
53

ANALISE DAS POSSIBILIDADES DE OCORRENCIA

DE DESERTIFICAcAO NA REGIAO OESTE DA BAHIA

Lucedino Paixao Ribeiro

RESUMO

A atual preocupacao de ampliar as fronteiras agrico

las do Estado ca Bahia, vem causando preocupagoes nos meios

que se ocupam da conservac5o ca Natureza. Uma analise do

meio Natural da Regiao Oeste da Bahia procura mostrar alguns

dos principais problemas de degradacao do meio ambiente que

o use e manejo inadequado poderam causar na regiBo.

A regiao oeste da Bahia hA algum tempo vem sendo

considerada como a grande esperanca, a nova frontei

ra agricola do Estado. Recentemente tem-se assisti-

do a invasao de agricultores de outras regioes do

Brasil, comprando terras, se instalando e dando ini

cio a um processo de producao comercial que nao ne

cessariamente condiz com as nossas tradicoes alimen

tares e que, por isso, chamamos de cultivos para ex

portacao.

Por nao conhecermos no Estado da Bahia uma po

litica de planejamento conservacionista efetiva, en

tendemos ate certo ponto a despreocupacao dos orgaos

do Ministerio ou da Secretaria da Agricultura em pro
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curar conhecer o passado, a origem desses novos a

gricultores que estao se instalando no oeste baiano,

para pelo menos sabermos se eles provem das areas

onde o manejo inadequado e a falta de um planejamen

to conservacionista transformaram grandes extensoes

de terras ferteis e produtivas em paisagens lunares,

com os horizontes pedogeneticos subsuperficiais ex

postos, pela erosao dos horizontes superficia.is, or

ganicos e de maior fertilidade natural. Submetido a

um processo de sulcos de ero:,ao e vossorocamento pro

fundo, freqUentemente endurecidos (coesos) como um

adobe, estes materiais (outrora solos) sao hoje o

chao de regioes semi-desertica ou em processo de de

sertificacao encravadas no coracao do Rio Grande do

Sul, Parana, Goias, Mato Grosso e Sao Paulo.

For inexistencia absoluta de possibilidade de

reaproveitamento dessas terras, com sistemas de ma

nejo de baixo custo (subdesenvolvido) e tecnologia

simples, aqueles que foram responsaveis por esses ti

pos de desastre, nem sempre por sua culpa, mas pe

la ausencia de uma assistencia tecnica adequada ou

uma politica de uso, manejo e conservagao do solo

e da agua no nosso Pais, abandonam tais areas e se

deslocam para outras, onde vao causar as mesmos pro

blemas sobre o solo que a natureza gastou milha-

res de anos para construir.

Como tem-se visto aplausos e sussurros de es

perangas na nova fronteira agricola do Estado da Ba

hia, tentou-se desenvolver uma rapida analise dos

solos da area e suas relagoes com alguns fatores na

turais e com o seu uso intensive e desorganizado nes

sa regiao na tentativa de se alertar para futuros

problemas.

AS CONDICOES NATURAIS DA AREA

Uma rapida olhada no mapa de solos da regiao,

nos evidencia o predominio absolute de solos da clas

se dos Latossolos Vermelho Amarelo, distroficos,com

horizonte A fraco, textura arenosa ou tendendo (me

dia) a arenosa3.

Esses Latossolos sao solos que fisicamente, sal

vo no caso dos p•linticos, concrecionarios e pedrego

sos, nao mostram grandes impedimentos ao uso mas,
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quimicamente, sao fracos necessitando de aporte ma

cigo de calagem e adubagao; estao geralmente em equi

librio com a vegetagao nativa e sofrem transforma

Goes violentas, no sentido da degradagao quando desflo

restados5,6

Podem se tornar bons meios de produgao quando

utilizados sob sistemas de manejo e conservagao ade

quados.

A segunda classe de solos em expressao geogra

fica sao aqueles da classe das Areias quartzosas dis

troficas que normalmente sao solos de dificil utili

zagao para a grande maioria das culturas,pelas suas

fracas caracteristicas fisicas e susceptibilidade de

erosao,

Como terceira opgao na area, poderiam ser co

locados quase que lado a lado em distribuigao geo

grafica os solos Litolico eutroficos e distroficos,

que sao rasos, geralmente pedregosos que com certos

cuidados de manejo e conservagao podem ser submeti

dos a certos tipos de utilizagao, mas que algumas

classificagoes tecnicas os destinam para area de pre

servagao da vida silvestre e para areas de lazer.Ao

seu lado aparecem talvez, os grandes tipos de solos

da area, aqueles que nao se encontram relacionados

ao arenito Urucuia e sim a presenga de rochas calca

rias; sao os Podzolicos Vermelho Amarelo eutroficos,

com horizontes A, moderados, textura media/argilosa

e arenosa/argilosa, alguns com argila de atividade

alta, mas que em certos casos apresentam rochosida

des. Entretanto, o relevo onde ocorrem esses solos

pode ser desde suave ondulado a ondulado, provocan

do cuidados especiais na sua utilizagoo para evitar

os riscos de erosao.4

Alem dessas classes de solos, algumas outras

aparecem corn pequenissimas expresses geograficas,

como e o caso dos solos pertencentes as classes dos

Latossolos Vermelho Escuro eutrofico, solos Hidro-

morficos distroficos e dos solos Halomorficos (Solo

netz Solodizado).

A regiao, em sua grande parte ester submetida

a um clima do tipo Aw de classificagao de koppen,

que apresenta na area chuvas maximas no periodo de

novembro a abril quando caem cerca de 906,9 mm de
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chuvas na area nos demais meses do ano, a pluvio

metria esta na ordem de 105,6 mm7.

Ao norte da area, o clima e bem mais seco e

contrastante e se enquadra dentro da classe BSwh'

com uma pluvi.ometria media anual entre 400 e 700mm.

A cobertura vegetal e normalmente a caatinga

hiper e hipoxerofila, a floresta caducifolia e o cerrado

caducifolio e sub-caducifolio, que sao formagoes vege-

tais adaptadas, e que reconhecidamente dao pouca co

bertura e protegao ao solo contra os riscos de ero

saol.

0 relevo da area e normalmente plano e suave

ondulado principalmente nas areas de ocorrencia dos

Latossolos e das Areias Quartzosas, os Podzolicos e

as Litolicos normalmente se encontram sob relevo on

dulado e suave ondulado.

0 Rio Sao Francisco e o de maior importancia

da regiao, podendo-se citar ainda outros rios pere

nes com suas cgLbeceiras nos chapadoes de arenitos

que servem de divisores de Aguas entre a bacia do

Sao Francisco e do Tocantins e Paraiba, como o Rio

Grande, o Corrente, o Carinhanha e o Preto. A gran

de maioria dos rios, principalmente ao norte,sao in

termitentes com volumes de agua relativamente gran

des na epoca chuvosa, porem, na maior parte do ano

quase nao se observa movimento de agua nos seus lei

tos, que ficam secos nos periodos de estiagem, pres

tando-se para culturas de vazante.

OS GRANDES PROBLEMAS

E dentro desse quadro, que as novas ativida

des agricolas estao se desenvolvendo, com a utiliza

gdo de macipo desflorestamento de uma floresta you

co estudada e conhecida cientificame'nte, sem portan

to uma catalogacao de especies que podem vir a ser

utilizadas como, forrageiras, medicinais, meliferas

ou outros fins. Apos a derrubada vem a queima, em

virtude da falta de condigdes para melhor utiliza-

cao da madeira e para limpeza dos campos - esta quei

ma e recbnhecidamente danosa principalmente em re

gioes onde as chuvas sao incertas e concentradas e

que por isso, provocam forte erosao do material pre

viamente preparado para esperar as chuvas para o
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plant 1Q2.
Apos o inicio das chuvas, como antes, a area

e submetida a processos de mecanizacao com utiliza-

gao de maquinas pesadas, responsaveis pela degrada

cao fisica dos solos, podendo-se ressaltar os pro-

cessos de endurecimento de horizontes epidermicos

do solo (horizontes A3-B1), tambem conhecidos como

sub-solagem, que alem de reduzirem,a produtividade

sao aceleradores dos processos erosivos. Para dimi

nuir os efeitos danosos deste fator, utilizar-se-a

novamente maquinas pesadas para quebra destes hori

zontes compactos. Como o problema retorna,estas pra

ticas se perpetuam degradando os solos.

Como resolver o problema da pobreza quimica

dos solos, da sua acidez e por fim, dos tratos fi-

tossanitArios das culturas, jA que se quebrou o equi

librio do sistema e a tendencia e a proliferacao de

pragas. Para o primeiro caso, utilizar-se-a os adu-

bos quimicos, que de resto provocarao mais acidez

no solo e, se mal aplicado, seus excessos irao para

os rios e riachos nos periodos chuvosos eutrofican

do as Aguas. Para a acidez utilizar-se-A o calcario

dolomitico e sua utilizagao a despeito dos fertili

zantes quimicos, terao que ser anuais, por fim os

produtos toxicos para eliminapao das pragas.

Este ciclo vicioso se repetira, eliminando as

caracteristicas naturais do solo pela eliminanao da

materia organica, morte da microfauna e microflora

do solo, destruicao de estruturas, gerapao de impe

dimentos fisicos e quimicos e assim por diante. Aos

poucos esses solos tambem vao perdendo as suas pos

sibilidades de sustentar as culturas e, assim sen-

do, temos o inicio da instalacao dos processos de

DESERTIFICAcAO, que como frisado no inicio e um fa

to desabonador nas regioes Sul, Sudeste e Centro-

Oeste do Brasil.
Se olharmos por fora do corredor de utiliza-

qao agricola da regiao oeste da Bahia,poderemos nos

deparar com outros problemas nao menos graves que

os apontados, que por certo virao a ocorrer em caso

de ausencia das providencias cabiveis no momento.

Assim e que a erosao fornecera aos rios uma

grande quantidade de materiais solidos (areias, sil
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tes e argilas ) que passarao a se movimentar segundo

a competencia das aguas que serao seu veiculo de

transporte, juntamente com estas particulas. exce-

dentes de agrotoxicos, fertilizantes , adubos e de-

tritos industriais (vinhoto) tambem serao direta ou

indiretamente langados nos rios e riachos.

Nos periodos pluviosos, podera ocorrer enchen

tes pelo acumulo de sedimentos nos leitos dos rios,

nos periodos menos pluviosos „ a„.sewa• p€1 f•.-lta de

protegao dos solos ( ausencia de vegetagao ), impossi

bilidade de penetragao das aguas nos solos entre ou

tros.

Os rios transportarao tambem esta carga, para

o Sao Francisco, hipotese que nao pode ser afasta

da, podendo'provocar o assoreamento das barragens,
esta carga solida podera ainda penetrar nas turbi-

nas provocando desgastes por atrito das mesmas, com

prejuizos incalculaveis.

Por fim, podera ocorrer o pior, o desastre eco

logico, onde a eutroficagao das aguas, a presenga

de residuos de agrotoxico e de residuos industriais

provocarao o envenenamento progressivo do ambiente

e dos seres humanos ao longo do grande vale.

Quando isto acontecer, possivelmente, se o

processo for mais lento do que se espera, a hoje no

va f`ronteira, restarts desertificada, e aqueles que

provocaram o processo estarao procurando ou locali

zando outra regiao para comegar tudo de novo.

PALAVRAS FINAIS

Poder-se-a pensar que o presente artigo e apo

calitico, sensacionalista ou outro rotulo qualquer,

entretanto, aqueles que lidam com a conservagao da

natureza ou dos recursos naturais, estarao vendo,tal

vez mais longe do que o que ester acima expresso. Ao

contrtsrio, aqueles que esperam extrair tudo da natu

reza sem nada fazer"para conserves-la,esquecendo que

ela e o bem maior da humanidade, os rotulos de sen

sacionalista e apocalitico serao pouco.

0 que se espera e a oportunidade de a Univer

sidade Federal da Bahia, atraves das suas Unidades

de Ensino, pesquisa e extensao ligados aos proble-
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mas expostos, poder colaborar com os orgaos governa

mentais e privados na resolugao efetiva de proble-

mas tao serios. A formagao de mao-de-obra especiaii

zada e o diagnostico e estudo para resolugao dos

problemas observados sao plenamente cabiveis na UFBA

e hoje sao conhecidos pesquisadores-docentes capa-

zes de ajudar na preservagao dos fatos apresentados.
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RESUME

L'Actuelle intention, de la part du gouverbement, D'augmenter les

regions agricoles de 1'estat de Bahia, cause one grande preocupation parmi

leux qui s'occupent de la conservation de la nature.

Une analyse du milieu natturel de la region ouest de Bahia montre

quelques des principaux problemes de degracation du millieu naturel, conse-

quence de is mauvaise utilization et amenagement des sas de is region.
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