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APRESENTAÇÃO

A inovação na área de ciências agrárias no Brasil é reconhecida em nível 
global. Para mostrar essa diversidade, esta obra apresenta uma coletânea de 
pesquisas realizadas em e sobre diversas áreas que compõem o agronegócio 
nacional. Organizado em dois volumes e com uma linguagem científica de fácil 
entendimento, Agrárias: Pesquisa e Inovação nas Ciências que Alimentam o 

Mundo mostra como é possível gerar avanços significativos e consequentemente 
vantagem competitiva para o setor e para o país, com exemplos e casos, tanto no 
contexto da produção animal quanto da vegetal, abrangendo aspectos técnicos, 
econômicos, sociais, ambientais e de gestão.

Este primeiro volume, cujo eixo temático é Economia, Gestão e Produção 

Agrícola, está dividido em duas partes: os artigos de um a oito tratam de aspectos 
econômicos, sociais e de gestão na agricultura. A segunda parte traz onze artigos 
sobre economia, gestão e produção agrícola.

No segundo volume, o leitor irá encontrar artigos que envolvem Aspectos 

de Produção e Manejo na Agricultura e Produção Animal, divididos em três 
partes: na primeira parte, sete artigos tratam de inovações na produção de grãos; 
a segunda parte é composta de quatro artigos que abordam o tema da produção 
vegetal com reutilização de resíduos suínos e, finalmente, os autores dos três artigos 
que compõem a última parte discorrem sobre inovações na produção animal.

Boa leitura!
Eduardo Eugênio Spers
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RESUMO: Com o propósito de conscientizar 
os estudantes do ensino fundamental sobre 
os sistemas de cultivo conservacionistas, foi 
realizado um “dia de campo” no Colégio Agrícola 
Augusto Ribas. Com relação aos conhecimentos 
prévios dos alunos do ensino fundamental a 
respeito do solo, os mesmos apresentaram 
muitas limitações ao descrevê-lo como um 
componente do ambiente, e confusos a respeito 
das funções que este recurso desempenha, e 
desconheciam os sistemas de cultivo. Para a 
transmissão dos conhecimentos, o conteudo 
foi abordado de forma simples, para facil 
compreensão. A apresentação foi realizada em 
duas etapas, primeiramente através de uma 
maquete, abordando diferentes sistemas de 
produção agricola e a degradação do solo. Após a 
apresentação da maquete os alunos realizavam  
a parte prática (circuito). Tanto na maquete 
quanto no circuito, havia a representação do 
plantio convencional, plantio direto, integração 
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lavoura pecuaria e a demonstração da importância das curvas de nível no controle da 
erosão. Após realização das apresentações, os alunos compreenderam a importância 
dos sistemas conservacionistas, aprenderam que o solo é componente integrante do 
ambiente em que vivemos, e a importância da conservação deste recurso.
PALAVRAS-CHAVE: Manejo do solo; difusão de conhecimentos; crianças.

CHILDHOOD EDUCATION IN SOILS: AWARENESS OF CONSERVATION CROP 

SYSTEMS

ABSTRACT: In order to make elementary school students aware of conservation 
systems, a “field day” was held at the Colégio Agrícola Augusto Ribas. Concerning 
the elementary school students’ prior knowledge of soil, they had many limitations in 
describing it as a component of the environment, and confused about the functions 
that this resource performs, and were unaware of the cultivation systems. For the 
transmission of knowledge, the content was approached in a simple way, for easy 
understanding. The presentation was made in two stages, primarily through a model, 
addressing different agricultural production systems and soil degradation. After the 
presentation of the model the students performed the practical part (circuit). In both 
the model and the circuit, there was the representation of conventional planting, no-
tillage, livestock farming integration and the demonstration of the importance of contour 
lines in erosion control. After the presentations, students understood the importance of 
conservation systems, learned that soil is an integral component of the environment in 
which we live, and the importance of conserving this resource.
KEYWORDS: Soil management; diffusion of knowledge; children.

1 .  INTRODUÇÃO

A erosão do solo é considerada um dos maiores problemas ambientais em 
escala global, pois, além de proporcionar perdas de solo e nutrientes, está associada 
a inundações, assoreamento e poluição de corpos hídricos (WANG et al., 2016). O 
processo erosivo é afetado por diferentes fatores, entre os quais a cobertura do solo 
e as práticas de manejo empregadas (PANAGOS et al., 2015).

Áreas com preparo convencional do solo são desprovidas de cobertura vegetal 
e suscetíveis à erosão hídrica, pois, este sistema favorece a formação do selamento 
superficial, caracterizado por uma fina camada de solo que se torna compactada pelo 
impacto direto da gota de chuva sobre o solo (PANACHUKI et al., 2011). No entanto, 
em sistemas considerados conservacionistas  como o plantio direto e a pastagem sob 
manejo adequado, com pouco ou nenhum revolvimento do solo e que mantenham 
cobertura vegetal sobre a superfície (SOUZA et al., 2005) proporcionam aumento 
da resistência do solo à erosão (ENGEL et al., 2009).
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De maneira isolada, a presença de resíduos vegetais como cobertura do solo 
é o fator mais importante na dissipação da energia de impacto das gotas da chuva 
(COGO et al., 1984; PANACHUKI et al., 2011). Em áreas sob pastagem com alto 
percentual de cobertura, a rugosidade superficial do solo aumenta (NACINOVIC et al., 
2014), favorece maior infiltração de água e, consequentemente, menor escoamento 
supeficial (AMARAL et al., 2008).

No Plantio em nível, criam-se obstáculos à descida da enxurrada, diminuindo 
a velocidade de arraste e aumentando a iniltração d’água no solo. Este pode ser 
considerado um dos princípios básicos, constituindo-se em uma das medidas mais 
eficientes na conservação do solo e da água (DE CARVALHO, et al., 2019). A 
integração lavoura-pecuária (ILP), também proporciona benefícios recíprocos entre 
a lavoura e a pecuária, reduzindo as causas da degradação física, química e biológica 
do solo (KLUTHCOUSKI; STONE, 2003).

Uma das melhores formas de reduzir a degradação do solo é através da 
educação e conscientização tanto de adultos, quanto crianças. A Educação em Solos 
tradicionalmente tem como objetivo informar as pessoas sobre a existência do solo 
e suas relações com o ambiente. Devido a sua relevância, é essencial que esta se 
faça presente em todos os níveis dos processos educativos, em especial nos anos 
iniciais de escolarização (MEDEIROS, 2011).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi conscientizar os estudantes do 
ensino fundamental sobre às perdas de solo e de água, em sistemas agrícolas sob 
diferentes tipos de preparo do solo e cobertura vegetal. Fomentando o aluno a refletir 
e a questionar sobre as mais diversas questões no que se refere a este recurso, 
principalmente quanto à sua degradação.

2 .  METODOLOGIA

O evento ocorreu no Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas, entre os dias 31 
de julho e 1º de agosto de 2019. Com a difussão dos conhecimentos adquiridos durante 
o curso tecnico sobre a conservação do solo, aos alunos do ensino fundamental. A 
forma de transmissão dos conhecimentos realizou-se primeiramente através de uma 
maquete (Figura 01), abordando os sistemas de produção agricola e a degradação 
do solo, representando (em minatura) a área a ser posteriormente visitada. Após 
a apresentação da maquete os alunos realizavam  a parte prática, onde os alunos 
percorriam o circuito (Figura 02).

A associação da maquete (teoria) e a parte prática (circuito) foi realizada para 
melhor entendimento do conteúdo, visto a faixa etária das crianças. Estimulando 
o interesse, a criatividade, a interação, a capacidade de observar, experimentar, 
inventar e relacionar conteúdos e conceitos.
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Tanto na maquete quanto no circuito, haviam a representação do plantio 
convencional, plantio direto, integração lavoura pecuaria e a demonstração da 
importancia das curvas de nivel. O plantio convencional do solo foi caracterizado 
por área com plantio de aveia preta, presença de plantas daninhas e a compactação 
do solo e a dificuldade de desenvolvimento da cultivar (foram arrancadas plantas que 
indicavam esses problemas no solo). Nesta situação as crianças foram estimuladas a 
perceber que o solo descoberto está desprotegido e sujeito a erosão. Neste sistema 
de cultivo a mecanização intensiva e o uso de práticas de manejo inadequadas, 
alteram-se os atributos edáficos. Estas consequências levam a degradação do 
solo, reduzindo a produtividade, principalmente devido aos processos erosivos em 
conjunção a redução do conteúdo de nutrientes e da matéria orgânica (ZINN; DIMAS; 
SILVA, 2002). A reversão dessa degradação do solo pode ser realizada por meio de 
práticas conservacionistas do solo, como o sistema plantio direto e/ou integração 
lavoura-pecuária (LOSS et al., 2011).

Figura 01 – Maquete,com a representação do plantio direto, plantio convencional e integração 
lavoura pecuária

Fonte: Adalci Leite Torres

Figura 02 – Circuito percorrido com as crianças (parte prática)

Fonte: Adalci Leite Torres

No plantio direto, a área demostrativa apresentava aveia branca com a cobertura 
de palhada para manter a humidade do solo, o crescimento e a redução de plantas 
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daninhas. As crianças perceberam a importância do solo estar protegido. Foi realizada 
uma analogia com o cobertor, que nos protege nos dias frios, e a palhada é o cobertor 
do solo. Neste sistema, ocorre a manutenção de resíduos vegetais na superfície, 
somada à ausência de revolvimento do solo; que contribui na redução da emissão 
de CO2, e aumento do estoque de carbono no solo, trazendo ainda benefícios, tais 
como: aumento da diversidade microbiana, melhoria da fertilidade e dos atributos 
físicos do solo (GUARESCHI; PEREIRA; PERIN, 2012).

Na integração lavoura pecuaria, foi explicado sobre a diversificação da 
propriedade rural e a sua importancia para o desenvolvimento sustentável, além 
da importância da rotação de culturas. Para a simulação dos animais, foi utilizado 
uma vaquinha (Figura 03), para despertar ainda mais o interesse das crianças. Foi 
relatado que esses animais ficam sobre pastoreio em piquetes e excretam a matéria 
orgânica (adubo das plantinhas), também foi relatado sobre o bem estar animal.

Ao final da visita, foi demonstrado como uma pratica de conservação de solo a 
curva de nivel, comparando e mostrando as crianças a diferenca de uma área com 
a curva de nivel e outra sem a curva, mostrando a elas o quanto é importante e evita 
a perca de solo e diminui a velocidade da água.

Figura 03 – Representação da integração lavoura pecuaria

Fonte: Adalci Leite Torres

Foi mostrado também a erosão que ocorria na área de amostra do circuito, 
sendo a principal dela a erosão laminar e em sucos, com cerca de 7 cm de perca de 
solo. Foi comentado com as crianças, o quanto era demorado para se forma apenas 
1 cm de solo, e sem a proteção devida do local com apenas uma chuva perde-se o 
que demorou anos para a sua formação. Foi contada uma histórinha, com a intenção 
delas refletirem sobre a importancia da proteção do solo, fazendo elas imaginar que 
se nos perdecemos todo o solo e tudo virace uma rocha ou um deserto, como seria 
a nossa vida?
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3 .  RESULTADOS ESPERADOS

Compreensão da importancia do plantio direto e a diferenciação entre sistemas 
conservacionistas e não conservacionistas do solo (sistema de manejo do plantio 
direto e do sistema convencional, conhecendo suas diferenças).

Contribuir com a sociedade como um todo, pois os alunos, atentos às condições 
do meio ambiente, serão também transmissores dos conhecimentos que obtiveram 
em sua casa, família, amigos e vizinhos.

4 .  CONCLUSÃO 

Diante de todo circuito percorrido e contato que obtemos com as crianças, a 
observação e o contato com esta prática foi despertando muito conhecimento pela 
interação, troca de ideias e realidades apresentadas por eles, com o futuro, cuidados 
e a importância do solo dentro da produção agrícola.

A demonstração prática despertou a curiosidade das crianças, o contato com 
o solo, a humidade, a palhada e a observação de plantas daninhas.

Gerou impactos na percepção dos alunos em relação ao solo como componente 
integrante do ambiente, bem como na relevância de sua conservação.
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