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Em 1986 (abril e agosto) no distrito de Bocaina do Sul,

municipio de Lages, Santa Catarina, foi realizada uma experien

cia de ensino e pesquisa do solo, que contou com a participayao

de agricultores e agricultoras, estudantes e professores do cur

so de Mestrado em Geografia, do Centro de Ciencias Agrarias da

Universidade Federal de Santa Catarina e da Faculdade de Agrono

mia e Veterinaria de Lages e tecnicos do Instituto Sao Joao Ba

tista Vianei (Projeto Vianei), da ACARESC (Associayao de Credito

e Assistencia Rural do Estado de Santa Catarina), e da EMPASC

(Empresa de pesquisa Agropecuaria de Santa Catarina).

Esta experiencia (de ensino e pesquisa) teve como objetivo

o conhecimento e treinamento de uma nova abordagem para estudos

do solo, que consiste na "Analise Estrutural da Cobertura Pedo

logica". Tal abordagem vern sendo desenvolvida por pesquisadores

da ORSTOM (Institut Franyais de Recherche Scientifique pour le

Developpement en Cooperation) e que no Brasil foi anteriormente

aplicada, em nivel de pos.-graduayao, para estudantes e tecnicos

de diferentes organismos e estados e para agricultores dos pro-
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jetos de assentamento da CESP (Centrais Eletricas de Sao Paulo),

ao longo do rio Parana. Essas experiencias foram viabilizadas

atraves do Convenio CAPES x COFECUB - projeto Geografia 35/80,

entre 0 Departamento e Instituto de Geografia da Universidade

de Sao Paulo, Ecole Nationale Superieure Agronomique de Rennes

(ENSA - Rennes), Centre de Geomorphologie de CNRS, do acordo

CNPq x CNRS e do Convenio UFSC x USP. Na ocasiao, participaram

do treinamento no distrito de Bocaina do SuI os pesquisadores:

Jose Pereira de Queiroz Neto (Depto. e Instituto de Geografia

da USP); Pierre Curmi (INRA - Laboratoire des Sols ENSA - Rennes)

e Joel Pellerin (Centre de Geomorphologie CNRS).

Neste texto pretende-se apresentar as primeiras observa

~oes feitas nesse estudo de solo, abordando questoes sobre 0

procedimento e as liga~oes entre a abordagem metodologica que

se constitui na Analise Estrutural da Cobertura Pedologica e os

metodos pedagogicos utilizados com os agricultores.

Em Bocaina do SuI 0 trabalho foi desenvolvido a partir da

abertura de trincheiras ate a profundidade da rocha ou len~6l

freatico, inicialmente em uma toposseqUencia em area de pasto,

antigo pinhal, que nunca havia side cultivada. Nesta fase foi

possIvel aos participantes, identificar as modifica~oes das ca

racterIsticas morfologicas do solo, em perfis em diferentes . po

si~oes topograficas e a partir dessas observayoes, estabelecer

comparavoes com solos de terrenos cultivados.

Como 0 trabalho contou com a participa~ao de agricultores,

a orientayao de "como olhar 0 solo", constitui uma atividade

basica e, fundamentalmente, passa pela observayao das raizes,

sua distribuiyao e concentrayao no perfil, pela observayao da

ayao dos animais, pela observayao da variayao ou nao da cor e

ainda pela observayao da estrutura e agregados. Tambem 0 compor

tamento hidrico e observado, atraves da identificayao das linhas

preferenciais de circulayao da agua, de translocavao de mate

ria, avaliayao do teor de umidade nos volumes e indIcios de ero

sao superficial.

Todas essas observa~oes sao tarobem descritas, alem de ou

tras como: textura, plasticidade, coesao, pegajosidade, etc.
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A partir dessas observa~oes que efetivamente aconteceram

na pratica, pretende-se fazer uma 1iga~ao entre a Analise Estru

tura1 da Cobertura Pedagogica propriamente dita e os metodos pe

dagogicos uti1izados com os agricu1tores, durante 0 desenvo1vi

mento dos traba1hos. Nosso objetivo e mostrar a coerencia que ha

entre ambos e, ta1vez, contribuir para 0 seu desenvo1vimento e

aperfei~oamento.

Assim, segundo Boulet et a1., 1982 a, 1982 b, 1982 c,

Rue11an 1983, 1984 in Queiroz Neto et a1., 1986 sao os seguintes

aspectos basicos que dao base a essa nova direvao metodo1ogica

dos estudos dos solos:

1 - "0 solo e urn meio organizado e estruturado nas suas quatro

dimensoes, as tres dimensoes espaciais e a dimensao tempo

ral, as caracteristicas dessa organiza~ao e estrutura estao

presentes nas diversas esca1as de observavao, da paisagem

ao microscopio".

2 - "como conseqUencia, e independentemente dos objetivos e ap1i

cavoes (agricu1tura, f10restas e si1vicu1tura, ordenamento

e reordenamento da ocupavao do espa~o, hidro10gia, urbanis

mo, engenharia, prospecvao geologica e mineral, etc.), a

principal base do estudo dos solos deve ser 0 reconhecimento

das estruturas pedo1ogicas, de suas caracteristicas e pro

priedades, de seu funcionamento e da sua historia, pe1a im

portancia na determina~ao do funcionamento e do comportamen

to dos solos, face aos diferentes modos de uti1iza~ao".

Queiroz Neto et a1., 1986 sa1ienta ainda que a logica e

simp1icidade do procedimento da analise estrutura1 sao convin

centes, uma vez que a mesma apresenta-se despojada de conceito

artificial e de termino10gia c1assificatoria, ao 1ado da riqueza

e precisao dos resultados obtidos. Re1atando uma experiencia an

terior, seme1hante a desenvo1vida em Bocaina do Su1, os autores

escrevem: "0 ensino foi desenvo1vido a partir das descri~oes IOOr

fologicas de perfis, em trincheiras abertas em solos diferentes

e sob varias condivoes de cu1tivo, inclusive mostrando aspectos

de compactavao e degradavao da estrutura; os elementos indicado

res, cor, textura, estrutura, porcsidade, distribui~ao de raizes



e outros caracteres pedologicos, permitem perceber a importancia

da compreensao das no~oes de solo para a agricultura". A conclu
sao a que chegaram e a de que "0 procedimento da analise estru

tural, estritamente cientIfico, e muito acessIvel (a estudantes,

profissionais e sobretudo, aos agricultores), pois baseia-se

fundamentalmente na realidade morfologica, visIvel para todos".

Pareca-nos que esta e, justamente, a ponte entre os dois

metodos, pois nos programas mais conscientes para agricultores,

busca-se partir sempre do concreto para 0 abstrato, do simples

para 0 complexo, do singular ou particular para 0 universal, do
conhecido para 0 desconhecido, do pratico para 0 teorico. Por
isso, a experiencia em Bocaina do Sul, foi desenvolvida po solo

em que 0 agricultor trabalha. Dar a importancia de se partir do

que ele ve e ter como meta, a compreensao. Segundo Pinto, 1981

"0 adulto nao se motiva para aprender, a nao ser quando ve que
o conhecimento ou a compreensao de elementos novos Ihe sao uteis

para transformar as condiyoes concretas de sua existencia". Por

que "para 0 adulto, nao e tao importante conhecer coisas novas

isoladamente, quanta sistematizar seu conhecimento e integrar em
conjuntos mais harmonicos e totalizantes os elementos novos" ou,

de outra forma, ele valoriza mais a compreensao do que a simples

retenvao na memoria, so integrando assim, novos conhecimentos
na medida ern que perrnitam uma melhor compreensao das coisas.

Deriva de tudo isso a importancia de diferenciar 0 traba

lho no solo do trabalho com 0 solo. Para trabalhar com 0 solo e
necessario conhece-lo, entende-lo, compreende-lo. Cremos seres

sa tamhem, a busca dos agricultores, 0 que pode ser percebido nas
£alas seguintes, quando da avaliayao da experiencia ern Bocaina

do SuI:

- "Esse jeito de analisar 0 solo e diferente. No outro 0 agrono
mo vern e faz tudo. Depois traz 0 resultado e diz 0 que a
gente deve colocar no solo. AI e difIcil de entender. Assim
nao. Assim a gente ve. Mais ou menos entende, porque £oi a pri
meira vez. Deveria continuar ou ser de mais de uma semana".

- "Eu nao sabia 0 que ia ser. No comeyO pensei que 0 Queiroz ta
va louco. Abrir urn buraco daquele, depois sentar dentro, £i-
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car eavocando com uma faea. Depois comeeei a ver. Antes 0 solo

para mim, era urna eoisa igual de eima ate embaixo. No dia que

tiver de novo eoisa pareeida me convide que eu quero partiei

par. Ai: a gente vai sentar la dentro".

- "A gente sempre pensa que 0 solo e so a parte de eima. Agora
sabe que e tudo e que da ate para recuperar. Se pudesse, seria

importante mais vezes esse trabalho".

- "Eu pensava que 0 solo era tudo uma eoisa so. Usava 8, 10 anos

e depois largava. Agora sei que ele pode ser plantado a vida

inteira, se tiver cuidado. Aprendi muita eoisa e que tem fun

damento" •

Nesta declara¥Oes, vemos elementos que apontam para 0 pres
suposto fundamental de nosso trabaIho; 0 de que havia (e hal urn
saber proprio, da parte do agricultor, em rela¥ao ao solo. Al ern
disso, que 0 aprendizado dos novas eonhecimentos e praticas. se

da a partir da transforma¥ao deste sabido em novo saber. Por is
so, nossa ayao nao nega ou desqualifiea 0 saber existente. Ao
eontrario, procura partir do que sabem os agricultores e, com os

eonheeimentos cientlficos e com novas propostas teenologicas, de
manejo principaimente, buscamos a crltiea e 0 aperfeiyoamento de
seus conhecimentos.
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