamento é mensal, sendo a feira o principal canal de 
comercialização utilizado pelos agricultores pesquisados. 

Em relação a pecuária, a bovinocultura de leite é a principal atividade desenvolvida 
nas propriedades pesquisadas (93,2%), com uma média de 40 cabeças por propriedade, 
parte da produção é comercializada em laticínios e cooperativas da região, embora parte 
destas famílias também utilize o leite para o autoconsumo, além da venda de animais. 

Os animais representam também uma “reserva” para gastos maiores quando 
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necessários e, especialmente, nas situações imprevistas. Vários agricultores relataram que 
vendem uma vaca ou bezerros, por exemplo, quando surge uma emergência ou precisam 
fazer um investimento na propriedade. Em alguns casos, essa reserva serve também para 
garantia de pagamento de financiamentos ligados à terra. Esta estratégia de adaptação 
é uma realidade da agricultura familiar brasileira, corroborando com outros autores que 
encontraram resultados semelhantes (BERGAMASCO et al. 2005; MAIA, 2016; MAIA et al. 
2018), utilizando-se desses cenários para a comercialização de seus produtos. 

Outras criações como aves e suínos presente em 75% das propriedades, também 
fazem parte do autoconsumo das famílias e venda externa. A criação de frango caipira, 
comum na agricultura familiar, tem sua importância principalmente pela rusticidade, 
adaptação e pelo baixo custo, permitindo a alimentação de diversas famílias e a 
diversificação da produção. 

O autoconsumo é outra estratégia de adaptação encontrada em todas as propriedades 
pesquisadas, diretamente as famílias se beneficiam com a produção destinadas para 
alimentação do núcleo familiar, além de serem aspectos importantes para segurança e 
soberania alimentar, auxilia na redução de gastos externos, como com despesas com 
supermercados. 

A sobrevivência e permanência das famílias em muitos casos depende 
exclusivamente desses alimentos produzidos na propriedade, conforme argumentado 
por outros autores como Sacco dos Anjos et al. (2004), onde o autoconsumo compõem 
as diferentes estratégias e ações dos agricultores familiares levando em consideração a 
necessidade de diminuição da insegurança alimentar e da pobreza nas comunidades rurais. 

Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisa realizada por Maia (2016) 
em dois assentamentos rurais do município de Nova Xavantina-MT. De acordo com a 
autora, mesmo que a produção para autoconsumo não garanta aumentos na renda familiar, 
ela é considerada como forma de assegurar a manutenção e permanência na propriedade, 
sendo relevante para a reprodução familiar.

De acordo com Garcia Jr. (1983) a preferência dos agricultores por cultivos com 
essa particularidade de “alternatividade”, podendo ser comercializados e consumidos pela 
família, denominados também de “lavouras de subsistência”, há um equilíbrio na atividade, 
já que nem sempre os investimentos em lavouras tidas como comerciais, cujo destino dos 
produtos é específico para comercialização dependendo das condições climáticas e da 
oferta e demanda de mercado, enfrentam riscos maiores, sendo mais vulneráveis a essas 
incertezas.

O trabalho coletivo principalmente visando a comercialização de produtos foi 
outra estratégia adaptativa utilizada pelas famílias, a grande maioria (85%) pertencem a 
associações e/ou cooperativa. As associações visam a organização dos grupos de trabalho 
e/ou para viabilizar a aquisição de máquinas, equipamentos ou outros financiamentos de 
forma coletiva. A cooperativa busca principalmente a comercialização da produção de leite 
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nas localidades pesquisadas. 
Há também a experiência dos Grupos de Mulheres em assentamentos rurais, onde 

foi possível identificar a importância do trabalho coletivo na comercialização de produtos in 
natura de frutíferas do Cerrado como baru, pequi, caju, mangaba e processos de agregação 
de valor que envolvem o processamento desses frutos (compotas, geleias, doces diversos, 
etc.), além da confecção de diversos artesanatos. 

Mesmo que informal esses grupos são importantes processos de resistência das 
mulheres, que a partir do trabalho coletivo tem conseguido construir novos espaços de 
trabalho, criando-se vínculos de reconhecimento social que passam a ser restituídos ao 
cotidiano das famílias, passando a ser uma condição de adaptação as mudanças existentes. 
Corroborando com outros trabalhos na região como de Maia e Gomes (2020) onde este 
aspecto do trabalho em grupos tem sido uma importante estratégia de confronto as 
dificuldades relacionadas à autonomia feminina no campo e a própria reprodução familiar. 

Muito embora os agricultores façam uso da coletividade como estratégia, percebeu-
se pela presente pesquisa que nem todas as famílias compartilham dos mesmos benefícios 
dessa organização coletiva, o que em tese pode limitar essa capacidade adaptativa para 
a redução das vulnerabilidades dos sistemas e comunidades locais. Indo de encontro ao 
mencionado por Lindoso et al. (2010, p. 29) onde “a construção de capacidade adaptativa 
por meio da melhoria das condições socioeconômicas e do fortalecimento das instituições 
formais e informais são estratégias-chave na redução das vulnerabilidades locais”.

Para Lira (2016) as habilidades e particularidades tanto do indivíduo quanto coletivas 
amparam o aumento da capacidade adaptativa na agricultura familiar. Ler e escrever são 
condições fundamentais para a independência do agricultor e agricultora de forma a se 
aproximar das principais informações disponíveis na internet e demais comunicações que 
são veiculadas de modo escrito, além de fornecer os instrumentos necessários ao exercício 
de sua cidadania, cujos desdobramentos resultam em adaptação às mudanças climáticas 
(LINDOSO et al., 2010).

Entre os agricultores familiares pesquisados 87,3% não ultrapassaram o ensino 
fundamental, em média estudando até o 5º ano, 8,2% declararam ter frequentado o ensino 
médio, 5,5% não frequentaram a escola, tendo apenas noções básicas de leitura e escrita 
e/ou analfabetos. Entretanto todos os filhos(as) estão estudando e/ou completaram pelo 
menos o ensino médio, muitos estão no ensino superior e/ou finalizaram a universidade. 
Neste contexto, as estratégias educacionais dos agricultores familiares oportunizam 
melhorias socioeconômicas. De forma geral a escolaridade dos membros da família 
aumentou, onde a escolaridade dos filhos e filhas é maior que dos pais, o que demonstra 
substanciais mudanças educacionais entre as gerações.

Há um grande estímulo por parte dos pais para que os filhos estudem, acredita-se 
que com isso, os filhos possam auxiliar nas despesas da propriedade logo após a formação 
ao conseguir um emprego, tornando-se menos vulneráveis, com uma maior segurança na 
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unidade familiar, principalmente em relação aos imprevistos da atividade, contando-se com 
esse aporte financeiro proporcionado pelos filhos(as). 

Oliveira e Braga (2011) ao analisarem as estratégias educativas dos agricultores 
familiares de Nova União, em Rondônia concluíram que as chamadas “estratégias de 
encaminhamentos dos filhos” apresentam duas tendências , a primeira envolve o interesse 
dos pais que os filhos estudem um pouco mais , permaneçam ou invistam na propriedade, e 
a segunda que os filhos ao continuarem os estudos consigam se profissionalizar, de forma 
a melhorar as condições de vida da família, a partir da contribuição dada aos aos país com 
os recursos desse trabalho, também conhecida como estratégia de promoção social. 

Quanto a sucessão familiar apenas cinco dos pesquisados mencionaram essa 
perspectiva, na grande maioria não há interesse por parte dos filhos e filhas continuarem 
na atividade desenvolvida pelos pais. Essa fragilidade de continuidade do trabalho na 
propriedade por parte dos filhos e filhas dos agricultores familiares, ao mesmo tempo 
que reflete um problema na reprodução social da agricultura familiar da região aponta 
também um outro viés de adaptação. Já que os agricultores têm se adaptado as essas 
condições, lançando-se de outras estratégias, como o emprego de terceiros, o aumento 
da escolaridade dos filhos, entre outras já citadas visando também a manutenção de suas 
atividades a longo prazo.

Há ainda que se analisar que nem sempre essas estratégias podem ser suficientes 
para redução das vulnerabilidades de modo a significar um aumento da capacidade 
de adaptação das famílias, é necessário que estas sejam acompanhadas de outros 
instrumentos como políticas públicas efetivas que de fato possam contribuir para superação 
das adversidades e para um viés adaptativo frente as mudanças climáticas e a intensificação 
agrícola impulsionada pela agricultura de larga escala praticada na região.

4 |  CONCLUSÃO
Como estratégias adaptativas dos agricultores familiares da região do Vale do 

Araguaia-MT temos a pluriatividade, a diversidade de produção, a comercialização, o 
autoconsumo, a educacional e a sucessão. A diversidade de produção é principal estratégia 
utilizada pelos agricultores, envolvendo policultivos, pecuária leiteira e outras criações, o 
que amplia a adaptação das famílias as mudanças climáticas. Ao diversificar o agricultor 
tende a se manter menos vulnerável, devido a sua habilidade de recuperação as situações 
em que são expostos, além disso mostra a resiliência da agricultura familiar para o 
enfrentamento das adversidades. Vale ressaltar que nem sempre essas estratégias podem 
ser suficientes para redução das vulnerabilidades de modo a significar um aumento da 
capacidade de adaptação das famílias. Há necessidade de políticas públicas efetivas que 
atendam os anseios dos diversos agricultores e agricultoras familiares e que impulsionem 
a valorização deste segmento na produção de alimentos para enfrentamento das situações 
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de vulnerabilidade, sobrevivência e permanência na terra.
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