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Presentation of the Student Prize Series  and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers is a product of the 
2019-2020 editions of theNetwork’s  Student Prize Competition, granted to master and 
doctoral thesis submitted by students who are members of the Network. This is the 
fifth issue of the Student Prize Series, and features eight articles based on doctoral 
and master dissertations on Agrarian Social Studies, Anthropology, Applied Ecology,  
Development Studies,  Geography, Public Health, and Sociology,  successfully defended 
in universities from Argentina, Brazil, Mexico, Spain, and the United Kingdom. The papers 
reflect the work done by the students in our Thematic Areas, in this case contributing 
particularly to TA2, Water and Megaprojects (Article 3), TA3, Urban Water Cycle and 
Essential Public Services, TA5 Water and Health, TA6, Hydrosocial Basins, Territories, 
and Spaces, TA8 Water-related Disasters,  andTA9 Water and Production.

Antonio Rodriguez Sanchez, from the Autonomous University of Zacatecas, Mexico, 
is the Co-ordinator of the Series and the editor of this issue. We are delighted to present 
the work of our students to the readers, and wish you a fruitful experience.

Jose Esteban Castro

General Editor

Newcastle upon Tyne and Buenos Aires, June 2021

http://waterlat.org/waterlat-student-prize/
http://waterlat.org/thematic-areas/
http://waterlat.org/thematic-areas/ta2/
http://waterlat.org/thematic-areas/ta3/
http://waterlat.org/thematic-areas/ta3/
https://waterlat.org/thematic-areas/ta5/
http://waterlat.org/thematic-areas/ta6/
http://waterlat.org/thematic-areas/ta6/
http://waterlat.org/thematic-areas/ta6/
https://waterlat.org/thematic-areas/ta8/
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Presentación de la Serie Premio para Estudiantes y del 
número 

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT es 
producto de las ediciones 2019-2020 del Concurso Premio para Estudiantes, otorgado 
anualmente a tesis de maestría y doctorado de estudiantes miembros de la Red. Este es 
el quinto número de la Serie Premio para Estudiantes e incluye ocho artículos basados 
en tesis de doctorado y maestría en  Antropología, Ecología Aplicada,Estudios sobre 
el Desarrollo, Estudios Sociales Agrarios, Geografía, Políticas Públicas, Salud Pública 
y  Sociología, que fueron defendidas exitosamente en universidades de Argentina, 
Brasil  España,  México y Reino Unido. Los trabajos incluidos reflejan la labor realizada 
por nuestros estudiantes en nuestras Áreas Temáticas, en este caso contribuyendo 
particularmente al AT2, Agua y Megaproyectos, AT3, Ciclo Urbano del Agua y 
Servicios Públicos Esenciales AT5, Agua y Salud,  AT6, Cuencas, Territorios y Espacios 
Hidrosociales, AT8 Desastres Relacionados con el Agua y AT9 Agua y Producción.

Antonio Rodríguez Sánchez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, es 
el Coordinador de la Serie y editor del número. Con placer les presentamos el trabajo de 
nuestras y nuestros estudiantes y les deseamos una experiencia fructífera.

José Esteban Castro

Editor General

Newcastle upon Tyne y Buenos Aires, junio de 2021

http://waterlat.org/es/premio-waterlat-para-estudiantes/
http://waterlat.org/es/areas-tematicas/
http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at2/
http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at3/
http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at3/
https://waterlat.org/es/areas-tematicas/at5/
http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at6/
http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at6/
https://waterlat.org/es/areas-tematicas/at8/
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Introducción

El presente número de la Serie Premio para Estudiantes incluye ocho artículos, tres 
de ellos correspondientes a la Edición 2019 del Premio y los otros cinco son  producto 
de la Edición 2020. Los textos sintetizan los aspectos principales de las tesis de 
maestría y doctorado de los autores y autoras. Se trata de aportaciones de carácter 
teórico, metodológico y análisis fundados en trabajos empíricos que examinan diversas 
problemáticas sociales relacionadas con el tema del agua en África,  América Latina y 
Europa.

Trabajos correspondientes a la Edición 2019 del Premio

La serie de  artículos inicia con los tres trabajos correspondientes a la Edición 2019.

El Artículo 1, a cargo de Robin Larsimont, se basa en su tesis de doctorado, que 
realizó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y analiza la dinámica 
territorial vinculada con el proceso de expansión de la frontera agrícola en los oasis 
de la Provincia de  Mendoza, Argentina. El autor aborda el tema  desde la perspectiva 
de  la Ecología Política del Agua enfatizando la emergencia de una“nueva ruralidad” 
y propone el concepto de “ruralidad hidrosocial”, que busca capturar el carácter 
pluridimensional y transescalar del proceso. Larsimont argumenta que, en Mendoza, 
la circulación de agua se constituyó como eje vertebrador y pilar en torno al cual se 
han producido históricamente los espacios rurales de los oasis característicos en esta 
provincia, incluyendo la nueva “ruralidad hidrosocial” identificada en el estudio. El 
autor  destaca que su propuesta conceptual ayuda a entender el carácter histórico de 
las transformaciones rurales, la lógica actual del sistema agroalimentario, su conexión 
con la circulación del agua, las interacciones entre lo local, lo global, lo humano, lo 
no-humano y lo híbrido.     

El Artículo 2, a cargo de  Daniel Moreno Muñoz, que se basa en la tesis de doctorado 
del autor, realizada en la Universidad de Murcia, España, presenta un  análisis sobre 
el cambio que se ha producido en las últimas décadas en el sector pesquero, como 
resultado de las innovaciones tecnológicas. El trabajo toma como ejemplo empírico el 
caso de  la Bahía de Mazarrónen la Región de Murcia,  en la cual existe una crisis en todos 
los puertos pesqueros regionales. El objetivo principal del trabajo  es analizar  cómo ha 
evolucionado el modo de vida de los pescadores, el impacto dedichos cambios en la 
actividad pesquera en Mazarrón en la Región de Murcia y examinar las posibilidades de 
implantar alternativas como  el turismo pesquero.

El Artículo 3, de Rafael Caldeira Magalhães, basado em la tesis de doctorado del autor 
realizada en la  Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brasil, 
tiene como objetivo examinar la participación social en la elaboración, implementación 
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y evaluación de tres planes de servicios públicos de agua y  saneamiento, durante el 
período de 1980 a 2015, en el município de Belém, Estado de Pará, Brasil. Entre los 
temas destacados en  su análisis, el artículo  aborda aspectos de  racionalidad, y 
cambios institucionales, intersectorialidad y participación social. El autor nos explica 
el contenido de las narrativas de los actores sociales, relacionadas con su intervención 
en los planes de agua y saneamiento en Belém. Entre las principales conclusiones 
se indica que de en el período de estudio hubo pocos avances en la participación 
social en el tema, y que los actores tecnocientíficos han dominado los espacios que 
deberían promover la comunicación entre diferentes intereses y la participación en las 
políticas públicas de agua y saneamiento. De este modo, el artículo resalta cómo el 
predominio de la racionalidad instrumental normativa característica de la tecnociencia, 
contribuye a perpetuar el proceso de exclusión, por ejemplo, dando prioridad a políticas 
de mercantilización de dichos servicios esenciales en lugar de centrar la atención en 
extender los servicios a la población no atendida. Lamentablemente, el fracaso de los 
órganos colegiados de planificación y políticas públicas de abastecimiento de agua y 
saneamiento en la ciudad impidió que los planes estudiados lograran profundizar los 
procesos de democratización en este sector.

Trabajos correspondientes a la Edición 2020 del Premio

Los cinco artículos que complementan este número corresponden a la Edición 2020 
del Premio para Estudiantes.

El Artículo 4, de Aline Silveira Viana basado en la tesis de doctorado de la autora, 
realizada en la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Río de Janeiro, Brasil, tiene como 
objetivo comprender los impactos de una serie de desastres hídricos que afectaron 
la región serrana del Estado de Río de Janeiro, Brasil en décadas recientes sobre la 
salud mental de las personas ancianas. La autora indica que en Brasil existen pocos 
estudios sobre este tema y que además se carece de servicios públicos   de atención 
psicosocial de largo plazo para estos sectores.  Una conclusión del trabajo es que 
el estudio de y la intervención pública  para  afrontar los desastres no deben seguir 
considerando solamente la  dimensión física de los mismos –sean de naturaleza  
hídrica, meteorológica, geológica, química o de  otro tipo–,  dejando de lado el factor 
humano, las vulnerabilidades y las desigualdades presentes en el tejido social, ya que 
las políticas de  prevención y mitigación son la  clave para la reducción del impacto  de 
los desastres, así como, para desarrollar  estrategias de protección y cuidado de la salud 
mental de las personas ancianas en estos contextos.

El Artículo 5, a cargo de Clarissa de Araújo Barreto, basado en la tesis de doctorado 
de la autora, realizada en la Universidad de San Pablo (USP), San Pablo, Brasil), discute 
la construcción de representaciones sociales sobre la relación entre el monocultivo de 
eucaliptus y el agua en los territorios rurales del Valle del Río Paraíba, Estado de San 
Pablo, Brasil. La autora destaca la existencia de representaciones divergentes sobre 
dicha relación, en las que, por un lado, se identifica una posición según la cual las 
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plantaciones de eucalipto perjudican la disponibilidad de agua en la región, mientras 
que otras concepciones son contrarias a dicha comprensión de las plantaciones de 
eucaliptus como negativas para la disponibilidad hídrica y reflejan una diversidad de 
saberes y representaciones sociales sobre el tema, mostrando que los saberes locales 
pueden contribuir a una mejor comprensión  de las dinámicas territoriales que tienen 
lugar  en contextos de escasez de agua y vulnerabilidad social.

El Artículo 6, a cargo de Diego Antonio Cabrol, se basa en la tesis doctoral del autor, 
realizada en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina. El trabajo 
discute los cambios experimentados en el acceso al agua por parte de distintos actores 
sociales en el oeste de la Provincia de Córdoba, Argentina, y cómo dichos cambios se 
relacionan con las relaciones de poder y los conflictos sociales resultantes. El autor 
argumenta que las transformaciones productivas ocurridas en la zona de estudio, 
generan cambios y disputas por las condiciones de acceso al agua por parte de los 
distintos actores sociales, un proceso dinamizado por la llegada a la región de nuevos 
productores rurales a gran escala, con estrategias de producción que implicaron 
aumentos significativos en la demanda de agua, lo cual originó nuevas formas de 
acaparamiento del agua y de  exclusión en su acceso.  

Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón, quien realizó su tesis doctoral en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ciudad de México, es el autor 
del Artículo 7, que discute los conflictos generados por el proyecto de recuperación 
socioambiental de un río urbano, el Canal Nacional, impulsado por el gobierno de la 
Ciudad de México en el año 2019. El autor destaca lo que considera una inesperada 
oposición, por parte de algunos sectores ciudadanos, a las obras de recuperación. 
El artículo considera la participación de distintos actores sociales que han tenido 
incidencia sobre este proceso durante la historia reciente del Canal Nacional y discute 
algunas contradicciones y conflictos surgidos entre las autoridades y las organizaciones 
sociales con respecto a las obras de mejora ambiental propuestas y llevadas a cabo por 
el Gobierno de la Ciudad de México, cerrando el trabajo con sugerencias para abordar 
más efectivamente los conflictos que suelen caracterizar a este tipo de intervenciones 
de política socioambiental urbana.

Finalmente, Julián Reingold es autor del Artículo 8, basado en su tesis de maestría, 
realizada en University College London (UCL), Londres, Reino Unido. El trabajo discute 
los arreglos de gobernanza para la Reducción del Riesgo de Desastres que tienen como 
actores centrales a organizaciones dirigidas por colectivos de pobres urbanos basados 
en  sistemas de relaciones y normas consuetudinarias en las áreas costeras de  la ciudad 
de  Freetown,  capital de Sierra Leona, África, un área afectada por la degradación de 
manglares y humedales, lo que ha provocado una disminución de la ciudad contra las 
inundaciones estacionales que afectan regularmente a diferentes partes de la costa.
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De este modo, presentamos a las y los lectores una selección de trabajos caracterizada 
por una diversidad de enfoques y experiencias empíricas procedentes de África, América 
Latina y Europa, que abordan importantes aspectos de la política y la gestión del agua 
en perspectiva inter y transdiciplinaria.

Les deseamos una fructífera lectura.

Antonio Rodríguez Sánchez

Coordinador de la Serie Premio para Estudiantes

Unidad Académica de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Zacatecas, México 

junio de 2021
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Artigo 5

Eucalipto e água: representações em disputa no Vale do 
Rio  PARAÍBA, São  Paulo, Brasil1

Clarissa de Araújo Barreto2, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil

Resumo
O monocultivo de árvores para finalidades industriais gera controvérsias em vários países. 
Um dos pontos mais recorrentes de discussão é seu impacto sobre a disponibilidade 
hídrica. No Brasil, a indústria de celulose e papel promoveu o estabelecimento e a 
expansão de grandes áreas de plantios de eucalipto em locais como o Vale do Paraíba, 
Estado de São Paulo. Conduzido em três municípios da região, Caçapava, Santa Branca 
e Cunha, esse estudo analisou como a representação da relação eucalipto e água é 
construída em territórios rurais. Para tanto, noventa entrevistas semiestruturadas foram 
realizadas e analisadas em diálogo com a teoria das representações sociais. Resultados 
revelaram que predomina na região o entendimento de que os plantios de eucalipto 
prejudicam a disponibilidade hídrica e concepções contrárias evidenciam a diversidade 
de conhecimentos e transformações na representação social do tema. O estudo indica 
que conhecimentos locais podem esclarecer aspectos das dinâmicas territoriais em 
contextos de escassez hídrica e vulnerabilidade social.
 

Palavras-chave: Representações sociais; Eucaliptocultura; Água; Conflito; Vale do 
Paraíba.

Recebido:  julho de 2020                                     Aceito: dezembro de 2020

1 Este artigo foi concebido a partir da tese de doutorado intitulada “Eucalipto, água e sociedade: a 
construção de representações no Vale do Paraíba, SP”, a qual foi defendida em 2019 no Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em Ecologia Aplicada (ESALQ/CENA/USP) e realizada com o apoio do 
convênio entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que concedeu bolsa de doutorado no país 
(Processo 2014/14366-0) e bolsa de pesquisa no exterior (Processo 2017/ 01192-1). A Tese recebeu uma 
Menção  na Avaliação da Edição 2020 do Prêmio para Estudantes da Rede Waterlat-Gobacit. 
2 E-mail: cissabarreto@gmail.com. 
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Abstract

The monoculture of trees for industrial purposes is controversial in several countries. 
One of the most contentious issues is the impact on water availability. In Brazil, the 
pulp and paper industry promoted the establishment and expansion of large Eucalyptus 
plantations in places such as the Paraiba Valley, State of Sao Paulo. Conducted in three 
municipalities of the region, Caçapava, Santa Branca and Cunha, this study analyzed how 
the representation of eucalyptus and water relationship is constructed in rural territories. 
To do so, ninety semi-structured interviews were conducted and analyzed based on the 
theory of social representations. Results revealed that Eucalyptus plantations affecting 
water availability is a prevailing understanding in the region and contrary conceptions 
show knowledge diversity and transformations in the social representation of the 
theme. The study indicates that local knowledge can shed light on territorial dynamics 
in contexts of water scarcity and social vulnerability

Keywords: Social representations; Eucalyptus plantations; Water; Conflict; Paraiba 
Valley.

Received: July 2020                                     Accepted: December 2020



WATERLAT-GOBACIT NETWORK  Working Papers
Student Prize Series  -  Vol 8 Nº 2 / 2021

WATERLATGOBACIT

104

Introdução

Monoculturas de árvores em grande escala são fontes de matéria-prima para a 
produção de commodities, tais como celulose e madeira serrada em vários países 
(EVANS, 2009). No Brasil, 7,8 milhões de hectares estão ocupados com esses plantios, 
nos quais predominam dois gêneros botânicos, Eucalyptus (5,6 milhões de hectares) e 
Pinus (1,6 milhões de hectares). A maior parte dessa área, 63%, destina-se à indústria de 
celulose e papel (IBA, 2016).

Acompanhando os movimentos de urbanização, concentração e centralização 
industrial iniciados na década de 1950, a expansão da área destinada aos plantios 
de árvores para fins industriais ocorreu inicialmente nas regiões sudeste e sul do 
país. Nessa época, a indústria de celulose e papel, inserida em um processo global e 
predominantemente urbano de produção e consumo crescentes de papel (STEFFEN et 
al., 2015), instalou-se na região Vale do Paraíba iniciando o processo de estabelecimento 
de plantios de eucalipto em vários municípios.

A presença de áreas cultivadas com eucalipto que haviam sido estabelecidas por 
companhias ferroviárias na primeira metade do século XX, os incentivos fiscais das 
décadas de 1960 e 1970 (FRANÇA, 1994), o Zoneamento Econômico Florestal do Estado 
de São Paulo em 1975 (SÃO PAULO, 1975) e a crise na zona rural agravada pela queda 
no consumo de leite tipo B na década de 1980, a qual desestruturou o setor leiteiro na 
região e desestimulou os produtores a prosseguirem na atividade (FRANCISCO et al., 
2006), favoreceram a aquisição e o arrendamento de terras para os plantios.

O Vale do Paraíba, uma das primeiras áreas ocupadas por não indígenas no Estado 
de São Paulo, foi palco de importantes acontecimentos que constituem a história 
do país. Foi local de passagem do ouro que saía das minas rumo ao Rio de Janeiro, 
contribuiu com a produção nacional de café para exportação no século XIX, e a partir do 
século XX destacou-se na criação de gado, destinada principalmente para a produção 
de leite (ZUQUIM, 2007). O processo de industrialização iniciado a partir de meados do 
século XX, como resultado de políticas públicas nacionais, gerou fortes transformações 
socioeconômicas na região. Fluxos de migração de municípios predominantemente 
rurais para outros urbano-industriais levaram à redução da população rural de 55% 
(1950) para 5,8% (2010) (SILVA et al., 2016). 

Concomitantemente à migração e à crise na pecuária leiteira, houve a expansão da 
eucaliptocultura. Em 1985, os plantios de eucalipto estavam em 2,58% (375 km2) da 
região, ao passo que, em 2011, ocupavam 6,15% (864 km2) (SILVA et al., 2016). A expansão 
ocorreu predominantemente em áreas de pastagem e em municípios onde os preços 
das terras eram menores (SILVA et al., 2017). 

Nesse cenário de mudanças, a eucaliptocultura para fins industriais, ao converter os 
usos do solo e introduzir um novo sistema de produção, contribuiu para a transformação 
das paisagens e das dinâmicas socioeconômicas e ambientais. Esses plantios implicam 
em um uso intensivo do solo apoiado em uma cadeia de tecnologias (química, genética 
e mecânica) e atividades laborais de plantio, corte e transporte de madeira que os 
tornam singulares e contrastantes com as demais atividades rurais. Portanto, afetam 
comunidades rurais alterando suas realidades material e simbólica.
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Entremeado por controvérsias e polarizações (BARRETO E FERRAZ, 2015), os 
plantios de eucalipto constituem um sistema produtivo para o qual várias verdades 
(CAMPREGHER E MARTINS, 2016) concorrem para a sua construção social. Entre as 
várias interpretações atribuídas à eucaliptocultura, aquela que diz respeito ao seu 
efeito na redução de vazões de cursos d’água é uma crítica recorrente em diferentes 
contextos (e.g. BINKOWSKI, 2009; CALIXTO E RIBEIRO, 2007). Diante disso, esse 
trabalho teve como objetivo analisar como a representação da relação Eucalipto e 
água é construída em territórios rurais. Entende-se que investigar essas visões é uma 
forma de reconhecer os conhecimentos de indivíduos que possuem experiências 
fundamentadas em territórios ocupados por plantios de eucalipto e que, por isso, lidam 
com as consequências advindas dessa atividade.

Seguindo essa introdução ao tema, são abordadas a questão da eucaliptocultura e 
sua relação com a água, assim como as considerações teóricas sobre as representações 
sociais. Em seguida, são apresentadas as áreas onde a pesquisa empírica foi realizada 
e a forma como os dados foram coletados e analisados. Por fim, os resultados são 
apresentados e discutidos e as últimas considerações são colocadas.

Referencial teórico

Devido à alta produtividade e à qualidade da madeira, plantios de árvores para fins 
industriais são promovidos em vários países. No Brasil, a partir da década de 1950, 
o desenvolvimento do processo químico sulfato, os subsídios governamentais, os 
incentivos fiscais e os investimentos estrangeiros foram os principais fatores técnicos, 
econômicos e políticos que proporcionaram o crescimento da área plantada com 
espécies de eucalipto para as indústrias, principalmente a de papel e celulose (LIMA-
TOIVANEN, 2012).

Desde então, o crescimento da área plantada no país vem ocorrendo com o 
estabelecimento de plantios na maioria dos estados. Em conjunto, surgem as 
consequências de uma atividade extensiva e concentradora de terras. Se por um lado 
aspectos tais como geração de renda, aumento da competitividade regional e redução 
da pressão sobre ecossistemas florestais favorecem o estabelecimento e a expansão 
da atividade, por outro lado, problemas socioeconômicos e ambientais também são 
evidenciados, gerando controvérsias e conflitos no Brasil e em vários países (e.g. 
FANZERES, 2005; KRÖGER, 2014; SCHIRMER et al., 2016). 

A redução da disponibilidade hídrica em cursos d’água é frequentemente relatada 
por pessoas que convivem em territórios rurais ocupados pela eucaliptocultura 
industrial (e.g. BINKOWSKI, 2009; CALIXTO E RIBEIRO, 2007; FANZERES, 2005). 
Um problema que, dependendo das condições do solo e da disponibilidade hídrica da 
região, pode ocorrer devido ao consumo mais elevado de água por árvores de Eucalipto 
que geneticamente melhoradas crescem mais rapidamente e possuem taxas anuais de 
evapotranspiração mais elevadas do que aquelas das árvores nativas (LIMA et al., 2012).

Apesar das evidências científicas, os relatos públicos sobre o problema nos territórios 
rurais ainda são em grande medida desconsiderados. Nesse estudo, tais relatos são 
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entendidos como compreensões construídas coletivamente. Estão relacionados com 
símbolos, com a realidade e com o conhecimento sociais. São construídos e delineados 
por meio de processos de troca e interação no seio da sociedade; são representações 
sociais (MOSCOVICI E MARKOVÁ, 2003). O estudo das representações tem como 
um dos seus principais teóricos o psicólogo social romeno Serge Moscovici. O termo 
“representações sociais”, por ele cunhado, denomina tanto um conjunto de fenômenos 
como também o conceito que engloba tais fenômenos e a teoria que os explica (SÁ, 
1993). Sob essa perspectiva, a sociedade, e consequentemente as representações, 
são dinâmicas, isto é, se por um lado há processos que conservam as ideias na vida 
social, por outro lado há processos que introduzem novidades e mudanças. Portanto, a 
variedade e a diversidade das ideias coletivas, foco de Moscovici, expressam o caráter 
heterogêneo das sociedades modernas nas quais o poder é distribuído de forma 
desigual (DUVEEN, 2000).

A abordagem das representações sociais recupera e dedica ao pensamento de senso 
comum ou pensamento do cotidiano um tratamento contrário a um ponto de vista 
segundo o qual “o povo não pensa”. Estudar esse conhecimento popular é “estudar 
algo que liga sociedade, ou indivíduos, a sua cultura, sua linguagem, seu mundo 
familiar” (MOSCOVICI E MARKOVÁ, 2003, p. 322). Conhecimentos, experiências e 
práticas estão na base das representações sociais, as quais constituem interpretações 
desenvolvidas socialmente por meio das quais as pessoas articulam, compreendem e 
explicam os objetos (BUIJS et al., 2011; MATIAS, 2012). Tais interpretações, por serem 
forjadas por distintos grupos sociais, são diversas. Isto é, um mesmo objeto pode ser 
compreendido de várias formas, as quais influenciam comportamentos e formas de 
comunicação (MOSCOVICI, 2000). As representações possuem duas características 
fundamentais: exercem funções no cotidiano e estão de acordo com o contexto no qual 
são criadas (JODELET, 2001). Suas funções podem ser agrupadas em quatro campos, o 
campo do saber que implica em compreender, explicar e comunicar a realidade; o campo 
da identidade, o qual relaciona-se com identificações de normas e valores grupais; o 
campo da orientação que envolve definir o que é (i)lícito, (in)tolerável e (in)aceitável a 
fim de guiar comportamentos e práticas e o campo da justificação, o qual implica na 
criação de representações que justificam tomadas de decisão, comportamentos e ações  
(ABRIC, 2000; POLLI E KUHNEN, 2011).  Portanto, as representações sociais exercem 
efeitos importantes nas relações e práticas sociais. A segunda característica integra 
uma importante premissa da teoria das representações sociais, qual seja, a produção 
e transformação dos vários tipos de conhecimento comum em condições sociais, 
históricas e culturais específicas (JOVCHELOVITCH, 2001). Ou seja, o pensamento 
individual se enraíza no social e torna a representação um tipo de conhecimento que 
é produto da sociedade em que ela surge e se transforma. Situados em determinadas 
condições sócio históricas, os sujeitos abordados nessa pesquisa refletem em seus 
discursos sobre as implicações do cultivo de eucalipto nos cursos d’água locais suas 
experiências e visões que são compartilhadas pelo grupo social no qual estão inseridos.
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Procedimentos metodológicos

Áreas de estudo

Localizada entre a Serra da Mantiqueira (2791 m) e a Serra do Mar (1877 m), a região 
Vale do Paraíba está inserida na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a qual abrange 
municípios dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e abastece 10 
milhões de pessoas. A heterogeneidade e a complexidade dessa região são ilustradas 
pelos três municípios que compõem as áreas desse estudo. Os municípios de Santa 
Branca e Cunha localizam-se no Alto Vale, sub-região constituída predominantemente 
por municípios menos desenvolvidos economicamente, onde a industrialização e 
a urbanização não foram tão expressivas. O município de Caçapava, por outro lado, 
localiza-se no Médio Vale, sub-região que concentra a maior parte das indústrias, 
serviços, população e capital (ITANI et al., 2011) (Mapa No 1).

mapa No  1. Áreas de Estudo

Fonte: Elaborada por Katherine Vásquez

Nos três municípios as principais atividades agropecuárias são a bovinocultura de 
leite e a bovinocultura de corte. Além dos plantios de eucalipto, as áreas ocupadas pela 
rizicultura e pela cana-de-açúcar destacam-se em Caçapava. Em Cunha destacam-se 
as plantações de milho (IBGE 2015a, 2015b). Santa Branca destaca-se como o município 
da região com a maior área relativa de eucaliptocultura, pois além de terras baratas é 
limítrofe a Jacareí, município onde localiza-se uma fábrica de celulose, o que reduz os 
custos de transporte da madeira. A tabela No 1 apresenta algumas características dos 
municípios e a área ocupada pela eucaliptocultura.
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TabelaNo  1. Características dos municípios

Dados/ Municípios Caçapava Santa Branca Cunha
Área (km2) 368,99 272,24 1.407,25

População 84.752 14.059 21.621

Urbanização (%) 86 88 56

Eucalipto (ha / %) 2.418 (6,55) 4.000 (14,69) 1.234 (0,88)

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2010) e IBGE (2015).

Coleta e análise de dados

Segundo Spink (1993), o uso de material espontâneo coletado por meio de entrevistas 
semiestruturadas possibilita o acesso aos conteúdos e processos de formação 
das representações. Seguindo essa perspectiva, foram conduzidas entrevistas 
semiestruturadas entre janeiro e março de 2016 iniciando-se em Caçapava e finalizando-
se em Cunha com o auxílio de um roteiro de entrevista composto por questões abertas 
e fechadas. As questões abertas proporcionaram aos entrevistados oportunidades para 
se expressarem espontaneamente e levantarem temas para questões que não foram 
consideradas na elaboração do roteiro (ADLER E CLARK, 2011). O roteiro foi construído 
com questões que caracterizam os indivíduos entrevistados e as propriedades rurais 
nas quais eles se encontravam. Outras questões compuseram três blocos temáticos 
relacionados com as transformações gerais e nos usos do solo ocorridas nas 
propriedades rurais visitadas e no seu entorno, a situação dos recursos hídricos nas 
propriedades e os plantios de eucalipto. Questões mais gerais antecederam questões 
específicas com o fito de oferecer oportunidades para o aparecimento espontâneo, 
menos diretivo, de conteúdos abordados nas questões específicas. A estrutura do 
roteiro foi construída visando à emergência de representações em meio a descrições 
empíricas dos contextos espaço-temporais 3. Sugestões de funcionários da Casa da 
Agricultura4  em cada município e a amostragem denominada bola de neve5  foram os 
meios pelos quais houve a aproximação de pessoas que convivem nas áreas rurais para 
a realização das entrevistas. Foram entrevistados 90 indivíduos em 90 propriedades 
rurais, 30 em cada município. As entrevistas duraram entre 30 minutos e 2 horas e 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de São Paulo foi aplicado. A escolha 

3 O roteiro de entrevista assim como todos os dados resultantes das entrevistas estão disponíveis 
na tese de doutorado da qual esse artigo foi concebido e que pode ser acessada em https://doi.
org/10.11606/T.91.2019.tde-03052019-180933.
4 Casa da Agricultura é o escritório municipal da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 
instituição ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
5 Procedimento de amostragem não probabilística que envolve a utilização de membros do grupo de 
interesse para identificar outros membros do grupo (ADLER E CLARK, 2011, p.125).
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dos entrevistados foi realizada a partir de dois critérios: distância das propriedades 
rurais em relação aos plantios de eucalipto (metade localizava-se próxima e a outra 
metade mais afastada dos plantios) e ausência de plantios comerciais de eucalipto nas 
propriedades, isto é, os indivíduos não deveriam possuir vínculo econômico com esse 
sistema produtivo. Procurou-se contemplar a diversidade de contextos dos territórios 
rurais conduzindo entrevistas em diferentes porções das áreas estudadas. A primeira 
etapa da análise dos dados consistiu na transcrição das entrevistas utilizando o 
editor de texto Word. Posteriormente, a fim de identificar as representações da relação 
eucalipto e água, procedeu-se à análise de conteúdo, a qual consistiu na identificação 
de padrões nas respostas dadas pelos entrevistados. Para isso, os dados foram 
primeiramente codificados a partir das unidades de registro e subsequentemente foram 
identificadas categorias que refletiam os padrões encontrados. O processo de análise 
observou as regras de homogeneidade, exclusão mútua, pertinência e objetividade 
expostas por Bardin (2011). Finalmente, as observações realizadas no campo e a teoria 
das representações sociais embasaram as análises interpretativas das falas.

Na apresentação dos resultados, a reprodução de trechos de falas6  dos participantes 
é acompanhada de abreviação do nome do município onde foi realizada a entrevista 
(Caçapava (CP), Santa Branca (SB), Cunha (CN)), número identificador, idade do 
entrevistado e sua ocupação, conforme sua declaração.

Resultados e discussão

O roteiro de entrevista possibilitou acessar um amplo e variado conteúdo a 
respeito dos diferentes sujeitos e contextos sociais. Foram entrevistados produtores 
rurais, trabalhadores rurais, comerciantes, aposentados, donas de casa, entre outros 
participantes que possuíam algum vínculo com as propriedades rurais visitadas. Em 79% 
das propriedades foram identificadas diversas atividades econômicas, sendo as mais 
predominantes a pecuária leiteira e a pecuária de corte. A maioria das propriedades, 
65%, possui no máximo 40 ha, exceto em Caçapava, onde a maioria possui mais de 40 
ha. Em Cunha, a maioria das propriedades não ultrapassa 20 ha e em Santa Branca a 
maioria possui área máxima de 40 ha. São contratados trabalhadores rurais na maioria 
das propriedades em Caçapava (23) e Santa Branca (20). Em Cunha, por outro lado, tal 
situação ocorre em apenas nove propriedades, sendo as atividades laborais executadas 
predominantemente pelo proprietário ou por ele e sua família. Em relação à situação dos 
recursos hídricos, a maioria dos participantes (74,4%) relatou que observa redução total 
ou parcial nas vazões de pelo menos uma fonte de água7  localizada nas propriedades. 
Em grande medida, tais reduções vêm sendo observadas há algum tempo. Ou seja, 
apesar das observações dos efeitos da histórica escassez hídrica que se iniciou em 
2013 em São Paulo e estendeu-se para outros Estados da Região Sudeste em 2014 
e 2015 gerando forte redução no abastecimento de água (SORIANO et al., 2016), 
o problema vem sendo percebido há mais tempo. Entre os entrevistados, os efeitos 

6 As falas foram reproduzidas integralmente para manter a identidade no modo de expressão dos 
entrevistados.
7 São fontes de água nas propriedades: nascentes, riachos, lagos, represas, tanques e poços.
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adversos da escassez foram observados nas atividades domésticas e econômicas 
causando prejuízos para alguns e gerando mobilizações a fim de contornar o problema. 
A redução do consumo de água, a sua obtenção nas sedes municipais e em fontes 
próximas das propriedades, assim como a captação de água subterrânea por meio da 
construção de poços ou aprofundamento daqueles já existentes foram as principais 
práticas adotadas nesse período, segundo os participantes. 

A esse respeito, é importante mencionar que no Vale do Paraíba, região altamente 
urbanizada e importante polo produtivo nacional, os usos múltiplos da água associados 
com a degradação ambiental e com momentos de estiagem prolongada, como a 
ocorrida em 2014 e 2015, são tema de debates acirrados (PIRES DO RIO et al., 2016). 
Nas áreas rurais, a permanente retirada da vegetação que protege a bacia hidrográfica 
e a utilização inadequada do solo contribuem com o agravamento da disponibilidade 
hídrica (CAVALCANTI E MARQUES, 2016). Com relação a essa questão, também é 
importante considerar que naquelas propriedades rurais onde há grande dependência 
de fontes superficiais (nascentes e riachos), a percepção de escassez é mais acentuada. 
Entre os locais pesquisados, Cunha apresentou maior número de propriedades rurais 
que dependem exclusivamente dessas fontes, gerando maior percepção e preocupação 
em relação à alteração no regime de chuvas. Estão, portanto, mais vulneráveis à 
sazonalidade e aos eventos de escassez.

As causas apontadas pelos entrevistados para a redução da disponibilidade hídrica 
foram: alteração no regime de chuvas, alteração no clima, plantios de eucalipto, 
ausência de vegetação, braquiária (pastagem), nascentes desprotegidas, poços em 
chácaras, plantios de cana-de-açúcar e pisoteio de gado em nascente. Ao problema da 
deterioração da qualidade da água, apontado por alguns participantes, foram atribuídas 
algumas causas, tais como, esgoto doméstico, esterco de gado, agrotóxico e adubo. 

Tais fatores são socialmente percebidos, avaliados e interpretados de uma forma 
mediada. Sua construção está associada aos valores, às experiências históricas, 
culturais, psicológicas e sociológicas. Nesse sentido, as mudanças ambientais, assim 
como suas causas e as soluções para os problemas que elas possam causar são 
interpretadas de diferentes formas (MOSCOVICI, 2003).

Os plantios de eucalipto, assim como o capim braquiária8, os plantios de cana-de-
açúcar, os poços presentes nas chácaras, entre outros elementos, integram os territórios 
rurais. Constituem parte das experiências daqueles que convivem nesses lugares, por 
isso diversos significados podem ser atribuídos a eles, inclusive a sua relação com a 
redução da disponibilidade hídrica local.

Nessa mesma linha, plantios de eucalipto destinados a outras finalidades podem 
ter significados igualmente distintos. Nos três municípios, árvores de eucalipto foram 
encontradas em algumas propriedades funcionando como quebra-vento, sombra para 
o gado ou reserva de madeira. Ao contrário de outras árvores, cujos usos são restritos 
legalmente, o eucalipto pode ser cortado gerando benefício tal como apresentado por 
um dos participantes:

 Hoje com esse negócio de meio ambiente você não pode cortar uma 

8 especie forrageira frequente na região . 
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árvore. [...] Eucalipi tem essa vantagem né, você planta pra cortar. Agora 
se você for cortar uma árvore aí eles multa você. Não tem como né, você 
precisa” (CN10, 40, trabalhador rural).

Os plantios de eucalipto para a indústria de celulose e papel, objeto desse estudo, são 
amplamente percebidos como uma atividade que mudou o uso do solo nos territórios, 
principalmente por aqueles indivíduos que se encontravam mais próximos deles. Uma 
série de impactos socioeconômicos e ambientais negativos foram atribuídos aos 
plantios, tais como redução ou ausência da geração de emprego, baixos rendimentos 
gerados por sua comercialização, migração e prejuízos ao solo e à biodiversidade.  
Poucos aspectos positivos tais como geração de renda e os produtos gerados pela 
madeira foram mencionados.

Em relação aos efeitos nas vazões de cursos d’água, entre os 90 indivíduos 
entrevistados, 59, ou seja, 65,5%, percebem que os plantios de eucalipto causaram 
redução de vazões (23 em Santa Branca, 19 em Cunha e 17 em Caçapava). A maioria, 34 
(57,6%), está em propriedades rurais próximas de plantios. Não sabem se os plantios 
reduziram as vazões das fontes de água presentes nos territórios, 23 participantes (dez 
em Caçapava, oito em Cunha e cinco em Santa Branca), dos quais 14 (60,9%) estão 
distantes dos plantios. Aqueles que não atribuem aos plantios de eucalipto um fator 
de redução das vazões nos territórios são minoria entre os entrevistados, apenas oito, 
sendo que seis deles, ou seja, 75%, estão distantes dos plantios.

Ao atribuírem aos plantios de eucalipto uma das causas da redução da disponibilidade 
hídrica, uma série de expressões foi utilizada para demonstrar sua gravidade, tais 
como “puxa muita água”, “consome muita água”, “exige muita água”, “suga a água”, 
“reduz a água”, “prejudica a água”, “ocupa muita água”, “acaba com a água”, “diminui 
a água”. Como parte do processo argumentativo, foram utilizados argumentos que 
procuram demonstrar e legitimar o problema. Nesse sentido, foram mencionadas várias 
situações nas quais riachos e/ou nascentes tiveram suas vazões reduzidas tanto nas 
propriedades rurais visitadas como em outros lugares. Aspectos como tamanho da área 
ocupada pelos plantios, seu estabelecimento nas proximidades de nascentes e riachos, 
a profundidade das raízes, o alto consumo de água atribuído à árvore de eucalipto e seu 
rápido crescimento também foram mobilizados, como demonstram as falas seguintes. 
A referência a uma conhecida fonte de informações, o programa de TV Globo Rural, 
também constitui uma forma de legitimar a percepção.

Antes o eucalipteiro estava secando (o córrego que passa pela 
propriedade), eles estavam plantando bem perto dos córregos, tiraram os 
eucaliptos do brejo e aumentou a água. Se não plantar muito eucalipto 
não prejudica. Vi no Globo Rural que eucalipto puxa 20 litros de água por 
dia quando está crescendo (CP8, 38, trabalhador rural).

[...] pra mim o principal predador é o eucalipto porque a quantidade que 
se planta é muito [...] a raiz do eucalipto vai até 25 metro de profundidade. 
Ele busca água lá embaixo. E o consumo de um pé de eucalipto é até 6, 
8 litros dia. Aí você calcula, você planta aí numa fazenda 10 milhões, 
15 milhões de pés de eucalipto, quanto que não consome de água dia? 
Então a água da superfície some. A gente andava aqui, os caminhões de 
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leite, tem a fazendinha lá em cima, a gente passava dentro dela. Então 
em cada grota que a gente fala, você passava dentro de uma água, aqui 
pra cima mesmo, pro lado do meu sogro, pro lado de Guararema, aqui 
atrás tinha lugar que era brejo, você nem passava quase, hoje secou 
tudo [...] aqui mesmo se você for, você pegar essas grota e começar a 
observar você não vê mais água, elas secaram (SB23, 57, aposentado 
urbano).

Depois que plantou eucalipto secou bem, tinha umas represas grandes 
lá perto, as represas tudo secaram, antes da seca (escassez hídrica em 
2014 e 2015) [...] Porque ele cresce muito rápido, é uma árvore que cresce 
muito rápido. Então ela precisa de água pra poder crescer e ela puxa 
longe, ela vai até o lençol pra puxar, quer dizer que ele puxa mais que 
até as outra próprias árvores. Então como você tem grande quantidade 
plantada, eu acho que ele vai ajudar a diminuir. Onde eu plantei em 
outro terreno há 25 anos, plantei num brejo, na época ele secou o brejo, 
agora ele já voltou todo. Agora já está aquele barrão todo de novo, que 
a árvore é grossona, grandona. Secou quando estava crescendo, agora 
está aquele barro de novo (CN11, 32, comerciante urbano).

Em Santa Branca e Cunha, alguns entrevistados, a partir da sua experiência e 
identidade como ex-trabalhadores em plantios de eucalipto, procuraram demonstrar e 
legitimar o problema, como apontam as falas seguintes:

Modifica porque eu trabalhei uns 10 anos atrás, trabalhei cortando 
eucalipto lá na Rocinha (bairro rural de Cunha). Onde nós trabalhávamos, 
onde tinha bastante eucalipto não tinha água, não tinha água nem pra 
beber, eu percebi isso, lá tem muito menos água do que pra cá e com 
certeza é o eucalipto, lá tem bastante eucalipto (CN7, 40, trabalhador 
rural).

[...] onde fizeram plantio de eucalipto, onde plantou secou. Porque o 
eucalipto puxa o que tem de água na terra, ele resseca a terra. Eu não 
podia falar porque eu era empregado [...] eu não podia criticar. Eu debatia 
com eles. Aí teve o japonês, um dia - não, porque o eucalipto não puxa 
água - eu falei, posso explicar? E me deram liberdade. Corta aquele 
pé de eucalipto ali. Corta ele, põe no barranco e vira ele de cabeça pra 
baixo e põe uma lata. Dentro de duas horas só do eucalipto que chorou 
deu 40 litros de água. Ele sugou tudo da terra [...] Ah, precisa fazer um 
estudo mais aprofundado, mas não sei o que, sabe? E a gente não podia 
propagar essa ideia, tinha que propagar a ideia deles, porque a gente era 
empregado deles. Que secava as nascentes secava [...] a gente tinha que 
obedecer às ordens do IBAMA, beirando a nascente 50 metros ao redor 
não pode plantar eucalipto. Não plantava, [...] secava porque as raízes 
dele são todas profundas. A nascente secava, o riacho secava também 
(SB21, 65, comerciante de gado).
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Eu trabalhei muito em eucalipteiro [...] a Votorantim comprou onde tinha 
aquelas caixas, lugar de cabeceira, de mina, até para os fundos assim, 
está tudo sequinho, acabou, é eucalipto, não tem outra coisa. Como é 
que antes não acabava? Isso aí é geral, plantou eucalipto acabou. Pode 
ver aqui, onde não planta eucalipto tem água de mina. Vai nesses outros 
lugares onde planta eucalipto e não tem uma gota d’água. É eucalipto 
mesmo. Até eles sabem, mas é o que dá dinheiro pra eles. Não tem outro 
ramo, uai. Leite não tem valor, então eles partem pro que dá dinheiro, 
está certo. Agora caiu muito, está acabando também [...] Ali em Caçapava 
quando cortava o eucalipto, eucalipteiro novo que foi ali plantado, a água 
voltou, era lugar bom de água, a água voltou. Aí a Votorantim mata aqui 
e planta outro novo, porque ela não desbrota mais, a gente via a água 
voltava naquele lugar que era bom de água, entendeu, mas aí plantava e 
secava de novo. Eucalipto vem com a força e seca. Que nem ali, cortaram 
ali aquelas brotas, daqui uns dias vai puxando a água. Não tem pra onde 
pular, é eucalipto mesmo. Tem muita gente que fala, é queimada isso 
aqui, que nada, é eucalipto (SB29, 54, empregado rural).

As duas últimas falas mostram que há disputas discursivas em relação ao efeito dos 
plantios na disponibilidade hídrica. Na fala do comerciante de gado a disputa ocorre 
no âmbito de duas esferas de poder, a existente entre patrão/empresa e empregado 
e a científica, a qual produz conhecimentos cuja legitimidade é frequentemente 
avaliada como sendo indiscutivelmente superior àquela dos conhecimentos gerados 
no cotidiano.

Em Caçapava e Cunha, situações envolvendo redução de vazões e a empresa 
responsável pelos plantios foram relatadas por pessoas que as vivenciaram e por outras 
que as conhecem. São situações que demonstram que a construção do problema 
também passa pelo compartilhamento de experiências e observações. Em Caçapava, 
um engenheiro agrônomo, cuja propriedade rural localiza-se próxima de plantio de 
eucalipto, mediu a vazão do riacho em sua propriedade durante 13 anos. Percebendo 
a contínua queda de vazão ele cogitou a possibilidade de judicializar o problema 
responsabilizando a empresa. Entretanto, não o fez, pois diante do poder econômico da 
empresa, ele perderia a demanda. A assimetria de poder entre a empresa e o indivíduo 
mais uma vez é apontada como potencial fator depreciativo dos conhecimentos 
produzidos localmente.

Em Cunha, um produtor rural relata ter se queixado em emissora de televisão regional 
que a nascente que ele utiliza na propriedade teve sua vazão reduzida completamente, 
e o plantio de eucalipto situado próximo à nascente teria sido responsável pelo impacto. 
Após a queixa, a empresa responsável pelo plantio teria oferecido a ele a instalação 
de um poço, o qual ele teria se recusado a aceitar, pois não teria condição financeira 
de arcar com os custos de manutenção do equipamento. Para solucionar o problema, 
ele preferiu captar água de uma nascente localizada na propriedade rural vizinha por 
meio da instalação de um cano e a empresa arcou com os custos do procedimento. 
Nesse caso, o poder que a mídia de massa exerce ao comunicar amplamente os fatos 
permitindo que as pessoas os conheçam de uma forma mediada em que suas imagens 
“podem operar de uma maneira semelhante à experiência” (JOFFE, 2003, p.64) foi 
utilizado para atrair atenção ao problema.
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Vários entrevistados em Cunha também mencionaram a existência no município de 
uma grande área ocupada por plantios de eucalipto, os quais teriam reduzido as vazões 
de nascentes e riachos que são utilizados pela comunidade localizada próxima a eles. 
Entrevistas realizadas nessa comunidade, assim como diálogos com outros moradores 
revelaram um grande descontentamento tanto em relação à baixa disponibilidade de 
água como em relação à oferta de emprego. Fazendas onde havia produção de leite 
e que empregavam muitas pessoas do bairro e dos arredores foram vendidas para a 
empresa proprietária dos plantios. O relato seguinte expressa esse entendimento 
coletivo que também aponta a eucaliptocultura industrial como causa de outros 
impactos socioeconômicos.

Aqui a principal mudança que teve foi essa plantação de eucalipto, mas 
de bom não foi não, foi pra ruim, acabou. Aqui era uma cidadinha, era 
uma vila aqui, acabou. Acabou serviço, acabou emprego, acabou a água, 
secou as nascentes nossas. Porque a água principal que nós usamos 
eles fizeram um poço ali pra mandar água pra nós [...] A turma fala que 
foi por causa do eucalipto e, no entanto, que a firma tem o compromisso, 
até que fez esse poço9 . Alguma coisa deve ter mesmo, senão ela não 
fazia, de graça ela não fazia (CN18, 31, produtor rural). 

Além da popularização desses casos, vários participantes, ao exporem suas 
diferentes interpretações a respeito da influência dos plantios de eucalipto nas vazões 
dos cursos d’água, mencionaram que circulam nos territórios comentários a respeito do 
tema. Para isso, utilizaram expressões como “a turma fala” e “o povo fala” evidenciando 
que a questão é difundida, o que auxilia na construção das representações dos plantios 
de eucalipto como um problema ambiental.

Nesses contextos, os popularizadores não são cientistas ou ativistas (HANNIGAN, 
2009), são pessoas que convivem em um mesmo espaço e que podem estabelecer 
umas com as outras laços de confiança. O êxito nos argumentos utilizados para construir 
o problema em questão está relacionado com a capacidade de apresentá-lo como 
altamente relevante e familiar ao cotidiano das pessoas (HANNIGAN, 2009), como é 
a situação de redução da disponibilidade hídrica. Por outro lado, também circulam nos 
territórios narrativas que apontam outras causas para o problema hídrico mostrando 
que os conhecimentos sociais são heterogêneos.

No meu ponto de vista, eu acho que o que fracassou um pouco as água 
é a braquiária. Ela bate, dá uma enchente e vai embora, não penetra na 
terra (CN21, 48, lavrador). 

Pra nóis aqui demo seca, mas em tudo quanto é lugar deu essa seca. 
Tem lugar que não tem eucalipi secando também. Eu acho que não é 
tanto eucalipi não, porque eu acho que o negócio aqui é da terra mesmo. 
Tem uma época que ela chupa pra baixo tudo, aí seca mesmo. Todo 
lugar tá secando. Se fosse assim, só perto duma fazenda secava (CN29, 
54, lavrador).

9 O poço artesiano foi construído pela empresa próximo à escola pública estadual do bairro e abastece 
algumas propriedades rurais.
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Contra-argumentos também se apoiam em mudanças observadas na condução dos 
plantios, como apresentam as falas seguintes:

Primeiro plantava eucalipto o riachinho tava aqui plantava aqui na beira. 
Hoje tem legislação, não pode plantar em menos de 100 metros, parece 
que é. Então, já preserva um pouco mais, mas aquilo que já foi, já foi, não 
tem mais jeito (SB27, 79, produtor rural). 

Antigamente eles plantavam até dentro da água. Quando começou 
o eucalipto o pessoal começou a plantar até quase debaixo da água. 
Agora hoje não, hoje eles respeitam 50 metros da água. Depois plantam 
aquelas árvores nativas pra conservar (SB20, 61, lavrador).

Diz que o eucalipto antigo puxava água [..] agora o eucalipto novo parece 
que é igual a um plantio assim (CP23, 71, agricultor aposentado).

As mudanças técnicas na condução dos plantios em conformidade com atualizações 
normativas configuram-se como estratégias de empresas de celulose e papel que 
utilizam sistemas de certificação a fim de se manterem competitivas, principalmente 
no mercado internacional10 . Tais mudanças podem transformar o contexto no qual 
são produzidas as representações, por isso são capazes de mudar as interpretações 
que responsabilizam os plantios de eucalipto pela redução das vazões evidenciando o 
caráter dinâmico das representações sociais.

Além do Vale do Paraíba, a construção social do problema ambiental da redução 
da disponibilidade hídrica devido aos plantios arbóreos é recorrente em diferentes 
contextos onde ocorre sua expansão. Estudos que também adotaram abordagens 
cognitivas e foram desenvolvidos em territórios rurais de países como Tasmânia 
(ANDERSON et al., 2013), Indonésia (MERTEN et al, 2016), Uruguai (VIHERVAARA et al., 
2012) e China (D’AMATO et al., 2017) igualmente evidenciam que o efeito dos plantios 
de árvores para fins industriais nas vazões e/ou na qualidade da água constitui um dos 
problemas atribuídos a esse tipo de uso do solo.

No Brasil, críticas e situações conflitivas resultantes de divergentes práticas e visões 
em relação às formas de utilização dos territórios (ZHOURI E LASCHEFSKI, 2010) 
evolvendo a eucaliptocultura para fins industriais são apresentadas em vários estudos 
(e.g. FANZERES, 2005; CALIXTO E RIBEIRO, 2007; BINKOWSKI, 2009; MYLLYLÄ 
E TAKALA, 2011; MARQUES, 2016). O impacto sobre os recursos hídricos, uma das 
críticas aos plantios que aparece frequentemente nos estudos, apresenta-se como uma 
representação que em grande medida deriva de observações cotidianas nos territórios 
rurais e em muitos casos é difícil de ser provada empiricamente por aqueles que não 
dispõem dos métodos científicos. A fala do comerciante de gado em Santa Branca 
apresentada anteriormente ilustra essa questão.

10 O fomento florestal, ao integrar pequenos e médios produtores na produção de madeira, é outra 
estratégia que tem como objetivos evitar gastos com a compra de terras e reduzir “a tensão social no 
campo, fator extremamente preocupante para o setor” (DORES et al., 2007, p. 116).



WATERLAT-GOBACIT NETWORK  Working Papers
Student Prize Series  -  Vol 8 Nº 2 / 2021

WATERLATGOBACIT

116

Em São Luiz do Paraitinga, município limítrofe a Cunha, o conflito que levou à 
proibição da expansão da eucaliptocultura envolveu entre outras questões privilegiar 
as representações dos plantios como prejudiciais a aspectos culturais locais em 
detrimento daquelas em que os plantios são considerados fatores de redução da 
disponibilidade hídrica. Segundo um morador do município envolvido no conflito, “[...] 
se a gente entra nessa disputa da questão ambiental, até você conseguir provar.... 
Eu não vou entrar em estudo de hidrologia, porque eu não sei. [...] Nós fizemos um 
levantamento das implicações na cultura, e eles não tiveram como contradizer aquilo 
lá” (FARINACI et al., 2013, p. 34). Esse episódio emblemático em São Luiz do Paraitinga 
demonstra que a construção de um problema e sua legitimação em situações de 
disputa passa pela escolha de argumentos específicos (HANNIGAN, 2009) e que 
provavelmente os conhecimentos sociais produzidos na região a respeito dos efeitos 
da eucaliptocultura na redução da água sejam deslegitimados por carecerem de 
confirmações técnico-científicas.
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Considerações finais

Em meio à crise ecológica, discursos e representações sobre os impactos que 
incidem na disponibilidade e qualidade da água têm sido construídos e amplamente 
disseminados nos âmbitos escolares, artísticos e nos meios de comunicação de 
massa (rádio, jornal impresso, televisão, internet).  Em um contexto de redução da 
disponibilidade hídrica, como observado no Vale do Paraíba, as representações são 
produzidas e disseminadas em um processo de busca pela compreensão e explicação 
da realidade.

Na região, os talhões de árvores idênticas de eucalipto desenvolvidas para atender à 
produção industrial de celulose trouxeram à região outras formas de lidar com a terra e 
geram ponderações sobre as responsabilidades da atividade nas transformações dos 
cursos d’água. A proximidade das propriedades rurais pesquisadas com esse uso do 
solo é um fator que pode influenciar na percepção dos plantios como responsável pela 
redução das vazões dos cursos d’água. Porém, em uma região onde debates, críticas e 
conflitos em torno desse sistema produtivo evidenciam seus vários aspectos positivos 
e negativos, tal compreensão encontra-se bastante difundida. 

Na pesquisa em tela, as representações dos plantios de eucalipto como um cultivo 
que prejudica a disponibilidade hídrica foram construídas partindo de argumentos 
como a observação da redução de vazões de cursos d’água a partir do estabelecimento 
dos plantios em certos locais, a área ocupada por eles, seu estabelecimento próximo 
a cursos d’água, sua alta demanda por água, o rápido crescimento da árvore e suas 
raízes profundas. A experiência e a identidade de ex-trabalhadores em plantios 
surgiram como elementos legitimadores desses argumentos. O compartilhamento de 
experiências ocorridas em certos lugares e a circulação dessas representações entre 
aqueles que convivem nos territórios contribuem para sua popularização. Por outro lado, 
mudanças na condução dos plantios, ou seja, nas condições em que são construídas 
as representações, indicam que elas podem ser alteradas. 

Consideradas como um conhecimento cotidiano elaborado e compartilhado 
socialmente as representações sociais apresentadas nesse estudo estão inseridas nas 
transformações vivenciadas por indivíduos que convivem no Vale do Paraíba. Dinâmicas 
e contextualizadas, ou seja, produzidas e transformadas em condições sociais, históricas 
e culturais específicas e construídas a partir de experiências, conhecimentos e práticas, 
as representações evidenciam aspectos sociais, econômicos e ambientais presentes 
nos territórios rurais dos municípios de Caçapava, Santa Branca e Cunha nos quais a 
eucaliptocultura é parte integrante.

A pesquisa em tela contribui para o debate sobre a eucaliptocultura na região e para o 
conjunto de pesquisas que apresentam as diversas interpretações sociais da atividade 
dos plantios de árvores para fins industriais em distintos contextos socioeconômicos e 
ambientais. Estudos envolvendo indivíduos que cultivam eucalipto ou arrendam suas 
propriedades para essa atividade, assim como estudos de hidrologia florestal podem 
apontar novas questões e auxiliar na compreensão do problema investigado nessa 
pesquisa. 

Sob o ponto de vista de várias pessoas que estão nos territórios rurais convivendo 
com os efeitos trazidos pela eucaliptocultura, ela corresponde a mais um elemento 
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que concorre pelo uso de um recurso progressivamente escasso. Nessa disputa, as 
populações rurais, diferentemente das empresas de celulose e papel, não possuem 
ferramentas tão eficazes para manejar os riscos, por isso são mais vulneráveis. Portanto, 
planejamentos e políticas públicas devem considerar e colocar em evidência os 
conhecimentos produzidos localmente observando as assimetrias sociais existentes 
nos territórios. 
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