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Introdução 

 

O presente relato consiste de um trabalho de campo promovido pelo Programa de 

Po s-graduaça o em Geografia (PPGeo) da Universidade Federal de Goia s (UFG) – Regional 

Jataí , realizado entre os dias 13 a 15 de junho de 2014 durante a parte pra tica da 

disciplina de “to picos especiais em desenvolvimento rural”, onde foi visitado o 

assentamento rural de reforma agra ria Dom Toma s Balduí no e a comunidade tradicional 

de camponeses denominada de Sa o Joa o do Monte Alegre, ambas localizadas no 

municí pio de Goia s (GO). 

Especificamente, foi visitado tre s locais e estabelecido um dia logo participativo 

com tre s famí lias, duas no projeto de assentamento Dom Toma s Balduí no (PADTB) e 

uma na comunidade de Sa o Joa o do Monte Alegre. No primeiro, conversou-se com o 

presidente do assentamento e um morador com a sua esposa, todos eles relataram o seu 

cotidiano e as suas dificuldades, um explicou sobre a experie ncia com agroto xicos no 

PADTB e a famí lia falou do seu uso na produça o de maracuja  no lote. No segundo, 

dialogou-se com o presidente eleito pela comunidade e sua co njuge, o pequeno 

agricultor expo e sua experie ncia foi negativa e ate  mesmo quase fatal, o que colocou em 

risco sua sau de quando usava defensivos-quí micos agrí colas, apo s isso passou a aderir 

pra ticas ecolo gicas em seus cultivos. 

Essa conversaça o sera  mais detalhada no decorrer do desenvolvimento desse 

relato de experie ncia. Esse texto foi dividido em tre s partes, que inicialmente 

corresponde a essa apresentaça o, posteriormente, no segundo momento apresenta-se as 

experie ncias distintas dos pequenos produtores de agricultura familiar-camponesa com 
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os agroto xicos e por fim as nossas consideraço es sobre o que nos foi exposto 

verbalmente por meio de dia logo, ale m das nossas observaço es de campo. 

 
As experiências distintas com os agrotóxicos 

 
Inicialmente, em conversa com o presidente do PADTB, ele explicou sobre a 

diversidade da produça o alimentí cia no assentamento e informou que a maioria das 

famí lias assentadas na o utilizam defensivo agrí colas em seus cultivares, com exceça o de 

quatro famí lias que recorrem a essa pra tica somente na produça o de maracuja . Segundo 

informaço es do representante do assentamento, elas esta o a fim de parar o uso de 

agroto xicos por causa dos riscos de doenças. Tendo em vista essa situaça o, visitou-se 

uma gleba especí fica onde tal “defensivo” agrí cola e  aplicado. 

Nesse lote, a famí lia camponesa (com um vocabula rio simples) expo e que produz 

alimentos para a sua subsiste ncia e tambe m a  comercializaça o por meio de polí tica 

pu blica, como a do PPA (programa de aquisiça o de alimentos) ou vende a s empresas 

ligadas ao ramo alimentí cio. Em parte, os frutos da cultura do maracujazeiro eram 

destinados para a produça o artesanal de doces. No entanto, o enrijecimento das leis 

sanita rias tornou-se um empecilho produtivo, econo mico e social a  famí lia assentada (e 

demais agricultores familiares inseridos nessa lo gica), pois impuseram condiço es para 

comercializar os seus produtos. Ou seja, uma das exige ncias ba sica da referida legislaça o 

e  implantaça o de uma cozinha industrial, sendo de alto custo e extremamente desconexa 

com a realidade socioecono mica do campesinato. 

Apo s essas consideraço es sobre as suas dificuldades, o pequeno agricultor 

familiar levou o grupo de visitantes para observar a sua fruticultura de maracuja . No 

caminho ele contou que recorre ao uso de veneno (acefato) por conta da incide ncia de 

pragas e perda de frutos constantes. Assim, por meio de sua fala percebeu-se que ele na o 

usa adequadamente os EPIs (equipamentos de proteça o individual) mesmo sabendo dos 

riscos a  sau de, e admitiu na o ter apoio te cnico ou educacional para lidar adequadamente 

com essas questo es e manejo de pragas. 

Na o intencionalmente e por falta de orientaça o observou-se que as embalagens 

de agroto xicos foram deixadas ao ar livres dentro de sacolinhas pla sticas abertas e as 

mesmas penduradas em uma cerca. Tal situaça o e  grave e prejudicial ao meio ambiente, 

pois ale m de contaminar a fauna e flora, em perí odo chuvoso pode-se infiltra no solo e 
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contaminar os lenço is frea ticos e canais fluviais, como no caso de um rio que atravessa a 

propriedade dele. Dessa forma, o dono do lote foi orientado sobre esse problema de 

armazenamento. 

O agroto xico utilizado no maracujazeiro, o Acefato e  extremamente to xico para a 

sau de humana, o produto foi banido internacionalmente (Estado Unidos e Unia o 

Europeia) e proibido no Brasil, conforme afirma Carneio et al (2012). Percebe-se que 

esse veneno continua a ser comercializado ilegalmente no paí s, como no caso desse 

pequeno produtor familiar, que admitiu compra-lo em Itapuranga (GO) uma outra 

localidade pro xima ao seu municí pio. O processo de aquisiça o e  feito diretamente na loja 

agrí cola, onde o “cliente” explica como esta  ou o que esta  ocorrendo com seu cultivo e o 

vendedor indica o agroto xico, sem ir verificar realmente o problema. 

Conforme o relato de indignaça o do assentado os agro nomos nessas lojas apenas 

indicam o produto que acha melhor, tanto em Goia s quanto em Itapuranga eles na o 

visitam a produça o para diagnostica-la adequadamente, ele afirmou ter pagado pelas 

visitas algumas vezes, mas elas nunca ocorreram. Dessa forma fica por conta e risco dele 

decidir o me todo e quantidade de veneno a ser aplicado na cultura. Segundo 

informaço es dos agro nomos que estavam com o grupo, a diminuiça o da quantidade dos 

frutos de maracuja  esta  ligada ao uso do Alcefato, que ale m de eliminar as pragas mata 

tambe m os insetos polinizadores como as abelhas e besouros manganga s. Ademais, o 

adubo/fertilizante mineral aplicado pelo pequeno agricultor familiar, o NPK 20 20 20 e  

excessivo, sendo aconselhado a usar 10 10 10 com intuito de ajudar no desenvolvimento 

do fruto. De modo geral, tal situaça o comprova a falta de assiste ncia te cnica e ause ncia 

de orientaça o adequada para as pessoas que vivem no campo. 

Posteriormente, visitou-se a comunidade Sa o Joa o do Monte Alegre, 

especificamente conversou-se com o representante da comunidade, que explicou sobre o 

local onde vive e um pouco sobre sua intoxicaça o com defensivos agrí colas. Tal acidente 

foi decisivo na sua reflexa o pessoal sobre a sua pra tica agrí cola realizada anteriormente. 

De acordo com sua exposiça o oral apenas ele na o utiliza veneno na pequena produça o 

familiar e acredita que outros mesmo orientados aplicam agroto xicos. 

Esse campone s ao relatar seu “auto” envenenamento ha  aproximadamente dez 

anos ou mais, ele na o se recorda do nome exato do agroto xico, mas que usava com maior 

freque ncia o DDT, e por na o usar EPIs (nem havia meio para consegui-los) inalou-se e 
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teve contato dia rio com uma quantidade excessiva do produto, ale m de assumir que na o 

tomava cuidado com a aplicaça o. Logo apo s de sair da hospitalizaça o, ele começou a 

refletir e buscar uma outra forma de agricultura numa perspectiva agroecolo gica, passou 

usar defensivos naturais e sementes crioulas. 

Em sua visa o de mundo as sementes crioulas sa o simples e necessa rias, na o 

precisar e  comprar e nem de aduba-las, relata que as conhece desde sua infa ncia. 

Atualmente, ele possui sementes crioulas de milho caiano, melancia e amendoim e nos 

mostrou algumas de suas variedades. Ademais, participa de programa de troca ou freiras 

de sementes, chegando ate  a busca-las em outro estado a fim de na o usa frutos 

transge nicos ou que dependem de agroto xicos. 

 

Considerações Finais 

 

As experie ncias de cada uma dessas pessoas com os agroto xicos demonstram os 

riscos causados a  sau de e os principais problemas que esta o sujeito a ocorrer. No caso da 

famí lia assentada compreende-se que ela possui uma clareza sobre essa pra tica 

prejudicial. Pore m, encontram-se aprisionadas a ela, por na o ter outra opça o para lidar 

com estrate gia agroecolo gicas, recorrem ao tradicional para evitar as pragas e 

economizar tempo, segundo ele reduz o trabalho realizado, pois no lote reside apenas o 

casal, no qual consideramos como famí lia, cuja rotina dia ria torna-se puxada e cansativa 

com intuito de manter sua subsiste ncia no espaço geogra fico rural. 

Por fim, acredita-se em um possí vel caminho de mudança, que seria uma 

transiça o agroecolo gica a ser desenvolvida tanto no assentamento, quanto na 

comunidade como uma estrate gia de mudança paradigma tica, um processo demorado e 

que precisa de outros suportes como polí ticas pu blicas adequadas a realidade do campo, 

assiste ncia te cnica efetiva e, principalmente, uma educaça o do campo e para o campo 

para manter os jovens e reproduzir o modo de vida rural. 
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