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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho de pesquisa objetivou avaliar a disponibilidade hidrica nos municipios 

de Serra Branca e Coxixola no cenario seca/degradacao/desertificacao, a partir do 

estudo das vulnerabilidades hidrica, social, economica e tecnologica mediante a 

realizacao de urn estudo comparativo na gestao dos riscos envolvendo estes 

municipios localizados no Cariri Paraibano e o municipio de Mirandela, situado no 

norte de Portugal. A partir do diagnostics das condicoes ambientais e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

socioecon6micas das areas estudas foi possivel identificar os fatores de riscos 

associados a situacao de pobreza das populacoes rurais no cariri paraibano, 

gerando subsidios a gestao dos riscos a desastres na regiao. A populacao tem-se 

mostrado altamente dependente do poder publico, e este, por sua vez, tern sido 

ineficaz na resolucao dos problemas que afligem as comunidades locais. Urn estudo 

de identificacao da vulnerabilidade das familias rurais foi desenvolvido e seus 

resultados indicaram uma Vulnerabilidade Global muito alta, o que define a enorme 

fragilidade social, economica, tecnologica e de adaptacao as condicoes do ambiente 

em que vivem - reflexo da falta de politicas publicas especificas. No ambito geral, 

tanto no Brasil como em Portugal, as populacoes es t io vulneraveis a decisSes 

politicas e sofrem com acoes govemamentais que nao est io vinculadas a uma 

politics publica desenvolvida para as condicoes especificas de cada pais ou regiao. 

Mediante a comparacio das politicas publicas adotadas nos diferentes paises, tem-

se que Portugal passa por urn momenta de reestruturacao economica e busca no 

desenvolvimento tecnologico solucoes para suprir as necessidades que aumentam 

junto ao crescimento populacional. Contudo, a politica publica unica adotada pela 

Comunidade Europeia faz com que Portugal sofra com a pressao dos paises mais 

desenvolvidos da Europa visto que o mercado portugues ainda nao apresenta 

tecnicas de producao agropecuaria capazes de concorrer com os seus paises 

vizinhos. No Brasil, constatou-se que o desastre da seca e tanto meteorologico 

quanta organizacional, politico e social. A gravidade e seus efeitos sao provocados 

pela politica social injusta, pela ausencia de investimentos nos sectores basicos da 

sociedade, pelo assistencialismo e acoes emergenciais que se caracterizam por 

beneficiar apenas uma pequena parte da populacao e pela falta de uma reforma 

agraria socialmente aceitavel e economicamente produtiva. 

Palavras-chave: vulnerabilidade hidrica, gestao dos riscos, politicas publicas 



Abstract zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This research work objectified to evaluate the water availability in the municipalities of 

Serra Branca and Coxixola in the scenario drought/land degradation/desertification, 

started from the study of the water, social, economic and technological vulnerabilities 

by means of the accomplishment of a comparative study in the risk management 

involving these municipalities located in the Cariri Paraibano and the municipality of 

Mirandela, situated in the north of Portugal. Based on the socioeconomic and 

environmental diagnosis of the studies areas was possible to identify the risks factors 

associated to the poverty situation of the agricultural populations in the Brazilian 

northeast, generating subsidies to the risk management to disasters in the region. 

The population has revealed highly dependency of the public power, and in its turn, it 

has been inefficacious in the resolution of the problems that afflict the local 

communities. A dynamics of identification of the vulnerability of the agricultural 

families was developed and its results had indicated a High Global Vulnerability that 

defines a very serious social, economic and technological fragility, as well for 

adaptation to the conditions of the environment where they live - reflex of the lack of 

specific public polices. By means of the comparison of the adopted public polices in 

the two different countries the drought problem is not so only meteorological how the 

politician system wants to evidence, but it is a picture of the assistancealist public 

polices and emergences actions that characterize for benefiting only one small part of 

the population. The difference between the public polices "assistencialistas" is that in 

Portugal the Government demands the counterpart through the production (would be 

an subsidy form) and in Brazil it does not have counterpart. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Word-key: water vulnerability, risk management, drought 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em areas rurais ou urbanas, as sociedades humanas sempre buscam 

promover alguma forma de desenvolvimento para uma regiao, causando impactos 

ao ambiente em que vivem, tanto ao meio b'rotrcoxomo aomeio abroticorExemptos 

desses impactos sao vistos no mau uso do solo e da agua, com conseqiiencias 

freqiientemente noticiadas, como desmatamentos, erosao, poluigao e contaminacao 

de lengois freaticos e demais corpos d'agua, alem do frequente acumulo de 

materiais toxicos e/ou nocivos a saude do homem e a dos demais seres vivos que 

compoem a comunidade biotica de um ecossistema. 

Nas ultimas decadas, a humanidade tern despertado para uma serie de 

problemas historicamente construidos, notadamente em termos de degradagao 

socioeconomica-ambiental, os quais colocam em risco a continuidade da vida 

humana no planeta. E nesse contexto que se desenvolve a preocupagao com o 

incremento dos desastres, ao mesmo tempo em que se busca uma compreensao de 

seus fenomenos. 

Entre as areas em que esta degradagao socioeconomica-ambiental tern se 

tornado mais evidente, destacam-se as regioes aridas e semi-aridas, em todo o 

mundo, nao ficando o semi-arido nordestino imune aos efeitos desse processo 

global de degradacao, pois em todo o seu territorio sao evidenciados sinais claros da 

formagao de nucleos de desertificagao (CUNHA, 1997). Para a microrregiao do cariri 

paraibano, o contexto nao e diferente: a seca e um desastre recorrente que, por 

muitos, e compreendido apenas como um fenomeno hidrico-meteorologico, cujas 

intervengoes vem a se preocupar basicamente com a construgao de pogos e 

agudes, por meio de agoes emergenciais sem planejamento. 

E bem verdade que a seca, como fenomeno hidrico meteorologico, e uma 

limitagao muito importante para aqueles que estao inseridos na microrregiao do cariri 

paraibano, mas que nao traz somente desvantagens do ponto de vista ecologico 

(COHEN, 1997). Os solos, embora sofram com os contrastes hidricos, sao pouco 

lixiviados (quando em areas preservadas) e assim ricos em elementos minerals, 

embora esta vantagem possa se tornar um perigo em areas onde a pratica da 

irrigagao nao apresente manejo adequado. Quanto a vegetacao nativa, a caatinga 

(que na lingua indigena quer dizer mata branca) mostra muitas adaptagoes a seca, 

como a perda das folhas, extensao do sistema radicular, transpiragao reduzida e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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armazenamento de agua em raizes e caules. Em situagoes ecologicas favoraveis, a 

caatinga apresenta-se sob a forma de uma floresta seca, com grande diversidade 

biologica, bem melhor desenvolvida do que a vegetacao de outras regioes semi-

aridas. Entretanto, em situagoes onde os efeitos da ag io antropica evidenciam areas 

em processo de degradacao, observa-se uma vegetacao sob uma forma muito mais 

rasteira e empobrecida. 

Pode-se dizer que, de todos os recursos naturais existentes no planeta, o solo 

e um dos mais instaveis quando modificado, ou seja, quando sua camada protetora 

e retirada. Uma vez modificado para cultivo ou desprovido de sua vegetagao 

originaria, os processos erosivos sao intensificados no solo, tornando-o capaz de 

remover um maior volume de material e alterando as suas caracteristicas, 

principalmente no tocante a sua fertilidade e profundidade efetiva. Entretanto, a 

perda de solo e apenas o primeiro dos impactos, vindo, logo em seguida, outros 

impactos ocorrentes mais notadamente nos cursos d'agua. Estes, geralmente, 

constituem o local de destino das particulas de solo removido (sedimento), 

degradando o canal de drenagem nao so do ponto de vista da alteragao fisica, mas 

tambem da alteragao das caracteristicas fisicaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e quimicas da agua. 

O empobrecimento do solo, ocasionado por seu uso inadequado associado 

ao fenomeno natural da seca periodica que se agrava em epoca de EL Nino, e a 

falta de politicas publicas capazes de promover o desenvolvimento sustentavel na 

microrregiao do cariri paraibano levam os produtores locals a estabelecer estrategias 

de sobrevivincia frente a crise do sistema de produgao tradicional existente. Neste 

cenario de risco, a intervengao do homem tern propiciado a degradagao acentuada 

dos recursos naturais, originando os "nucleos de desertificagao" onde a degradagao 

ambiental encontra-se bastante agravada. 

Ao contrario das sociedades indigenas, cuja cultura respeitava a natureza, o 

homem moderno so comegou a perceber a necessidade de combater a poluigao 

quando seus efeitos passaram a gerar instabilidade na manutengao da vida na terra. 

A sociedade civil brasileira ainda nao prioriza, como deveria, a defesa do meio 

ambiente, haja vista existirem muitos outros fatores relacionados ao estado geral de 

pobreza da Nagao. Faz-se importante observar, no entanto, que a degradacao 

ambiental e um fator que contribui altamente para a redugao da qualidade de vida, a 

qual, por sua vez, implica em geragio de mais pobreza. A nossa populagao, em 

geral, apresenta um baixo grau de instrugao e Isso contribui para a perpetuagao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aceitacao de politicas publicas emergenciais, que agem essencialmente de forma 

assistencialista, pouco se fazendo no sentido de contribuir para o desenvolvimento 

socio-economico local. 

O fato e que as causas das agressoes ao meio ambiente sao de ordem 

politica, cultural e economica. Diante deste quadro complexo de relacdes humanas e 

ambientais, tornam-se urgentes metodos de,gerenciamento integtado dos solos e 

dos recursos hidricos, o que requer estudos de sua disponibilidade no espaco e no 

tempo das demandas potenciais para finalidades multiplas previstas. 

A contribuicao do presente estudo sera a producao de informacao cientifica 

sobre a evolucao das ameacas, das vulnerabilidades e dos pad roes de risco ao 

desastre seca nos municipios de Serra Branca e Coxixola, localizados no cariri 

paraibano, e no de Mirandela, situada no norte de Portugal, avaliando-se os 

aspectos sociais, economicos, territorials, politieos e culturais que estao na base 

desses riscos, bem como a relevancia, efetividade e eficiencia dos sistemas 

organizacionais na gestao dos riscos a desastres no setor agricola frente as 

mudancas climaticas. No concelho de Mirandela, o desenvolvimento deste trabalho 

foi realizado junto ao Departamento de GeografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, coordenado pelo Professor Dr. AntSnio de Sousa Pedrosa, 

como parte integrante do Estagio de Doutoramento no Exterior, por meio do 

Programa de Doutorado no Pais com Estagio no Exterior - PDEE, vinculado a 

CAPES (Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior). 

1.1 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar os fatores de risco que compoem o desastre da seca nos 

municipios de Serra Branca e Coxixola, a partir da realizagao de um estudo 

comparativo das vulnerabilidades socio-economicas e ambientais e da gestao dos 

riscos envolvendo os municipios de Serra Branca e Coxixola, localizados no 

Cariri Paraibano, e o municipio de Mirandela, localizado no norte de Portugal. 
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1.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos Especificos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Analisar as caracteristicas e o comportamento da degradacao ambiental 

ocorrida nos municipios de Serra Branca e Coxixola, entre os anos de 1987 e 2004 

• Estudar a disponibilidade e a vulnerabilidade hidrica nos municipios de 

Serra Branca e Coxixola 

• Verificar a viabilidade de implantacao de sistemas de irrigagao em areas 

voltadas a praticas de agricultura familiar, como altemativa de sustentabilidade 

socioeconomica-ambiental dos municipios em estudo 

• Realizar um estudo comparativo das vulnerabilidades social, economica, 

tecnologica e hidrica, nos municipios de Serra Branca e Coxixola, situados no cariri 

paraibano, e no de Mirandela, localizado no norte de Portugal 

• Estudar as diferentes relacdes das politicas publicas e a gestao dos riscos 

a desastre e protecao ao meio-ambiente, nos municipios de Serra Branca, Coxixola 

e Mirandela 

• Realizar uma analise comparativa entre os sistemas poiitico-

organizacionais municipals da area de estudo (Serra Branca e Coxixola, 

Paraiba, Brasil) e do Concelho de Mirandela (situado no norte de Portugal), 

tendo como base a adaptabilidade cultural na convivencia do homem com 

situagoes climaticas extremas. 
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2 CARACTERIZACAO DAS A R E A S DE ESTUDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo foi realizado nos municipios de Serra Branca e Coxixola, 

situados na Microrregiao do Cariri Ocidental, no estado da Paraiba (nordeste brasileiro) e 

no municipio de Mirandela, situado na sub-regiao de Alto Tras-os-Montes (norte 

portugues). 

2.1 Serra Branca e Coxixola (Brasil) 

2.1.1 Localizacao e Area 

O Municipio de Serra Branca foi criado em 1959 e ocupa uma area de 

738km 2. As coordenadas geograficas de sua sede municipal sao: 07°29*00" de 

latitude (S) e 36°39'54" de Longitude (W. Gr.), e altitude media de 493m. Locaiizado 

na microrregiao do Cariri Ocidental, limita-se ao norte com Sao Joao dos Cordeiros e 

Parari; ao leste, com Sao Joao do Cariri; ao oeste, com Sume e ao sul, com Coxixola 

e Congo (Figura 1). Seu acesso, a partir .de Joao Ressoa, e efetuado atraves das 

rodovias BR 230/BR 412/PB 200. 

O municipio de Coxixola e o menor municipio do estado da Paraiba, com uma 

area de 119km2, e tern sua sede municipal localizada nas seguintes coordenadas 

geograficas: 07°37'36" de latitude (S), 36°36'21" de longitude (W. Gr.), e altitude de 

475m. Locaiizado na microrregiao do Cariri Ocidental, limita-se ao norte com Sao Joao 

do Cariri e Serra Branca; ao sul, com Caraubas e Congo; ao leste, com Carnaubas e a 

oeste, com Serra Branca (Figura 1). Foi emancipado em 1993, deixando de ser distrito 

de Serra Branca. Coxixola fica a 240 quilometros da capital do estado e o acesso a esta 

cidade efeito, a partir de Joao Pessoa, pelas rodovias BR 230/BR 412/PB 200. 

2.1.2 Populacao 

De acordo com o IBGE, Censo 2000, a populacao total do municipio de Serra 

Branca e de 12.275 habitantes. Do total de habitantes do municipio, 7.949 hab. sao da 

zona urbana e 4,326 hab., da zona rural. O municipio de Coxixola possui uma populacao 

de 1.419 habitantes, dentre os quais 589 residem na zona urbana e 830 na zona rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Localiza^ao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A r e a de Estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WW 38°00' 37°30' 37°00* S ^ M 1 3«<W 3S?30' 3 S W 

Figura 1: Localizacao dos municipios de Serra Branca e Coxixola e sua situacao em relagao a 
microrregiao em que se encontram inseridos e ao estado da Paraiba 
Fonte: Piano Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba - PERH-PB, 2006 
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2.1.3 Clima 

De acordo com Brasil (1972), o clima predominante nos municipios de Serra 

Branca e Coxixola, segundo classificacao de Koppen, e do tipo climatico Bsh - semi-

arido quente (Figura 2), que se caracteriza por apresentar uma estacao seca que 

pode atingir ate 11 meses, com precipitagoes pluviometricas medias anuais muito 

baixas, na ordem dos 400 mm, sendo que a media do mes mais chuvoso nao chega 

a atingir 60 mm. O que caracteriza o clima da regiao e a grande irregularidade de 

seu regime pluviometrico, que depende das massas de ar que vem do litoral (MEA) e 

do oeste (MEC). A maior ou menor intensidade de influencia dessas massas de ar 

provoca um aumento ou uma diminuicao das chuvas na regiao, as quais ocorrem 

quase apenas em dois ou tres meses, e assim mesmo em quantidades pequenas. 

As medias de temperatura nunca sao inferiores a 24°C, e as componentes hidricas 

locais sofrem interferencias consideradas significativas da evaporacao que e muito 

forte. 

40° 38° 3«° 34° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TIPOS OE CLIMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>> • oueiTi s u«»ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CHUWIS oa OVTOMO . n m o 

<i,~ >S.« ••••< J U U J L t l L 

Figura 2: Classificagio climatica de Koppen. Fonte: Brasil (1972). 
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2.1.4 Solos 

De acordo com Brasil (1972) e Paraiba (1978), os principals solos 

encontrados nos municlpios em estudo, conforme mostra a Figura 3 (Anexo 1), sao: 

Bruno nao Calcico, Bruno nao Calcico vertico, Vertissolos, Solonetz Solodizado, 

Regossolos Eutroficos, Solos Aluviais Eutroficos, Solos Litolicos Eutroficos e 

Afloramentos de Rochas. 

A determinacao das manchas de solos identificadas nas areas de estudo foi 

realizada mantendo-se a nomeclatura contida na fonte acima citada, por nao haver 

material bibliografico disponivel com a nova nomeclatura de solos colocada pela 

EMBRAPA (1999), com nivel de detalhes pertinente a este estudo, e tendo-se em 

vista que a propria EMBRAPA nao indica que se faga uma simples correlacao entre 

os nomes contidos na classificagao antiga e a atual sem que seja realizado um 

estudo detalhado, onde sejam levadas em consideracao as caracteristicas do solo 

em associagoes e avaliadas todas as correlagoes dos dados, o que nao foi objeto 

desta pesquisa. Toda a descricao detalhada das classes de solos mapeadas nos 

municlpios de Serra Branca e Coxixola encontra-se no Anexo 2. 

Apresenta-se, a seguir, a relagao das classes de solos e respectivas fases 

mapeadas: 

1. BRUNO NAO CALCICO com A fraco textura media zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado 

2. BRUNO NAO CALCICO vertico com A fraco textura argilosa 

• fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado 

3. BRUNO NAO CALCICO vertico com A fraco textura media 

• fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado 

• fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado e ondulado 

4. VERTISOL, com A moderado 

• fase pedregosa, caatinga hiperxerofila relevo piano e suave ondulado 

• fase pedregosa, caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado 

5. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada 

• fase caatinga hiperxerofila relevo piano 

6. SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada 

• fase caatinga hiperxerofila relevo piano 
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MAPA DE RECONHECIMENTO D E S O L O S 

- MUNICfPIOS DE SERRA BRANCA E COXIXOLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEGEND* 

] BRUNO NXO CALCICO 

VERTISOL 

SOLOS ALUVIAIS 

] SOLOS LITOLICOS 

1 REGOSOL 

Figura 3: Mapa de reconhecimento de solos. Fonte: Brasil (1972), Paraiba (1978) - adaptado 



7. SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ou 

media substrato gnaisse e granito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo suave 

ondulado e ondulado 

• fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado e 

• fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado 

• fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo ondulado 

• fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo ondulado e 

forte ondulado 

• fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo forte ondulado 

e montanhoso 

8. REGOSSOLO EUTROFICO com fragipan com A fraco textura arenosa 

• fase caatinga hipoxerofila relevo suave ondulado 

9. AFLORAMENTOS DE ROCHAS 

2.1.5 Vegetacao 

De acordo com Brasil (1972), a vegetacao dominante na regiao e a 

caatinga, com ocorrencia de caatinga hiperxerofila e caatinga hiperxerofila 

arbustiva aberta, com presenca de plantas espinhosas, cactaceas e 

bromeliaceas, conforme pode-se verificar na Figura 4. As principals especies 

nativas desta area sao: marmeleiro (Croton sonderianus Muell. Arg.), jurema preta 

(Mimosa tenuiflora Willd. Poiret.)," pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.), e 

catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul), o angico (Anadenanthera columbrina 

Veil. Brenan), a aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemao), a barauna 

(Schinopsis brasiliensis Engl.), o juazeiro (Zizyphus joazeiro Mart.), a oiticica 

(Licania rigida Benth) e a quixabeira (Bumelia sertorum Mart), encontradas cada 

vez mais frequentemente sob a forma de uma vegetacao raquitica, pouco 

desenvolvida. Ja os cactos sao bastante diversificados: coroa-de-frade 

(Melocactos bahiensis Br. Et Rose), facheiro (Pilosocereus pachycladus Ritter), 

mandacaru (Cereus jamacaru P. DO) , palmatoria (Opuntia inamoena K. Schum.) 

e xique-xique (Pilosocereus gounellei^ Weber Byl. Et Rowl.). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A caatinga compreende formagoes vegetais de porte variavel, caducifolia 

de carater xer6filo. As principais caracteristicas da caatinga sao: redugao da 

superficie foliar, transformagao das folhas em espinhos, cuticulas cerosas nas 

folhas, 6rg§os subterraneos de reserva, etc. Apresentam-se com grandes 

variagoes, tanto em fisionomia (porte e densidade) como em composigao 

florlstica. 

Os municlpios de Serra Branca e Coxixola apresentam uma vegetagao de 

caatinga hiperxerofila de porte varia.vel - arbustivo pouco denso a ralo - , e em 

algumas areas um pouco mais densa, principalmente nas serras (Figura 5A). 

Essa vegetagSo esta praticamente devastada pela agao antropica, em virtude da 

utilizagao agricola e pecuaria extensiva e, em muitas areas, encontra-se apenas 

raleada, com arbustos (Figura 5B) esparsos (porte em torno de 1 metro), com 

predominancia de pereiro, catingueira e pinhao, intercalado por gramtneas rala, 

dominada por capim panasco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESBOCO DA VEGETACAO DA PARAIBA 

- I 9 6 8 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O N V . L E G E N D A 

I I F L O R E S T A S U B P E R E N I F O L I A 

FLORESTA SUBCADUCFOLIA 

FL0RE5TA CADUCIFOLIA 

CAATINGA HIP0XER6FLA 

CAATINGA HIPERXER6F1LA • 

LEGENDA 
AREA C / O C O R R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE N C I A DE CAATINGA 
HIPERXEROFILA ARBUSTIVA ABERTA 

AREA5 C / PREDOMNIO DE CERRADO 
INCLUINOO F0RMAC8ES DE RESTINCA, 
CARRASCO E FLORESTA) 

FORMACDE5 LITORANEAS (FOMACOES 
DAS PRAIAS E DUNAS, CAMPOS DE R E S -
TINGA, FLORESTA PERINIFdLIA DE R E S -
TINGA, MANGUES E VARZEA 

FLORESTA PERENIFOLIA DE VARZEA 

Figura 4: Vegetacao da area de estudo. 
Fonte: Brasil (1972) - adaptada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(A) -7°39'10,0" S e 36°36'28,5"W (B) - 7°32'18,6"S e 36°39'28,9"W zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5. Vegetacao um pouco preservada em areas de serra (A) e muito devastada pela 

acao antropica, sofrendo erosao laminar e por sulcos (B) no municipio de Coxixola 

2.1.6 Geomor fo log ia 

A regiao de estudo esta situada no Planalto da Borborema, conforme 

pode ser visto no esboco geomorfologico mostrado a seguir (Figura 6). 

Estas areas sao caracterizadas por tres principals unidades geomorfologicas 

distintas: formas agucadas, formas convexas e formas tabulares. As duas 

primeiras tern altitude igual ou inferior a 250 metros e aprofundamento de 

fraco a muito fraco na drenagem. As formas tabulares tern uma altitude 

minima de 250 metros e maxima de 750 metros, com um aprofundamento de 

drenagem fraco. O relevo apresenta-se com forma suave ondulado a 

ondulado, com declives variando de 2 a 12 %, vertentes longas e indice 

erosivo bastante acentuado devido a agao antropica. A sudoeste da area de 

estudo o relevo e considerado ondulado a forte ondulado, sendo em alguns 

pontos considerado montanhoso (BRASIL, 1972). 
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ESBOCO GEOMORFOLOGICO DA PARAIBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 1969 -

LEGENDA 

B AIX AD A L I T O R K N E A ( R E L E V O P L A N O ) 

B A I X O S P L A T 6 S C O S T H R O S - T A B U L E F O [ 

( D O M N O D E R E L E V O P L A N O ) 

F R E N T E D O P L A N A L T O 

S U P E R F C E DO P L A N A L T O | ^ 

O E F R E S S O E S 

S E R T A N E J A S 

CONV. 
S U P E R F . D E P E D I P L A N A C X O f I 

C/ P E G U E N O S INSELBERCUES E 1 

BACIA S E D I M E N T AR C R E T A O C a I I 

PLANALTO DA 
BORBOREMA 

RE5T05 DE CAPIAMENTO 
SEDIMENTAR ELEVADOS • 

D E P R E S S K O S U B L I T O R A N E A ( R E L E V O S U A V E 

ONDULADO E ONDULADO) 

O U T R A S A R E A S C R I S T A L M A S E L E V A D A S -

INCLUIMACICOS R E S I D U A I S E I N S E L B E R C U E S 

ALINHAMENTO D E C R I S T A 

Figura 6: Geomorfologia da area de estudo. 
Fonte: Brasil (1972) - adaptada 

2.1.7 Geologia 

A geologia na regiao refere-se, principalmente, segundo CDRM 

(1982), ao Pre-Cambriano Indiviso com formagoes representadas por 

complexos Gnaissico-Migmatit ico e das rochas granitoides. O 

posicionamento destas unidades no Pre-Cambriano Indiviso prende-se ao 

fato de nao se ter ainda uma real definigao do comportamento estratigrafico, 

tectonico e estrutural destas unidades, bem como devido a inexistencia de 

uma ideia concreta sobre as suas relagoes de contato com a sequencia 

supracrustal que constitui os grupos Serido e Cachoeirinha, considerados do 

Pre-Cambriano Superior. 
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• Complexo Gnaissico-Migmatit ico 

0 Complexo Gnaissico-Migmatitico constitui-se na unidade Pre-

Cambriana de maior representatividade. Esta unidade apresenta uma 

associagao litologica variada e complexa, predominando os biotita-gnaisses, 

biotita-muscovita gnaisses, biotita hornblenda gnaisses, leptinitos e 

migmatitos, estes representados, principalmente, por epibolitos e diadisitos 

(PARAiBA, 1982). 

• Rochas Granitoides 

Conforme consta em Paraiba (1982), as rochas granitoides 

relacionadas ao Pre-Cambriano Indiviso ocorrem encaixadas no Complexo 

Gnaissico-Migmatitico mostrando, na maior parte das vezes, um contato 

gradativo com as encaixantes e sendo constituidas de corpos elipsoidais e de 

formas irregulares de dimensoes variadas. 

2.1.8 Recursos H idr icos 

Os municipios de Serra Branca e Coxixola encontram-se inseridos na 

bacia hidrografica do rio Paraiba, que e formado pelas sub-bacias do rio 

Taperoa, Alto Paraiba, Medio Paraiba e Baixo Paraiba, sendo que apenas 

as duas primeiras estao sobre o dominio da regiao em estudo. Suas 

nascentes situam-se na Microrregiao Homogenea dos Cariris Velhos, nas 

proximidades do municipio de Sume, na confluencia dos rios do Meio e 

Sucuru e, a sua desembocadura, no Oceano Atlantico, na -altura do 

municipio de Cabedelo. A area de drenagem do sistema e de 20.893 km 2 . 

• Bacia do Rio Taperoa 

Esta bacia integra o sistema do rio Paraiba. Situa-se na parte central 

do Estado e drena uma area de 7.924 km 2 . Seu principal curso d'agua e o rio 

Taperoa, que nasce na parte oriental da Serra de Teixeira e desemboca no 

rio Paraiba, na bacia hidraulica do agude Epitacio Pessoa (ex-Boqueirao). Os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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afluentes principais sao os rios Sao Jose dos Cordeiros, Floriano, Soledade e 

os riachos Carneiro, Mucuim e da Serra. Integra a microrregiao homogenea 

dos Cariris Velhos e abrange total ou parcialmente os municipios de Serra 

Branca, Juazeir inho, Sao Jose dos Cordeiros, Gurjao, Taperoa, Sao Joao do 

Cariri, Soledade, Cabaceiras, entre outros. 

• Bacia do Al to Paraiba 

Situa-se na parte sudoeste do Planalto da Borborema. Possui uma 

area de contr ibuicao de 7.924 k m 2 , que e drenada pelo alto curso do rio 

Paraiba. Nasce na confluencia dos rios do Meio e Sucuru, nas 

proximidades do municipio de Sume, e desagua no Oceano Atlantico, perto 

da cidade de Cabedelo, apos cruzar as bacias do Medio e Baixo Paraiba. 

Alem dos rios do Meio e Sucuru, que sao afluentes pela margem esquerda, 

o Alto Paraiba recebe as contribuicoes dos rios Monteiro e Umbuzeiro, pela 

margem direi ta. Localiza-se na microrregiao homogenea dos Cariris Velhos 

e abrange, total ou parcialmente, os municipios de Monteiro, Prata, Sume, 

Congo, Sao Sebast iao do Umbuzeiro, Camalau, Coxixola, entre outros. 

2.2 Mirandela (Portugal) 

Mirandela e uma cidade portuguesa situada nas margens do rio Tua, 

pertencente ao Distrito de Braganca, Regiao Norte e subregiao do Alto Tras-

os-Montes, conforme mostra a figura 6. E sede de um municipio com 658,45 

km 2 de area e 25.742 habitantes (2001), subdividido em 37 freguesias. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

concelho (municipio) e limitado, a norte, pelo municipio de Vinhais; a leste, por 

Macedo de Cavaleiros; a sul, por Vila Flor, Alfandega da Fe e por Carrazeda 

de Ansiaes e, a oeste, por Murca e Valpacos (Figura 7). 

D. Afonso III deu-lhe a carta de foral em 25 de maio de 1250. Foi 

elevada a cidade em 28 de julho de 1984. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17 



Figura 7: Portugal, Distrito de Braganca,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concelho e Freguesias de Mirandela. 

Fontes: Carta Administrativa, Atlas do Ambiente, 1/1000000, formato SHP, DGA, 1989; Base 
Geografica de Referenciacao da Informacao, formato SHP, INE, 2001. 

O Concelho de Mirandela foi escolhido como parte integrante deste 

estudo comparativo em fungao de sua localizacao geografica, facilidade de 

acesso a area e informacdes pertinentes, e por ter se mostrado severamente 

afetado pela seca de 2005, ocorrida em Portugal, e que teve como 

consequencias significativas perdas economicas, varias ocorrencias de 

incendios florestais e destruigao da cobertura vegetal. 

Conforme mostra a Figura 8, pode-se constatar que a area em estudo 

apresenta um indice de risco a desertificacao de moderado a alto, assim 

como abrange areas de clima semi-arido e sub-umido seco (Figura 9). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 8: Mapa de fndice de risco a deserificacao 

Fonte: INAG/DSRH, 2002 
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F2igura 9: indice Climatico para Portugal 

Fonte: INAG/DSRH, 2002 

2.2.1 Populacao 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatistica (INE), em 1981, a 

populacao residente nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concelho de Mirandela era de 28879 habitantes, 

enquanto, em 1991, a populacao residente decresceu para 25341 habitantes e, 

em 2001, aumentou, ligeiramente, para 25819 habitantes. Em 1981, a densidade 

populacional era de 43 habitantes/km2, tendo decrescido, em 1991, para 38 

habitantes/km e aumentado.em 2001, para 39 habitantes/km2. Em Portugal, a 

freguesia de Mirandela e a que tern mais habitantes (11186 habitantes, em 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cerca de 35% das freguesias portuguesas tern menos de 282 habitantes; 55% 

tern entre 283 e 770 habitantes; cerca de 8% tern entre 771 e 1386 habitantes; e 

apenas cerca 2% tern entre 1387 e 11186 habitantes. Ainda de acordo com o INE, 

em 2002, a relagao existente entre o numero de idosos (populacao com mais de 

65 anos) e o de jovens (populacao com menos de 14 anos) era de 142,8%. 

2.2.2 Clima 

De acordo com o Piano Municipal de Defesa da Floresta de Mirandela 

(2005), existem quatro fatores que influenciam o clima que vigora na area do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

concelho de Mirandela, sendo eles: carater mediterraneo, latitude, distancia do 

mar e disposicao do relevo. No concelho de Mirandela verificam-se amplitudes 

termicas anuais e diurnas elevadas, e variacoes sazonais muito nitidas, havendo 

um Verao e um Inverno bem distintos e mais duas estacoes, a Primavera e o 

Outono, pouco desenvolvidas. O Verao e longo e muito quente, com tres ou mais 

meses secos e o Inverno e frio e curto. No Verao, o valor maximo medio da 

temperatura no mes mais quente varia entre 29°C e 33°C, existindo 100 a 120 

dias com valor maximo superior a 25°C e a umidade registrando valores baixos; 

no Inverno, o valor minimo medio da temperatura no mes mais frio varia entre 1°C 

e 2°C, existindo 30 a 40 dias com valor minimo inferior a 0°C. A elevada altitude e 

a orientacao (sobretudo NE-SW) dos macicos localizados a Oeste do concelho de 

Mirandela dificultam a passagem das massas atlanticas de ar, provocando, nas 

depressoes e nas vertentes expostas a Sul, uma aridez acentuada, podendo 

apenas contar-se com a influencia das massas de ar umidas, vindas do-oceano 

atlantico, nos lugares mais elevados das serras. Quanto ao vento, os rumos mais 

frequentes sao de NW e SW, ambos com uma vefoc'rdade entre os 6km/h e os 

21km/h. 

Os valores de precipitagao total anual variam entre os 500 e 700 mm, nao 

chovendo em mais de 70% dos dias do ano. A geada ocorre nos meses de 

Dezembro e Janeiro e e consequencia de noites sem nuvens em que a irradiacao 

do calor da superficie se faz de forma rapida, ocorrendo a condensacao do ar , 

junto a superficie. Os nevoeiros sao frequentes a partir de Novembro ate finais de 

Janeiro e ocorrem durante as noites limpidas e frias, de tipo anticiclonico, e 
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resultam tanto da irradiacao local como do deslize, ao longo das vertentes, do ar 

arrefecido e denso. Este fenomeno verifica-se, essencialmente, ao longo dos 

cursos de agua principals, nomeadamente, dos rios Tua, Rabacal, Tuela e da 

Ribeira de Carvalhais. 

2.2.3 Quadro Morfoestrutural 

Do ponto de vista morfoestrutural, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concelho de Mirandela situa-se no 

Macigo Antigo e, como tal, e constituido, essencialmente, por granitos e 

xistos. Pontualmente surgem afloramentos de quartzito que originam formas 

de relevo, as quais se salientam em relagao a area que os envolve. A altitude 

media do Concelho e de trezentos e noventa e tres metros. A cota mais 

elevada localiza-se a Oeste, em plena Serra de Orelhao e Passos, 

correspondendo a 945 metros de altitude, junto ao local denominado Fraga 

da Conta, na freguesia de Lamas de Orelhao. A cota mais deprimida (170 

metros de altitude) localiza-se ao longo do extremo sudoeste do Concelho e a 

sul da freguesia de Abreiro, numa linha que acompanha a margem direita do 

Rio Tua. Nos extremos sudeste, norte e leste, localizam-se igualmente cotas 

elevadas, embora estas nao ultrapassem os 700 metros de altitude. Os 

fundos de vale dos cursos de agua principals sao, em quase todo o seu 

percurso, encaixados. No concelho de Mirandela existe um conjunto de 

relevos — depressoes e serras — que se destacam do meio que os circunda. 

A bacia de Mirandela corresponde a uma depressao de origem tectonica que 

tern uma extensao de cerca de 20 metros de comprimento e acompanha os 

leitos dos rios Rabacal, Tua e Tuela. 

Esta depressao sofreu um abatimento de cerca de 300 metros. 

Constitui uma bacia de desligamento cuja origem se deve a reativacao 

alpina de acidentes hercinicos com uma componente de movimento 

horizontal. A serra de Orelhao e Passos situa-se ha cerca de 10 km para W, 

a partir da cidade de Mirandela, e constitui um relevo residual quartzitico. A 

cota mais elevada desta serra encontra-se fora do concelho de Mirandela, 

aos 1013 metros no vertice geodesico da Vigia, num local denominado Alto 

do Picoto. 



2.2.4 Solos 

De acordo com a Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro - UTAD 

(1991), nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concelho de Mirandela predominam os xistos e os granitos. Deduz-se 

que os solos sao acidos, sendo os solos xistentos delgados e pedregosos e os 

solos graniticos arenosos. Os leptossolos sao os solos de maior representacao no 

Concelho, seguindo-se os cambissolos e depois os fluvissolos. Os leptssolos 

representam cerca de 87% da area total do Concelho, os cambissolos 

representam cerca de 10% e os fluvissolos, que se dispoem ao longo dos cursos 

de agua (Rio Tua e Rio de Macedo), tern uma representacao de cerca de 2% da 

area total do Concelho, sendo os 2% restantes da area total do Concelho 

classificados como area urbana (Figura 10). Com representacao no concelho de 

Mirandela, encontram-se as seguintes sub-unidades de leptossolos: leptossolos 

umbricos, consttuidos por xistos e rochas afins e por granitos e rochas afins; 

leptossolos districos orticos, constituidos por xistos e rochas afins e por granitos e 

rochas afins; e leptossolos eutricos orticos constituidos por xistos e rochas afins e 

por rochas basicas. / \ 

Figura 10: Unidades mapeadas de 

Solos no Concelho de Mirandela 

Fontes: Carta Militar de Portugal 

Base Geografica de Referenciacao da 

Informacao, formato SHP, INE, 2001; 

Carta de Solos, 1/100000, formato SHP, 

UTAD, 1991. 

1/25000, formato DGN, IGeoE, 1999; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2.5 Ocupacao do solo e cobertura vegetal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com o Instituto Geografico Portugues, INE (1990), constata-se 

que a classe "Areas Agrlcolas" e a que tern maior representacao nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concelho 

(Figura 11), com cerca de 48%, seguida da classe "Meios Semi-Naturais", com 

cerca de 26%. Surge, em terceiro lugar, a classe "Floresta", que apresenta cerca 

de 24%, e, em seguida, as classes "Areas Artificiais" e "Superficies com agua", as 

quais apresentam cerca de 1 % cada uma, conforme mostra a tabela 1. 

Tabela 1: Distribuicao das areas de ocupacao do solo 

Classe Ocupacao (ha) Ocupacao (%) 

Areas agricolas 31468 47,75 

Areas artificiais 910 1,38 

Floresta 16001 24,28 

Meios semi-naturais 17126 25,99 

Superficies com agua 392 0,60 

AREA TOTAL 65897 100,00 

Fonte: Carta de Ocupacao do Solo, 1\ 25000, formato SHP, IGP, 1990 

Figura 11: Mapa de Ocupacao do 
Solo do Concelho de Mirandela, 1999. 

Fontes: Carta Militar de Portugal, 
1/25000, formato DGN, IGeoE, 1999; 
Base Geografica de Referenciacao da 
Informacao, formato SHP, INE, 2001 
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Dividiu-se a area florestal em sete classes: arbustos altos e folhosas, 

arbustos altos e resinosas, carrascal, matos, povoamento misto (folhosas e 

resinosas), povoamento puro (folhosas) e povoamento puro (resinosas). Esta area 

se encontra distribuida no Conselho de Mirandela, conforme mostra a Tabela 2 e 

a Figura 12. 

Tabela 2 : Distribuigao das areas de ocupagao do solo - Floresta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C L A S S E HECTARES PERCENTAGEM 
OCUPADOS OCUPADA 

Arbustos altos e 1553 4,89 
folhosas 

Arbustos altos e 580 1,82 
resinosas 

Carrascal 270 0,85 

Matos 13682 43,03 

Povoamento Misto 3466 10,90 

(folhosas e resinosas) 

Povoamento Puro 8528 26,82 
(folhosas) 

Povoamento Puro 3715 11,69 

(resinosas) 

A R E A TOTAL 31794 100,00 

Fonte: Carta de Ocupacao do Solo, 1/25000, formato SHP, IGP, 1990 

De acordo com a legenda da COS'90 (Carta de Ocupagao do Solo, 1990), 

a classe "Arbustos altos e folhosas" e constituida por vegetagao arbustiva alta e 

por carvalhoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Quercus), ou sobreiros (Quercus suber) ou outras folhosas; a 

classe "Arbustos altos e resinosas" e constituida por vegetagao arbustiva alta e 

pinheiro bravo (Pinus pinaster); a classe "Carrascal" e constituida por vegetagao 

esclerofitica; a classe "Matos" e constituida por vegetagao arbustiva baixa; a 

classe "Povoamento Misto (folhosas e resinosas)" e constituida pelos seguintes 

povoamentos mistos: pinheiro bravo (Pinus pinaster) e sobreiro (Quercus suber), 

pinheiro bravo (Pinus pinaster) e castanheiro manso (Castanea sativa), pinheiro 

bravo (Pinus pinaster) e carvalho (Quercus), sobreiro (Quercus suber) e carvalho 

(Quercus), pinheiro bravo (Pinus pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus), 

pinheiro bravo (Pinus pinaster) e castanheiro-da-lndia (Aesculus hippocastanum), 

pinheiro bravo (Pinus pinaster) e castanheiro-da-india (Aesculus hippocastanum), 

pinheiro bravo (Pinus pinaster) e outras folhosas, sobreiro (Quercus suber) e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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azinheirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Quercus ilex), sobreiro (Quercus suber) e outras folhosas, carvalho 

(Quercus) e outras resinosas, outras folhosas e outras resinosas; a classe 

"Povoamento Puro (folhosas)" e constituida por povoamentos puros de sobreiros 

(Quercus suber), eucaliptos (Eucalyptus globulus), carvalhos (Quercus), 

castanheiro manso (Castanea sativa), castanheiro-da-india (Aesculus 

hippocastanum), azinheira (Quercus ilex) e outras folhosas; a classe "Povoamento 

Puro (resinosas)" e constituida por povoamentos puros de pinheiro bravo (Pinus 

pinaster) e de outras resinosas. 

Figura12: Mapa de Ocupacao do Solo, quanto ao tipo de cobertura vegetal, do Concelho de 

Mirandela, PT. 1999. 
Fontes: Carta Militar de Portugal, 1/25000, formato DGN, IGeoE, 1999; Base Geografica de 
Referenciacao da Informacao, formato SHP, INE, 2001; Carta de Ocupacao do Solo, 1/25000, 
formato, SHP, IGP, 1990. 
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2.2.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Recursos Hidricos 

Os principals cursos de agua que atravessam o concelho de Mirandela 

sao: o rio Tua, o rio Rabacal, o rio Tuela e a ribeira de Carvalhais, todos eles 

pertencentes a Bacia hidrografica do Rio Douro (Figura 13). O rio Tua nasce a 

partir da confluencia do rio Rabacal com o rio Tuela, ha cerca de 2 km a Norte da 

cidade de Mirandela. Tern como principal afluente a ribeira de Carvalhais e 

desagua, mais ao Sul, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concelho de Carrazeda de Ansiaes, no Rio Douro. E o 

Rio Tua que apresenta a maior extensao, sendo o seu comprimento total de cerca 

de 54 quilometros, seguindo-se do Rio Tuela, com cerca de 52 quilometros e dos 

Rios Rabacal e Ribeira de Carvalhais, cada um com um comprimento total de 

cerca de 35 quilometros. 

Figura 13. Bacia hidrografica do Rio Douro e cursos d' agua principais no concelho de Mirandela. 

Fontes: Carta Militar de Portugal, 1/25000, formato DGN, IGeoE, 1999; Principais Bacias 
Hidrograficas (Limites) e sistema de drenagem, Atlas do Ambiente, 1/1000000, formato SHP, 
DGA, 1989. 

27 



CAPITULO III 
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 Qualidade e Disponibilidade Hidrica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Demanboro e Mariotoni (2000), o volume total de agua no planeta e 

constante e suas reservas somam aproximadamente 1.386 milhoes de km 3 . O 

volume de agua doce representa cerca de 35 milhoes de km 3 , ou 2,52% da 

quantidade total de agua no planeta. Deste volume de agua doce, os rios 

representam 0,006%, os lagos 0,26% e a agua contida na atmosfera 0,04%. A 

distribuigao de agua no planeta nao e uniforme, o que produz alteragoes 

continentais, regionais e locais no uso dos recursos hidricos, com profundas 

implicagoes economicas. Neste sentido, Gleick (1993), citado por Demanboro e 

Mariotoni (2000), afirma que 

Uma das mais importantes caracteristicas do ciclo global de agua 

doce e sua desigual distribuigao espacial e temporal. Apesar da agua 

ser abundante na media global, nos frequentemente nao a obtemos 

quando e onde queremos, ou na forma que ela e desejada. 

Segundo Hanke (2000), o consumo mundial de agua cresceu mais de seis vezes 

entre 1900 e 1995, isto e, mais que o dobro das taxas de crescimento da populagao, e 

continua a crescer rapidamente com a elevagao de consumo dos setores agricola, 

industrial e residencial. Em algumas areas, as demandas de agua sao tao elevadas que 

a disponibilidade superficial esta sendo reduzida e os recursos subterraneos sendo 

rapidamente esgotados. Tal situagao tern causado serias limitagoes as necessidades 

humanas e degradado ecossistemas aquaticos. Levantamentos realizados pela 

Organizagao Meteorologica Mundial das Nagoes Unidas indicam que 1/3 da populacao 

mundial vive em regioes de moderado a alto stress hidrico, ou seja, com um nivel de 

consumo superior a 20% da sua disponibilidade de agua. 

O crescimento demografico e o desenvolvimento socioeconomico sao 

acompanhados de um rapido aumento na demanda de agua, especialmente nos 

setores industrial e domestico. A escassez de agua deve ser acrescida a questao da 

poluigao concentrada e difusa de corpos hidricos. Essa situagao avulta em paises 

em processo de desenvolvimento onde a rapida urbanizagao resulta em aumento de 

poluigao organica e degradacao dos corpos hidricos (HANKE, 2000). 

Este autor (op. cit.) afirma, ainda, que, das reservas da biodiversidade, 70% 

estao localizadas nas Americas e que o volume de agua doce em seus rioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — 1.182 
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km 3 - representa 53,7% do total mundial. Os rios sulamericanos contem um volume 

de agua superior ao de qualquer outro continente - 946 km 3 - , o que corresponde a 

47,3% da agua doce do planeta. Na America do Sul, mais de 50 bacias hidrograficas 

e diversos aquiferos sao compartilhados por dois ou mais paises. O Brasil possui a 

maior disponibilidade hidrica do planeta, ou seja, 13,8% do defluvio medio mundial. 

A producao hidrica, em territorio nacional e de 182.170 m3/s, o que equivale a um 

defluvio anual de cerca de 5.744 km 3 . 

Apesar de haver tamanha quantidade de agua doce, ha um grave problema 

de abastecimento no Pais, o qual e devido ao crescimento das localidades e a 

degradacao da qualidade da agua. O grande desenvolvimento dos processos 

erosivos do solo faz com que haja empobrecimento de pastagens nativas e reducao 

das reservas de aguas do solo, o que tern como consequencia a queda da 

produtividade natural. 

Atualmente ha mais de 1 bilhao de pessoas sem suficiente disponibilidade de 

agua para consumo domestico, e se estima que em 30 anos havera 5,5 bilhoes de 

pessoas vivendo em areas com moderada ou seria falta d'agua (ONU, 1997, 

conforme DEMANBORO E MARIOTONI, 2000). 

A variabilidade climatica observada no semi-arido desestabiliza a producao e 

consequentemente dificulta a sustentabilidade da regiao, visto que o 

desenvolvimento das plantas requer disponibilidade hidrica, em ciclos diarios, ao 

longo de seu periodo de vida, de modo que a absorcao compense a perda por 

evapotranspiracao. A disponibilidade hidrica, por sua vez, depende da entrada de 

agua no sistema solo-planta e da capacidade de seu armazenamento no solo. 

A entrada natural de agua no sistema solo-planta e a chuva, que ocorre de 

forma variada e nao pode ser controlada. O armazenamento desta agua no solo 

deve atenuar a variabilidade das chuvas, prolongando a sua disponibilidade para as 

plantas, e depende, principalmente, da profundidade da camada exploravel pelas 

raizes e da capacidade de retencao nesta camada, muito ligada a sua textura. 

Todavia, estas caracteristicas sao modificadas quando estes solos passam a sofrer 

processos erosivos acelerados, ocasionando a perda de certa camada deles, o que 

acarreta a diminuicao da sua capacidade de retencao de agua. 

Tucci (1997) frisa que a qualidade da agua de mananciais que compoem uma 

bacia hidrografica esta relacionada com o uso do solo na bacia e com o grau de 

controle sobre as fontes de poluigao. Neste contexto, Ward & Elliot (1995) citam que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o sedimento e, provavelmente, o mais significative- de todos os poluentes, por sua 

concentracao na agua, seus impactos no uso dela e seus efeitos no transporte de 

outros poluentes. 

Mais recentemente, o intenso interesse pela contaminagao quimica do lencol 

freatico tern ampliado largamente o leque de aplicacoes do transporte de solutos 

alem do campo da agricultura. Isto ocorre porque grande parte da degradacao do 

ambiente gerada pelo homem decorre de manejos inadequados de produtos 

quimicos na agricultura, do lixo jogado pelas industrias (rejeitos quimicos, polimeros 

e outros) e das diversas atividades presentes nos municipios (lixo hospitalar, urbano, 

radioativo, domestico e outros). Pesticidas e fertilizantes utilizados continuamente na 

agricultura contaminam o solo e o lencol freatico no mundo inteiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 A Importancia do Solo no Estudo de Degradacao Ambiental e 

Hidrossedimentologia 

Varias areas de pesquisa vem surgindo e as existentes tern se expandido a 

partir da necessidade de uma visao holistica para o completo conhecimento do solo. 

Crestana & Posadas (1996) destacam a importancia do entendimento do mecanismo 

de transporte de agua e solutos nos solos, visando o estudo de problemas 

ambientais. 

O solo tern papel principal em todos os assuntos ambientais que tratam do 

uso e gerenciamento da terra, tais como degradacao e erosao do solo, salinizacao, 

poluigao quimica e reflorestamento. Tais assuntos tern um carater interdisciplinar 

que envolve os proprios usuarios da terra, cientistas, agronomos, engenheiros, 

economistas e aqueles que fazem as leis e tomam decisoes na sociedade, tais como 

advogados, planejadores e politicos. 

Quanto menor for a estabilidade dos agregados do solo e a capacidade de 

infiltragao de agua nele, mais susceptivel sera esse solo a erosao. Solos ricos em 

silte e areia e pobres em materia organica sao muito propensos ao processo erosivo, 

em razao da pequena resistencia que oferecem ao desprendimento de particulas 

durante a precipitagao. A baixa capacidade de infiltragao de agua em um solo torna-

o mais propenso ao escoamento superficial e, consequentemente, ao transporte dos 

sedimentos (PRUSKI.2000). 

31 



E no solo que os poluentes se infiltram, mediante o processo da lixiviagao, 

sendo transportados pela agua. Em regioes onde o solo e arenoso e permeavel, a 

lixiviacao e mais intensa que o escoamento superficial. O volume de agua e solutos 

transportados atraves do solo depende de varios fatores: da quantidade de agua 

aplicada ou infiltrada; da sua capacidade de absorcao; da presenca de 

macroporos, da quantidade de materia organica presente nele; da solubilidade das 

substantias presentes e da sua permeabilidade. 

Os solos reduzem o potencial de poluigao do lencol freatico, ao limitar a 

biodisponibilidade e a lixiviagao dos poluentes por processos de retencao de ions 

em superficies coloidais organicas e inorganicas, funcionando como um filtro 

quimico; ou, ao degradar microbiologicamente alguns compostos organicos, 

incluindo poluentes organicos que funcionam como filtro biologico (SANTOS, 

2002). 

Sao as caracteristicas fisicas do solo, como granulometria, grau de 

compactacao, quantidade de materia organica e distribuigao de raizes que 

determinam os processos hidrologicos que nele percorrem. 

Dentre estes processos, kutilck e Nielsen (1994) destacaram como os mais 

importantes: 

• Infiltragao; 

• Redistribuigao da agua, seguida de infiltragao; 

• Drenagem para a camada de solo saturado proxima a superficie; 

• Evaporagao do solo descoberto; 

• Evaporagao e transpiragao (evapotranspiragao) de um solo com 

cobertura vegetal. 

Com excegao da infiltragao, todos os processos citados provocam perda de 

agua em todo o volume do solo ou pelo menos em uma camada particular dele, 

geralmente a superficial, quando um fluxo unidimensional na diregao vertical e 

considerado. 

Na pesquisa de erosao, especial enfase deve ser dada ao solo, que e o 

agente passivo no processo, aquele que sofre a agao do agente erosivo. Cada solo 

apresenta uma capacidade peculiar de resistir a erosao, a qual e dada em fungao 

de sua constituigao, propriedades e caracteristicas intrinsecas (CASSOL & 

REICHERT, 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3 Erosao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentro das ciencias ambientais, define-se erosao como o desgaste e/ou 

arrastamento da superficie da terra pela agua corrente, vento, gelo ou outros agentes 

geologicos, incluindo processos como o arraste gravitational (ACIESP, 1987). 

A acao antropica constitui o principal fator na deflagracao dos processos 

erosivos acelerados (LIEBMAN, 1979; RODRIGUES, 1982). Partindo-se do impacto 

initial causado por desmatamentos, ha ruptura do equilibrio natural do meio fisico. A 

erosao natural, propria da evolucao da paisagem e cuja velocidade de desgaste do 

solo normalmente e equivalente a velocidade de sua formacao (ODUM, 1988), da 

lugar a erosao acelerada, resposta incontinente de um meio de busca de nova 

condicao de estabilidade (STEIN, 1995), com a formacao de verdadeiros desertos. 

A erosao e um problema que acompanha a humanidade desde seus primordios. 

Em alguns momentos da historia, se ela nao foi o principal agente dizimador de uma 

civilizacao, certamente encontrava-se dentre os mais importantes. Por outro lado, em 

algumas partes do mundo, tem-se encontrado formas alternativas, inteligentes e 

eficazes de combater, com sucesso, esse problema e garantir a producao agricola e a 

sobrevivencia das sociedades (SILVA, SCHULZ e CAMARGO; 2003). 

Processos erosivos ocorrem de forma moderada em um solo coberto, sendo 

esta erosao chamada de geologica ou normal. O arraste de particulas constituintes 

do solo se da pela acao de fatores naturais como agua, vento, ondas, alem da 

propria erosao geologica ou normal que tern por finalidade nivelar a superficie 

terrestre (BINDI, 2004) . 

Nesta perspectiva, Bindi (op. tit) dassffrca os fatores deterrninantes da 

erosao como extrinsecos e intrinsecos e assim os descreve: 

• Extrinsecos: 

a) Naturais - chuva, vento e ondas 

b) Ocasionais - cobertura e manejo do solo 

• Intrinsecos: 

a) Topografia - declividade e comprimento da rampa 

b) Propriedades do solo 

Fatores como chuva, vento e ondas sao considerados por este autor como 

os principais causadores ou agravadores da erosao, alem de outros fatores que sao 
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tambem importantes, nao podendo ser desconsiderados no processo erosivo, 

conforme os descreve: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Erosao pela Aqua 

Tambem chamada de erosao hidrica, e o tipo de erosao mais importante e 

preocupante no Brasil, pois desagrega e transporta o material erodido com grande 

facilidade, principalmente em regioes de clima umrdo onde seus resultados sao mais 

drasticos. 

Gotas de chuva, ao impactarem um solo desprovido de vegetagao, 

desagregam particulas que, conforme seu tamanho, sao facilmente carregadas pela 

enxurrada. Usando o exemplo da agricultura, quando o agricultor se da conta de que 

este processo esta acontecendo, o solo ja esta improdutivo. A erosao pela agua 

apresenta-se em seis diferentes formas, a seguir: 

• Lengol: superficial ou laminar; desgasta de forma uniforme o 

solo. Em seu estagio inicial, e quase imperceptivel; ja quando avangado, o 

solo torna-se mais claro (coloragao), a agua de enxurrada e lodosa, raizes 

de plantas perenes afloram e ha decrescimo na colheita. 

• Sulcos: canais ou ravinas; apresenta sulcos sinuosos ao longo 

dos declives, estes formados pelo escorrimento das aguas das chuvas no 

terreno. Uma erosao em lengol pode evoluir para uma erosao em sulcos, o 

que nao indica que uma iniciou em virtude da outra. Varios fatores influem 

para o seu surgimento. Um deles e a aragao que acompanha o declive, 

resultando em desgaste, empobrecimento do solo e posterior dificuldade 

para manejo com sulcos ja formados. 

• Embate: ocorre pelo impacto das gotas de chuva no solo, 

estando este desprovido de vegetagao; particulas sao desagregadas, 

sendo facilmente arrastadas -pelas enxurradas. Ja as particulas mais 

finas, que permanecem em suspensao, atingem camadas mais profundas 

do solo por eluviagao. Pode acontecer de estas particulas encontrarem 

um horizonte que as impega de passar, provocando danos ainda 

maiores. 

• Desabamento: tern sua principal ocorrencia em terrenos 

arenosos, regossois em particular. Sulcos deixados pelas chuvas sofrem 

novos atritos de correntes d'agua vindo a desmoronar, aumentando suas 

dimensoes com o passar do tempo, formando vogorocas. 



• Queda: da-se com a precipitagao da agua por um barranco, 

formando uma queda d'agua e provocando o solapamento de sua base com 

desmoronamentos periodicos originando sulcos. E de pequena importancia 

agricola. 

• Vert ical: e a eluviagao, o transporte de particulas e materials 

solubilizados atraves do solo. A.porosidade e agregacao do solo influenciam 

na natureza e intensidade do processo podendo formar horizontes de 

impedimento ou deslocar nutrientes para e pelas raizes das plantas. 

Erosao pelo Vento 

Consiste no transporte aereo ou por rolamento das particulas erodidas do 

solo. Sua importancia e grande onde sao comuns os ventos fortes. Esta acao e 

melhor notada em regioes planas, principalmente do planalto central e em alguns 

pontos do litoral. Em regioes onde o teor de umidade do solo e mais elevado o 

evento ocorre em menor intensidade. 

Um dos principais danos causados pela erosao eolica e o enterramento de 

solos ferteis; os materials transportados, mesmo de longas distancias, sedimentam-

se recobrindo camadas ferteis. 

Erosao pelas Ondas 

Ondas sao formadas pela acao conjunta de vento e agua. Seus efeitos sao 

notados em ambientes lacustres, litoraneos e margens de rios. 

O embate das aguas (fluxo e refluxo) nas margens provoca o 

desagregamento de material, permanecendo este suspenso e sendo depositado 

posteriormente no fundo dos rios, lagos, mares etc. 

Cobertura do Solo 

Baseando-se em experiencias e observacoes, denota-se a grande eficiencia 

contra a erosao em solos cobertos por vegetagao. Sua presenga permite uma 

melhor absorgao de aguas pelo solo, reduzindo tanto as enxurradas como a 

possibilidade de erosao. 

Em areas adaptadas a agricultura, onde o equilibrio natural — solo X 

vegetagao — foi rompido sem uma preocupagao de contengao erosiva, seus efeitos 

sao mais "sentidos". Em uma area com cultura, cujo solo e mantido descoberto, 

perde-se por ano cerca de 3 a 6 vezes mais solo do que em area identica com 

vegetagao densa, ocorrendo tambem perdas consideraveis de agua no solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Manejo do Solo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dependendo da cultura a ser praticada, fazem-se necessarias algumas 

medidas de precaucao para que se controle o efeito erosivo do solo. 

Por exemplo, em uma cultura de cana-de-agucar, os danos podem ser 

minimizados preparando-se o solo e realizando-se o plantio em linhas de nivel. 

Porem, como cada cultura requer um tratamento especifico, utiliza-se tambem o 

plantio de faixas de cultura com alguns niveis de vegetacao densa ou nativa 

intercaladas, sendo de grande eficiencia contra enxurradas e erosao. 

Outra opcao ja bastante difundida, principalmente para que os nutrientes do 

solo se recomponham, e a rotacao de culturas. Propicia uma maior cobertura, 

melhora as condicoes fisicas do solo, reduz a erosao e enxurrada, desde que esta 

area em descanso esteja recoberta por uma vegetagao rasteira para que a agua da 

chuva nao impacte o solo desnudo. 

Declividade e Comprimento da Rampa 

Declividade e perda de solo estao interligadas entre si. Quanto maior for a 

declividade, maior sera a velocidade com que a agua ira escorrer, 

consequentemente, maior sera o volumezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caueado devido a forga erosiva 

O comprimento da rampa tern forte Irgagao com o aumento ou nao da erosao. 

A medida em que aumenta o comprimento da rampa, maior sera o volume de agua, 

aumentando tambem a velocidade de escoamento. Em alguns casos o comprimento 

da rampa diminui o efeito erosivo, considerando-se que a capacidade de infiltragao e 

a permealibidade do solo reduzem o efeito. 

Propriedades do Solo 

Grande parte do comportamento dos solos e determinada por sua textura. 

Solos argilosos sao mais agregados, enquanto que os de textura grossa apresentam 

macroporos; solos arenosos sao mais permeaveis e com melhor infiltragao, sendo 

este tipo de solo o que esta menos sujeito a erosao. 

Propriedade instavel e a estrutura do solo, que, atraves de manifestagoes, 

pode modificar a sua textura. Associadas, textura X estrutura resultam porosidade 

e permealibidade; solos com boa porosidade sao bastante permeaveis, infiltrando 

a agua de forma abundante e de maneira distribuida. 

No que diz respeito a materia organica, sua incorporacao com o solo e 

bastante eficaz na redugao da erosao. Ha o favorecimento no desenvolvimento de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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microorganismos do solo e uma melhor penetragao das raizes, o que integra as 

particulas do solo, nao permitindo o seu desagregamento. 

Vale lembrar que todo solo sofre erosao natural, mesmo que suas 

propriedades estejam em equilibrio com o meio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Hidrossedimentologia 

Embora o processo de erosao do solo ocorra mesmo em ecossistemas naturais, 

seu consideravel aumento, que acontece em muitos sistemas agricolas, e sempre 

sintoma de declinio da fertilidade do solo e de graves avarias ou destruicao total de 

grandes areas anteriormente ferteis e araveis. Este e geralmente o resultado da 

incapacidade de conservar e restabelecer a fertilidade em declinio associada a praticas 

agricolas improprias, a incendios florestais em regioes declivosas e a processo 

acelerado e desordenado de urbanizacao (ODUM, 1988). 

Alem de atuar como barreira fisica entre as gotas de chuva e a superficie do 

solo, a cobertura vegetal significa tambem a "entrada" de materia organica nesses 

sistemas, pois, com a decomposicao dos restos vegetais, os elementos minerals que 

estavam contidos em seus tecidos ficam a disposigao para retencao das raizes e 

desenvolvimento das plantas vivas (PRIMAVESI, 1987; SILVA, 1997), alem de conferir 

maior resistencia a acao erosiva da agua da chuva e melhorar tambem o nivel de 

absorcao de agua do solo. 

Qualquer pratica que acarrete modificacoes das caracteristicas fisicas do solo, 

como a compactacao de suas camadas superficiais ou a desagregacao de seus 

nutrientes, leva a um maior escxiamento-superficial e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA menor capacidade de infiltragao 

de agua no solo, o que vem a contribuir para o processo de erosao, bem como para a 

desregularizacao das vazoes medias dos mananciais. 

A degradacao dos recursos naturais, principalmente do solo e da agua, vem 

crescendo de forma alarmante, atingindo hoje niveis criticos que se refletem na 

degradacao do meio ambiente, no assoreamento e na poluigao dos cursos e dos corpos 

d'agua, com prejuizos para a saude humana e animal, na destruigao de estradas, pontes e 

bueiros, na geragao de energia, na disponibilidade de agua para irrigagao e abastecimento, 

na redugao da produtividade agricola, na diminuigao da renda liquida e, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consequentemente, no empobrecimento da sociedade local, com reflexos danosos para a 

economia nacional (BARROS, 1956; BERTONI & LOMBARDI NETO, 1990). 

Nao obstante terem esses graves problemas sociais e economicos a primazia no 

noticiario e nas providencias a tomar, frequentemente e ignorado o impacto dos 

deslocamentos de grandes volumes de sedimentos para os fundos de vale, dentre cujos 

problemas, destacam-se os assoreamentos de varzeas, tornando inviavel seu uso 

agricola, alteracoes dos tracados dos alveos dos rios e obstrucao de vaos de pontes e de 

bueiros, ocasionando extravasamentos nas enchentes (CRUZ ET A L , 1995). 

A sedimentagao em corpos d'agua e uma das principais e mais serias 

consequencias do processo de erosao (MERTEN, 1995). Em termos de saude 

publica, a poluigao e a eutrofizacao de corpos d'agua causadas pela erosao e a 

formacao de areas pantanosas sao alguns dos principais obstaculos para um efetivo 

controle da malaria, encefalites, dengue e outras doencas transmitidas por vetores 

que requerem a existencia de agua parada ou de pouca movimentagao para 

desenvolver ao menos parte de seu ciclo biologico. O movimento de poluentes para 

acudes ou tanques, rios, lagos e reservatorios pela .erosao ,e/ou escoamento 

superficial gera, igualmente, problemas de saude publica se as aguas forem usadas 

para consumo ou recreacao (BEASLEY, 1972). 

Os problemas derivados dos sedimentos se avolumam a medida que ha 

maior desenvolvimento e ocupacao do espago geografico, tanto do ponto de vista da 

remogao como do ponto de vista da sedimentagao. No entanto, estudos e pesquisas 

em hidrossedimentologia sao realizados com lentidao. Isto se deve ao fato de que a 

maioria das consequencias nao e imediata, dando lugar a descrenga ou ao descaso 

(BEASLEY, 1972; CARVALHO, N. DE O., 1994). 

Os sedimentos que chegam ao curso d'agua tern diversas granulometrias e 

sofrem um processo de transporte variado de acordo com as condigoes locais e de 

escoamento. Segundo Christofoletti (1981) e Mota (1995), a composicao quimica 

das aguas fluviais varia conforme a litologia, a vegetagao e a utilizagao do solo de 

uma bacia hidrografica. 

A erosao, apesar de ser um so fenomeno, causa impactos tanto em 

empreendimentos como no dia-a-dia das pessoas, em termos de desconforto, de 

economia e ate de saude publica. O tema erosao propriamente dito esta 

correlacionado a assuntos como liminologia, engenharia de barragens e 

epidemiologia, entre outros, citando-se apenas, neste instante, assuntos diretamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ligados a preservacao dos recursos hidricos. A relacao "erosao versus recursos 

hidricos", evidentemente, tambem vai muito alem do que foi exposto, principalmente 

do ponto de vista quimico, dada a alta variedade de produtos que sao usados nas 

atividades agropecuarias e que podem ser carreados com a agua do escoamento 

superficial e/ou com o sedimento, alem da ampla gama de produtos escoados a 

partir de areas urbanizadas. 

Segundo Silva, Schulz e Camargo (2003), o fenomeno da erosao acontece 

de formas distintas, conforme os costumes e caracteristicas fisicas de cada 

localidade ou regiao, mostrando a interacao que os diversos problemas socio-

ambientais podem ter entre si. Ao mesmo tempo em que o uso do solo e 

resultante de processos culturais, economicos e sociais, este uso tambem 

influenciara no padrao de cobertura vegetal e no grau de exposicao do solo ao 

processo de erosao. Ou seja, a forma de ocupacao do solo influencia de modo 

peculiar todo o ciclo hidrossedimentologico da regiao, sob varios aspectos, e as 

consequencias, apesar de envolver sempre a deposicao do sedimento, tambem 

sao distintas, dadas as formas e objetivos de uso do solo nesses locais de 

deposicao, o que torna a populacao mais ou menos vulneravel a essas 

consequencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Degradacao Ambiental e o Processo de Desertif icacao em Regioes Aridas e 

Semi-aridas 

Atribui-se a criacao do termo "desertificacao" a Aubreville, em fins dos anos 

40, para caracterizar areas que estavam ficando "parecidas com desertos" ou 

desertos que estavam se expandindo. 

Posteriormente, muitos estudiosos atribuiram a desertificacao ora a 

processos naturais, ora a processos induzidos pelo homem. A discussao conceitual 

sobre desertificacao evoluiu durante os anos 80 e se consolidou no documento 

discutido e aprovado durante a Conferencia do Rio em 1992, a Agenda 21. 

Assim, a agenda 21, em seu capitulo 12, definiu a desertificacao como sendo 

"a degradacao da terra nas regioes aridas, semi-aridas e sub-umidas secas, 

resultante de varios fatores, entre eles as variacoes climaticas e as atividades 

humanas", entendendo-se como degradacao da terra a degradacao dos solos, dos 
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recursos hidricos, da vegetagao e a redugao da qualidade de vida das populagoes 

afetadas. 

Conforme consta emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desertdesmat (2004), a principal causa da degradagao 

das zonas aridas e o sobreuso ou uso inapropriado dos recursos naturais, 

agravados pelas secas. Desse modo, as consequencias da desertificagao podem ser 

divididas em 4 grandes grupos: 

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sociais 

• abandono das terras por parte das populagoes mais pobres (migragoes); 

• diminuigao da qualidade de vida, aumento da mortalidade infantil e 

diminuigao da expectativa de vida da populacao; 

• desestruturagao das familias como unidades produtivas; 

2) Econdmicas e institucionais 

• queda na produgao e produtividade agricolas; 

• diminuigao da renda e do consumo das populagoes; 

• desorganizagao dos mercados regionais e nacionais; 

• desorganizagao do estado e inviabil'rzagao de sua capacidade de 

prestagao de servigos; 

• instabilidade politica; 

3) Urbanas 

• crescimento da pobreza urbana devido as migragoes; 

• desorganizagao das cidades, aumento do desemprego e da 

marginalidade; 

• aumento da poluigao e problemas ambientais urbanos; 

4) Recursos naturais e clima 

• perda de biodiversidade (flora e fauna): 

• perda de solos por erosao; 

• diminuigao da disponibilidade efetiva de recursos hidricos devido ao 

assoreamento de rios e reservatorios; 

• aumento das secas edaficas por incapacidade de retengao de agua dos 

solos; 

• aumento da pressao antropica em outros ecossistemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Cohen (1997), um estudo comparativo de fotografias aereas ja 

evidenciou que a metade do municipio de Serra Branca (PB) sofreu uma 

degradacao da vegetagao entre 1967 e 1984. Esta evolucao desfavoravel esta 

provavelmente relacionada com a grande seca de 1979-1984, mas tambem com 

a propria dinamica socio-economica regional, que luta pela sobrevivencia, 

atraves de dinamicas ecologicas, mediante duas formas essenciais de 

exploragao: 

> Dinamicas concentradas - afetam pequenas porgoes do espago, 

usadas na intensificagao da agricultura proximas aos recursos hidricos, 

ocasionando salinizagao dos solos e contaminagao do sistema hidrico. 

> Dinamicas difusas - atingem grandes superficies, estao ligadas ao 

sistema agropecuario dominante e sao introduzidas pelos desmatamentos ou 

pelo superpastoreio. Pode-se observar desmatamentos integrals para 

reflorestamento com algaroba (Prosopsis juliflora), nas grandes propriedades, 

ou para produgao de carvao vegetal, que se torna uma forma de sobrevivencia 

para os produtores mais desfavorecidos; ou desmatamentos parciais, para o 

suprimento de madeira para a construgao, cercas ou lenha. Todos trazem como 

consequencia processos evolutivos de degradagao do meio ambiente, 

ocasionando um empobrecimento quantitative e qualitative da caatinga, assim 

como acarretando o assoreamento dos corpos d'agua, devido a erosao dos 

solos. 

De acordo com Abreu (2004), na luta pela sobrevivencia diaria, o 

agricultor buscou saciar sua fome e sede com os meios e conhecimentos 

disponiveis. O interesse individual predominou no uso dos recursos naturais. A 

maximizagao do resultado individual levou a degradagao do solo e a erosao se 

apresentou como um caso de "tragedia dos comuns". Nao se observou a 

preocupagao com o futuro na relagao com o meio ambiente, somente 

importando a imediata retirada de recursos naturais vitais a sobrevivencia. Tal 

postura nao se restringe a subsistencia de grupos pobres, mas reflete o 

imediatismo da exploragao capitalista dos recursos naturais, com reflexos 

diretos na degradagao do ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.6 Seca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seca e desertificacao sao distintos nos seus efeitos no tempo e nas suas 

causas. A desertificacao e um processo acumulativo de degradacao das condicoes 

ambientais que, num estagio mais avancado, afeta tambem as condicoes 

economicas e sociais. A interferencia humana tern um papel decisivo na sua 

instalacao e no seu avanco e, de maneira geral, na sua reversibilidade, que 

raramente ocorre de forma espontanea, sem que pelo menos as agoes prejudiciais 

sejam suspensas ou reduzidas. A seca e um fenomeno natural reversivel, de 

ocorrencia esporadica ou repetida numa periodicidade complexa e nao esclarecida. 

Parte das suas consequencias tambem e reversivel, como a disponibilidade hidrica, 

a rebrota da vegetagao, a recuperagao das populagoes nativas vegetais e animais, o 

retorno das pastagens e dos plantios, a volta da renda agricola e o refluxo dos 

retirantes. Algumas consequencias podem permanecer, como a eliminagao de 

algumas especies, o abandono de culturas mais sensiveis e as sequelas 

economicas e sociais na populagao afetada. Estes efeitos que perduram alem do 

periodo da seca podem ser enquadrados como parte.do.processo de desertificacao, 

sendo as secas um agravante deste processo. (SAMPAIO e SAMPAIO, 2002) 

Em termos gerais, a seca e definida como um periodo de persistencia de 

tempo seco de modo a causar problemas na agricultura, na pecuaria e/ou no 

fornecimento de agua. No nordeste brasileiro, o fenomeno da seca e um desastre 

recorrente que afeta de forma agravante a populagao que reside, principalmente, na 

zona rural. 

A definicao de seca depende do ponto de vista de quern a utiliza. Em geral, 

ha distingao entre seca meteorologica, seca agricola, seca hidrologica e seca socio-

economica ( WHILHITE E GLANTZ, 1987 apud INSTITUTO DE METEOROLOGIA 

DE PORTUGAL, 2005 ), Figura 14. 

Seca Meteorologica - uma medida do desvio da precipitagao em relagao ao 

valor normal; caracteriza-se pela falta de agua induzida pelo desequilibrio entre a 

precipitagao e a evaporagao, a qual depende de outros elementos como a 

velocidade do vento, temperatura e umidade do ar, insolagao. A definigao de seca 

meteorologica deve ser considerada como dependente da regiao, uma vez que as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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condicSes atmosfericas que resultam em deficiencias de precipitacao podem ser 

muito diferentes de regiao para regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seca Agricola - associada a falta de agua causada pelo desequilibrio entre a 

agua disponivel no solo, a necessidade das cultures e a transpiragao das plantas. 

Este tipo de seca esta relacionado com as caracteristicas das culturas, da vegetagao 

natural, ou seja, dos sistemas agricolas em geral. 

c 
Detee de preciptacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 14: Esquema da seqiiencia temporal dos diversos tipos de seca 

Fonte: www.drought.unl.edu, 2002, apud Instituto de Meteorologia de Portugal 

Seca Hidrologica - relacionada com a reducao dos niveis medios de agua 

nos reservatorios e com a deficit de agua no solo. Este tipo de seca esta 

normalmente defasado da seca meteorologica e agricola, considerando-se que e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessario um periodo maior para que as deficiencias na precipitagao se 

manifestem nos diversos componentes do sistema hidrologico . 

Seca Soc ioeconomica - associada ao efeito conjunto dos impactos 

naturais e sociais que resuitam da falta de agua, devido ao desequilibrio entre o 

fornecimento e a procura dos recursos de agua, vai afetar diretamente as 

populagoes . 

Os efeitos da seca sobre os recursos hidricos sao mais visiveis no nivel 

superficial (lagos, rios, agudes, etc.). Mas, quando ha ocorrencia de seca severa, 

a maioria dos drenos deixa de captar aguas, as nascentes secam, alguns pogos 

tambem podem secar, ou porque nao sao muito profundos ou por nao haver 

porosidade no nivel inferior. No cenario de seca corre-se ainda o risco de se 

fazerem captagoes com tecnicas erradas que contribuem ainda mais para a 

degradagao da qualidade das aguas subterraneas. Devido a falta de agua 

subterranea podem ocorrer alguns abatimentos de terrenos e alteragoes na 

qualidade de agua, os quais comprometem as culturas, alem da salinizagao dos 

solos. 

A seca tambem pode afetar a diversidade biologica, uma vez que ela 

pode acarretar perda de biodiversidade no nivel global (para alem do declinio da 

qualidade da agua, solo, risco de incendios) porque influencia a abundancia das 

especies, a alteragao da distribuigao geografica, a degradagao, alteragoes de 

comportamento, entre outros. 

Embora o fenomeno natural da seca seja inicialmente, uma questao 

climatica associada a precipitagoes pluviometricas baixas, o causador dos 

problemas que levam a ocorrencia do desastre nao e eminentemente um fator 

climatico, mas um conjunto de fatores politicos, sociais, culturais, economicos e 

ambientais que geram as vulnerabil idades mostradas pela populagao que se 

encontra afetada pela seca no semi-arido nordestino. 

Barnash e Ferral (1973) apud Sousa (2007) analisam que 

a seca nao deve ser considerada como uma condigao seca, mas 

uma condigao de secura anormal em relagao as necessidades. 

Em qualquer area, a natureza geralmente produz uma vegetagao 

em harmonia com o ciclo de umidade disponivel para o 

crescimento da planta. O homem frequentemente viola essa 

harmonia ao introduzir culturas de pouca adaptagao, e a crenga 

de seca e aumentada com o mau uso da terra, (p. 48) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em sintese, o conjunto de processos em que se encontra inserida uma 

determinada populagao, os sistemas organizacionais, sociais, politicos, territoriais 

e economicos de uma determinada regiao e que vao determinar o grau de 

intensidade dos riscos ou a magnitude do desastre em fungao da ocorrencia de 

um fenomeno, seja ele natural ou nao. O quadro 1 mostra os impactos 

ocasionados pela seca no setor economico, ambiental e social. 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: Setores do problema e impactos ocasionados pela seca 

Setores do 

Problema 
Impactos 

Economicos 

• perda da produgao pecuaria leiteira e de code 

• perda da produgao de graos 

• reduzida produtividade de terras ferteis 

• infestagao de insetos e doengas das plantas 

• perda para industrias diretamente dependentes da 

produgao agricola 

• desemprego devido ao declinio da produgao de bens 
relacionados com a seca 

• perda pela navegabrlrdade prejudicada em riachos, rios 

e canais 

• custo para transporter ou transferir agua 

• custo de desenvolvimento de uma nova ou 
suplementar fonte de agua 

Ambientais 

• prejuizos as especies animais e habitat silvestre 

• falta de alimento e de agua para beber 

• vulnerabilidade a predagao e doengas 

• prejuizos as especies piscicolas 

• prejuizos as especies de plantas 

• efeitos na qualidade de agua 

• efeitos na qualidade do ar 

Sociais 
• seguranga publica nas florestas e incendios 

• problemas de saude relativos a baixa vazao 

(diminuigao na vazao de esgotos, aumento na 

concentragao de poluentes, etc) 

• desigualdade na distribuigao dos alivios aos impactos 

das secas 

Fonte: Wilhite (1990) apud Silva (2002) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.7 Vulnerabilidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vulnerabilidade implica uma combinagao de fatores que determinam ate 

que grau a vida e a subsistencia de alguem fleam em risco por um evento distinto e 

identificavel da natureza ou da sociedade. Tanto vulnerabilidades como ameagas 

sao fatores de risco que se manifestam em condigoes concretas da existencia 

humana ou fisica. Palpaveis, analisaveis e muitas delas mensuraveis, sao expressas 

como condigoes inseguras de vida para a populagao (BLAKIE et al, 1996). 

As causas geradoras das vulnerabilidades sao processos economicos, 

demograficos e politicos que afetam a concessao ou destinagao de recursos entre 

diferentes grupos de pessoas e refletem a distribuigao do poder. Analisar as 

vulnerabilidades, dentro dos padroes mais amplos da sociedade, supoe encontrar as 

causas geradoras destas, nas perspectivas dos desastres e seus mecanismos ou 

processo dinamicos, que transferem as causas criadoras das vulnerabilidades as 

condigoes de inseguranga (CARDONA, 2001). 

A pouca capacidade de resistencia as secas, que se manifestam como 

crises economico-sociais, e uma vulnerabilidade que vem se agravando ao 

longo do tempo, em grande medida devido ao ritmo e a forma de ocupagao 

demografica e produtiva do vasto interior semi-arido do nordeste brasileiro, a 

qual e causadora de serias sobrecargas ao seu fragil meio ambiente e a base 

de recursos naturais relativamente pobres. Outras - de origem mais economico-

social - tomaram, com a evolugao mais recente da regiao, rumos que 

contribuiram para acentuar os desequilibrios distributives e a pobreza, deixando 

antever tendencias desestabilizantes (FARIAS, 2007). 

A situagao de vulnerabilidade do agricultor pobre, em particular no semi-arido 

paraibano, e agravada pela fragilidade das associagoes comunitarias. Nestas, nao 

se apresentando a relagao de cooperacao entre os associados, devido a imagem de 

verticalizagao do pedido de ajuda, nao se apresenta a influencia da "sombra do 

futuro" na rotina das associagoes comunitarias. Nao ha um compromisso dos 

associados como responsaveis, mas como beneficiarios passivos, na medida em 

que os projetos vem de fora e so parcialmente atendem as necessidades da 

populagao rural (ABREU, 2004). 

Este autor (op. cit.) afirma, ainda, que e necessario ressaltar que a 

vulnerabilidade em si mesma constitui um sistema dinamico, isto e, surge como 
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CAPITULOW 

MATERIAL E METODOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERIAL E METODOS 

4.1 Material 

> Pesquisa bibliografica. 

> Dados obtidos a partir de Estacoes Meteorofogicas, Instituigoes 

(Prefeitura, INPE, LMRS-PB, IBGE, INAG, IGEO, DSRH, INE etc.) e diretamente da 

populagao afetada pelo desastre da seca nos municipios de Serra Branca (PB) e 

Coxixola (PB) (nordeste do Brasil), e Mirandela (norte de Portugal). 

> Imagens multiespectrais obtidas do sensor TM, dos Satelites 

LANDSAT-5 e 7, nas bandas 1 a 7, para os anos de 1987 a 2004. 

> Cartas topograficas da SUDENE. 

> Mapas tematicos (solo, clima, vegetagao, geomorfologia) disponiveis 

das areas de estudo. 

> GPS (Sistema de Posicionamento Global). 

> Maquina fotografica. 

> Mesa digitalizadora. 

> Questionarios para avaliagao das vulnerabilidades (anexo 4). 

> Infra-estrutura computacional disponivel no Laboratorio de 

Sensoriamento Remoto do Departamento de Engenharia Agricola, Universidade 

Federal de Campina Grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Software SPRING 4.0 (Sistema para Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento) desenvolvido pelo INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) para 

ambientes UNIX e Windows. 

o Software Micro Ustation e Map Info, no uso e processamento dos 

dados georreferenciados. 

o Programa SISCAV - Sistema de Calculo de Vulnerabilidade, que foi 

desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Computagao-DSC e pelo 

Departamento de Engenharia Agricola, atraves do Convenio firmado entre UFCG-

ATECEL/IAI-LARED e CNPQ. 
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Metodologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas tecnicas 

de geoprocessamento, com a finalidade de avaliar os processos de uso e 

degradagao dos recursos naturais agua, solo e vegetagao, correlacionando-os a 

problematica da seca e das politicas publicas. 

> Foram coletadas, armazenadas e analisadas estatisticamente as 

informagoes dos ultimos 40 anos no que se refere as condigoes climaticas e 

precipitagoes mensais, alem dos dados referentes aos principais setores de 

produgao agropecuaria da regiao, visando o estudo da relagao disponibilidade 

hidrica X uso da terra X degradagao ambiental X pobreza. 

> Processamento digital e interpretagao visual das imagens 

TM/Landsat - 5 e 7, orbita 215.065, bandas de 1 a 7, para duas datas distintas, 

09 de maio de 1987 e 17 de dezembro de 2004 (DPI/INPE, 1996; BARBOSA, 

1997 e 2000): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Delimitagao da area de estudo dos municipios de Serra Branca e 

Coxixola: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Projegao: UTM/SAD 69, Zona 24 

• Retangulo envolvente: 

- Long1:o36°54'37.83" 

• Long2: o36°31'10.35" 

- Lat1:s7° 44' 33.08" 

- Lat2:s7° 22' 15.48" 

o Estudo dos elementos da imagem (solo, agua e vegetagao) no modo 

monocromatico, analisando visualmente o padrao de resposta espectral, em fungao das 

tonalidades de cinza dos alvos. 

o Manipulagao de contraste - que realga o contraste entre os objetos 

de estudo: agua, solo e vegetagao. 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Composigao colorida - RGB, a partir das bandas originais, com a 

finalidade de melhor identificar e definir os alvos. 

o Estudo temporal das composigoes multispectrais ajustadas das 

imagens IVDN na avaliagao da degradagao ambiental. 

o Segmentagao das imagens IVDN por crescimento de regioes, 

gerando um agrupamento de dados similares, no qual somente as regioes 

adjacentes, espacialmente, podem ser reunidas. 

o Classificagao de padroes das imagens IVDN, permitindo fazer uma 

quantificagao das diferentes classes de vegetagao, solo e agua para os 

municipios em estudo. 

> Trabalhos de reconhecimento e verificagao de campo -

Constituem-se do levantamento das informagoes da unidade familiar 

(vulnerabilidade tecnologica, social, hidrica e economica) e levantamento das 

condigoes ambientais de produgao e comercializagao dos produtos 

agropecuarios por meio de entrevistas que foram realizadas pelos agentes 

comunitarios de saude dos municipios de Serra Branca e Coxixola, atraves da 

aplicagao de questionarios (Anexo 3) aos produtores rurais, cujo numero de 

amostragens do diagnostico aplicado corresponde a 10% do numero total de 

familias atendidas por cada agente de saude. Foi tambem realizado, por parte 

da equipe tecnica que integra este trabalho, um reconhecimento geral da area 

segundo um roteiro pre-estabelecido, em fungao das unidades ambientais 

reconhecidas nas imagens orbitais para os municipios de Serra Branca e 

Coxixola. No concelho de Mirandela, os questionarios para estudo das 

vulnerabilidades foram diretamente aplicados nas comunidades rurais com a 

ajuda da equipe do Servigo Municipal de Protegao CiviJ de Mirandela, nao 

atingindo a amostragem de 10% da populagao, por requerer mais tempo alem 

do disponivel, por parte desta equipe, quando auxiliou nos trabalhos de campo. 

> Avaliagao das Vulnerabilidades - Foram realizadas 134 entrevistas 

no Municipio de Serra Branca, 33 no municipio de Coxixola, ambos referentes a uma 

amostragem de 10% das familias residentes na zona rural e, em Mirandela, os 

questionarios foram aplicados a apenas 7 familias. 

O questionario, cujo modelo se encontra no Anexo 3, foi adaptado do 

modelo desenvolvido por Rocha (1997); suas variaveis foram levantadas e 
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analisadas. com reiagao ao nucleo familiar, considerando-se os fatores mostrados 

a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Fator Vulnerabilidade Social 

Variaveis: demografica, habitacao, consumo de alimentos, participagao em 

organizagoes associativas, salubridade rural. 

2- Fator Vulnerabilidade Econdmica 

Variaveis: produgao vegetal, animais de trabalho, animais de produgao, 

verticalizagao de materia prima, comercializagao, credito e rendimento. 

3- Fator Vulnerabilidade Tecnologica 

Variaveis: uso de tecnologias, propriedades das maquinas e equipamentos. 

4- Fator Vulnerabilidade Hidrica 

Variaveis: recursos hidricos, produgao, manejo da caatinga, exploragao de 

especies nativas, armazenamento, redugao de rebanho, observagao das previsoes 

de chuva, ocupacao nas estiagens, educagao, administragao rural, historico das 

secas, sugestoes, migragao. 

As variaveis levantadas, mediante a aplicagao dos questionarios, foram 

inseridas no programa SISCAV 1 e por ele decodificadas. O parametro de 

determinagao estabelecido encontra-se no Anexo 4, com a finalidade de se obter 

uma equagao de reta que define o fator vulnerabilidade. 

Os valores encontrados nas retas de vulnerabilidade podem variar de zero 

(vulnerabilidade nula) ate 100 (vulnerabilidade maxima). Eles foram divididos em 

quatro classes (Quadro 2), de acordo com Araujo (2002): 

Quadro 2 - Divisao das classes de vulnerabilidade (V). 

CLASSES DE VULNERABILIDADES 

Baixa Moderada Alta Muito Alta 

0-15 16-30 31-45 >45 

Fonte: Araujo(2002) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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> Mapeamento dos sistemas hidricos dos municipios e avaliagao das 

areas marginals, visando protegao e aproveitamento atraves de sistemas de 

irrigagao em areas de pequeno porte, para o aumento da oferta de alimentos, 

ocupagao de mao-de-obra e produgao de renda. Este mapeamento foi realizado 

com base nas informagoes contidas nas cartas da SUDENE e complementadas 

atraves das imagens multiespectrais obtidas do sensor TM, dos Satelites 

LANDSAT-5 e 7. 

> Criagao de um banco de dados, processamento das informagoes e 

elaboragao de mapas tematicos integrados. 

> Avaliagao da agao antropica sobre os ecossistemas dos municipios 

estudados e identificagao dos diferentes niveis de degradagao ambiental e seus 

impactos sobre os sistemas hidricos, realizadas atraves das informagoes 

obtidas pela aplicagao de questionarios e visitas de campo, bem como dos 

dados existentes nas prefeituras, INPE, IBGE, LMRS-PB, INAG, IGEO, DSRH, 

etc.. 

> Realizagao de um estudo comparativo entre os sistemas politico-

organizacionais municipals da area de estudo (Serra Branca e Coxixola, 

Paraiba, Brasil) e do Concelho de Mirandela (situado no norte de Portugal), 

tendo como base a adaptabil idade cultural na convivencia do homem com 

situagoes climaticas extremas. No concelho de Mirandela, o desenvolvimento 

deste trabalho foi realizado junto ao Departamento de Geografia da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, coordenado pelo Professor Dr. Antonio de 

Sousa Pedrosa, como parte integrante do Estagio de Doutoramento no Exterior, 

por meio do Programa de Doutorado no Pais com Estagio no Exterior - PDEE, 

vinculado a CAPES (Coordenagao de Aperfeigoamento de Pessoal de Nivel 

Superior). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO V 

RESULTADOS E DISCUSSAO 



5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

5.1 Uso e degradagao da Cobertura Vegetal (caatinga) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em ambito urbano e rural, regioes sao desmatadas, alterando a cobertura do 

solo e principalmente o ciclo hidrologico, ja que ocorre diminuigao da porcentagem 

de agua infiltrada (impermeabilizagao dos solos) e o aumento no escoamento 

superficial. Consequentemente, aumenta a produgao de sedimentos, ocorrendo 

alteragoes tanto no solo, em fungao do empobrecimento de sua fertilidade e perdas 

por erosao, como na drenagem natural dos cursos d'agua, tendo como 

consequencia o assoreamento e/ou a contaminagao dos cursos d'agua e da cadeia 

alimentar. 

Em geral, os municipios de Serra Branca e Coxixola mostram uma vegetagao de 

caatinga de porte arboreo baixo ou arboreo arbustivo, cuja densidade varia de muito rala 

a semi-densa e densa, apresentando-se mais conservada em algumas areas de serras, 

onde se pode observar uma densidade mais alta da vegetagao e alguns exemplares 

arboreos. Entretanto, em sua maioria, constatou-se uma vegetacao que vem sofrendo 

com a agao devastadora do homem e que tenta se adaptar a nova realidade ambiental 

que Ihe e imposta. Tem-se, com frequencia, uma vegetagao raquitica (Figura 14A) em 

meio a uma paisagem caracterizada por solos expostos e erodidos (Figura 14B). 

(A) 7031'35,7" S e 36°39'31,7"W (B) 7°31'35,7" S e 36°39'31,7"W 

Figura 14: Raquitismo na Catingueira(A) e testemunho de erosao laminar(B) no municipio de Coxixola 

Nos ecossistemas nao atingidos pela agao antropica, ainda existe um 

equilibrio dinamico entre a fauna e a flora, alem de um teor substancial de materia 
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organica e gramineas no solo. Entretanto, o homem continua utilizando praticas 

como o desmatamento predatorio para a exploracao de novas areas agricolas, bem 

como a caatinga com pecuaria extensiva ou mesmo a exploracao vegetal para a 

producao de carvao, lenha, estacas e construcao civil. 

De acordo com o estudo realizado a part'rr do uso de imagens de satelrte 

para identificagao das classes e respectivas areas de cobertura vegetal, nos anos 

de 1987 e 2004, e com base na visita de reconhecimento das caracteristicas 

ambientais da area e em depoimentos de moradores locais, pode-se observar 

uma modificacao da paisagem ao longo dos anos, conforme mostra a Figura 15 e 

16. Neste sentido, veja-se o depoimento de um dos moradores do municipio de 

Coxixola: 

Ha 70 anos, tinha mais mato, tambem tinha mais madeira nessas 
serras, a mata era mais fechada. De bicho, aparecia la uma vez, onca, 
tamandua, raposa, gato do mato... Aqui, antes era tudo algodao, 
plantaram muito algodao. Ai, quando o algodao nao deu mais nada 
aqui, por causa do bicudo, todo mundo mudou para o gado. E hoje em 
dia, e mais criacao miuda, de ovelha e bode, pois complementa mais 
e a pessoa tern mais condigao desusterrtar. 

(Sr. Joao, localidade Congo do Velho, Coxixola - PB) 

A classificagao da cobertura vegetal foi realizada mediante o processamento 

de imagens de satelite TM/Landsat 5 orbita 215.065, bandas de 1 a 7, para duas 

datas distintas, 09 de maio de 1987 e 17 de dezembro de 2004. Com estes dados, 

foi possivel estudar a evolugao do processo de uso e degradacao da cobertura 

vegetal para os ultimos anos nos municipios de Serra Branca e Coxixola. 

A classificagao feita corresponde ao processo de extragao de informagao 

em imagens para reconhecer padroes e objetos homogeneos. Durante a 

classificagao, padroes sao reconhecidos e associados aos diversos temas. Para a 

construcao dos mapas de cobertura vegetal, foi utilizada a classificagao 

supervisionada do tipo Battacharya, feita a partir da seguimentagao (10x20) dos 

padroes das imagens IVDN (Indice de Vegetacao por Diferenga Normalizada), a 

qual permite fazer uma quantificagao das diferentes classes de vegetagao, solo e 

agua para os municipios em estudo, mapeadas da seguinte forma: Vegetagao 

densa, Vegetacao semi-densa, Vegetagao rala, Vegetacao rala + solo exposto, Solo 

exposto, Afloramento de Rocha e Agua. 



MAPA DE COBERTURA VEGETAL (198zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7) 

(MUNlCl'PlOS DE 5ERRA BRANCA E COXIXOLA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 15: Cobertura vegetal dos municipios de Serra Branca e Coxixola - 9 de maio de 1987 



MAPA DE COBERTURA VEGETAL (2004) 

(MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA E COXIXOLA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 16: Cobertura vegetal dos municipios de Serra Branca e Coxixola - 17 de dezembro de 2004 



A identificagao das classes foi feita a partir da analise visual das 

tonalidades de cinza, na tela do computador. As tonalidades de cinza medio a 

escuro foram consideradas como representatives da cobertura vegetal; as 

escuras como representativas de corpos d'agua e as tonalidades de cinza medio 

a claro como representativas de vegetacao rala a solo exposto, conforme os 

padroes de reposta espectral dos alvos. 

As imagens classificadas foram entao transformadas em matriz, atraves 

da funcao Mapeamento, o que permite fazer uma quantificacao das diferentes 

classes de vegetacao mapeadas nos municipios em estudo. Esta imagem 

matricial foi editada mediante realizagao do refinamento da classificagao para 

eliminar a confusao de borda entre as imagens para homogeneizacao dos temas 

e para minimizar os erros de omissao (areas que nao foram classificadas como 

pertencentes a nenhuma das classes) e de comissao (uma determinada classe e 

classificada como outra classe e, posteriormente, ajustada as informagoes 

pertinentes levantadas nos trabalhos de reconhecimento de campo para 

complementar e dar maior legitimidade as areas analisadas. 

A tabela 3 mostra a dinamica dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cobertara vegetal desde 1987 ate o ano 

de 2004 (Figura 17). Tem-se que, para umpequeno Jntervalo.de iempo (17 anos), 

ocorreu um aumento da exploracao da cobertura vegetal, observando-se uma 

transformacao da paisagem, pois areas de cobertura vegetal rala passam a se 

enquadrar em areas de vegetagao rala mais aberta (Figura 18A) associada a 

varias manchas de solo exposto (Figura 18B), ocorrendo uma diminuigao de 

14,19% da area de vegetagao rala e aumento de 14,45% das areas de vegetagao 

rala+solos-expostos, quando comparados os anos acima citados. 0 solo, entao 

desprovido de sua protegao natural, reflete um aumento do risco a erosao (Figura 

19 A e B) nesta regiao. Este processo indica a expansao das areas de 

degradagao grave a muito grave e reflete a importancia de se intervir neste 

processo acelerado de devastagao da caatinga, de modo a confer o uso irracional 

deste recurso natural. 

Um dado que poderia ser considerado positivo no processo de 

recuperagao da caatinga seria o pequeno crescimento, na ordem de 0,43%, da 

vegetagao densa, quando comparamos os dados de 1987 e 2004. No entanto, 

observou-se, durante as visitas de reconhecimento de campo, que este zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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crescimento de areas densas deve-se ao reflorestamento com algarobas, muitas 

vezes situadas nos aluvioes (figura 20), o que passa a ser urn fator agravante no 

processo de desertificacao por tratar-se de uma especie exotica que nao permite 

o crescimento de nenhuma planta nativa da caatinga no local onde se instala, 

alem de comprometer o sistema hidrico com suas rafzes profundas que rompem 

quaisquer obstaculos em busca de agua, em virtude de sua caracteristica 

fisiologica de apresentar elevada necessidade hidrica. 

Tabela 3: Distribuicao das classes de cobertura vegetal nos municipios de Serra 
Branca e Coxixola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C L A S S E S DE COBERTURA VEGETAL 

TIPO DE V E G E T A C A O 

AREA (KM2) 
Variacao 

TIPO DE V E G E T A C A O 

1987 % 2004 % 
(%) 

Vegetacao Densa 128,53 14,97 132,18 15,39 0,43 

Vegetacao Semi-densa 178,36 20,77 154,84 18,03 -2,74 

Vegetacao Rata 414,32 48,25 292,48 34,06 -14,19 

Vegetacao Rala + Solo Exposto 106,97 12,46 231,03 26,91 14,45 

Solo Exposto 22,41 2,61 43,15 5,02 2,42 

Afloramento de Rocha 0,81 0,09 0,83 0,10 0,00 

Agua* 7,25 0,84 4,15 0,48 -0,36 

Area Total das C lasses 858,65 100,00 858,65 100,00 

* Embora a 5gua nSo corresponda a uma classe de cobertura vegetal, as areas dos corpos hidricos 

foram consideradas nos caiculos para obter uma melhor configuracao da area total em estudo. 
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Figura 17: GraTico de distribuicao da cobertura vegetal para os anos de 1987 e 2004 para os 

municipios de Serra Branca e Coxixola 
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(A) 7°28'11,37" S e 36°37 ,29,6"W 
(B) 7°28'36,68" S e 36°387,54"W 

F i 9 u r a 1 9 : Formac§o de sulcos e vocorocas (A) e testemunho de erosSo laminar (B) em Serra Branca 

7°38"I6,91" S e 36°45'36,23°W 

Figura 20: Area de aluvifio com plantio de algaroba no municfpio de Serra Branca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.2 Processos Erosivos nos Municipios de Serra Branca e Coxixola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 processo erosivo e resultado da desagregacao, transporte e deposicao 

do solo, subsolo e rocha em decomposicao. Este fenomeno, causado pelas 

aguas, pelo vento e pelo manejo inadequado, traz problemas de ordem ambiental 

e economica. Uma area erodida e, em geral, menos produtiva, o que exige a 

aplicacao de grandes quantidades de fertilizantes. Estes, por sua vez, sao 

potencialmente poluidores. 

Nos municipios avaliados, em locais onde o desmatamento foi efetuado de 

forma indiscriminada, os processos de erosao acelerada passaram a se 

manifestar de forma expressiva atraves de sulcos, ravinas e vocorocas, alem de 

terem sido observados varios testemunhos de erosao laminar. Embora a 

vegetagao da caatinga apresente urn forte poder de regeneracao, o processo de 

degradacao, identificado durante as visitas de reconhecimento de campo, 

mostram uma realidade preocupante, com areas de degradacao muito grave 

criadas pela interferencia do homem. Os solos na area em estudo sao rasos, 

apresentam uma fertilidade baixa, alta pedregosidade e afloramentos de rocha, 

com relevo variando, principalmente, de suave ondulado a forte ondulado, o que 

favorece ainda mais a ocorrencia de erosao por sulcos. 

A fertilidade do solo vem diminuindo com o decorrer dos anos devido a 

tecnicas de manejo nao adaptado para a regiao. Freqiientemente observa-se 

areas de solo exposto, sem cobertura de gramfneas ou detritos organicos, e o 

conseqiiente nanismo da vegetacao que ja nao encontra condigoes para se 

desenvolver, razao por que a natureza vai criando seus banzais (Figura 21 A). 

Observa-se que, em algumas areas onde os .solos sao .continuamente 

desgastados, o processo erosivo e bem acentuado, e que, muitas vezes, pode-se 

observar uma sequencia de sulcos e vocorocas associada a afloramentos de 

rocha, constituindo a formacao de verdadeiros desertos (Figura 21B). 

Conforme consta em Brasil (1972), os solos que ocorrem na area em 

estudo, como os Regossolo Eutrofico, Bruno nao Calcico, Bruno nao Calcico 

vertico e Solos Litolicos Eutroficos sao, por suas caracteristicas intrinsecas, 

sujeitos a erosao, quando situados em areas de relevo acidentado e/ou quando 

submetidos a agao antropica. 
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(A) 7 o 39 , 10,0"Se36°36 , 28,5"W (B) 7°31 '35,7" S e 36°39'31,7"W 

Figura 21: Nanismo da vegetacao nativa (A) e construcao de areas de degradacao muito grave (B) 

no municipio de Coxixola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 risco de ocorrencia dos processos erosivos se constitui em grave 

problema de ordem ambiental, estando a erosao relacionada a ag io antropica 

sobre a natureza e as proprias condicdes dos meios fisicos e bioticos. 0 risco de 

erosao depende essencialmente de fatores como: relevo, declividade do terreno, 

profundidade efetiva dos solos e sua permeabilidade, precipitacoes e cobertura 

vegetal. A area em estudo apresenta diversas situacoes onde os processos 

erosivos vem acontecendo de forma acelerada, sem qualquer forma de 

prevencao e controle (Figura 22 A e B). 

64 



Uma consequencia visivel da erosao que ocorreu na regiao do Cariri, foi a 

perda de parte do volume do acude de Boqueirao, cuja capacidade original era 

de 536 milh6es de m 3 , e hoje e de apenas 412 milhoes de m 3 (SOUSA 2007). 

A pratica de desmatamento, alem de promover o processo erosivo, 

produz efeitos gravissimos sobre o meio ambiente, porquanto resulta na 

destruicao da vegetacao nativa da regiao, a responsavel por inumeras funcoes 

essenciais a preservacao dos ecossistemas, quais sejam: a influencia sobre o 

regime de chuvas, protecao do solo, sobrevivencia da fauna, qualidade de agua 

superficial e variacao climatica, preservacao dos corpos d'agua e manutengao 

da biodiversidade. 
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5.3 A S E C A - Do fenomeno natural ao desastre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os impactos da seca sao dependentes da intensidade, da duracao do 

fenomeno e da vulnerabilidade da populacao a ocorrencia deste evento. Tendo-se 

em vista que a seca e urn fenomeno que depende de circunstancias fisicas mas 

tambem sociais, a analise dos seus impactos deve ser feita de acordo com as 

caracteristicas especificas da area, tais como o regime pluviometrico, a 

vulnerabilidade e as exigencias da populacao afetada pelo desastre. 

Em face destas relacoes socioeconomicas-ambientais, como poderia, 

entao, ser definida a SECA? Poder-se-ia defini-la apenas como fenomeno hidrico-

meteorologico, ou como urn conjunto de acoes e reacoes reciprocas entre o solo, 

a agua, o ar e a sociedade, entendida como urn sistema de relacoes muito 

complexas, com grande sensibilidade a variacao de urn ou mais de seus 

componentes? 

A seca deve ser tratada de forma prioritaria, atraves de acoes coerentes, em 

que seja levado em consideracao o estabelecimento de uma metodologia local para 

convivencia com o fenomeno, medidas essas que poderao ser postas em pratica em 

carater permanente (com ou sem a existencia de seca) e, sobretudo, levando-se em 

consideracao as especificidades de cada regiao. 

5.3.1 Disponibilidade hidrica nos municipios em estudo no Brasil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• SERRA BRANCA 

De acordo com dados do CPRM (2005), o municipio de Serra Branca 

encontra-se inserido nos dominios da bacia hidrografica do Rio Paraiba, dividido 

entre a regiao do Alto Paraiba e a sub-bacia do Rio Taperoa. Seus principals 

tributarios sao: os rios da Serra Branca e Sucuru, alem dos riachos do Franco, de 

Salgado, do Garrote, do Formigueiro, de Serrinha, de Jatoba, do Manari, da 

Macambira, do Caboclo, do Jirau, do Manoel Ferreira, de Lagoa da Serra, dos 

Pereiras, do Camuquim, do Mulungu, de Pedro da Costa, do Tatu, do Ligeiro, dos 

Mares, da Aroeira, do Angico, do Salgadinho, de Pedra da Onca, do Mandacaru, do 

Umbu, do Buraco, da Vertente e da Gangorra Grande. Todos os cursos d'agua tern 

regime de escoamento intermitente. 0 padrao de drenagem e o dendritico. 
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Os principals corpos de acumulacao sao os acudes Publico Serra Branca 

(14.042.570m ) e da Lagoa de Cima, e as lagoas da Maria Preta, do Cipo, do Velho, 

Maracaja e Panati. 

De acordo com levantamento realizado no diagnostico do Municipio de Serra 

Branca, parte integrante do Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Agua 

Subterranea da Paraiba, CPRM (2005), registrou a existencia de 06 pontos d' agua, 

sendo todos pogos tubulares. Destes, 02 (dois) pocos particulares encontram-se nao 

instalados ou paralisados e, dentre os 04 (quatro) pocos que estao em 

funcionamento, 03(tres) sao particulares e 01 (urn) e publico. 

Com relacao a qualidade das aguas dos pontos cadastrados, foram 

realizadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco medidas de condutividade eletrica, que e a capacidade de uma 

substantia conduzir a corrente eletrica estando diretamente ligada ao teor de sais 

dissolvidos sob a forma de ions. 

Para efeito de classificacao das aguas dos pontos cadastrados no municipio, 

foram considerados os seguintes intervalos de STD (Solidos Totais Dissolvidos) 

mostrados na Quadro 3: 

Quadro 3: Classificacao da qualidade da agua 

STD Classif icacao da Agua 

0 a 500 mg/l agua doce 

501 a 1.500 mg/l agua salobra 

> 1.500 mg/l agua salgada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte. CPRM (2005) 

Foram coletadas e analisadas amostras de 04 pontos d' agua. Os resultados 

das analises mostraram valores oscilando de 602,55 e 2580,50 mg/l, com valor 

medio de 1985,26 mg/l. Observou-se que 75% dos pontos amostrados apresentam 

agua salina e, 25%, agua salobra, fazendo-se necessario o uso de dessalinizadores 

para que esta disponibilidade hidrica seja potentialmente utilizada. 

Em relacao ao uso da agua, 17% dos pontos cadastrados sao destinados ao 

uso domestico primario ( agua de consumo humano para beber); 33% sao utilizados 

para o uso domestico secundario ( agua de consumo humano para uso geral); e 

50% para dessedentacao animal, cohforme mostra a Figura 23. 
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Uso da Agua 
Serra Branca - 2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33% 
• Domestico 

Secundario 

50% 

• Domestico 
Primario 

• Animal 
17% 

Figura 23: Grafico de uso da agua quanto ao tipo de consumo, Serra Branca. 

Fonte: Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Agua 

SubterrSnea da Paraiba, CPRM, 2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• COXIXOLA 

O municipio de Coxixola encontra-se inserido nos dominios da bacia 

hidrografica do Rio Paraiba, regiao do Alto Paraiba. 

Os principals cursos d' agua sao: o Rio Sucuru e os riachos Grande, da 

Coxixola, das Cacimbas e do Biju. Todos os cursos d' agua tern regime de 

escoamento intermitente e seu padrao de drenagem e o dendritico. O principal corpo 

de acumulacao e a Lagoa da Serrota. 

De acordo com levantamento realizado no diagnostic*) do Municipio de 

Coxixola, parte integrante do Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por 

Agua Subterranea da Paraiba, CPRM (2005), registrou a existencia de 37 pontos d' 

agua, sendo todos pocos tubulares. Destes, 02 (dois) sao publicos e estao ativos, 

atendendo a comunidades da zona rural, e 35 (trinta e cinco) sao pocos particulares, 

dos quais tem-se 27 em operacao. 

Com relacao a qualidade das aguas, foi utilizada a mesma metodologia de 

classificacao desenvolvida em Serra Branca. No municipio de Coxixola, foram 

coletadas e analisadas amostras de 30 pontos d' agua. Os resultados das analises 

obtiveram valores oscilando de 525,85 e 4764,50 mg/l, com valor medio de 2332,20 

mg/l. Observou-se que 60% dos pontos amostrados apresentam agua salina e, 40%, 

agua salobra, fazendo-se necessario o uso de dessalinizadores para que esta 
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disponibilidade hidrica seja potencialmente utilizada. 

Em relacao ao uso da agua, 4% dos pontos cadastrados sao destinados ao 

uso domestico primario ( agua de consumo humano para beber); 24% sao utilizados 

para o uso domestico secundario ( agua de consumo humano para uso geral); 16% 

para agricultura e 56% para dessedentacao animal, conforme mostra a Figura 24. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uso da Agua 
Coxixola - 2005 

® Domestico 

Secundario 

• Domestico 

Primario 

• Agricultura 

• Animal 

Figura 24: Grafico de uso da agua, quanto ao tipo de consumo, Coxixola. 

Fonte: Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento 

por Agua Subterranea da Paraiba, CPRM, 2005 

A Figura 25 mostra a disposicao do sistema de drenagem nos municipios de 

Serra Branca e Coxixola, bem como a forma de ocupacao das comunidades rurais 

em areas proximas aos corpos d'agua, o que coloca os recursos hidricos em uma 

situacao de risco de contaminacao em virtude de praticas agricolas degradantes, 

bem como vem ocasionando diminuicao da disponibilidade hidrica nos aluvioes, em 

virtude das constantes requ is i tes de agua feitas nestas areas, quer seja para 

consumo humano, quer para irrigacao das lavouras. 

Este conflito ambiental torna-se tambem urn problema economico, pois esta 

exploracao dos aluvioes tern sido a unica forma de producao agricola rentavel 

desenvolvida na regiao. Fica dificil de falar em protecao das matas ciliares, quando a 

populacao rural no cariri paraibano tenta, simplesmente, proteger seu direito basico 

de sobrevivencia. Neste ambito, este conflito socio-economico passa a ser urn 

problema tambem politico organizacional. 
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MAPA DE LOCAUDADES E DA REDE HIDROGRAFICA 

(MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA E COXIXOLA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 25: Mapa das localidades rurais e sua situacao em relacao a rede hidrografica para os municipios de Serra Branca e Coxixola 
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Conforme ilustrado na Figura 26, a degradacao das terras nos municipios em 

estudo, no Brasil, apresentam diferentes niveis de degradacao, dependendo, 

principalmente, do uso dos solos e formas de seu manejo. A classificacao dos niveis 

de degradacao foi feita por analise comparativa e dividida em baixa, moderada, 

moderada a grave, grave e muito grave, sendo este ultimo tambem chamado de 

nucleo de desertificacao. 

Depois de determinada a distribuicao e classificacao correspondente dos 

pontos levantados em trabalho de campo no mapa base do sistema de drenagem 

dos municipios, foram selecionadas 5 areas que representam os diferentes 

processos de degradacao ambiental identificados nas zonas rurais: 

AreazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - Situada proximo a zona urbana de Serra Branca e seguindo pela 

estrada que leva a Coxixola, esta area mostra uma degradacao muito grave dos 

recursos naturais. O solo raso, muito pedregoso, com afloramentos de rocha em 

varios trechos mostra-se completamente exposto em muitos pontos, sofrendo erosao 

laminar, por sulcos, ravinas e vocorocas de diferentes profundidades e grandes 

quantidades de blocos rolados da rocha erodida. Nestas areas, percebe-se o 

abandono da terra, sem que sejam encontrados vestigios fecentes -de uso agricola 

ou pecuario em virtude de esta ter perdido sua capacidade produtiva, como tambem 

de nao mostrar indicios de cuidados especificos para que estas areas venham a se 

recuperar. Nas areas onde os solos expostos encontram-se associados a uma 

vegetacao arbustiva aberta de porte baixo, com pequena cobertura de materia 

organica, veem-se vestigios de uso pecuario extensivo, principalmente 

caprinocultura. 

Area 2 - Area de nivel de degradacao moderado a baixo, caracteriza-se por 

apresentar uma vegetacao semi-densa, arbustiva, de porte baixo, representada por 

catingueira, marmeleiros, jurema e pereiro. Entre as cactaceas, tem-se o xique-

xique, faxeiro e coroa de frade. 0 solo apresenta uma cobertura por gramineas e 

detritos organicos, embora sejam encontradas manchas de diferentes tamanhos 

onde a vegetacao e mais aberta e parte do solo esta praticamente nu, sofrendo 

erosao laminar e por sulcos incipientes e pedregosidade de media a alta. Nas areas 

mais elevadas se concentra uma vegetacao mais densa e o solo esta mais 

preservado. Sao observadas areas de reflorestamento com algaroba em varios 

pontos, inclusive acompanhando o leito dos rios onde ela encontra condicoes 

favoraveis ao seu desenvolvimento, gerando um desequilibrio ambiental. 
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Areas 3 e 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O relevo e de suave ondulado a ondulado, com identificacao 

contlnua da destruicao da vegetacao pela formacao de sulcos e vocorocas. Tem-se 

uma associacao de areas de solo exposto, com retirada de material para construcao 

civil, pedregosidade media a alta, com processos evolutivos de erosao laminar, 

sulcos e vocorocas, e areas de vegetacao muito rala com alguns pontos de 

adensamento de vegetacao arbustiva. As areas expostas praticamente nao tern 

cobertura vegetal. Tem-se, tambem, a formacao de drenagens a partir do 

carreamento de material que provocou a formacao de sulcos, embora nao 

apresente, em geral, muito afloramento rochoso. Observa-se, ainda, a pratica de 

caprinocultura extensiva e areas de baixio de uso agricola, com plantacoes de 

pimentao, milho, banana, capim, feijao, cenoura e tomate. 

Area 5 - Area de degradacao grave com alguns pontos de nivel de 

degradacao mais elevada, o que indica o inicio da formacao de pequenos nucleos 

de desertificacao na regiao, caso nao se desenvolvam acoes de controle a erosao e 

preservacao da flora e fauna, na tentativa de recuperar a biodiversidade 

caracteristica da regiao da caatinga. A pratica da agricultura intensiva e a presenca 

de algaroba nos aluvioes, assim como OJUSO com .pecuaria .extensiva sem que sejam 

estabelecidas regras de manejo adaptadas as caracteristicas ambientais locais sao 

fatores que contribuem para que estas areas sejam classificadas como de nivel de 

degradacao grave. 

0 municipio de Coxixola, se comparado com o de Serra Branca, mostra, no 

ambito geral, terras menos degradadas, nao tendo sido observadas grandes 

extensoes de terras desertificadas, abandonadas por terem perdido sua capacidade 

produtiva, embora seja visivel a perda de fertilidade dos solos e processos erosivos 

acelerados e em constante desenvolvimento em toda a extensao territorial do 

municipio. 

A problematica das evolucoes de areas degradadas e em processo de 

desertificacao esta intimamente ligada as questoes culturais da populacao rural. 

Nos, brasileiros, aprendemos e difundimos continuamente a forma de ocupacao que 

nos foi imposta pelos Portugueses ha mais de quinhentos anos. Esta ocupacao, de 

carater exploratorio, vem degradando nossos recursos naturais e dizimando nossas 

riquezas. No ato de "explorar" ha sempre aqueles que "ganham" e outros que se 

deixam subjugar, quer seja por coacao, por dependencia politica-financeira ou, 

simplesmente, por ignorancia dos direitos e deveres de cada cidadao. 
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5.3.2 A recorrencia das secas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com levantamento bibliografico feito por Bruno et. al. (2006), tem-

se urn breve historico das ocorrencias da seca no Brasil, a partir de 1966, conforme 

mostrado a seguir: 

1966 - a seca atinge parcialmente o Nordeste. 

1970 - a Grande Seca atinge todo o Nordeste, deixando como unica 

alternativa, para 1,8 milhoes de nordestinos, o engajamento nas chamadas "frentes 

de emergencia", mantidas pelo governo federal. 

1979/1984 - A mais prolongada e abrangente seca da historia do Nordeste 

ate o momento. Pela primeira vez, a estiagem avancou alem do Poligono das Secas. 

Durou cinco anos e atingiu toda a regiao, ate mesmo regioes nunca afetadas 

anteriormente, deixando urn rastro de miseria e fome em varios Estados. Nesse 

periodo, nao se colheu lavoura nenhuma numa area de quase 1,5 milhoes de km 2 . 

So no Ceara foi registrada mais de uma centena de saques, quando legioes de 

trabalhadores famintos invadiram cidades e arrancaram alimentos a forca em feiras-

livres ou armazens. Segundo dados da Sudene, entre 1979/1984 morreram na 

regiao 3,5 milhoes de pessoas, a maioria criancas, por fome e enfermidades 

derivadas da desnutricao. Pesquisa da Unesco apontou que 62% das criancas 

nordestinas, de zero a cinco anos, na zona rural, viviam em estado de desnutricao 

aguda. As frentes de emergencia empregaram 26,6 milhoes de trabalhadores rurais 

e os gastos do governo federal com a seca, entre 1979/1982, somaram 4 (quatro) 

trilhoes de cruzeiros, o equivalente, a epoca, a 50% dos dispendios totais do 

Ministerio do Interior. 0 Governo Federal criou urn "programa de emergencia" que 

consistia na libertacao de recursos para pagar urn salario aos agricultores que 

passaram a trabalhar na construcao de obras na regiao, obras que, teoricamente, 

poderiam amenizar os efeitos da proxima estiagem, como pequenos acudes, 

cacimbas, pocos etc. Estas obras ou foram abandonadas pela metade ou se 

mostraram Ineficientes, porque nao tiveram nenhum planejamento tecnico; 

constituiam apenas uma ocupacao para os agricultores flagelados pela seca. 0 

programa de emergencia chegou a ter 1,4 milhoes de nordestinos alistados. 

1993 - A Grande Seca atinge todos os Estados do Nordeste e mais parte da 

regiao norte de Minas Gerais. So no Nordeste, de acordo com dados da entao 

Sudene, urn total de 1.857.655 trabalhadores rurais que perderam suas lavouras 
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foram alistados nas chamadas "frentes de emergencia". Pernambuco foi o Estado 

que teve o segundo maior numero de agricultores alistados nessas frentes, com 

334.765 pessoas, perdendo apenas para a Bahia (369 mil trabalhadores alistados). 

As perdas de safras foram totais, em todos os Estados Nordestinos. Na epoca, a 

imprensa recifense publicou reportagem segundo a qua! dezenas de obras *de 

combate as secas, iniciadas e abandonadas pelo governo federal antes -da 

conclusao, ja haviam provocado, entre 1978/1993, prejuizos de CR$ 6,7 trilhoes. 0 

escandalo das obras inacabadas deu origem ate mesmo a uma Comissao 

Parlamentar de Inquerito, no Congresso Nacional, para apurar responsabilidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1998-1999 - foi urn ano de seca forte, uma das tres maiores dos ultimos 30 

anos. No final do mes de abril, vem a tona, mais uma vez, os efeitos de uma nova 

seca no Nordeste: populacao faminta promovendo saques a depositos de alimentos e 

feiras livres, animais morrendo e lavoura perdida. Exceto o Maranhao, todos os outros 

Estados do Nordeste sao atingidos, num total de cerca de cinco milhoes de pessoas 

afetadas. Esta seca estava prevista ha mais de um ano, em decorrencia do fenomeno 

El Nino, mas, como das vezes anteriores, nada foi feito para amenizar os efeitos da 

catastrofe. 0 campo secou, e as cidades comecaram a ficar sem agua. Ela afetou 

mais de 10 milhoes de brasileiros no Semi-Arido nordestino. Em muitas comunidades 

a producao agricola parou completamente. A situacao critica na area rural levou a um 

crescente fluxo migratorio, cujo novo destino foram as proprias cidades paraibanas. 

Assim, para o bem ou para o mal, as dividas sociais mais constrangedoras do 

Nordeste migraram da obscuridade do campo para a visibilidade chocante das 

cidades - as favelas. Alem dos problemas na zona rural e no jnterior do Estado, a falta 

de chuva fez com que Pernambuco vivesse, entre 1998/1999, o pior racionamento de 

agua de toda a sua historia, do sertao ao litoral: a regiao metropolitana, inclusive 

Recife, passou a receber agua encanada apenas uma vez por semana; a maior 

cidade do agreste, Caruaru, so tinha agua nas torneiras uma vez por mes e dezenas 

de municipios sertanejos ficaram meses totalmente dependentes de carros-pipa. 

2001 - Praticamente um prolongamento da seca iniciada em 1998, que teve 

uma pequena tregua em 2000. A seca de 2001 teve uma particularidade a mais, em 

relacao as anteriores: ocorreu no momento em que todo o Brasil vivia uma crise de 

energia eletrica sem precedentes na historia do Pais, provocada por falta de 

investimentos no setor e pela escassez de chuvas. No inicio do inverno, ocorreram 

algumas chuvas. Animados, os agricultores puseram-se a plantar. Mas, logo as 
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chuvas cessaram e todo o sertao de Pernambuco registrava uma "seca verde". A 

situacao foi-se agravando e, em junho, as populacoes do interior pernambucano ja 

viviam o velho e conhecido drama de dependerem da ajuda do Govemo. 

Estes dados podem ser confirmados tambem no ambito dos municipios em 

estudo, quando observados os dados pluviometricos da estacao meteorologica de 

Serra Branca (Tabela 4), a qual foi tomada como base para o estudo nos municipios 

de Serra Branca e Coxixola. 

Tabela 4: Dados pluviometricos mensais da estagao meteorologica de Serra Branca 
para os anos de 1965 a 2002 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano jan. fev. mar. abr. maio jun. Jul. ago. set. out. nov. dez. Total 

1 9 6 5 4 8 , 8 6 7 , 4 8 7 , 4 2 9 3 , 2 1 2 , 8 1 0 6 , 1 0 ,5 9 , 5 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1 9 , 6 6 4 5 , 3 

1 9 6 6 2 9 , 8 1 6 3 , 8 0 ,0 7 2 , 8 2 3 , 7 6 7 , 0 4 5 , 6 1,6 9 , 0 0 ,0 1 3 , 2 6 , 8 4 3 3 , 3 

1 9 6 7 4 , 8 8 4 , 4 1 7 0 , 5 8 6 , 5 7 7 , 1 1 5 , 0 7 ,0 1 4 , 9 0 , 6 6 , 8 0 , 0 3 3 , 2 5 0 0 , 8 

1 9 6 8 5 5 , 4 1 5 , 0 2 9 2 , 6 1 2 5 , 6 9 3 , 4 1 1 , 6 9 ,6 1,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 5 ,6 6 0 9 , 8 

1 9 6 9 9 9 , 8 4 7 , 0 5 8 , 0 7 7 , 3 4 6 , 4 4 5 , 1 5 2 , 4 6 , 6 0 ,0 0 , 0 0 , 9 3 ,9 4 3 7 , 4 

1 9 7 0 1 2 3 , 1 0 ,8 6 5 , 2 5 0 , 4 1 6 , 4 1 5 , 6 4 0 , 8 2 , 6 0 , 0 2 0 , 7 0 , 0 0 ,0 3 3 5 , 6 

1 9 7 1 0 ,0 0 ,0 6 8 , 8 2 2 2 , 2 6 4 , 3 5 0 , 3 5 1 , 1 1 2 , 5 0 ,1 1,2 0 , 0 0 ,0 4 7 0 , 5 

1 9 7 2 0 ,6 7 0 , 9 6 6 , 7 1 0 7 , 8 5 ,5 1 1 , 9 5 1 , 5 3 ,5 0 , 0 0 , 0 1 0 8 , 3 4 2 6 , 7 

1 9 7 3 2 ,2 1 4 , 0 2 3 5 , 8 2 8 8 , 6 3 1 , 2 2 7 , 4 4 , 0 7 , 6 2 1 , 5 1 5 , 1 3 ,5 1,0 6 5 1 , 9 

1 9 7 4 1 2 9 , 7 2 0 8 , 5 1 4 0 , 4 4 5 4 , 4 7 0 , 0 3 4 , 0 3 2 , 4 0 , 0 2 , 2 0 , 0 0 , 0 1 0 0 , 6 1 1 7 2 , 2 

1 9 7 5 2 , 0 1 5 8 , 2 2 8 , 7 1 6 , 7 7 9 , 9 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1 2 2 , 0 4 0 7 , 5 

1 9 7 6 2 1 , 6 1 7 9 , 8 6 2 , 9 4 4 , 8 1 9 , 5 9 ,0 1 1 , 8 2 4 , 6 0 , 0 3 0 , 8 1 6 , 0 3 1 , 8 4 5 2 , 6 

1 9 7 7 5 2 , 4 1,6 4 2 , 8 2 9 3 , 3 6 9 , 8 6 0 , 3 7 5 , 5 8 , 8 1 3 , 9 0 , 0 1 0 , 3 4 , 4 6 3 3 , 1 

1 9 7 8 0 ,0 8 6 , 4 2 1 2 , 4 4 1 , 9 9 0 , 0 4 2 , 0 6 2 , 6 6 , 5 1 6 , 3 1,5 3 ,0 0 , 0 5 6 2 , 6 

1 9 7 9 1 8 , 8 7 4 , 8 2 6 , 2 3 7 , 1 2 7 , 7 1 7 , 2 3 1 , 6 0 , 0 1 6 , 0 0 , 0 7 2 , 0 0 , 0 3 2 1 , 4 

1 9 8 0 6 ,8 8 6 , 6 6 1 , 3 1 6 , 6 7 ,0 4 6 , 6 5 ,3 0 , 0 3 , 0 1 8 , 0 0 ,0 7 ,4 2 5 8 , 6 

1 9 8 1 2 2 , 0 4 , 0 2 2 1 , 9 6 4 , 0 4 , 0 1 9 , 0 0 ,0 0 , 0 4 , 0 0 , 0 9 , 0 4 0 , 3 3 8 8 , 2 

1 9 8 2 0 ,0 1 6 , 2 6 , 0 1 6 , 6 4 0 , 0 4 3 , 1 0 ,0 4 , 3 0 , 0 2 8 , 4 0 , 0 0 ,0 1 5 4 , 6 

1 9 8 3 5 ,6 1 2 9 , 6 9 8 , 2 1 0 , 8 1 7 , 3 6 , 0 4 , 0 2 4 , 8 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 2 9 6 , 3 

1 9 8 4 2 2 , 0 2 , 2 7 7 , 1 2 6 2 , 9 4 6 , 6 7 ,5 3 8 , 1 4 7 , 4 1 3 , 0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 5 1 6 , 8 

1 9 8 5 4 7 , 6 2 7 5 , 1 3 0 3 , 9 4 2 9 , 6 1 2 , 2 4 6 , 0 2 2 , 8 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 2 6 , C l 1 1 6 3 , 2 

1 9 8 6 4 6 , 9 2 5 1 , 3 2 2 0 , 6 7 2 , 8 5 6 , 2 7 ,4 9 ,4 2 8 , 0 0 , 0 0 , 0 1 1 , 0 0 , 0 7 0 3 , 6 

1 9 8 7 2 4 , 0 0 ,0 1 7 7 , 7 2 6 , 8 5 3 , 0 " 0 , 0 8 , 7 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 2 9 0 , 2 

1 9 8 8 1 2 , 4 1 3 7 , 0 1 1 1 , 8 8 1 , 0 2 , 4 2 6 , 8 2 2 , 2 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1 0 , 0 4 0 3 , 6 

1 9 8 9 1 1 , 0 2 2 , 2 1 0 6 , 9 1 5 5 , 5 1 5 , 7 7 ,5 9 0 , 3 3 5 , 3 0 , 0 1 2 , 3 0 ,0 2 3 5 , 6 6 9 2 , 3 

1 9 9 0 0 ,0 9 4 , 7 0 ,0 2 9 , 5 3 6 , 8 0 ,0 0 ,0 . 0 , 0 0 , 0 0 , 0 -0,0 0 , 0 1 6 1 , 0 

1991 0 ,0 0 ,0 3 9 5 , 0 8 0 , 0 4 9 , 0 1 2 , 0 0 ,0 2 9 , 0 0 , 0 0 , 0 2 0 , 0 0 , 0 5 8 5 , 0 

1 9 9 4 5 7 , 0 7 5 , 0 1 2 9 , 9 2 8 , 1 6 7 , 5 7 6 , 5 2 5 , 4 9 , 5 4 , 6 0 , 0 0 ,0 1 2 , 0 4 8 5 , 5 

1 9 9 5 10 ,1 1 6 0 , 6 1 1 2 , 6 1 4 2 , 9 2 0 4 , 9 2 8 , 2 4 1 , 0 1,6 0 , 0 0 , 0 1 0 4 , 2 o.o 8 0 6 , 1 

1 9 9 6 4 5 , 8 0 ,0 1 9 2 , 5 1 4 4 , 6 1 4 , 4 9 ,1 1 6 , 5 4 3 , 6 3 0 , 3 0 , 0 1 7 , 3 6 , 0 5 2 0 , 1 

1 9 9 7 2 1 , 8 15 ,1 1 7 3 , 0 4 4 , 7 5 6 , 0 1 7 , 5 1 2 , 2 1 9 , 2 2 , 8 0 , 0 0 , 0 5 ,3 3 6 7 , 6 

1 9 9 8 2 4 , 8 0 ,0 1 0 , 3 1 4 , 8 2 1 , 1 1 8 , 4 1 1 , 8 3 2 , 8 0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 1 3 4 , 0 

1999 0 ,0 1 1 , 5 6 6 , 2 1,4 1 2 , 2 2 4 , 4 4 5 , 5 1,1 0 , 0 1 9 , 0 0 , 0 7 1 , 0 2 5 2 , 3 

2000 5 8 , 7 1 3 3 , 7 7 2 , 7 9 9 , 4 2 8 , 6 2 4 , 4 3 3 , 7 4 1 , 0 2 1 , 7 0 , 0 0 , 0 4 5 , 7 5 5 9 , 6 

2001 1 2 , 4 0 ,0 2 0 0 , 6 1 4 , 0 9 8 , 5 2 9 , 8 1 7 , 8 1 0 , 0 7 , 0 2 , 1 1,9 3 9 4 , 1 

2002 2 4 5 , 1 9 3 , 7 3 1 , 9 2 0 , 5 4 6 , 5 4 1 , 2 2 1 , 1 3 , 5 3 ,0 6 , 1 0 , 0 2 3 , 0 5 3 5 , 6 

Media 35,1 74,5 119,4 109,8 _ 40,6 30,1 26,5 13,5 4,9 4,6 7,8 25,6 4 9 2 , 5 

Fonte: LMRS ( 2 0 0 5 ) 
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De acordo com a Figura 27, a ocorrencia de chuvas se concentra, 

principalmente, nos meses de fevereiro, marco e abril na regiao, que se caracteriza 

por apresentar uma estacao seca de ate 11 meses no ano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P e c i p i t a c d e s Medras M e n s a i s 

S e r r a B r a n c a - P b 

1965 a 2002 

140,0 -, 1 
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Figura 27: PrecipitacSo media mensal para a estacao meteorologica de 

Serra Branca, nos anos de 1965 a 2002 

Na Figura 28, pode-se constatar que as precipitacoes pluviometricas mostram 

um carater ciclico, com anos de precipitacao acima e abaixo da media, nao 

obedecendo, necessariamente, a um padrao estabelecido. Embora os efeitos da 

seca tenham se agravado a cada recorrencia do evento, isto nao se deve a 

ocorrencia de indices pluviometricos mais baixos, mas sim ao aumento da 

vulnerabilidade da populacao decorrente de politicas publicas que nao visam a 

prevencao, controle e mitigacao dos efeitos decorrentes do desastre recorrente da 

seca. 

Um outro fator agravante e a degradacao do meio ambiente, que ocasiona o 

empobrecimento do solo e assoreamento dos reservatorios hidricos, no que deixa 

claro a diminuicao da oferta hidrica e capacidade de sua retencao no solo, 
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ocasionando um deficit hidrico a vegetacao, cada vez mais antecipado, e 

consequente aumento na vulnerabilidade as secas. 

0 problema da seca nao pode ser enfrentado esporadicamente, ja que esta, 

no Nordeste, nao e excecao, mas, regra. Solucoes implicam na adocao de uma 

politica de base para a regiao, a qual respeite a realidade em que vive o nordestino, 

dando-lhe condicSes de acesso a terra, a agua e ao trabalho. 
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Figura 28: Precipitagao media anual para a estacao meteorologica de Serra Branca, nos anos de 

1965 a 2002, relacionando-se os valores anuais acima e abaixo da media local. 

5.3.4 A importancia socio-econdmica da disponibilidade hidrica 

Nas ultimas decadas, a humanidade vem se defrontando com toda uma serie 

de problemas globais - ambientais, financeiros, econdmicos, sociais e de mercado. 

As preocupacQes com o ambiente, em geral, e com a agua, em particular, adquirem 

especial importancia, pois as demandas estao se tornando cada vez maiores, sob o 
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impacto do crescimento acelerado da populacao e do maior uso da agua, imposto 

pelos padroes de conforto e bem-estar estabelecidos pela sociedade atual. 

Considerando a seca em duas dimensoes distintas, tem-se uma de natureza 

fisica, assente em pressupostos e quantificacoes da climatologia, e uma outra 

dimensao mais associada a Geografia Humana, nomeadamente enquanto fenomeno 

que afeta direta ou indiretamente uma determinada populacao, implicando em 

episodios de fome e de doencas, ou afetando as atividades humanas, 

particularmente, agricultura e pecuaria, e a propria localizacao das comunidades 

humanas, constituindo-se, assim, como Risco Natural. 

A degradacao dos recursos naturais, o abandono e isolamento da populacao 

rural, a falta de perspectivas com o futuro, a inexistencia de politicas publicas para o 

Semi-arido e os atrativos das areas urbanas vem causando o despovoamento da 

area rural. A migracao, em particular dos mais jovens, resulta na baixa renovacao 

das liderancas e na reducao da resiliencia daqueles que ficam, nao estimulando 

atitudes ativas em prol da prevencao, preparacao e auto-ajuda. Em face disso, as 

redes sociais da comunidade se enfraquecem ou mesmo sucumbem, os lacos de 

vizinhanca se desfazem e a "sombra do futuro" se esvai com o tempo (ABREU, 

2004). 

Conforme pode ser observado na tabela 5, existe uma tendencia de 

crescimento populacional continuo no Brasil, incluindo o estado da Paraiba, quando 

comparamos os dados da populacao residente total nos anos de 1970, 1980, 1991 e 

2000, o que tambem se repete em Coxixola. Entretanto, Serra Branca mostra um 

comportamento diferente no que diz respeito aos dados de 1980 a 1991, verificando-

se uma diminuicao da populacao total em torno de 1700 pessoas residentes no 

municipio, o que se deve essencialmente aoexodo rural, decorrente dos efeitos da 

grande seca ocorrida na regiSo que teve longa duracao (1979 a 1984) e intensidade 

devastadora, levando a altos indices de mortalidade atingidos durante este periodo 

na regiao nordeste. Parte desta populacao migrou para a cidade de Serra Branca e 

muitos sairam em busca de alternativas de trabalho em outros polos urbanos, 

dentro do estado da Paraiba ou fora dele. 

Esta migracao nao espelhava o desejo de uma populacao rural insatisferta 

com a vida no campo, mas, sim, uma necessidade na luta pela sobrevivencia em 

virtude da falta de politicas publicas capazes de minimizar os efeitos da seca e de 

manter a populacao em seu "habitat natural". Nesta perspectiva, vale apresentar o 
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depoimento de um dos moradores do municipio de Coxixola: "Antes eu morava em 

Santa Cruz, trabalhava como pedreiro, ai vim para cuidar dos meus pais e nao quis 

mais voltar, porque gosto mais da roca do que da cidade" (Sr. Joao, Varzea do Rio 

Sucuru, Coxixola - PB, Janeiro, 2008). 

Entre os anos de 1991 e 2000, a queda no numero de habitantes no 

Municipio de Serra Branca deve-se a emancipacao politica de Coxixola, em 1993, 

ate entao distrito do municipio anteriormente citado. Contudo, observa-se nas 

Figuras 29 e 30 que a populacao rural de Serra Branca mantem-se quase que 

constante, chegando a diminuir em alguns anos, a partir de 1998, enquanto que 

Coxixola apresenta um crescimento populacional constante, inclusive na zona rural 

do municipio. 

Tabela 5: Populacao residente total e segundo a situacao do domicilio nos anos de 

1970, 1980, 1991 e 2000, Brasil, Paraiba, Serra Branca e Coxixola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brasil e Municipio 
Situacao do 

domicilio 

Ano 

Brasil e Municipio 
Situacao do 

domicilio 

1970 1 9 8 0 1 9 9 1 2000 

Brasil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Total 9 3 . 1 3 4 . 8 4 6 1 1 9 . 0 1 1 . 0 5 2 1 4 6 . 8 2 5 . 4 7 5 1 6 9 . 8 7 2 . 8 5 6 

Brasil 
Urbana 5 2 . 0 9 7 . 2 6 0 8 0 . 4 3 7 . 3 2 7 1 1 0 . 9 9 0 . 9 9 0 1 3 7 . 9 2 5 . 2 3 8 

Brasil 

Rural 4 1 . 0 3 7 . 5 8 6 3 8 . 5 7 3 . 7 2 5 3 5 . 8 3 4 . 4 8 5 3 1 . 9 4 7 . 6 1 8 

Paraiba 

Total 2 . 3 8 2 . 4 6 3 2 . 7 7 0 . 3 4 6 3 . 2 0 1 . 1 1 4 3 . 4 4 4 . 7 9 4 

Paraiba 
Urbana 1 . 0 0 2 . 4 2 0 1 . 4 4 9 . 2 0 6 2 . 0 5 2 . 0 6 6 2 . 4 4 4 . 3 8 9 

Paraiba 

Rural 1 . 3 8 0 . 0 4 3 1 . 3 2 1 . 1 4 0 1 . 1 4 9 . 0 4 8 1 . 0 0 0 . 4 0 5 

Serra Branca - PB 

Total 1 0 . 5 3 1 1 5 . 3 0 6 1 3 . 5 9 5 1 2 . 2 7 5 

Serra Branca - PB 
Urbana - SB 3 . 0 0 3 5 . 6 8 5 7 . 6 4 8 7 . 9 4 9 

Serra Branca - PB 

Rural - SB 7 . 5 2 8 9 . 6 2 1 5 . 9 4 7 4 . 3 2 6 

Coxixola - PB 

Total 1 2 3 0 1 4 2 2 

Coxixola - PB 
Urbana - CX 5 2 1 5 8 9 

Coxixola - PB 

Rural - CX • 7 0 9 8 3 3 

Fonte: IBGE - Censo Demografico 
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Distribuicao Populacional dos Municipios de 

Serra Branca e Coxixola - Pb 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1970 1980 1991 

Ano 

2000 

a Urbana - SB 

• Rural - SB 

• Urbana - CX 

• Rural - CX 

Figura 29: Grafico de distribuicao da populacao por situacao de domicilio nos 
Municipios de Serra Branca e Coxixola 

Distribuicao Populacional dos municipios de Coxixola 

e Serra Branca - PB, nos anos de 1981 a 2004 

16.000 

14.000 

12.000 

«10.000 

£ 8.000 

5 6.000 

4.000 

2.000 

I Serra Branca 

I Coxixola 

rv# ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ J? c& n# c& •9 ^ ^ ^ ^ ^> tf> jS? r£T <$ 

Ano 

Figura 30: Grafico de distribuicao da populacao por situacao de domicilio nos 
Municipios de Serra Branca e Coxixola 
Fonte: Datasus/Ministerio da Saude 

81 



Isto vem comprovar que o exodo rural nao esta somente vinculado a 

ocorrencia de fendmenos climaticos extremos, mas a uma serie de fatores politico-

organizacionais que implicam no aumento ou na diminuicao das vulnerabilidades da 

populacao. A disponibilidade hidrica e um fator primordial na manutengao do homem 

no campo. 0 municipio de Coxixola vem mostrando politicas simples de distribuicao 

do recurso hidrico disponivel. levando agua canalizada ate as casas nas zonas rural 

e urbana. Esta iniciativa vem se alastrando por toda a comunidade rural, desde o 

initio de sua implantacao, em 2000, na localidade do Campo do Velho. Este ato vem 

trazendo novas possibilidades de pequenas hortas familiares de auto-consumo e 

cultivo de fruteiras junto as residencias, podendo-se usar este recurso para 

pequenas irrigacoes (Figura 31 A e B). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A) 7°41'20,0" S e 36°34'48,6"W (B) 7°41'20,0" S e 36°34'48,6"W 

Figura 31: Fruteiras e hortalicas (A e B) irrigadas comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agua canalizada na zona rural de Coxixola 

Neste aspecto, surge um fator de risco ligado a qualidade da agua distribuida, 

a qual deve ser rigorosamente fiscalizada, evitando-se a ocorrencia de epidemias 

futuras. 0 tratamento desta agua e feito com hipocloridrico e acompanhada pelos 

agentes de saude do municipio de Coxixola. 
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Com relacao a esta questao, observa-se a opiniao de um dos moradores do 

municipio de Coxixola: 

A agua do rio (Rio Sucuru) a gente tambem usa para beber, agora, 
la pro final, como ta agora, ela fica mais desgostosa um pouco. 
Assim, a agua nova, e bem gostosa, tern gosto de agua nova 
mesmo, ai ela vai ficando mais velha, nao vai ficando gostosa como 
era antes. Ela da um gostinho de sal, mas e coisa pouca. Nao tern 
cheiro, da pra gente beber bem... temos agua encanada. 

(Sr. Joao, Varzea do Rio Sucuru, Coxixola - P B , Janeiro, 2 0 0 8 ) . 

Pela dinamica populacional vista nos municipios em estudo, constata-se uma 

diferenca no comportamento da populacao. Este comportamento nao esta ligado as 

condicdes climaticas, pois ambos os municipios encontram-se inseridos numa 

mesma microrregiao geografica e apresentam as mesmas caracteristicas 

ambientais. Neste sentido, o que os diferencia e a implantacao de politicas publicas 

direcionadas as necessidades locais. 

Faz-se importante, na tomada de decisoes e nos pianos de desenvolvimento 

regional, respeitar o conhecimento e os costumes das comunidades rurais que 

convivem ano apos ano com o semi-arido brasileiro, fazendo uso desta experiencia 

para se tracar diretrizes capazes de gerar mudancas na crescente vulnerabilidade 

socioeconomica e ambiental em que se encontra inserida a populacao nordestina, 

que sofre com a degradacao do meio ambiente, a qual atua como fator agravante do 

fenomeno natural da seca (caracteristico da regiao) e com politicas publicas 

desfocadas, que, em muitos casos, favorecem mais ao prbprio poder publico do que, 

efetivamente, a recuperacao da capacidade produtiva, respeitando o manejo 

adequado as caracteristicas locais do meio-ambiente. 

As questoes ligadas a problematica da seca estao, muitas vezes, 

relacionadas com interesses particulares. A resposta para a mitigacao dos efeitos 

desse desastre, que traz tantas perdas para a populacao nordestina, esta em 

identificar quern tern interesse na perpetuacao da pobreza vinculada a ocorrencia 

deste fenomeno natural. Quern ganha com a falta de politicas publicas que 

objetivem minimizar os efeitos desse desastre? O fato e que no jogo da vida, como 

em qualquer outro jogo, a partir do momento em que existem perdedores, ha sempre 

um ganhador, ao qual sao dados todos os "premios e glorias". 
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5.4 Estudo da viabilidade de implantacao de sistemas de irrigacao em areas 

voltadas a praticas de agricultura familiar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Mapa de Classes de Terras para Irrigacao (Figura 32), elaborado a partir 

das Caracteristicas dos Solos Mapeados nos Municipios de Serra Branca e Coxixola 

(Figura 3), baseou-se na classificacao adotada nos criterios do Manual do Potencial 

das Terras para Irrigacao no Nordeste da EMBRAPA/CPATSA (1994), 

obedecendo as diretrizes do "Bureau of Reclamation" (U.S. BUREC, 1953, 1982; 

FAO, 1979), com as devidas adaptacoes as condicoes dos solos da regiao, e a 

compatibilidade da escala de trabalho. 

Os solos identificados nos municipios de Serra Branca e Coxixola foram 

diagnosticados no que diz respeito aos tipos existentes, classes de capacidade de 

uso correspondentes, classe fextural, relevo, profundidade, pedregosidade, estado 

de conservacao e principals problemas de degradacao, cuja descricao detalhada 

encontra-se no Anexo 2. 

Nesse trabalho, a Classificacao de Terras para Irrigacao baseou-se em 

avaliacoes puramente qualitativas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \rfieridas a -partir das propnedades dos solos 

dominantes nas unidades cartograficas, havendo a necessidade, ainda, de se levar 

em consideracao o estudo da disponibilidade hidrica nos municipios e observar a 

sustentabilidade de pequenos projetos de irrigacao, voltados a agricultura familiar. 

A bibliografia citada define quatro classes para identificacao das terras 

araveis, principalmente pelo sistema de irrigacao por sulcos (ou por aspersao). A 

vocacao cultural das terras decresce progressivamente da classe 1 para a classe 4. 

(As terras da classe 4 - denominadas de uso especial, tern utilidade restrita e 

deficiencia excessiva). Nesse trabalho foram identificadas, como componentes das 

unidades de mapeamento, as classes 3, 4 e 6. 

DefinicSo das Classes de Terras para IrrigacSo 

Classe 1 - Terras araveis altamente adequadas para agricultura irrigada, 

capazes de oferecer altas producoes de grande variedade de culturas 

climaticamente adaptaveis, a um custo razoavel, nao apresentando nenhuma 

limitacao para sua utilizacao. 
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MAPA DE CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAC*0 

- MUNICPIOS DE SERRA BRANCA E COXIXOLA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 32: Mapa de classes de terras para irrigacao para os municipios de Serra Branca e Coxixola 

Fonte: Manual do Potencial das Terras para Irrigacao no Nordeste EMBRAPA/CPATSA (1994) 



Classe 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Terras araveis, com moderada aptidao para agricultura irrigada. 

Sao adaptaveis a um menor numero de culturas e tern um maior custo de producao 

que a classe 1. Podem apresentar limitacoes corrigiveis ou nao, e ligeiras a 

moderadas deficiencias com relacao a fertilidade, disponibilidade de agua, 

profundidade, permeabilidade, topografia e drenagem. 

Classe 3 - Terras araveis de aptidao restrita para agricultura irrigada, devido 

a deficiencia de solo, topografia e drenagem mais intensos que na classe 2. Podem 

apresentar deficiencias, como fertilidade muito baixa, textura grosseira, topografia 

irregular, salinidade, drenagem restrita, etc., apresentar risco a correcao a alto custo, 

ou nao corrigivel. Tern um restrito numero de culturas adaptaveis, mas, com manejo 

adequado, podem produzir economicamente. 

Classe 4 - Terras araveis de uso especial. Podem apresentar uma excessiva 

deficiencia especifica ou deficiencias incorrigiveis que limitam sua utilidade para 

determinadas culturas muito adaptadas ou metodos especificos de irrigacao. As 

deficiencias nesta classe podem ser. ,pequena .profundidade efetiva,.topografia 

ondulada, excessiva pedregosidade superficial, textura grosseira, salinidade e/ou 

sodicidade e drenagem inadequada. 

Classe 5 - Terras nao araveis nas condicoes naturais e que requerem 

estudos especiais de agronomia, economia e engenharia para determinar sua 

irrigabilidade. Apresentam, geralmente, restricoes especificas, como posicao 

elevada, salinidade excessiva e drenagem inadequada, requerendo trabalhos de 

protecao contra inundacao, topografia irregular, etc. Apos estudos especiais, estas 

terras devem passar, definitivamente, para uma classe aravel ou para a classe 6. 

Classe 6 - Terras nao araveis. Sao terras que nao satisfazem os minimos 

requisitos para enquadramento em outras classes e que sao inadequadas para 

irrigacao. Geralmente compreendem terras com solos muito rasos sobre 

embasamento rochoso ou outra formacao impermeavel as raizes ou agua, terras de 

textura extremamente grosseira e baixa disponibilidade de agua; terras influenciadas 

por sais e de recuperacao muito diffoil; terras dissecadas e severamente erodidas; 

terras muito elevadas e com topografia muito acidentada ou complexa; enfim, todas 

as areas obviamente nao araveis. 
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Definigao das subclasses e dos fatores limitantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) Subclasses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A classe 1 nao apresenta restricoes, enquanto as classes de 2 a 6 sao 

divididas em subclasses. Cada subclasse e indicada por uma ou mais deficiencias, 

colocadas em seguida ao numero da classe. Sao consideradas como principals 

deficiencias, para indicacao de subclasses: s (solo); t (topografia); d (drenagem) e h 

(altitude elevada em relacao ao nivel do manancial). 

(ii) Fatores limitantes 

Estes fatores estao relacionados com os simbolos de deficiencias (solo, 

topografia, drenagem), que seguem logo apos a classificacao das terras. 

• Deficiencia do solo 

y = fertilidade natural (produtividade) 

b = pequena profundidade para rocha ou substrato impermeavel 

z = pequena profundidade para calhause concrecoes 

x = pedregosidade superficial abundante 

v = textura grosseira 

p = condutividade hidraulica (permeabilidade) baixa ou restrita 

a = sodicidade e/ou salinidade 

• Deficiencia de topografia 

g = gradiente (declividade acentuada) 

u = ondulacoes da superficie 

c = cobertura de arbustos e arvores 

r = cobertura de pedras 

• Deficiencia de drenagem 

f = risco de inundacao 

w = lencol freatico 
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Descrigao das c lasses de terra mapeadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As classes de terras para irrigacao, identificadas neste estudo, as quais 

englobam as subclasses e os fatores limitantes, estao de acordo com os criterios ja 

comentados anteriormente. 

Ressalte-se que as classes de terras descritas tern como suporte os trabalhos 

publicados em Brasil (1972) e Paraiba (1978) e foram estabelecidas de acordo com 

as informacoes disponiveis, sendo que estas avaliacoes foram realizadas de forma 

qualitativa e estao de conformidade com os criterios padronizados para a Avaliacao 

do Potencial das Terras para Irrigacao no Nordeste (EMBRAPA/CPATSA, 1994), 

cujos valores de referenda constam na Tabela 6. 

As classes relacionadas a seguir correspondem as unidades de mapeamento 

de solos, levando-se em consideracao a unldade isoladamente ou aquelas 

destacadas como primeiro ou segundo componente da associacao. 

3sdaf - Engloba solos profundos a muito profundos, de textura 

indiscriminada. Apresenta alta fertilidade natural, saturacao de bases (V %) , em 

torno de 100%, e tern como principalszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA restricoes ao uso com irrigacao a presenca, 

em menor ou maior quantidade, da safrmdade e/ou -sodicrdade e o risco "de 

inundacao. Verifica-se que a ocorrencia desta situacao, mesmo que seja 

relativamente pequena nas condicoes naturais, corre o risco de ser acelerada com a 

utilizacao de irrigacao sem o devido controle de um sistema de drenagem. 

Relaciona-se com a classe de solos Aluviais Eutroficos. 

4st yvu - Compreende solos muito arenosos, profundos muito porosos, 

excessivamente drenados e muito susceptiveis a erosao, textura grosseira, soma de 

bases (valor S), capacidade de troca de cations (valor T) e saturacao de bases (valor 

V%) muito baixas, fortemente drenados, erosao laminar ligeira, saturacao com 

aluminio superior a 50%, fortemente acidos, de fertilidade natural baixa; os terrenos 

apresentam pequenas ondulacoes, onde o relevo varia de suave ondulado a 

ondulado. A escassez de umidade tern se constituido o principal fator limitante ao 

uso agricola destas terras. Requerem intenso controle da erosao, bem como 

adubacoes que venham a suprir as deficiencias de nitrogenio e fosforo. Situam-se 

em relevo piano. As principals restricoes ao uso com irrigacao estao relacionadas as 

altas taxas de infiltracao, baixa disponibilidade de agua e baixa fertilidade natural. No 
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Tabela 6: Valores de referenda considerados para diversos parametros na definicao das classes de terra para irrigacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARACTERISTICAS DA TERRA C L A S S E 1 C L A S S E 2 C L A S S E 3 C L A S S E 4 C L A S S E 5 C L A S S E 6 

PROFUNDIDADE (cm): 

• Ate material semi-permeavel (rocha semi-

decomposta, fragipan, plintita, etc.) 

• At6 material impermeavel (rochosidade, duripan, etc.) 

> 150 

>200 

> 100 

> 150 

> 80 

> 120 

> 40 

> 80 

> 80 

> 120 

<40 

< 80 

TEXTURA (Grupamento textural): 

• Superficial (0-30 cm) 

• Sub-superficial 

Media 

Media 

Media a 

argilosa 

Media a 

argilosa 

Arenosa a 

argilosa 

Media a 

argilosa 

Arenosa a 

argilosa 

Arenosa a 

argilosa 

Arenosa a 

argilosa 

Media a 

argilosa 

Arenosa a 

argilosa 

Arenosa a 

argilosa 

CAPACIDADE DE AGUA DISPONlVEL (mm): 

• Superficial (0-30 cm de prof.) 

• Acumulada (0-80 cm de prof.) 

• Acumulada (0-120 cm de prof.) 

> 36 

> 80 

> 120 

>24 

>60 

> 90 

> 16 

>40 

> 60 

> 16 

>40 

> 60 

* 16 

>40 

>60 

< 16 

<40 

< 60 

C a t + + Mg + + (meq/100g de solo) 

• (0-30 cm de profundidade) 
*> 5,0 > 3,0 > 1.5 > 1,5 > 1.5 < 1.5 

CAPACIDADE DE TROCA DE CATIONS (CTC) 

• (0-30 cm de profundidade, meq/100g de solo) 
> 8,0 > 5,0 > 3,0 > 3,0 > 3,0 < 3,0 

ALUMlNIO T R O C A V E L (Al***), meq/100g de solo 

• (30-120 cm de profundidade) 
< 0,5 < 1,0 <2,0 <2,0 <2,0 >2,0 

RE AC AO DO S O L O (pH em agua) > 5,5 < 7,5 > 5,0 < 7,5 > 4,5 < 8,0 >4,0 <8,0 S> 4,0 < 8,0 < 4,0 > 8,0 

SATURACAO COM SbDIO T R O C A V E L 100x(Na*/ CTC): 

• 0-60 cm de profundidade 

• 60-120 cm de profundidade 
<6,0 

<6,0 

<6,0 

<15,0 

< 15,0 

<25,0 

< 15,0 

<25,0 

< 15,0 

< 25,0 

> 15,0 

> 25,0 

CONDUTIVIDADE E L E T R I C A (mmhos/cm a 25°C) 

• 0-60 cm de profundidade 

• 60-120 cm de profundidade , 
<4,0 

<4,0 

<4,0 

<6,0 

<6,0 

<8,0 

< 8,0 

< 12,0 

<6,0 

<8,0 

>8,0 

> 12,0 

)NTE: Avaliac9o do potential das terras para irrigacSo no Nordeste - CPATSA / UEP / EM BRAPA-199^ 
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case- do uso de irrigacao nestas areas, faz-se necessario direcionar estudos e 

pesquisas a fim de que se possa identificar a melhor opcao de sua utilizacao com 

irrigacao. Dada a sua textura muito arenosa ao longo de todo o perfil, alem de outros 

fatores que restringem seu uso com irrigacao, em tese, estas terras ficam 

condicionadas a serem utilizadas com o sistema de irrigacao por aspersao. 

Relaciona-se com os solos Regossolo Eutroficos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4s pxzu - Engloba solos que apresentam fertilidade alta, geralmente 

apresentam baixos teores de materia organica e nitrogenio, observando-se 

problemas no tocante as propriedades fisicas (alto conteudo de argila do tipo 2:1). 

Sao moderadamente profundos, de textura argilosa, com saturacao de bases (V%) 

alta, capacidade de troca de cations (T) e soma de bases (S) muito alta. Sao muito 

susceptiveis a erosao, moderadamente drenados, permeabilidade lenta a muito 

lenta, erosao laminar ligeira; saturacao de aluminio insignificante, praticamente 

neutro, relevo suave ondulado. A escassez de agua e considerada muito forte, tendo 

em vista o longo periodo de estiagem, com forte evaporacao. Quando submetidos a 

irrigacao mal conduzida, podem ocorrer problemas desalinizacao. Sao solos de 

manejo dificil. 

6stbxu - Compreende terras inaptas para irrigacao por apresentarem 

deficiencias de solo no que diz respeito a pequena profundidade efetiva, o que 

restringe a penetracao das raizes; presenca de pedregosidade superficial e 

afloramentos de rocha, textura variando de argilosa a media e arenosa e/ou media, 

sendo bastante susceptiveis a erosao. Situam-se em relevo suave ondulado e 

ondulado. A reuniao de todos estes fatores constitui as principals restricoes ao uso 

com agricultura irrigada. Esta classe esta relacionada com a ocorrencia de Solos 

Litolicos Eutroficos e BrunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao Calcico. Esta classe esta relacionada com a 

ocorrencia de solos Litolicos Eutroficos, bastante disseminados na regiao, Bruno nao 

Calcico vertico e Bruno nao Calcico. 

6stbxg - Engloba terras inaptas para irrigacao por apresentarem deficiencias 

de solo no que diz respeito a pequena profundidade efetiva, o que restringe a 

penetracao das raizes; presenca de pedregosidade superficial e afloramentos de 

rocha; textura variando de media a arenosa e/ou media, sendo bastante susceptiveis 

a erosao. Situam-se em relevo forte ondulado e montanhoso. A reuniao de todos 

estes fatores constitui as principals restricoes ao uso com agricultura irrigada. Esta 
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classe esta relacionada com a ocorrencia de solos Litolicos Eutroficos de relevo mais 

acidentado. 

A Tabela 7 mostra as classes e subclasses de terras para irrigacao da area 

de estudo com respectivas areas de abrangencia nos municipios de Serra Branca e 

Coxixola (Figura 33 A e B) e a Tabela 8 mostra um resumo das caracteristicas dos 

solos de acordo com estudos publicados em (Paraiba, 1978) e suas 

correspondentes classes de terras para irrigacao, uso potential e manejo adequado. 

Varios acudes foram construidos como metas de politicas publicas de 

"combate a seca". Contudo, em sua grande maioria, serviram para atender as 

necessidades de grandes latifundiarios e aos administradores locais, sequer tocando 

na tarefa espinhosa de distribuir esta agua e de utiliza-la para realizar a agricultura 

irrigada em seu sentido social. 

Tabela 7: Areas das classes de terras para irrigacao nos municipios 

de Serra Branca e Coxixola 

Classes deTerras para 
Irrigacao 

Solos Area (km 2) %area zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6stbxu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NC2S 

467,36 54,43 6stbxu 

NC45 

467,36 54,43 6stbxu 

NC49 

467,36 54,43 6stbxu Re20 
467,36 54,43 6stbxu 

Re23 

467,36 54,43 6stbxu 

Re2S 

467,36 54,43 6stbxu 

Reee 

467,36 54,43 

6st bxg 
Re39 

147,01 17,12 6st bxg 
Re?o 

147,01 17,12 

4s pxzu 
v2 

128,28 14,94 4s pxzu 
v13 

128,28 14,94 

4st yvu REen 41,31 4,81 

3sd af 
Ae3 

74,70 8,70 3sd af 
Ae5 

74,70 8,70 

Total 858,65 100 
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Tabela 8 - Descricao resumida das classes/subclasses de terras para irrigacao da area de estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unidades de 

Mapeamento 

Tipo de 

Solos 

Classe / 

Subclasse 
Caracteristicas do solo Uso Potencial 

Manejo 

Recomendado 

NC49 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bruno nSo 
Cilcico 
vdrtico 

6stbxu 

Textura media, suave ondulado, 

pedregosos, imperfeitamente 

drenados, eros3o laminar severa. 

Indicados para pecuaria, com plantio 

de pastagens artificiais resistentes a 

seca, cultivados com algumas culturas 

de auto-consumo na epoca de invemo 

Pastagem e palma. 

No periodo chuvoso 

milho, feijao e outras 

culturas de auto-

consumo 

NC25 
Bruno nao 
Cilcico 
v6rtico 

6stbxu 

Textura argilosa, pedregosos, 

suave ondulado, estrutura 

prismatica, moderada a fortemente 

desenvolvida. Apresentam grande 

fendilhamento entre os agregados 

estruturais, durante o periodo 

seco 

Apresentam fortes Iimitac6es quanto a 

carSncia de agua e moderadas quanto 

a susceptibilidade a erosao. Sao mais 

apropriados para pecuaria, mas, 

possuem condicoes para serem 

cultivados com culturas anuais na 

epoca de inverno 

Pastagem e palma 

forrageira. Plantio de 

milho, fepo e outras 

culturas de auto-

consumo no periodo 

chuvoso 

V2 

V13 

Vertissolo 
s 

4s pxzu 

Pedregosos, suave ondulado, 

moderadamente drenados, 

permeabilidade lenta a muito lenta, 

erosao laminar ligeira 

A principal limitacao ao aproveitamento 

agricola decorre da forte car§ncia 

d'agua, profundidade efetiva e 

pedregosidade superficial 

Adapta-se mais a 

pecuaria, com 

incentivo de plantio 

de palma forrageira 

Ae3 

Ae6 

Solos 
Aluviais 
Eutrdficos 

3sd af 

i 

Textura indiscriminada, piano, 

fertilidade natural alta, ausencia de 

pedregosidade 

S3o solos de grande potencialidade 

agricola, tendo limitacSes quanto as 

inundacSes temporarias (excesso de 

agua) 'e escassez de agua durante o 

periodo de estiagem. Devem ser 

cultivados intensivamente, desde que 

sejam irrigados e protegidos contra as 

inundacoes 

Podem ser 

cultivados 

intensamente, desde 

que sejam irrigados 

e protegidos contra 

as inundacSes 

Re20 
Solos 
Litdlicos 
Eutrdficos 

6st bxu 
Textura arenosa e/ou media, fase 

pedregosa, suave ondulado 

Deve-se preservar a vegetacao natural 

para protegao da fauna regional. 

Re23 

Re2S 

Re66 

Solos 
Litdlicos 
Eutrdficos 

6stbxu 

Textura arenosa e/ou media, 

pedregoso e rochoso, suave 

ondulado e ondulado 

Os principals fatores limitantes a 

utilizac3o agricola destes solos, s3o 

devidos a extrema carencia de agua e 

grande pedregosidade e rochosidade. 

Em vista disso devem ser conservados 

com vegetacao natural para protecao 

da fauna regional 



Tabela 8 - Descricao resumida das classes/subclasses de terras para irrigacao da area de estudo (continuacao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unidades de 

Mapeamento 

Tipo de 

Solos 

Classe / 

Subclasse 
Caracteristicas do solo Uso Potencial 

Manejo 

Recomendado 

Re70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Solos 

Litdlicos 
Eutrdficos 

6stbxg 

Textura arenosa e/ou media, 

pedregoso e rochoso, 

ondulado e forte ondulado 

Destinados para conservagao da 

vegetacao natural e preservacao 

da fauna 

Re39 
Solos 

Litdlicos 
Eutrdficos 

Sstbxg 

Textura arenosa e/ou media, 

pedregoso, rochoso, forte 

ondulado e montanhoso 

Destinados a preservagao da 

fauna e flora 

REe17 

Regossolo 
Eutrdfico, 

com 
fragtpan 

4styvu 

Textura arenosa, 

medianamente profundos ou 

profundos, suave ondulado, 

com muitos materials 

primarios de facil 

intemperizagSo, 

moderadamente acidos, 

excessivamente drenados, 

muito susceptiveis a eros3o 

Sao solos cuja principal 

limitagao ao uso agricola e a 

falta de agua que e muito forte, 

alto risco a erosao, 

principalmente quando 

revolvidos 

E aconselhavel o 

uso de fertilizantes 

biologicos para o 

aumento da 

produtividade, 

alem de praticas 

conservacionistas 

para contencdo da 

erosao 



Classes de Terras para Irrigacao 

Serra Branca e Coxixola 

24% 

• 6st 

• 4s 

• 3sd 

71% 

Distribuicao das Classes de Terras para Irrigacao 

Serra Branca e Coxixola, PB 

5 4 % 

• 6st bxu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• 6stbxg 
• 4spxzu 

• 4s yvu 

• 3sdaf 

Figura 33 (A e B): Grafico de distribuicao das classes de terras para irrigacao nos municipios de Serra 

Branca e Coxixola, PB. 

De acordo com o grafico mostrado na figura 33, tem-se que apenas 13% da 

area total dos municipios em estudo possuem classe apta para irrigacao, 

apresentando, contudo, fatores limitantes ja anteriormente citados, devendo-se 

cumprir o manejo adequado. Estas areas correspondem as areas de aluvioes que ja 

vem sendo usadas pelas comunidades rurais para cultivo de agricultura irrigada. 

Outros 24% da area tambem apresentam potencial para irrigacao, sendo estas 

representadas por regossolos e vertissolos, com forte deficiencia hidrica, devendo-

se observar a disponibilidade hidrica em cada local, obedecendo ao manejo 

indicado. Os outros 71% do total da area de estudo indicam uma forte limitacao para 

cultivo de agricultura irrigada. 

Neste sentido, vale acrescentar a opiniao de um morador de um dos 

municipios estudados: "Essa area de varzea e com capim para criacao. Milho e 

feijao, so de sequeiro quando chove. No ano passado mesmo, nao teve nada." (Sr. 

Joao, Varzea do Rio Sucuru). 

Esta opiniao e compartilhada com outro morador de Varzea Nova: "No ho ja ta 

dificil de plantar, fora dele nao tern condicao". (Morador da localidade Varzea Nova 
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5.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vulnerabil idades 

A vulnerabilidade da populacao a seca e determinada por fatores sociais: 

demograficos, territoriais, tecnologicos, politicos, culturais, do uso do solo e da agua, 

do desenvolvimento economico, etc. A exposicao aos fenomenos da seca varia 

espacialmente e quase nada pode ser feito para que se possa alterar a sua 

ocorrencia. 

Os fatores que transformam o evento natural da seca em desastre mudam 

com o tempo e ate numa mesma regiao nao produzem, necessariamente, os 

mesmos efeitos. As vulnerabilidades alterar-se-ao como resposta a estas 

modificacoes, pois a estrutura, organizacao e funcionamento da sociedade se 

alteraram continuamente com o tempo e em decorrencia das expectativas geradas 

por cada geracao. 

Assim, tem-se que cada seca e unica nas suas caracteristicas climaticas e 

em particular nos seus impactos. Por isso, corresponde ao desastre natural, de 

origem meteorologica e climatica, mais complexo e que afeta mais pessoas e 

durante mais tempo que qualquer outro. Dificilmente se determina o init io e final da 

seca, pois seus impactos sao nao-estruturais, afetam nao so o meio-ambiente como 

tambem a populacao que depende dele. 

Nos municipios de Serra Branca e Coxixola, poucos progressos tern sido 

observados na prevencao e na mitigacao dos efeitos gerados pela recorrencia desse 

desastre. Para que a vulnerabilidade de uma populacao seja baixa em funcao de um 

evento, fazem-se necessarios o acompanhamento, a prevencao, a monitoracao e a 

mitigacao de seus efeitos. Todo desastre natural deve seguir um ciclo de protecao e 

recuperacao, conforme pode ser vistona figura 34. Quando este ciclo e quebrado e 

uma ou mais etapas nao se cumprem, os efeitos da ocorrencia de um desastre 

passam a ser cumulativos ao proximo evento, ocasionando desequilibrio ambiental, 

consequentemente, agravando as vulnerabilidades locais e o risco eminente se 

torna ainda mais dizimador das expectativas da populacao de gerar renda e de se 

manter nas atividades agropecuarias, o que leva, em muitos casos, ao exodo rural. 
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Mitigacao Sistemas 

de akrta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

At 

Preparacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Prontidao Desastre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S E C A 

Recuperafio 

Reconstruct Avaliacio do 

Desastre 

^ F ^ ^ * * ^ RespostaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4m 

Figura 34: Ciclo do Desastre Natural da Seca, visando a gestao do risco. 

Na tentativa de melhor avaliar as vulnerabilidades a que se encontra exposta 

a populacao rural dos municipios de Serra Branca e Coxixola, situados no cariri 

paraibano e Mirandela, situado na regiao norte de Portugal, foram avaliadas, atraves 

da aplicacao de questionarios junto as comunidades locais, as vulnerabilidades 

social, econdmica, hidrica e tecnologica, com o objetivo de identificar e avaliar os 

principals fatores de risco que assolam a populacao rural, de estabelecer o grau de 

vulnerabilidade das famflias e de tracar diretrizes que possam servir de auxilio a 

gestao publica. 

Neste estudo, foram realizadas 134 entrevistas no Municipio de Serra Branca, 

33 no municipio de Coxixola, ambos referentes a uma amostragem de 10% das 

famllias residentes na zona rural. Em Mirandela, os questionarios foram aplicados a 

apenas 7 familias. 
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5.5.1 Vulnerabilidade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vulnerabilidade social para os municipios de Mirandela, Serra Branca e 

Coxixola foi, respectivamente, 37%, 42% e 42% (Figuras 35, 36, 37). Todos se 

enquadram numa classe de vulnerabilidade alta, decorrente, principalmente, da 

baixa escolaridade das pessoas, de alguns fatores da variave! habitacao e do 

pequeno tamanho das propriedades rurais, nao dando sustentabilidade as 

familias. 

No que se refere a escolaridade do produtor, tem-se que, no concelho de 

Mirandela, nenhum produtor entrevistado e analfabeto, enquanto nos municipios 

de Serra Branca tem-se que 18% sao analfabetos, aumentando para 25% em 

Coxixola (Figura 38). 

Quanto ao tamanho das propr iedades, Mirandela, Serra Branca e 

Coxixola apresentam um grande numero de propriedades entre 1 a 10 

hectares, com percentuais em torno de 43%, 50% e 77%, respectivamente 

(Figura 39). 

C O N C E L H O D E MIRANDELA - PT , 2006 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vulnerabil idade Socia l 
/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 

I i -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 
I 

; I . 

•vulnerabilidade 37.0% 

Figura 35: Grafico de vulnerabilidade social para no concelho de Mirandela, PT 
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MUNICIPIO DE S E R R A BRANCA - PB, 2004 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vulne ra bi l ida de Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>-.; 

ro 

a" 

o 

100 

90 

so 

7 0 

00 

3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« 

3 0 

2 0 

10 

ivumeratMlidade 42.0% 

Figura 36: Grafico de vulnerabilidade social para o municipio de Serra Branca, PB 

MUNICIPIO DE COXIXOLA - PB, 2007 

Vulne ra bi l i da de Socia l 

0 ) 

1 

I 

i 

-* 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• vulnerabilidade 42.0% 

Figura 37: Grafico de vulnerabilidade social para o municipio de Coxixola, PB 

Quanto a variavel habitacao, tem-se que cerca de 92% das familias da zona 

rural de Coxixola usam lenha e\ou carvao no preparo de alimentos, seguido de 84% 

em Serra Branca. Em Mirandela, 100% das familias usam fogao a gas ou eletrico. 

Em se tratando dos esgotos gerados pelas atividades humanas, observa-se que 

80% dos entrevistados tern o esgoto ligado a uma rede de tratamento em Mirandela, 
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comparados com apenas 23% em Serra Branca e 0% em Coxixola. A origem da 

agua consumida no municipio portugues e 100% potavel, diminuindo para 77% em 

Coxixola e 69% em Serra Branca. 

ESCOLARIDADE DO PRODUTOR 

MIRANDELA - PT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17% 

3 3 % 

50% 

I A T E 4 " S E R I E 

I A T E 8* S E R I E 

I S U P E R I O R 

C O M P L E T O 

• 

ESCOLARIDADE DO PRODUTOR 

SERRA BRANCA 

18% 

12% 

39% 

10% 

17% 

s A T E 4* S E R I E 

• ATE 8" S E R I E 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

ENSINO MEDIO 

INCOMPLETO 

• A N A L F A B E T O 

* SUPERIOR 

INCOMPLETO 
• SUPERIOR 

COMPLETO 

ESCOLARIDADE DO PRODUTOR 

COXIXOLA 

58% 

•s ATE 4' SERE 

ENSINO MEDIO COMPLETO 

IANALFABETO 

Figura 38: Escolaridade dos produtores rurais 

para os municipios de Mirandela, Serra 

Branca e Coxixola. 

AREA MEDIA DA PROPRIDADE 

MIRANDELA 

ACIMA DE 25 

(Ha) 

29% 

1 A 5 (Ha) 

14% 

21 A 25 (Ha) 

14% 

6 A10 (Ha) 

29% 

16 A 20 (Ha) 

14% 

AREA DA PROPRIDADE 

SERRA BRANCA 

ACIMA DE 

25 (Ha) 

29% 

21 A 25 (Ha) 

0% 

16 A 20 (Ha) 

8% 

1 A 5 (Ha) 

21% 

A 10 (Ha) 

29% 
11 A 15 (Ha) 

13% 

AREA DA PROPRIDADE 

COXIXOLA 

ACIMA DE 25 

Ha 

8% 

11 A15Ha 

15% 

6A10Ha 

23% 

1 A 5 Ha 

54% 

Figura 39: Area das propriedades nos 

municipios de Mirandela, Serra Branca e 

Coxixola 
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5.5.2 Vulnerabilidade Economica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No que se refere a vulnerabilidade economica, dentre os municipios em 

estudo o que apresenta maior grau de vulnerabilidade e o municipio de Serra Branca 

com 78%, seguido de Coxixola com 72% e Mirandela com 7 1 % , sendo todos 

enquadrados como um indice muito alto. 

C O N C E L H O DE MIRANDELA - PT, 2006 

V u l n e r a b i l i d a d e E c o n o m i c a 

• vu l ne rab i l i dade 7 1 . 0 % 

Figura 40: Grafico de vulnerabilidade econfimica para o concelho de Mirandela, PT 

MUNICIPIO DE S E R R A BRANCA - P B , 2004 
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MUNICIPIO DE C O X I X O L A - PB, 2007 

Vulnerabi l idade E c o n o m i c a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 0 , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 42: Grafico de vulnerabilidade econOmica para o municipio de Coxixola, PB 

Com relacao a Mirandela, esta vulnerabilidade alta se deve a grande 

dependencia economica da populacao rural aos subsidios dados em funcao de sua 

atividade, producao e tamanho da area cultivada. Vale ressaltar, no entanto, que 

estes subsidios nao fazem parte de uma politica assistencialista, mas 

compensatoria, pois subsidiar uma populacao significa dizer que ela recebera 

recursos mediante a apresentacao de resultados produtivos que devem cumprir todo 

um padrao pre-estabelecido de conservacao do meio ambiente. 

Ja nos municipios de Serra Branca e Coxixola, as populaooes dependem de 

politicas publicas assistencialistas e nao apresentam uma renda capaz de dar 

sustentabilidade a producao agropecuaYia local. Em Serra Branca, 87% dos 

produtores nao fazem a venda da producao agricola, 74% n§o fazem a venda da 

producao pecuaria e 90% nao vendem a producao verticalizada. Em Coxixola, a 

vulnerabilidade se mostra um pouco mais baixa, quando comparada a Serra Branca, 

pois reflete uma maior renda da populacao em funcao das atividades agropecuarias, 

mostrando uma diminuicao do numero de produtores que nao realizam a venda de 

seus produtos, tendo-se que 77% nao vendem a producao agricola, 61 % nao fazem a 

venda da producao pecuaria e 55% nao efetivam venda da producao verticalizada. 

101 



5.5.3 Vulnerabilidade Tecnologica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 concelho de Mirandela mostra uma alta vulnerabilidade tecnologica, de 

39%, tendo-se em vista que, para os padroes europeus, Portugal esta aquem do 

desenvolvimento tecnologico, quando se fala em tecnicas agropecuarias. Os 

municipios de Serra Branca e Coxixola encontram-se inseridos numa classe de 

vulnerabilidade muito alta, cujo grau encontrado foi de77% e 68%, respectivamente. 

CONCELHO DE MIRANDELA - PT, 2006 
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Figura 43: Grafico de vulnerabilidade tecnol6gica para o concelho de Mirandela, PT 

MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, 2004 
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MUNICIPIO DE COXIXOLA - PB , 2007 
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Figura 45: Grafico de vulnerabilidade tecnologica para o municipio de Coxixola, PB 

0 concelho de Mirandela mostra um descuido com relacao a forma de 

utilizacao dos solos, pois 55% dos entrevistados fazem o uso da terra seguindo o 

declive do terreno (Figura 46) e 86 % da populacao nao aplica qualquer pratica de 

conservacao ao meio ambiente (Figura 47). Este descaso com os recursos naturais 

foram costumes passados e culturalmente repassados pela populacao brasileira 

desde a epoca da colonizacao, o que vem ocasionando uma degradagao dos solos 

em nosso pais. 
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Figura 46: Grafico de uso do solo no 

concelho de Mirandela 
Figura 47: Grafico de praticas de 

conservacao realizadas em Mirandela, PT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nos municipios de Serra Branca e Coxixola, alguns fatores que agravam a 

vulnerabilidade tecnologica sao a falta de assistencia tecnica, uma vez que apenas 5 

% do total dos entrevistados tern acesso a este tipo de servico, em Serra Branca, 

(Figura48) e 8%, em Coxixola (Figura 49), e a nao execucao de praticas de 

contensao da erosao, tendo-se em vista que, em Serra Branca, apenas 10% dos 

produtores rurais sabem executar obras para este fim (Figura 51) e, em Coxixola, um 

total de 18% (Figura 52). 

Outro fator importante na avaliacao da vulnerabilidade tecnologica nos 

municipios estudados no cariri paraibano diz respeito a forma de utilizacao do solo, 

visto que, em Coxixola, 3 1 % da populacao usam o solo seguindo o declive do 

terreno, aumentando-se para um total de 64% das pessoas que seguem esta 

mesma pratica no municipio de Serra Branca. 
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Figura 48: Grafico do percentual de pessoas 

que tern acesso a assistencia tecnica no 

municipio de Serra Branca, PB 
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Figura 49: Grafico do percentual de pessoas 

que tern acesso a assistencia tecnica no 

municipio de Coxixola, PB 
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Figura 50: Grafico do percentual de pessoas 

que sabem executar obras de contencao no 

municipio de Serra Branca, PB 
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Figura 51: Grafico do percentual de pessoas 

que sabem executar obras de contencao no 

municipio de Coxixola, PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.5.4 Vulnerabilidade Hidrica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vulnerabilidade hidrica e a mais comprometedora da qualidade de vida da 

populacao situada no cariri paraibano, pois atua diretamente nos outros graus de 

vulnerabilidade anteriormente citados, sendo o fator das polfticas publicas 

adotadas em cada regiao, o importante fator que comanda os riscos envolvidos 

num desastre e seus efeitos sobre a populacao. 

0 grau de vulnerabilidade as secas encontrado nos municipios analisados e 

muito alto. Seu valor corresponde a 45% em Mirandela (Figura 52), 78% em Serra 

Branca (Figura 53) e 72% em Coxixola (Figura 54). 

Sao varios os fatores de risco que conduzem a estas vulnerabilidades 

mostradas nos municipios estudados. A periodicidade e qualidade da oferta hidrica e 

um fator determinante do padrao, estabelecido pelo homem, de convivencia com o 

meio ambiente e uso de seus recursos naturais, bem como condiciona o 

desenvolvimento economico de uma regiao. 

CONCELHO DE MIRANDELA - PT, 2006 
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Figura 52: Grafico de vulnerabilidade as secas para o concelho de Mirandela, PT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MUNICIPIO DE S E R R A BRANCA - PB , 2004 
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Figura 53: Grafico de vulnerabilidade as secas para o municipio de Serra Branca, PB 

MUNICIPIO DE COXIXOLA - P B , 2007 
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Figura 54: Grafico de vulnerabilidade as secas para o municipio de Coxixola, PB 



Em Mirandela, a seca nao e um fenomeno natural frequente, e, portanto a 

populacao e os gestores publicos nao se preparam para a sua ocorrencia. Este fato 

vem mudando a partir da seca que ocorreu em todo o territorio portugues em 2005 e 

que trouxe varios prejuizos economicos para a populacao de Mirandela. Esta 

despreocupacao com a oferta hidrica refiete em praticas de desperdicio deste 

recurso natural tao exaustivamente degradado em todo o mundo. Conforme os 

dados levantados durante as visitas de campo, foi constatado que 100% da 

populacao rural deste concelho nao faz racionamento da agua, nao capta agua das 

chuvas e nem faz o aproveitamento de aguas residuais. 

Isto se deve ao fato de que ela considera ou considerou, por muito tempo, a 

seca como uma ameaca distante, visto que toda a populacao residente nas areas 

deste concelho tern oferta hidrica permanentemente para abastecimento humano e 

animal, com agua canalizada em todas as residencias da zona rural e cerca de 50% 

da populacao possui fontes que permitem irrigacao durante todo o ano. 

A seca, principal desastre natural do Brasil, encobre interesses economicos e 

politicos de uma elite nordestina que procura eternizar o problema e impedir que 

acoes eficazes sejam adotadas no sentido de minimizar as vulnerabilidades da 

populacao dos municipios de Serra Branca e Coxixola para que estes venham a se 

adequar a padrSes aceitaveis de risco na convivencia com o semi-arido. 

Neste cenario, observa-se uma disparidade na distribuicao da agua nos 

municipios em estudo, onde os pequenos agricultores nao tern acesso aos recursos 

hidricos disponiveis. Esta situagao vem diminuindo um pouco no municipio de 

Coxixola, mas e ainda bastante evidente no de Serra Branca. 

Diante dos dados levantados na pesquisa de campo, pode ser constatado que, 

no municipio de Coxixola, 46% dos produtores rurais nao fazem armazenamento da 

agua (Figura 55) enquanto no de Serra Branca este dado aumenta para 56% (Figura 

56), mostrando uma situagao ainda mais agravante. Tem-se, ainda, que 83% dos 

entrevistados em Coxixola nao tern oferta hidrica permanente (Figura 57) e que em 

Serra Branca este valor aumenta para 87% (Figura 58). 

No tocante ao abastecimento familiar, os dois municipios mostram uma 

situacao bem diferenciada. Coxixola tern 60% da populacao rural com agua 

encanada (Figura 59) e Serra Branca so apresenta 9% de sua populacao rural com 

acesso a este recurso (Figura 60). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FORMA DE ABASTECIMENTO 

DOMICILIAR 

Coxixola, PB 

13% 

60% 

20% 

I LATA 

» ANIMAJS 

I CARROS PIPA 

IENCANADA 

ARMAZENAMENTO DE AGUA 

Serra Branca, PB 

7% 0% 

27% 

I NAO FAZ 

ICBTERNA 

• BARREROS 

• ACUDES (DOS ANOS 

S6W SEM SECAR) 

• ACUDE (MAIS DE 

DOS ANOS SEM 

SECAR) 
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Fazendo-se um resumo dos indices de vulnerabilidade encontrados nos 

municipios em estudo (Tabela 9), ve-se que Serra Branca e o municipio que se 

mostra mais vulneravel em todos os aspectos avaliados. Isto so vem a reafirmar a 

importancia da gestao integrada dos recursos naturais disponiveis e o incremento de 

politicas publicas voltadas as necessidades da populacao nordestina. 

Tabela 9: Indices de vulnerabilidade encontrados nos municipios de Mirandela, 

Serra Branca e Coxixola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INDICE DE VULNERABILIDADE 

SERRA BRANCA COXIXOLA MIRANDELA 

(%) (%) (%) 
SOCIAL 42 39 37 

ECONOMICA 78 72 71 

TECNOLOGICA 77 68 39 

S E C A 78 72 45 

5.6 Politicas Publicas e Gestao dos Riscos 

5.6.1 Serra Branca e Coxixola (nordeste do Brasil) 

No que se refere a gestao e a formulacao de politicas publicas voltadas a 

regiao do nordeste brasileiro, se se buscar na historia recente desse pais, tem-se 

que, em meio aos impactos ocasionados pela seca de 1958, surge, como iniciativa 

do entao governo federal, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN), e a publicacao de um documento, em 1959, "Uma Politica de 

Desenvolvimento Economico para o Nordeste", cujo objetivo era solucionar o 

problema das areas aridas e semi-aridas, formulando recomendacoes de uma 

perspectiva modernizadora dos espacos rurais da regiao. 

Algumas teses do GTDN se incorporaram aos projetos e as politicas 

formuladas pela SUDENE, atraves do seu primeiro superintendente, o economista 

Celso Furtado. A partir do I Piano Diretor, a super in tendent passou a atuar em 

algumas frentes. Por um lado, no atendimento as populacoes flageladas pelas secas 

e, por outro lado, mantendo a linha do GTDN no sentido de propor acoes anti-secas 

e politicas para definir e organizar a unidade de producao e a agropecuaria. 

(GOMES e CUNHA, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E a partir de 1964 que ocorre um intenso processo de modernizacao das 

atividades agricolas com base no paradigma tecnologico da revolucao verde que 

beneficiou, principalmente, os grandes produtores. Apesar das grandes modificacoes 

introduzidas na estrutura produtiva do campo, o padrao de contribuicao fundiaria 

preservou sua principal caracteristica, a forte presenga dos grandes latifundiarios. 

Os pequenos produtores rurais, em sua maioria, nao se beneficiaram com o 

crescimento ocorrido neste perfodo, visto que as acoes em favor da reforma agraria 

foram descaracterizadas e contidas. 

De acordo com o antropologo Moacir Palmeira (apud GOMES e CUNHA, 

2007), entre 1975 e 1985, o Finor (Fundo de Investimentos do Nordeste) destinou 

cerca de 1 bilhao de dolares aos latifundiarios do Nordeste, por meios de incentivos 

fiscais. Estes latifundiarios tinham propriedades, em media, de 4.500 hectares, 

enquanto o tamanho medio das propriedades na regiao, na mesma epoca, era de 37 

hectares. 

Otamar de Carvalho (1988), apud Gomes e Cunha (2007), faz a seguinte 

descricao sobre esta epoca de instalacao dos governos militares e sobre a politica 

de desenvolvimento para o Nordeste: 

Em vista do carater autoritario do regime instaurado em 1964, 
reforcam-se as aliancas das oligarquias rurais com o Estado, porem 
conciliando os interesses dos grupos mais tradicionais aos dos que 
tratam de se modemizar. E, mais importante do que tudo, as 
politicas de combate as secas comecam a ser reorientadas no 
sentido de garantir ao govemo central maior legitimidade e poder na 
regiao mediante a concessao de privileges extraordinarios aos 
grandes proprietaries da terra. 

Em muitas partes do semi-arido, os financiamentos publicos deram sobrevida 

a elites que entravam em decadencia e possibilitaram que parcelas desta elite 

pudessem se adequar aos novos tempos. Na configuracao regional de forgas, estas 

elites foram capazes de se apropriar de grande parte dos recursos destinados a 

promover o desenvolvimento e a modernizacao do setor agropecuario, em 

detrimento dos agricultores familiares e da parcela de trabalhadores rurais sem terra. 

(GOMES e CUNHA, 2007). 

O cenario das politicas publicas no Brasil, a partir de fins da decada de 1980, 

tern sido marcado por tres importantes tendencias: diversificacao, complexificacao e 

pelo aumento da importancia dos agentes publicos nao estatais (as organizacoes 

no 



nao-governamentais e as agendas multilaterais) na formulagao e execugao de 

politicas, programas e projetos. Essas tendencias podem ser observadas 

particularmente no que se refere as politicas publicas de conservagao ambiental 

e de promocao do desenvolvimento rural, com feigSes especificas no semi-arido 

nordestino. 

A realizacao da II Conferencia Mundial das Nagoes Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, pode ser interpretada 

como um marco das mudangas promovidas nas politicas e na gestao ambiental 

no Brasil. A consolidagao do conceito de desenvolvimento sustentavel como 

norteador dos discursos de boa parte das politicas publicas e apenas a face mais 

visivel desse processo. Pode-se indicar tambem: expansao das unidades de 

conservagao e regulamentagao das areas protegidas no pais com a promulgagao 

da Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservagao), em 2000 1 ; as 

tentativas de constituigao de um novo modelo de gestao publica do meio 

ambiente, institucionalizado, por exemplo, com a criagao dos comites de bacia 

previstos pela Lei das Aguas, de 1997 2; e a presenga de ONGs ambientalistas 

como demandantes e mesmo executoras de programas e projetos, com enfase 

para as iniciativas de educag§o ambiental (CUNHA e COELHO, 2003). 

Em relagao as politicas de desenvolvimento rural, destacam-se: a criagao, 

em 1996, do Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), com o 

objetivo de conceder credito agricola diferenciado e apoio institucional aos 

agricultores familiares que sempre estiveram excluidos das politicas publicas ate 

entao existentes, contando com uma linha de financiamento de infra-estruturas, 

sendo aplicado, no semi-arido, entre outras coisas, em obras hidricas; a 

instituigao, em 2003, da Politica de Desenvolvimento Territorial, pela Secretaria 

de Desenvolvimento Territorial do Ministerio do Desenvolvimento Agrario 

(SDT/MDA), com o objetivo de promover a integragao das agoes das diferentes 

esferas governamentais nas regides mais pobres do pais; e a politica de 

assentamento de familias de trabalhadores rurais sem terra, empreendida pelo 

INCRA (os chamados assentamentos rurais ou assentamentos de reforma 

agraria) (GOMES e CUNHA, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000. 
2 Lei n. 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos. 
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A regiao do Cariri paraibano foi uma das escolhidas, em 2003, para instalacao 

dos territorios rurais 3. 0 territorio do Cariri Ocidental inclui 18 municipios, inclusive 

Serra Branca e Coxixola. Desde entao, foi instituido um forum territorial para debate 

de politicas publicas integradas para a regiao. Um dos campos de discussao tern 

sido a formulagao de politicas ambientais e de recursos hidricos. 

No semi-arido brasileiro, as tendencias de diversificagao e complexificagao 

das politicas publicas foram acompanhadas pela importante mudanga discursiva, 

operada a partir da decada de 1990: a das politicas de combate a seca, a 

constituigao de politicas de convivencia com o semi-arido, mudanga que foi operada 

principalmente a partir das organizagoes nao-governamentais e dos movimentos 

sociais (particularmente pelas instituigoes ligadas a Articulagao do Semi-arido -

ASA) e que tern sido adotada crescentemente pelo governo federal e pelos governos 

estaduais (BARROS, 2006). 

Uma das politicas com maior visibilidade que adota esta nova perspectiva 

e o Programa de Formagao e Mobilizagao para Convivencia com o Semi-arido, 

mais conhecido como Programa Um Milhao de Cisternas (P1MC), coordenado 

pela ASA, desde 2001, com o objetivo de construir um milhao de cisternas de 

placa em todo o semi-arido nordestino, atendendo familias de agricultores 

familiares da regiao. A ASA se contrapoe as macro-politicas hidricas, baseadas 

na construgao de grandes reservatorios e na constituigao de perimetros irrigados, 

mas confirma a marca da diversificagao de politicas mencionada anteriormente. 

Na realidade do semi-arido, a criagao de assentamentos rurais pode tanto 

contribuir para redugao da vulnerabilidade a seca das familias assentadas, ao 

enfrentar o que talvez seja o problema social mais grave da regiao, a 

concentragao fundiaria (CUNHA, 1997), quanto estabelecer novas formas de 

conflitos ambientais, particularmente aqueles relacionados ao acesso e uso dos 

recursos florestais e das areas de pastagem natural (CUNHA, NNUNES e 

MIRANDA 2006). De toda maneira, os assentamentos promovem uma nova forma 

de acesso a recursos naturais e, em muitas propriedades, democratiza o acesso 

a agudes, pogos e barreiros. O que tern que ser avaliado, neste caso, sao os 

criterios utilizados na escolha das terras que estao sendo desapropriadas e no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Na Paraiba, ja foram criados 07 (sete) territorios: Borborema, Cariri Ocidental, Cariri Oriental, Medio Sertao, 

Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e Curimatau. 
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acompanhamento a gestao destas areas que passam a sofrer uma nova forma de 

exploragao. 

Ainda nos dias atuais, uma importante possibilidade de financiamento ao 

desenvolvimento regional tern sido o Finor, criado pelo Decreto-Lei n° 1.376, de 

12.12.1974, cujo objetivo e dar apoio financeiro a empreendimentos para a Regiao 

Nordeste e partes dos Estados de Minas Gerais e Espirito Santo, sendo gerido pelo 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

No semi-arido paraibano, a nao-percepgao da importancia da gestao de risco 

a desastre, mediante a prevengao, mitigagao, preparagao e recuperagao das 

condigoes socio-economicas e ambientais, gera uma sobreposigao de fatores que 

vao se acumulando a cada ocorrencia de um novo desastre e aumentando o grau de 

vulnerabilidade das unidades familiares rurais na regi§o. A agao descontrolada do 

homem no meio ambiente, embora tenha carater dizimador da vegetagao, em muitos 

casos, mostra-se como uma das ultimas alternativas de sobrevivencia do pequeno 

produtor rural, no desejo de se manter no campo, na esperanga de que chegue a 

chuva e que esta traga consigo possibilidades de geragao de renda. 

Nos municipios de Serra Branca e Coxixola, ha uma eminente priorizacao da 

emergencia, vista como unica reagao a seca pelas instituigoes governamentais e 

politicas. As ag6es emergenciais, como o proprio nome diz, so agem durante uma 

"crise" e nao levam em consideragao os seus efeitos a longo prazo, bem como nao 

contribuem para a gestao de riscos futuros. 

A emergencia, mesmo recorrentemente empregada, nao se efetivou como 

resultado do planejamento e sistematizagao de procedimentos. De fato, ela foi 

caracterizada pela improvisagao, por agoes descontinuas, restritas a determinada 

seca e nela esgotada. Na realidade, a emergencia e mostrada ao longo da 

historia das secas como de senslvel utilidade, pois, por meio dela, os recursos 

publicos foram liberados, alem de beneffcios diversos, favorecendo 

especialmente a grupos mais privilegiados da sociedade local. No entanto, a 

historia da seca no semi-arido nordestino relata que ao agricultor pobre, mais 

vulneravel, restaram as frentes de emergencia e cestas de alimentos, enquanto 

os investimentos em propriedades, infra-estrutura hidrica, negocios e 

empreendimentos foram canalizados para grupos mais fortes politica e 

economicamente, isto e, menos vulneraveis. Muito patente, portanto, a distinta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diferenca das condigoes iniciais dos grupos sociais focados pelas agoes do poder 

publico, diferenga essa que viria a influenciar o comportamento social, politico e 

economico no Semi-Arido nordestino. Particularmente, a resposta de cada grupo 

as adversidades foi dada nas secas que se seguiram (ABREU, 2004). 

Uma outra forma de gestao que impera na regiao sao as agoes publicas 

assistencialistas. Os beneficios sociais de maior peso nos Municipios de Serra 

Branca e Coxixola sao as transferencias de renda para idosos e portadores de 

deficiencia, haja vista que familias inteiras dependem de uma ou mais pessoas 

que possuam este tipo de aposentadoria, a qual sequer pode ser chamada de 

renda, pois, na base do conceito, "renda" e o lucro que obtemos a partir do 

exercicio de uma determinada atividade. Alem deste tipo de "renda", tem-se 

tambem o LOAS (Amparos Assistenciais estabelecidos pela Lei Organica de 

Assistencia Social), o Programa Bolsa-Escola, o Programa Bolsa-Renda, o 

Programa de Erradicagao do Trabalho Infantil (CITE), 0 Programa Merenda 

Escolar, o bolsa Alimentagao, o Auxilio Gas e, por ultimo, o Projeto Fome Zero, 

cada um com objetivos distintos ou similares, mas que, ao fim, nao retratam uma 

politica publica voltada ao desenvolvimento local, mas a permanencia do estado 

de pobreza da populagao. 

O assistencialismo e o compensatorio aprofundam a condigao vulneravel dos 

cidadaos, pois debilitam as estrategias de auto-ajuda e enfrentamento da 

adversidade que a populacao tern desenvolvido. Alem disso, sobre a base da 

diferenciagao social, o assistencialismo e o compensatorio v§o consolidando a 

cultura de dependencia; desigualdades; inferiorizagao; subaltemizagao; sujeigao; e 

exclusao (ROMERO, 2002). 

E importante compreender que as politicas publicas ambientais, hidricas ou 

mesmo de convivencia com o semi-arido (como todas as politicas publicas) sao 

formulagoes historicas, formuladas e executadas em configuragoes sociais 

especificas, marcadas por relagoes entre diferentes grupos sociais ocupando 

distintas posigoes de poder. Numa regiao marcada por altos indices de desigualdade 

social, como e o semi-arido nordestino (e particularmente o Cariri Ocidental da 

Paraiba), nao se pode assumir uma posigao ingenua em relagao as politicas, nem 

fechar os olhos as disputas entre os grupos sociais - que sao tanto discursivas 

quanto pelo acesso a recursos financeiros e humanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.6.2 Mirandela (Norte de Portugal) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As polfticas adotadas em Portugal estao ligadas as agoes da Comunidade 

Europeia desde a sua integragao nela, em 1986. Portugal tern se beneficiado de 

apoio comunitario regular, com a finalidade de reduzir as disparidades face aos 

padroes medios europeus. Esse apoio concretiza-se atraves da aplicagao dos 

Quadros Comunitarios de Apoio (QCA), estando em decorrencia durante o 

levantamento de dados realizado no Municipio de Mirandela (novembro de 2005 a 

junho de 2006), o QCA III, que teve a duragao de sete anos (2000-2006). 

A Europa, para fazer frente as necessidades do pos-Guerra Mundial criou, em 

1957, a PAC que tinha por base um modelo produtivista, o qual visava o aumento da 

producao e da produtividade no setor agricola atraves da aplicagao de meios 

tecnico-cientificos adequados. 

Com a Reforma da PAC, em 1992 e, em especial, com a Nova Reforma 

(Agenda 2000), tentou-se minimizar as consequencias do modelo inicialmente 

defendido para a PAC. Este modelo de desenvolvimento planejado para a Europa 

originou acentuados desequilibrios entre as regioes europeias e conduziu a 

desertificagao social, economica e cultural de areas marginalizadas pelas politicas 

de modernizacao agricola. Com efeito, em 1991, mais de 80% das despesas 

comunitarias apenas beneficiavam 20% dos agricultores (que geralmente eram os 

mais ricos e os mais eficazes). Assim, os beneficios da PAC nao estavam atingindo 

aqueles que mais precisavam, ja que o sistema baseado na produtividade nao 

conseguia dar apoio suficiente a grande maioria das exploragoes agricolas de 

pequena dimensao e familiares (COMISSAO EUROPEIA, 2000). 

Este apoio transcorreu em fases distintas: a primeira, relativa ao periodo de 

1986 a 1988, designada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anterior Regulamento; a segunda, referente ao Quadra 

Comunitario de Apoio, de 1989-1993 (QCA I), e a terceira, no que diz respeito ao 

QCA, de 1994-1999 (QCA II). A cada QCA facultavam-se diversos instrumentos de 

apoio que eram direcionados para os diferentes setores da economia nacional. 

E evidente que a utilizagao de tao elevados meios financeiros contribuiu para 

a dinamizagao de alguns setores da agricultura nacional e proporcionou melhorias 

estruturais e tecnologicas claras, cujo efeito e, em geral, considerado positiyo 

(PINTO, 2000). Porem, atualmente, e apos a aplicagao de todos os instrumentos a 

que agricultura portuguesa teve acesso, ainda sao visiveis alguns problemas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estruturais, dentre os quais se destacam, segundo o Ministerio do Planejamento 

(2000): 

- Estrutura fundiaria com predominio das pequenas e muito pequenas 

exploragoes, e fragmentagao da propriedade florestal, dificultando, em muitas 

situagoes, uma produgao eficiente, e conduzindo a uma fraca ligagao da producao a 

industria e a dificuldade de insergao no mercado. 

- Exodo rural, com o consequente despovoamento de alguns territorios, 

conduzindo a um nfvel etario elevado dos produtores agricolas, problema que e 

agravado pela sua baixa qualificagao e formagao profissional. 

- Capacidade de investimento insuficiente, claramente dependente, em muitos 

segmentos, do sistema de incentivos. 

- Dificuldade em assegurar continuidade e homogeneidade da oferta e o 

normal abastecimento dos mercados. 

- Associativismo insuficiente e debilidade de alguns segmentos no setor 

cooperative 

Foi neste cenario que surgiu a aplicagao do QCA III, com uma duragao de 

sete anos (2000-2006), o qual se encontrava em consonancia com o Piano de 

Desenvolvimento Regional (PDR) (2000-2006). 

Durante este periodo, estava prevista a aplicagao de fundos estruturais 

comunitarios, em conjunto com os recursos nacionais publicos e privados, 

perfazendo um investimento de cerca de 42 200 milhoes de euros (MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, 2000). 

Embora nos QCA precedentes existissem medidas que visavam o incentivo 

ao investimento nas pequenas exploragoes, somente no QCA III foram concedidas, 

de forma especifica, ajudas a agricultura familiar. O apoio a este tipo de agricultura 

possui um aspecto importante na conservagao do meio ambiente e manutengao do 

homem na exploragao agricola, na medida em que abrange inumeras exploragoes, 

nomeadamente nas regioes do norte e centra do pais. 

No municipio de Mirandela, a forma de ocupagao da terra reflete claramente 

as especificidades da regiao, que corresponde ao predominio de minifundio, grande 

fragmentagao e dispersao das parcelas e elevado peso da agricultura familiar. 

Dentre os Instrumentos e Medidas de Apoio a Agricultura e ao 

Desenvolvimento Rural para 2000-2006, destacam-se: 

"Promover o Desenvolvimento Sustentavel das Regioes e a Coesao Nacional" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do PDR, o qual tern sido aplicado atraves da Medida Agricultura e Desenvolvimento 

Rural dos Programas Operacionais (PO) RegionaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Medida AGRIS). Esta medida 

apresenta um carater inovador, quer nos seus objetivos quer no seu conteudo: por 

um lado esta vocacionada para o apoio especifico aos pequenos agricultores e a 

suas organizagoes de forma desburocratizada; por outro lado, trata-se de um modelo 

de gestao regionalizada, visando o reforgo da competitividade e multifuncionalidade 

das atividades produtivas (AGRICULTURA TRANSMONTANA, 2000). 

Deste conjunto, ressalta-se a agao "Diversificagao na Pequena Agricultura", a 

qual esta direcionada ao apoio a investimentos na pequena agricultura familiar, 

nomeadamente o que expressa o carater multifuncional das exploragoes. Esta agao 

e constitulda por duas componentes: o Apoio a Pequena Agricultura e a 

DiversificagBo de Atividades na Exploragao Agricola. As ajudas disponibilizadas por 

estas componentes tern a seguinte finalidade (Portaria n.° 1109-E/2000, art. 2°): 

- Permitir a melhoria dos rendimentos agricolas e das condigoes de vida, de 

trabalho e de producao; 

- Possibilitar a manutengao e reforgo do tecido economico e social das zonas 

rurais; 

- Promover o desenvolvimento de atividades e praticas potenciadoras do 

aproveitamento das condigoes edafo-climaticas regionais; 

- Contribuir para a diversificagao das atividades em pequenas exploragoes 

agro-florestais, tendo em vista viabilizar e desenvolver modelos de agricultura 

baseados na pluriatividade e no plurirendimento familiar; 

- Promover ocupagoes multiplas e rendimentos alternatives para familias 

agricultoras, na medida em que contribuem para a manutengao do ambiente e do 

tecido social das zonas rurais. 

A agao Diversificagao na Pequena Agricultura possibility que os agricultores 

tenham outras ocupagoes alem da agricultura, proporcionando-lhes a diversificagao 

dos rendimentos. Nesta perspectiva, esta agao contribuiu significativamente para o 

nao abandono da agricultura e consequente fixagao da populacao nos meios rurais, 

conduzindo, assim, a manutengao do espago rural e da economia local. 

A pequena agricultura familiar tern ainda um peso significativo na regiao norte 

do pais, e, em particular, no municipio de Mirandela. Neste sentido, seria 

interessante afirmar que o impacto das ajudas no investimento na pequena 

agricultura familiar e um importante auxilio ao desenvolvimento local. No entanto, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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expoe a populacao a uma vulnerabilidade muito alta, pois gera nos pequenos 

produtores uma dependencia muito forte a uma politica publica compensatoria, como 

tambem uma incerteza com relagao a manutengao da "renda", pois estes pianos tern 

data certa para comegar e encerrar suas atividades, podendo ou nao ser renovadas, 

o que gera na populacao local inseguranga socioeconomica. 

Um outro fator que tambem foi observado nas freguesias rurais de Mirandela 

foi a dificuldade de gerar produtos que possam competir com os da Espanha, no 

tocante aos baixos pregos oferecidos por eles. A Espanha, por se tratar de um pais 

de grande extensao territorial, principalmente quando comparado a Portugal, dispde 

de uma producao em maior escala e, portanto, oferece produtos a um custo bem 

mais baixo que aqueles produzidos dentro do pais. 

Neste aspecto, a politica da "boa vizinhanga", onde os mais "ricos" ajudam os 

mais "pobres" e que traz o livre acesso a produtos dentro da Comunidade Europeia, 

muitas vezes, pode trazer consigo uma politica de desigualdades, tanto maior 

quanto a desigualdade contada nas velhas historias do "primo rico e o primo pobre". 

A grande oferta de produtos vindos da Espanha inibe a producao local de crescer e 

impoe-lhe uma caracteristica de se manter sempre em um comercio de pequeno 

vulto economico, ou apenas na agricultura familiar, visto que, na regi&o, as 

exploragoes apresentam deficientes estruturas de producao, traduzidas por reduzida 

dimensao da propriedade agricola e sua elevada fragmentagao e dispersao. 

Por outro lado, um fator importante na contextualizagao das medidas 

ambientais previstas no Regulamento (CE) n.° 1257/1999, que integra o Piano de 

Desenvolvimento Rural, denominado RURIS, e seu aspecto de protegao do meio-

ambiente e preservagao do espago natural, mediante a colocagao de compromissos 

agro-ambientais assumidos, por parte dos produtores rurais, que devem ir alem das 

boas praticas agricolas e que representa agoes obrigatorias e limitantes ao 

recebimento dos subsidios. Este regime e co-financiado pelo FEOGA- Garantia e 

comporta mais 3 intervengoes: Indenizagoes compensatorias, Florestagao de Terras 

Agricolas e Reforma Antecipada (Cessao da Atividade). 

As ajudas previstas no ambito das Medidas Agro-ambientais sao 

concedidas, sob a forma de premios anuais, durante um periodo de cinco anos. 

Sem prejuizo dos compromissos referentes a cada uma das medidas, os 

beneficiarios ficam obrigados a: 

• Manter as condigoes que determinaram a concessao das ajudas, bem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como cumprir os compromissos assumidos relativamente as parcelas candidatas 

durante o periodo de atribuicao das ajudas. 

• Cumprir, em toda a area da Unidade de Producao, as "Boas praticas 

agricolas", mostradas no Anexo IV. 

A aplicagao das Medidas Agro-Ambientais processa-se no quadro de um 

programa plurianual que inclui todas as medidas previstas e e complementado por 

programas zonais especificos. Nas medidas previstas no Regulamento do 

Desenvolvimento Rural, o Estado Membro tern de co-participar financeiramente nos 

respectivos custos. Para o caso de Portugal a co-participagao e de 25%. 

A intervengao destas medidas, contempla um conjunto de medidas 

estruturadas em cinco grandes grupos. Sao eles: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grupo I - Protegao e melhoria do ambiente, dos solos e da agua. 

Grupo II - Preservagao da paisagem e das caracteristicas tradicionais nas 

terras agricolas. 

Grupo III - Conservagao e melhoria de espagos cultivados de grande valor 

natural. 

Grupo IV - Conservagao de manchas residuais de ecossistemas naturais em 

paisagens dominantemente agricolas. 

Grupo V - Protegao da diversidade genetica. 

No ambito geral, as populacoes estao vulneraveis a decisoes politicas e 

sofrem com agoes governamentais que nao estao vinculadas a uma politica publica 

desenvolvida para as condigoes especificas de cada pais ou regiao. 

Portugal passa por um momento de reestruturagao economica e busca no 

desenvolvimento tecnologico solugdes para suprir as necessidades que aumentam 

junto ao crescimento populacional. No entanto, a politica publica unica adotada pela 

Uniao Europeia faz com que Portugal sofra com a pressao dos paises mais 

desenvolvidos da Europa, visto que o mercado portugues ainda nao apresenta 

tecnicas de produgao agropecuaria capazes de concorrer com os seus paises 

vizinhos. 

No Brasil, o problema da seca nao e tao somente meteorologico como se ve 

noticiar todos os dias, mas tambem organizacional, politico e social. A gravidade e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seus efeitos sao provocados pela politica social injusta, pela ausencia de 

investimentos nos setores basicos da sociedade (educagao, saude, habitagao, 

saneamento, etc.) e pela falta de uma reforma agraria socialmente aceitavel e 

economicamente produtiva. 

Por decadas, os governos ressaltaram a solugao hidraulica, desempenhando a 

tarefa popular, pacifica e espetacular de construir agudes, mas nao levaram em 

consideragao os efeitos da seca sobre as pessoas, o que deveria constituir o 

verdadeiro motivo de preocupagao. Os efeitos negativos, de natureza economica e 

social, atribuidos a estiagem, ocorrem principalmente por causa da vulnerabilidade 

da estrutura economica da regiao. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSOES E SUGESTOES 



6. CONCLUSOES E S U G E S T O E S 

6.1 Conclusdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Constatou-se uma degradgao da cobertura vegetal durante o pen'odo de 1987 

a 2004, verificando-se que neste perfodo ocorreu um aumento da exploragao da 

cobertura vegetal, com uma transformagao da paisagem, uma vez que areas de 

cobertura vegetal rala passam a se enquadrar em areas de vegetagao rala mais aberta 

associada a varias manchas de solo exposto. 

• Os solos, desprovidos de sua protegao natural, provocam um aumento do 

risco de erosao nos municipios de Serra branca e Coxixola, cujo processo indica a 

expansao das areas de degradagao grave a muito grave e reflete a importancia de 

conter o uso irracional das terras. 

• A ocupagio das terras proximas aos sistemas de drenagem nos municipios 

de Serra Branca e Coxixola, bem como o uso intensivo nas areas de varzea cobcam os 

recursos hidricos da regiao numa situagao de risco de contaminagao em virtude de 

praticas agricolas degradantes. Isto vem ocasionando diminuigao da disponibilidade 

hidrica nos aluvioes, em virtude das constantes requisigoes de agua feitas nestas 

areas, quer seja para consumo humano, quer para irrigagao das lavouras. 

• As precipitagoes pluviometricas em Serra Branca e Coxixola mostram um 

car te r ciclico com anos de precipitag§o acima e abaixo da media, nao obedecendo, 

necessariamente, a um padrao estabelecido. Embora os efeitos da seca tenham se 

agravado a cada recorrencia do evento, isto nao se deve a indices pluviometricos mais 

baixos, mas, sim, ao aumento da vulnerabilidade da populacao. 

• A degradagao do meio-ambiente tern forte influencia sobre a vulnerabilidade 

hidrica, pois ocasiona o empobrecimento do solo e assoreamento dos reservatorios. 

• A disponibilidade hidrica e um fator primordial na manutengao do homem no 

campo, porem o exodo rural n§o esta somente vinculado a ocorrencia de fenomenos 

climaticos extremos, mas a uma serie de fatores politico-organizacionais. 

• A implementagao de praticas de irrigagao nas areas de aluvioes vem dando 

sustentabilidade economica aos agricultores nos municipios de Serra Branca e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Coxixola, devendo-se cumprir os manejos adequados, visando a manutengao dessas 

areas e buscando possibilidaddes de ampliagao de uma agricultura familiar de pequeno 

porte. 

• O estudo das vulnerabilidades, realizado nos municipios de Serra Branca e 

Coxixola, no Brasil e em Mirandela, em Portugal, indica indices de vulnerabilidade muito 

altos em todos os aspectos avaliados. 

• A redugao da vulnerabilidade a seca depende da identificagao de impactos 

relevantes e de se conhecer as suas causas, visando a gestao dos riscos e a 

intervengao antecipada no desastre. 

• E a partir do desenvolvimento de politicas publicas em nivel regional e local, 

como parte integrante da gestao dos recursos hidricos e do controle a desertificagao, 

que sera possivel mitigar os efeitos do desastre natural da seca. 

• Cada seca e unica nas suas caracteristicas climaticas e em particular nos 

seus efeitos, pois seus impactos sao nao-estruturais, afetam nao so o meio-ambiente 

mas a populagao que depende dele. 

• O problema da seca nao pode ser enfrentado esporadicamente, ja que a seca 

no Nordeste nao e excegao e, sim, regra. Solugoes implicam na adogao de uma politica 

de base para a regiao, a qual respeite a realidade em que vive o nordestino, dando-lhe 

condigoes de acesso a terra, a agua e ao trabalho 

6.2 Sugestoes 

• Desenvolver projetos de recuperagao de nascentes e da recarga natural dos 

aquiferos. 

• Ampliar o sistema de abastecimento e tratamento da agua para a populagao 

rural. 

• Incentivar programas de educagao contextualizada em todo o municipio. 

• Estimular a pratica de manejo da caatinga, evitando seu uso irracional. 

• Ampliar e melhorrar os trabalhos de assistencia tecnica e extensao rural. 
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• Incentivar pesquisas e gerar tecnologias apropriadas a convivencia com o 

semi-arido. 

• Criar corredores ecologicos ao longo dos rios e entre reservatorios. 

• Estimular e monitorar o emprego de praticas de contengao da erosao e de 

conservagao do solo. 

• Drfundir a necessidade de estrategias de redugao dos impactos da seca. 

• Apoiar o desenvolvimento de politicas em nivel regional e local. 

• Instigar os decisores e o publico em geral para a necessidade de melhorar a 

preparagao para a seca como parte integrante da gestao dos recursos 

hidricos. 

• Estimular a participagao de instituigSes nao-governamentais, como 

cooperativas e associagoes rurais, no auxilio a tomada de decisoes no 

tocante aos projetos politicos de mitigagao aos efeitos da seca e a 

convivencia com o ambiente semi-arido. 
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ANEXO 2 

Descrigao das Classes de Solos Mapeadas nos Municipios 

de Serra Branca e Coxixola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A descrigao das classes de solos identificadas e suas respectivas fases 

resulta de um estudo criterioso realizado na area, atraves do reconhecimento dos 

componentes ambientais tais como: relevo, geologia, vegetagao e uso atual das 

terras, desenvolvidos por BRASIL (1972) e PARAiBA (1978). 

Com base nesses criterios, as classes de solos foram identificadas em fungao 

das seguintes caracteristicas: saturagao de bases, atividade de argila, sodicidade, 

textura e tipo de horizonte A. 

-Para as classes, assim subdivididas, foram acrescentados outros dados, tais 

como: as fases de vegetagao, relevo, pedregosidade e/ou rochosidade e no caso 

dos Solos Litolicos, o tipo de substrato. 

As caracteristicas utilizadas na subdivisao das classes e estabelecimento das 

fases foram definidas conforme abaixo descritas: 

• Carater Eutrofico e Distrofico - Foram utilizadas as seguintes 

especificagoes: Eutroficos para os solos apresentando saturagao de base (V) media 

a alta, isto e, iguais ou superiores a 50%, e Distroficos para os solos com saturagao 

de base (V) baixa, isto e, inferior a 50%. Para determinagao desta caracteristica 

levou-se em consideragao o valor "V". No caso de uma so camada diferir das 

demais, foi levado em consideragao o valor V predominante na maioria das 

camadas. 

• Sodicidade - O termo "solodico" foi empregado quando a saturagao com 

sodio variou de 8 a 20% no horizonte B ou no C, quando nao existe o B. 

• Atividade de argila - T - Na designagao de solos com atividade de argila 

alta ou baixa adotou-se os seguintes limites (EMBRAPA, 1979): Argila de atividade 

alta (Ta): quando o valor T, apos corregao para o carbono, for igual ou superior a 24 

meq/100g de argila. Argila de atividade baixa (Tb): quando o valor T, apos corregao 

para o carbono, for inferior a 24meq/100g de argila. 

• Carater vertico - O termo "vertico" indica que a classe de solos e 

intermediaria para Vertissolo. 
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• SalinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Refere-se a presenca de sais soluveis, em quantidades que 

interferem no desenvolvimento das culturas, expresso pela condutividade eletrica do 

extrato de saturagao igual ou maior que 4 mmhos/cm a 25°C. 

• Tipo de horizonte A - Constatou-se na area de estudo, solos com 

horizonte A fraco e A moderado, cuja definigao e semelhante a do "ocric epipedon" 

utilizada na classificagao americana. O primeiro apresenta teores de carbono 

organico inferiores a 0,58%, cores muito claras, sem desenvolvimento de estrutura 

ou estrutura fracamente desenvolvida. Este tipo de horizonte e caracteristico da 

grande maioria dos solos da regiao semi-arida, com vegetagao de caatinga 

hiperxerofila. O segundo, apresenta teores variaveis de carbono organico, espessura 

e/ou cor que nao satisfazem aqueles requeridos para caracterizar um horizonte A 

chernozemico ou proeminente. 

• C lasse Textural - A classe textural constitui a caracteristica distintiva 

das unidades de solo, diferindo segundo a composigao granulometrica, sendo 

consideradas: 

Textura arenosa - compreende as classes texturais areia, areia franca e 

franca arenosa, com teor de argila inferior a 15%. 

Textura media - compreende classes texturais ou parte delas tendo na 

composigao granulometrica menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, 

excluidas as classes texturais areia e areia franca. 

Textura arqilosa - compreende classes texturais ou parte delas tendo na 

composigao granulometrica de 35 a 60% de argila. E comumente definida assim 

para solos que apresentam uma ou mais das seguintes classes de textura: argilosa 

com menos de 60% de argila, argila arenosa e franco argilosa com mais de 35% de 

argila. 

Textura muito argilosa - compreende classes texturais tendo na composigao 

granulometrica mais de 60% de argila. 

Textura siltosa - compreende parte de classes texturais que tenham silte 

maior que 50% (alem de areia menor que 15% e argila menor que 35%). E assim 

considerada em solos que apresentam uma ou mais das seguintes classes de 

textura: silte, franco siltosa, franco argilo-siltoso e argila siltosa. 

Textura indiscriminada - quando o teor de argila e muito variavel para a 

perfeita definigao de uma dada classe textural, ou seja, ocorrem constantes 

mudangas de teores de argila em uma unidade de mapeamento. 
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• Fases EmpregadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O objetivo do emprego das fases e fornecer 

maiores subsidios para a interpretagao do uso dos solos. Os fatores levados em 

consideragao para o estabelecimento das fases, no presente trabalho foram: 

vegetagao, relevo, pedregosidade, rochosidade e substratos. 

Quanto a vegetacao - O clima e os solos tern influencia sobre a vegetagao. 

Desta forma, sendo escassos os dados meteorologicos na area, procurou-se inferir, 

por intermedio da vegetagao natural, informagoes sobre o maior ou menor grau de 

umidade de determinada area, tendo em vista que esta e o reflexo das condigoes 

climaticas. 

Quanto ao relevo - As fases de relevo foram empregadas com o objetivo de 

proporcionar subsidios de grande importancia para o estabelecimento dos graus de 

limitagao quanto a viabilidade de emprego de maquinas e implementos agricolas e 

susceptibilidade a erosao. 

Quanto a pedregosidade e rochosidade -As fases de pedregosidade e 

rochosidade, em conjunto com o relevo, constituem os meios para o estabelecimento 

dos graus de limitagoes ao emprego de implementos agricolas. Referem-se aos 

solos que apresentam, na parte superficial, quantidades significativas de calhaus e 

matacoes. Desta forma, estas sao indicadas como fases de uma determinada classe 

de solo. Quando ocorrem em quantidade elevada limitam o uso de implementos 

agricolas. 

Quanto ao substrato - O substrato indica a natureza do material subjacente ao 

solo. Foi considerado no caso de SOLOS LITOLICOS, em que a natureza do 

substrato e seu maior ou menor grau de consolidacao tern influencia, sobretudo no 

que diz respeito a susceptibilidade a erosao, profundidade efetiva do solo e ao seu 

manejo, constituindo aspectos de grande importancia para a definigao do seu uso. 

Os solos identificados na area de estudo estao descritos como se apresenta a 

seguir: 

BRUNO NAO CALCICO com A fraco textura argilosa 

Sao solos com horizonte B textural e horizonte A fracamente desenvolvido, 

nao hidromorficos, com argila de atividade alta. Possuem soma de bases 

permutaveis, capacidade de troca de cations e saturagao de bases altas. Sao solos 

133 



relativamente rasos. Sao bem drenados, cuja reagao (pH) varia de moderadamente 

acida a praticamente neutra. Compreendem a seguinte fase: 

(i) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado - sao 

solos que apresentam uma utilizagao agricola restrita devido a baixas e irregulares 

preciptagoes pluviom[etricas locais e a presenga de pedregosidade superficial e, 

muitas vezes, dentro do corpo do solo, dificultando a mecanizagao. Alem disso, 

apresentam risco a erosao. Sao utilizados na sua maioria com pecuaria extensiva na 

caatinga. Figuram como primeiro componente da associagao NC45. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NC45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Associagao de: BRUNO NAO CALCICO com A fraco, textura 

argilosa, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo a suave ondulado + 

SOLOS LITOLICOS EUTR6FICOS com A fraco, textura arenosa/ou media, fase 

pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo ondulado, substrato 

gnaisse e granito + AFLORAMENTO DE ROCHA. 

Principais inclusoes: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EUTROFICO 

Tb, pouco profundo, com A fraco, textura media cascalhenta, fase catinga 

hiperxerofila, relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIA1S EUTROFICOS textura 

indiscriminada fase caatinga hiperxerofila relevo piano. 

BRUNO NAO CALCICO vert ico com A fraco textura argilosa 

Sao solos com horizonte B textural, nao hidromorficos, intermediaries para 

Vertissolo, diferencia-se das classes comentadas anteriormente por apresentarem 

argila do tipo 2:1 (atividade de argila superior a 50 mE/100 g de argila). Tendo em 

vista a presenga deste tipo de argila, que normalmente apresenta no periodo seco 

grande fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismatica, 

moderada a fortemente desenvolvida no horizonte Bt. As demais caracteristicas sao 

bastantes semelhantes. Sao solos pouco profundos a rasos, tendo sequencia de 

horizonte A, Bt e C. Compreendem a seguinte fase: 

(i) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado -

estes solos apresentam fortes limitagoes no que diz respeito a carencia de agua e 

moderadas quanto ao risco a erosao. Possuem condigoes para serem cultivados 

com culturas anuais na epoca chuvosa, entretanto, sao mais apropriados para 
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pecuaria. Figuram como principal componente da associagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NC25 e segundo 

componente das associagoes V13 e Re20. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NC25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Associagao de: BRUNO NAO CALCICO vertico com A fraco, textura 

argilosa, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado + SOLOS 

LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, textura arenosa e/ou media, fase 

pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado e ondulado, 

substrato gnaisse e granito. 

Principals inclusoes: BRUNO NAO CALCICO com A fraco, textura argilosa, 

fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado. SOLONETZ 

SOLODIZADO Ta, com A fraco, textura media, fase caatinga hiperxerofila, relevo 

piano. SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS Ta, textura indiscriminada, fase caatinga 

hiperxerofila, relevo piano. VERTISSOLO com A moderado, fase pedregosa, 

caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado. SOLONETZ SOLODIZADO Ta, com 

A fraco, textura indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado. 

(i) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado e 

ondulado - estes solos apresentam fortes limitagoes ao uso agricola decorrentes da 

grande escassez de umidade e pedregosidade superficial que impedem a utilizagao 

de maquinas agricolas. Apresentam-se quase totalmente cobertos por uma 

vegetagao natural rala de porte baixo de caatinga hiperxerofila, sendo aproveitados 

com pecuaria extensiva em condigoes precarias. Figuram como segundo 

componente da associagao Re70. 

BRUNO NAO CALCICO vertico com A fraco textura media 

Sao solos com horizonte argilico (B textural) argila de atividade alta, 

apresentando como principal diferenciagao da classe anteriormente comentada, a 

textura com teores de argila entre 15 e 35%. As demais caracteristicas fisicas, 

quimicas e morfologicas sao similares as da unidade anteriormente citada. 

Compreendem a seguinte fase: 

(ii) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado -

estes solos apresentam restrigoes, por apresentarem argilas expansivas. As 
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< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

condigoes de drenagem e as mas propriedades fisicas, aliadas a pedregosidade e 

forte escassez d'agua sao as maiores limitagoes ao aproveitamento agricola. Sao 

melhores aproveitados para pecuaria, com plantio de pastagens artificials 

resistentes a seca, podendo, entretanto, serem cultivados com algumas culturas de 

auto-consumo no periodo de inverno. Figuram como componente principal da 

associagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NC49 e segundo componente das associagoes Re25 e Re66. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NC 49 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Associagao de: BRUNO NAO CALCICO vertico, com A fraco, textura 

media, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado + SOLOS 

LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, textura arenosa e/ou media fase pedregosa 

e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado e ondulado, substrato 

gnaisse e granito + VERTISOLO com A moderado, fase pedregosa, caatinga 

hiperxerofila, relevo piano e suave ondulado. 

Principais inclusoes: S O L O S ALUVIAIS EUTROFICOS Ta, com A 

moderado, textura indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, relevo piano. 

VERTISOLOS. com A moderado 

Sao solos moderadamente profundos, moderadamente drenados, com 

permeabilidade lenta a muito lenta e erosao laminar rligeira, apresentando 

sequencia de orizontes A e C, transicionando de maneira gradual e plana do 

horizonte A para o C. 

Sao solos praticamente neutros, com saturagao com aluminio insignicficante e 

possuem alta reserva de minerais primarios em sua constituigao mineralogica. 

Apresenta textura franco argilo arenosa e argilo arenosa, com consistencia 

ligeiramente firme a muito firme quando molhado. 

(i) fase pedregosa, caatinga hiperxerofila relevo piano e suave 

ondulado 

Sao solos de grande potencialidade agricola, devendo ser aproveitados 

intensamente. Tern como fatores limitantes a escassez de umidade, a 

pedregosidade e risco a erosao, devendo-se, portanto, observar o manejo adequado 

a este tipo de solos. A Maior parte destas terras e utilizada com culturas de milho, 

feijao, pastagens e palma forrageira. Constitui o terceiro componente da associagao 

NC49. 
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(ii) fase pedregosa, caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As principals limitagoes destes solos ao aproveitamento agricola, decorre da 

forte carencia d'agua, a pedregosidade superficial e a profundidade efetiva. 

Adaptam-se mais a pecuaria, com o incentivo de plantio de palma forrageira. 

Constituem isoladamente a unidade de mapeamento V2 e figuram como primeiro 

componente da associagao V13. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V2 - VERTISOLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com A moderado, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, 

relevo suave ondulado. 

Principals inclusoes: S O L O S ALUVIAIS EUTROFICOS Ta, textura 

indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, relevo piano. BRUNO NAO C A L C I C O 

vertico, com A fraco, textura media, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

suave ondulado. SOLONETZ SOLODIZADO Ta, com A fraco, textura 

indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, relevo piano 

V13 - Associagao de: VERTISOL com A moderado, fase pedregosa, 

caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado + BRUNO NAO CALCICO vertico com 

A fraco, textura argilosa, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave 

ondulado + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, textura arenosa e/ou 

media fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado e ondulado, 

substrato gnaisse e granito. 

Principais inclusoes: S O L O S ALUVIAIS EUTROFICOS Ta, textura 

indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, relevo piano. SOLONETZ SOLODIZADO 

Ta, com A fraco, textura indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, relevo suave 

ondulado. SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, textura arenosa e/ou 

media, fase pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado e 

ondulado, substrato gnaisse e granito. 

SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada 

Esta classe compreende solos halomorficos com horizonte B solonetzico 

("natric horizon"), ou seja, com uma modalidade especial de horizonte B textural, 

tendo saturagao com sodio trocavel (100 Na+/T) igual ou superior a 15%, estrutura 

normalmente colunar ou prismatica, ocorrendo tambem estrutura em blocos. Sao 

137 



solos moderadamente profundos, com horizonte A fraco, moderadamente 

desenvolvido, com drenagem imperfeita ou ma, moderadamente acidos na superficie 

e moderadamente alcalinos no horizonte C, sendo certo que o pH aumenta nos 

horizontes inferiores. Apresentam perfis com sequencia A, Bt e C. Tern transicao 

abrupta e plana do horizonte A para o B e clara ou gradual nos demais. Originam-se 

do saprolito de gnaisse, referido ao Pre-Cambriano (CD), apresentando-se com 

topografia plana e suave ondulada. A vegetagao predominante e a caatinga 

hiperxerofila. 

Quanto a composigao granulometrica, observa-se o predominio da fragao 

areia fina sobre as demais fragoes (areia grossa, silte e argila), sendo a relagao 

silte/argila baixa. Sao solos com ausencia ou presenga, em percentagens muito 

baixas, de materials primarios de facil intemperizagao, que constituem fonte 

potencial de elementos essenciais para as plantas. 

Quimicamente, sao solos que se caracterizam pelo elevado percentual de 

sodio trocavel nos horizontes subsuperficiais. Compreendem a seguinte fase: 

(i) fase caatinga hiperxerof i la relevo piano: trata-se de solos que 

apresentam fortes limitagoes pela escassez de agua e elevado teor de sodio trocavel 

no complexo sortivo, tornando-se, desta maneira, inaptos para a agricultura. Podem 

ser utilizados com pecuaria extensiva e com o cultivo de palma forrageira. 

Constituem o segundo componente da associagao Ae6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S O L O S ALUVIAIS E U T R O F I C O S textura indiscriminada 

Sao solos pouco desenvolvidos derivados de sedimentos aluviais nao 

consolidados, depositados nas varzeas sob condigoes de clima variados, com 

vegetagao de caatingas e campos de varzeas, apresentando um horizonte A bem 

desenvolvido, diferenciado das camadas inferiores estratificadas as quais nao 

guardam nenhuma relagao genetica entre si. De um modo geral, as caracteristicas 

destes solos variam em funcao do material originario tendo em vista que sao pouco 

desenvolvidos e formados de horizonte A sobrejacente a camadas recentes. 

Apresentam fertilidade natural alta, saturagao de bases alta (Valor V maior 

que 50%), sao relativamente profundos ou profundos, apresentando diversos tipos 
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de textura e drenagem geralmente imperfeita ou moderada. Compreendem a 

seguinte fase: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) fase caatinga hiperxerofila relevo piano - sao derivados de sedimentos 

arenosos e areno-siltosos, recentes, nao consolidados, referente ao Holoceno. 

Situam-se em relevo dominantemente piano. Sao solos de grande potencialidade 

agricola, tendo como restricoes o excesso de agua (inundagoes) e escassez de 

agua durante o periodo de estiagem. Estes solos devem ser cultivados 

intensivamente. Constituem isoladamente a unidade de mapeamento Ae 3 e figuram 

como primeiro componente da associagao Ae6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ae3: SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS TazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA textura indiscriminada, fase 

caatinga hiperxerofila, relevo piano. 

Principais inclusoes: SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura 

indiscriminada fase caatinga hiperxerofila relevo piano. 

Ae6 - Associagao de: SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS Ta, textura 

indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, relevo piano + SOLONETZ 

SOLODIZADO Ta com A fraco, textura indiscriminada, fase caatinga hiperxerofila, 

relevo piano. 

Principais inclusoes: SOLONCHAK fase caatinga hiperxerofila relevo piano. 

S O L O S LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco textura arenosa fase pedregosa e 

rochosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado substrato arenito e folhelho. 

S O L O S LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ou 

media substrato gnaisse e granito 

Sao os solos de maior representatividade no Estado da Paraiba, Figurando 

isoladamente ou como componentes associados. Compreendem as seguintes 

classes: 

(i) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado -

estes solos sao pouco aproveitados com agricultura. Devem ser utilizados para 
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conservagao da flora e fauna regionais. Figuram como principal componente da 

associagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re20. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Re20:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Associagao de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, 

textura arenosa e/ou media, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave 

ondulado, substrato gnaisse e granito + BRUNO NAO CALCICO vertico, com A 

fraco, textura argilosa, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave 

ondulado. 

Principais inclusoes: VERTISOLO com A moderado, C carbonatico, fase 

caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado. PODZOLICO VERMELHO 

AMARELHO EUTROFICO Tb, com A moderado, textura media cascalhenta fase 

caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado. SOLONETZ SOLODIZADO Ta, com A 

fraco, textura media, fase caatinga hiperxerofila, relevo piano e suave ondulado. 

SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS Ta textura indiscriminada, fase caatinga 

hiperxerofila, relevo piano. AFLORAMENTOS DE ROCHAS. 

(ii) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado e 

ondulado - A pequena atividade agricola destes solos decorre da extrema escassez 

de agua e a forte presenga de pedregosidade e rochosidade. Em vista disto, devem 

ser conservados com vegetagao para protegao da fauna e flora regional Figuram 

como terceiro componente da associagao V13. 

(iii) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo suave 

ondulado e ondulado - o uso destes solos esta restrito a pecuaria extensiva, em 

condigoes muito precarias. O sistema mais racional de aproveitamento destes solos 

sera com pecuaria procurando aproveitar o maximo as inclusoes de solos ALUVIAIS 

EUTROFICOS que ocorrem entre os SOLOS LITOLICOS, para a produgao de 

forragens, complementada pela rocagem da vegetagao natural. Figuram como 

componente principal das associagoes Re23, Re25 e Re66; e como segundo 

componente das associagoes NC25 e NC49. 

Re23: associagao de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, 

textura arenosa e/ou media, fase pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

suave ondulado e ondulado, substrato gnaisse e granito + AFLORAMENTOS DE 

ROCHA. 
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Principais inclusoes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S O L O S ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada 

fase caatinga hiperxerofila relevo piano. BRUNO NAO C A L C I C O com A fraco 

textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado. 

SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga 

hiperxerofila relevo piano. S O L O S LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco textura 

media fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo ondulado substrato 

filito e xisto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Re25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Associagao de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, 

textura arenosa e/ou media, fase pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

suave ondulado e ondulado, substrato gnaisse e granito + BRUNO NAO CALCICO 

vertico, com A fraco, textura media, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

suave ondulado. 

Principais inclusoes: SOLONETZ SOLODIZADO Ta com A fraco textura 

media fase caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado. AFLORAMENTOS DE 

ROCHAS. 

Re66 - Associagao de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, 

textura arenosa e/ou media, fase pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

suave ondulado e ondulado, substrato gnaisse e granito + BRUNO NAO CALCICO 

vertico, com A fraco, textura media, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

suave ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHAS. 

Principais inclusoes: R E G O S S O L O EUTROFICO com fragipan com A fraco 

textura arenosa fase rochosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado. BRUNO 

NAO CALCICO com A moderado textura argilosa fase pedregosa caatinga 

hiperxerofila relevo suave ondulado e ondulado. 

(iv) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo ondulado -

estes solos sao pouco aproveitados com agricultura, algumas areas sao utilizadas 

com a cultura de algodao arboreo, milho e feijao. As severas limitagoes impostas 

pela extrema escassez de agua, pedregosidade e rochosidade, impedem quaisquer 

possibilidade de agricultura nestes solos. Devem ser utilizados para conservagao da 

flora e fauna regionais. Figuram como segundo componente das associagoes NC45 

e REe17. 
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(v) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo ondulado e 

forte onduladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - face as limitagoes devido a pedregosidade, rochosidade, pouca 

profundidade dos solos, devem ser mantidos para conservagao da vegetagao natural 

e preservagao da fauna. Figuram como primeiro componente da associagao Re70. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Re70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Associagao de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, 

textura arenosa e/ou media, fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila, relevo 

ondulado e forte ondulado, substrato gnaisse e granito + BRUNO NAO CALCICO 

vertico, com A fraco, textura argilosa, fase pedregosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

suave ondulado e ondulado + AFLORAMENTO DE ROCHA. 

Principal inclusao: VERTISOLO com A moderado, fase caatinga 

hiperxerofila, relevo suave ondulado. 

(vi) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo forte 

ondulado e montanhoso - estes solos sao mais indicados para conservagao da 

flora e preservagao da fauna silvestre. Figuram como principal componente da 

associagao Re39. 

Re39 - Associagao de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, 

textura arenosa e/ou media, fase pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo 

forte ondulado e montanhoso, substrato gnaisse e granito + AFLORAMENTOS DE 

ROCHAS. 

Principais inclusoes: S O L O S LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco 

textura media fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo forte ondulado 

e montanhoso substrato filito e xisto. S O L O S ALUVIAIS EUTROFICOS Ta textura 

indiscriminada fase caatinga hiperxerofila relevo piano. SOLOS LITOLICOS 

EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ou media fase pedregosa e rochosa 

caatinga hiperxerofila relevo ondulado substrato gnaisse e granito. R E G O S S O L O 

EUTROFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hiperxerofila 

relevo suave ondulado. 
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R E G O S S O L O EUTROFICO com fragipan com A fraco textura arenosa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao solos pouco desenvolvidos, muito arenosos, medianamente profundos ou 

profundos, com bastante materiais primarios de facil intemperizagao. Possui 

estrutura macica, consistencia extremamente dura ou muito dura para o solo seco e 

firme para o solo umido. O relevo e suavemente ondulado com declividades de 3 a 

8%. Em algumas areas ocorrem associados com AFLORAMENTOS DE ROCHAS. A 

vegetagao de ocorrencia destes solos e do tipo caatinga hipoxerofila arboreo-

arbustiva densa e a caatinga hiperxerofila, com grande quantidade de cactaceas e 

bromeliaceas. Apresentam seqiiencia de horizonte A 1 , C, Cx (nestes geralmente 

sao encontradas maiores percentagens de cascalhos e minerals primarios) e R. 

Compreendem a seguinte fase: 

(i) fase caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado - a principal 

restrigao ao uso agricola destes solos diz respeito a forte escassez de agua. Para o 

aumento da produtividade aconselha-se o emprego de fertilizantes quimicos a base 

de fosfatos e adubos organicos, alem da adogao de praticas conservacionistas, 

tendo em vista que apresentam alto risco a erosao, principalmente quando 

revolvidos. Figuram como primeiro componente da associagao REe7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REe17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Associagao de: REGOSSOLO EUTROFICO com fragipan, com A 

fraco, textura arenosa, fase caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado + SOLOS 

LITOLICOS EUTROFICOS com A fraco, textura arenosa e/ou media, fase 

pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado, substrato 

gnaisse e granito + AFLORAMENTO DE ROCHA. 

Principais inclusoes: SOLONETZ SOLODIZADO Ta com A fraco e 

moderado, textura argilosa, fase caatinga hiperxerofila relevo piano. PLANOSOLO 

SOLODICO EUTROFICO Ta, com A fraco e moderado, textura argilosa, fase 

caatinga hiperxerofila, relevo piano. AFLORAMENTOS DE ROCHAS. 

AFLORAMENTOS DE ROCHA 

De acordo com Paraiba (1978) e Brasil (1972) esta unidade de mapeamento 

constitui tipos de terrenos e nao propriamente solos. Sao representados por 
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exposicoes de diferentes tipos de rochas brandas ou duras, nuas ou com reduzidas 

porcoes de materials detriticos grosseiros nao classificaveis como solos, devido a 

insignificante ou inexistente diferenciagao de horizontes, correspondendo, mais 

propriamente, a delgadas acumulagoes inconsolidadas de carater heterogeneo 

formadas por misturas de material terroso e largas proporgoes de fragmentos 

originados da desagregagao de rochas locais. Ocorrem formando associagoes 

principalmente com SOLOS LIT6LICOS EUTROFICOS e constituem inclusoes em 

areas de diferentes solos. 

O relevo onde ocorrem os AFLORAMENTOS DE ROCHAS e muito variavel, 

podendo apresentar-se em superficies suavemente onduladas e onduladas, ou com 

maior frequencia, nas encostas ingremes ou dorsos de elevagoes, onde predomina 

o relevo forte ondulado e montanhoso. 

A vegetagao que se desenvolve sobre os AFLORAMENTOS DE ROCHAS, e 

rala e formada por especies de carater xerofilo, que caracterizam as formagoes 

rupestres predominando as cactaceas, bromeliaceas, apocinaceas e veloziaceas. A 

principal forma como se apresentam os AFLORAMENTOS DE ROCHAS na area e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) Afloramentos de Gnaisses e Granitos - ocorrem em forma de lajeados 

e de blocos de rocha desagregada (boulders), os quais podem estar dispostos em 

agrupamentos mais ou menos densos, constituindo inselbergues, penhascos e 

cristas, ou distribuidos esparsamente em area de relevo suave ondulado e ondulado. 

Estes tipos de afloramentos relacionam-se ao Pre-Cambriano (CD) e as areas de 

Plutonicas Acidas (granitos). 

Estes tipos de terrenos ocorrem -como segundo componente das associagoes 

_ Re23 e Re39; e como terceiro componente das associagoes NC45, Re66, Re70 e 

REe17. 
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A N E X O 3 

Modelo do Questionario Aplicado nas Entrevistas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados de Identificacao 

Numero do questionario: 

Nome da propriedade: 

Localidade: 

Nome do produtor: 

Propriedade: propria Arrendada Empreqado Morador 

Fator Vulnerabilidade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Variavel Demografica 

1.1. Numero total de pessoas na familia sexo masculino 

sexo feminino 

1.2. Numero total de pessoas economicamente ativa na familia sexo masculino 

sexo feminino 

1.3. Faixa etaria 0-7 8-14 15-18 19-25 26-35 36-45 46-45 >65 

1.4. Escolaridade ate a 4 a serie ate a 8 a serie ensino medio incomplete 

ensino medio completo 

analfabeto superior incompleto superior completo _escolaridade do 

produtor 

1.5. Residencia do produtor casa rural cidade distrito capital 

1.6. Area da propriedade 

1.7. Numero de familias/pessoas na propriedade 

1.8. Mortalidade 

numero idades sexo causas 

anos numero idades sexo 

causas anos 

b) Variavel Habitacao 

2.1. Tipo de habitacao: taipa em mau estado bom estado alvenaria em mau 

estado bom estado 

2.2. Fogao lenha/carvao lenha/carvao + gas gas eletrico 

2.3. Agua consumida: potavel(filtro, pogo tubular ou encanada) nao 

potavel 

2.4. Esgotos: rede de esgotos fossa eliminagao livre 

2.5. Eliminagao de lixo: coleta enterra ou queima livre 

2.6. Eliminagao de embalagens de agrotoxicos: comercializagao com as proprias 

firmas 

devolugao aos revendedores reutilizagao para o mesmo fim colocada 

em fossa especial queimada reaproveitada para outros fins ou deixada 

em qualquer lugar 

2.7. Tipo de piso: chao batido tijolo cimento ceramica 

2.8. Tipo de teto: palha telha ceramica 
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outros 
2.9. Energia: nao tern eletrica monofasica.eletrica bifase 

eletrica trifasica solar eolica 

2.10. Geladeira: tern nao tern 

2.11. Televisao tern nao tern Antena Parabolica: Sim Nao: 

2.12. Video cassete tern nao tern 

2.13. Radio: tern nao tern 

2.14. Periodicos: tern nao tern Qual 

(is) 
2.15. Equipamentos de informatica: Sim 

Quais Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Variavel Consumo de Alimentos 

3.1. Consumo deleite em dias da semana 

3.2. Consumo de came bovina em dias da semana 

3.3. Consumo de came caprina/ovina em dias da semana 

3.4. Consumo de carne de porco em dias da semana 

3.5. Consumo de legumes em dias da semana 

3.6. Consumo de verduras em dias da semana 

3.7. Consumo de frutas em dias da semana 

3.8. Consumo de batata-doce em dias da semana 

3.9. Consumo de ovos em dias da semana 

3.10. Consumo de cafe em dias da semana 

3.11. Consumo de massas em dias da semana 

3.12. Consumo de feijao em dias da semana 

3.13. Consumo de aves(guine, galinha, peru, pato) em dias da semana 

3.14. Consumo de peixe em dias da semana 

3.15. Consumo de caga em dias da semana 

3.16. Consumo de derivados do milho (cuscuz, angu, polenta, mugunza) em dias 

da semana 

3.17. Consumo de farinha de mandioca em dias da semana 

d) Variavel Participagao em Organizagao 

4.1. Pertence sim nao qual 

e) Variavel Salubridade Rural 

5.1. Infestagao de nematoides: inexistente_baixa media alta 

5.2. Infestagao de cupins: inexistente baixa media alta 

5.3. Infestagao de formigas: inexistente baixa media alta 

5.4. Infestagao de doengas vegetais: inexistente baixa_media alta 

qual (is) 

5.5. Infestagao de vermes/carrapato nos animais: inexistente baixa_media 

alta 

5.6. Infestagao de mosca do ch'rfre: inexistente baixa media alta 

5.7. Infestacao de doengas nos animais: inexistente baixa_media_alta 

qual (is) 
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5.8. Surtos de febre aftosa sim nao 
5.9. Infestagao de doengas nas pessoas: inexistente baixa media alta qual 

5.10. Infestagao de piolhos/fungos nas pessoas: inexistente baixa media 

alta qual (is) 

5.11. Combate as pragas domesticas sim nao qual 

(is) 
5.12. Infestagao por colera: sim nao quantas pessoas 

infectadas mortes sim nao Quando (em que 

periodo?) 

5.13. Infestagao por dengue: sim nao quantas pessoas 

infectadas mortes sim nao Quando (em que 

periodo?) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fator Vulnerabilidade Economica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Variavel Produgao Vegetal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

6.1.Cultivo producao area produtividade 

6.2. Cultivo produgao area produtividade 

6.3. Cultivo produgao area _produtividade 

6.4. Cultivo produgao area produtividade 

6.5. Cultivo produgao area produtividade 

6.6. Cultivo produgao area produtividade 

6.7. Area de pastejo: nao tern abandonada conservada 

6.8. Florestamento/mata nativa nao tern <25% da area 

25% da area 

25% da area > 

b) Variavel Animais de Trabalho 

7.1. Bois: tern nao tern 

7.2. Cavalos: tern nao tern 

7.3. Muares: tern nao tern 

7.4. Jumentos: tern nao tern 

c) Variavel Animais de Produgao 

8.1. Garrotes: tern nao tern 

8.2. Vacas: tern nao tern 

8.3. Aves: tern nao tern 

8.4. Bodes / carneiros: tern nao tern 

8.5. Ovelhas: tern nao tern 

8.6. Cabras: tern nao tern 
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8.7. Porcos: tem nao tern 

8.8. Peixes: tem 

tem 
nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) Variavel Verticalizagao 

9.1 Materia prima processada/melhorada na propriedade sim 

fonte 

9.2 Materia prima processada/melhorada na propriedade sim 

fonte 

9.3 Materia prima processada/melhorada na propriedade sim 

fonte 

qual 

qual 

qual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Variavel Comercializagao, Credito e Rendimento 

10.1 Venda da produgacagricola: nao faz atravessador varejista 

cooperativa agroindustria consumidor 

10.2 Venda da produgao pecuaria: nao faz 

atravessador varejista cooperativa 

agroindustria consumidor 

10.3Venda da produgao verticalizada: nao faz atravessador varejista 

cooperativa agroindustria consumidor 

10.4 Fonte principal de credito: nao tem agiota banco particular 

cooperativa banco oficial 

10.5 Renda bruta aproximada da propriedade por ano(R$) 

10.6 Outras rendas(R$) Qual 

10.7 Renda total(R$) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fator VulnerabilidadeTecnologica 

a) Variavel Tecnologia 

11.1 Area da propriedade (ha): <50 (aproveitamento de ate 50%) 

<50 (aproveitamento >50%) 51-100 (aproveitamento de ate 50%) 

51-100 (aproveitamento >50%) 101-200 (aproveitamento de ate 50%) 

101-200(aproveitamento >50%) 

11.2Tipo de posse: proprietario arrendatario meeiro ocupante 

11.3Uso de Biocidas(veneno caseiro): regular ocasional nao usa controle 

biologico 

11.4 Uso de adubagao/calagem: regular ocasional nao usa adubagao 

organica 

11.5Tragao das ferramentas: maquina manual animal 

11.6 Uso do solo: segue o declive em nivel 

11.7 Praticas de conservagao: nao usa usa 

quais 

11.8Conflitos ambientais: sim quais 

nao 

148 



11.9 Irrigagao: regular ocasional nao usa 

11.10 Assistencia tecnica: regular ocasional nao t e m _ 

quern? 

11.11 Exploragao da terra: intensiva irracional extensiva irracional racional 

11.12 Capacitagao para exploragao: instituigoes governamentais e/ou O N G _ 

tecnicos particulares sozinho nao faz 

quais 

11.13 Sabe executar obras de contencao: sim 

quais nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Variavel MaquinaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Verticalizagao 

12.1Possui maquinas agricolas e/ou implementos: nenhum alguns 

principais todos 

12.2 Possui equipamentos adequados para transformagao de materia prima: 

sim nao 

D. Fator Vulnerabilidade as Secas 

a) Variavel Recursos Hidricos 

13.1 Armazenamento de agua: nao faz caixa d'agua cisternas 

barreiros agudes (2 anos sem secar) 

agudes (+ de 2 anos sem secar) outras opgoes de 

armazenamento 

13.2 Agua armazenada seca nas pequenas estiagens: sim nao 

13.3 Captagao de agua das chuvas(telhado): nao faz faz 

13.4 Fonte de agua: nao possui cacimba pogo amazonas pogo tubular_ 

outras 

13.5 Fonte de agua seca nas pequenas estiagens: sim nao 

13.6 Periodicidade da oferta hidrica dos reservatorios e fontes: temporaria 

permanente 

13.7 Agua das fontes permite abastecimento humano todo o ano: sim nao 

13.8 Agua das fontes permite abastecimento animal todo o ano: sim nao 

13.9 Agua das fontes permite irrigagao todo o ano: sim nao 

13.10 Forma de abastecimento domiciliar: lata animais carros pipas 

encanada 

13.11 Racionamento: nao faz faz durante as estiagens faz 

permanentemente 

13.12 Aproveitamento das aguas residuais: nao sim 

como 

13.13 Observagao de alguma fonte/barragem que nao secava e passou a secar: 

sim nao qual 

b) Variavel Produgao 

14.10rientagao tecnica para as secas: tem nao tem 
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14.2Pecuaria: nao explora explora ragas nao adaptadas explora 

ragas adaptadas 

14.3Aghcultura de sequeiro: nao faz faz sempre faz com chuvas 

suficientes 

14.4Cultivo de vazantes: nao faz faz ocasionalmente faz sempre_ 

Especies 

14.5lrrigagao: nao faz faz ocasionalmente faz sempre Especies 

Metodo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Variavel Manejo da Caatinga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15.1 nao faz faz ocasionalmente faz sempre 

Como 

d) Variavel Exploragao de Especies Nativas 

16.1 faz sem replantio nao faz faz com replantio 

Especies/Finalidades 

e)Variavel Armazenamento 

17.1 Alimentagao humana: nao faz faz (estoque para um ano) faz (para 

mais de um ano) 

Forma 

17.2Armazenamento da alimentagao animal: nao faz faz (estoque para um 

ano) faz (para mais de uni ano) 

Forma 

f)Variavel Redugao do Rebanho 

18.1 nao faz faz antes das estiagens faz durante as estiagens 

Criterios de descarte 

g) Variavel Observagao das Rrevisoes De Chuvas 

19.1 nao faz faz pela experiencia faz por instituigoes 

Quais 

h)Variavel Ocupagao nas Estiagens 

20.1 abandona a terra frentes de emergencia presta servigos a outros 

produtores 

se mantem na atividade 

I)Variavel Administracao Rural 

22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Planejamento da produgao: nao faz faz empiricamente 
acompanhamento tecnico 

22.2 Oferta continua dos produtos: nao sim por que 
nao comercializa comercializa o excedente 
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produz para comercializacao 

22.3 Fontes de renda: exclusivamente da propriedade outras 

Historico das Secas 

23.1 Secas acontecidas: ano duragao (meses) 

Perdas e impactos(comentarios e quantificacoes) 

23.2 Secas acontecidas: ano duracao (meses) 

Perdas e impactos(comentarios e quantificacoes) 

23.3 Secas acontecidas: ano duracao (meses) 

Perdas e impactos(comentarios e quantificacoes) 

Sugestoes para a problematica "seca" 

24.1 A familia reside a quantos anos? 

24.2 Quantas pessoas da familia deixaram a propriedade nos ultimos 

anos? 
a dois anos a quatro anos a seis anos a oito anos a dez 

anos ou mais 
24.3 Quantas pessoas da familia regressaram e se fixaram? 

24.4 Quantas familias regressaram e se fixaram na: propria propriedade em 

outra propriedade — 
24.5 Destino dos que sairam: zona urbana do municipio outras iocalidades na 

Paraiba outros Estados 
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ANEXO 4 

Parametro de Determinagao das Vulnerabilidades no Programa Siscav zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As informagoes levantadas com a aplicagao dos questionarios foram inseridas 

no programa SISCAV, cujas variaveis foram avaliadas mediante o seguinte 

procedimento: 

As variaveis foram divididas em itens, onde cada item esta composto de 

alternativas para preenchimento. 

A cada variavel foram atribuidos valores (codigos de 1 a 2, 1 a 6, 1 a 8, etc), 

variando de acordo com o numero de itens a ela associados e crescente com a piora 

da situagao, ou seja, o valor maior do codigo representou a maior vulnerabilidade, e 

o valor menor do codigo representou a menor vulnerabilidade. Cada item teve seu 

valor maximo correspondente ao numero de alternativas de preenchimento que ele 

possuia, e o minimofoi sempre igual a 1. 

O valor de uma variavel qualquer correspondeu ao somatorio dos valores de 

seus itens. De forma que o valor maximo de uma variavel qualquer correspondeu ao 

somatorio dos valores maximos de seus itens, bem como o valor minimo de uma 

variavel qualquer correspondeu ao somatorio dos valores minimos de seus itens. 

Assim, se numa variavel qualquer existiram quatro itens, cada um com tres 

alternativas de preenchimento, a menor vulnerabilidade correspondeu ao codigo 4 e 

a maior ao codigo 12. 

A soma dos codigos das variaveis formaram o codigo do Fator de 

vulnerabilidade a qual as mesmas correspondem, sendo esse o valor de x. 

Calculos das retas de vulnerabilidade 

A equagao da reta abaixo foi utilizada para definir as retas de vulnerabilidade 

e calcular as vulnerabilidades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V - ax + b 

Onde: 

V = vulnerabilidade variando de zero (nula) ate 100 (maxima); 

a e b = constantes para cada Fator; 

X = valor significativo encontrado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os valores encontrados nas retas de vulnerabilidade podem variar de zero 

(vulnerabilidade nula) ate 100 (vulnerabilidade maxima) e foram divididos em quatro 

classes, de acordo com Araujo, 2002 

Divisao das classes de vulnerabilidade (V). 

Classes de Vulnerabilidade 

Baixa Moderada Alta Muito Alta 

0-15 16-30 31-45 maior do 

que 45 
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ANEXO 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Boas Praticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agricolas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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^OAS PRATICAS AG^fCQtASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARA 

BOAS PRATICAS AGRICOLA5 PARA TODAS AS ZONAS 

ENCABECAMENTO 

Para que a quantidade de gado esteia ajustada as possibilidades de exploracao do 

meio natural, cumpra as seguintes regras: 

1° - O encabecamento nas ZONAS DE M O N T A N H A ou nas EXPLORAGOES 

AGRICOLAS ate 2 hectares (ha) de superficie agricola utilizada (SAU). nao pode 

ultrapassar as 3 cabecas normais (CN) por cada ha de SAU 

2" • Em todos os outro? casos, nao pode ultrapassar as 2 CN por ha de superficie 

forrageira (SF) 
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CUIOADO COM OS RISCOS DE EROSAO DO SOLO 

O Indice de Qualificagao Fisiografica da Parcela - IQFP, da-lhe mformac:ao sobre 

o risco de erosao do soio existente nas suas parcelas. 

Leia com atencao o seu modelo de parcelario - documento P1 - la pode encontrar 

o valor IQFP para cada uma das suas parcelas 

O IQFP varia de 1 a 5 para cada parcela. 

Quanto maior o valor do IQFP. maior o risco de perda de solo devido a erosao. 

Portanto. deve prestar muita atencao a forma como cultiva a suas parcelas. para 

conservar o solo 
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*S:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARA T O 0 A 5 AS ZONAS • BOAS PRATICAS AGRICOLAS PARA TODAS AS ZONAS ' 

Em todas as parcelas. fica obi igado a cumprir durante 5 anos as seguintes condi-

goes: 

|Q?P CONDIC&ES 03RIGAT0RIAS 

4 ' • Nao sao ptrm-ticlas culturas anuars 

• EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fMrrmitida a instala^ao <J* nova; culturas arboreas. atbustivasou pastagens, ape-

nas quando os servicos regionais do .V.ADRP venham a cofKwferai tecnicart»nte 

adequada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Consult*} os serv;'vOS re*;««>a« ito MADtiP. 

5* • Nao sao permitidas culturas anuais 

• Nao e permitida a instalacde de novas pastagens 

• E permitida a melhona do pastagens naturais. ma c sem mobilizacao do soio 

• E permitida a instalacao de novas culturas arbbreas e. arbustivas, apenas quando 

os services regionais do MADRP venham a considerar tecnirjmente adequada 

Consult? oT w v i c o s region.us dv MADRP 



PROTEJA A AGUA 

Os produtos titofarmaceuticos - nerbici-

das. pesticidas. fungicidas. etc - aeve^ 1 

estat armazenados num iugar 

• Resguardado. seco e com o p so imse' -

meabiti2ado. 

• A mais de 10 metros de cursos de agua. 

vaias. concutas de drenagem. pogos, 

turos on nasc^ntes 

3 E S D t t 7 E AS REG PAS 

Apiique err cada cultura apenas os o'odutcs fitofarmaceuticos autorizados pelo 

Estado Porfugues 

ATENCAO AS LAMAS DE DEPURACAQ 

Se utilizar lamas provementes de estacws d * tratamentcs r a o se esqueca de con-

sular e cumpnr as i nd i ca tes dispostas no Oecreto Le n° 446 /91 de 22 11 199 1 

AJUDE A CON5ESVA?! A NATUREZA 

Se a sua unsdade de producao vUP: esta dentro de u~ia zona classificada para 

conservagao da natureza consulte o piano de ordenamento da sua area e respeite 

as normas existentes 



PARA TOO AS AS ZONAS • BOAS PRATICAS AGRICOLAS PARA TODAS AS ZONAS. 

EXPLORACOES COM MASS DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 40  UDE 

Se a sua unidade de orodugao c o n t e m 

parcelas com ma.s de 

• 1 ha de culturas forradas ou 

• 1 ha de horto-industfiais o u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• 5 ha ae regadic o u 

• 5 ha de culturas permanenr.es 

e se pretende candidatar-se as MedzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en Ag- ;•-

•ambientais prev is tas n o Runs k i c 

candidatura sera f e: tc o ca cu'o .:• d 

econom ca ;DE: 

Caso fenha exptoracdes com ma • de 40  Ur.cades de Di—ensac Europeia (UDE). 

tera de. 

• fazer o regsto das rert izacoes em caserne de cameo 

• dspor de analises c e terra cada 5 n o s Estas ana ises t e ~ de ser acompannadas 

d o bo le fm de recomendacac: de -ertr z?.;ac 

• d s p o r de anai-ses de agua de '-c; 2. realzadas en:-e "'/.srec e Abrii, cada 5 anos. 

Estas analises t e n de se* 5Comoa-^?.c?.; co resrreotivo oo 'e t im de recomendacao 

tecnica 

• fazer registo das adicacoes aos p ' O d j t o s • ' t c M " , - a c e u ' cos caderno de c a m p o 

e guardar os documentor que co-^provem a sua como.-a ffacturas. recibes. etc.) 

Pode encontrar os cadernos de registo ce rerti! zaitec e produtos fitofar-raceuhcos 

na sua organizacao de agricultores 

PECUA«!A INTENSIVA 

No caso das evplo ra<;oes com pecja"?. ncefsivn - mais de 50 CN 

estabuladas - deve fazerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Registo do Sis*.r~a ce Gestao cos 

Efluentes da Pecuaria e Si'os, r->c q_d: tem de r eg s:?.r 

• O efectivo pecuano estabulado 

(numero de cabe^as de gado 

em estabulo). 

• A quantidace de efluentes produzicos 

anualmente e o seu destmo 

Pode encontrar os cademos de registo de 

efiuentes na sua organizacao de agr cultores 
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QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BOAS PRATICAS AGRICOLAS ESPECIFICAS 

PARA ASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ZONAS VULNERAVEIS 

ESTEJA ATENTO AS LEIS 

Se a sua exploracao agrfcola esta situada numa 

zona vulneravel, para cumprir as Boas Praticas 

Agricolas, deve seguir as normas dos p
r

ogra-

rnas de accao das zonas vulneraveis - definidos 

a'raves de Portaria n" 704/ 2001- Area de pro-

teccao do aquifero miocenico e jurassico da 

campma de Faro: Portaria n° 706/ 2001 - Area 

de proteccao do aquifero fivre entre Esposende 

e Vila do Conde e Portaria n"705/ 2001 - Area 

de proteccao do aquifero quatemano de 

Avetro. 

Lembre-se que tera sempre de cumprir t anv 

bem as condicoes obngatonas para as restantes 

zonas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ Zona-:. 

UCENCIAM ENTO DE PROjECTOS 

Todos os projectos de tratamento de ef luentes 

provenientes de instalacdes pecuanas ou de armaze-

namento de fert ilizantes organtcos, t erao que ter uma 

licenca passada pela Direccao Regional do Ambiente e 

Ordenamento do Territorio, 

NITREIRA5 

Nao se esqueca: se tiver ou construir uma nitrei-

ra e obrigatoria a impermeabilizacao do pavi-

ment o. 

APLICACAO DE CHORUM ES 

E/ OU ESTRUM ES 

£ protbida a aplicacao de chorumes, misturas de chorumes e estrumes ou dejectos 

animais de Novembro a Fevereiro 

Sempre que ocorram periodos de encharcamento do solo, para a aplicacao de choru-

mes, misturas de chorumes e estrumes ou dejectos animais, deve aguardar o estado de 

humidade correspondents a sazao. 
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RETENCAO DE EFLUENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No caso das unidades de exploracao com pecuaria intensiva - mais de 50 Cabecas 

Normals estabuladas - , quando o efluente pecuario se dest inar a ser lancado no 

solo, e necessaria uma est rutura de retencao. Esta est rutura permite-lhe armazenar 

os efluentes no periodo em que nao e permit ida a sua aplicacao no solo e por isso 

tern de ter capacidade suficiente para os armazenar. 

A est rutura montada deve ter uma licenca passada peia respect iva Direccao Regional 

do Ambiente e Ordenamento do Temtono. 

PARA UM A CORRECTA APLICACAO DE FERTILIZANTES 

Lembre-se que existem regras definidas para cada aquifero na aplicacao de fertili-

zantes. conforme: 

•  Tipo de cultura, 

« Tipo e quantidade de fertilizante. 

•  Epoca de aplicacao (especificadas nos respectivos programas de accao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G 1 0 S S A RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \  0  

CN Cat enas Normals 

DE Oim ensio Economics. BaseadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ru s rturger". b,".j-

tas lUndard, expressj « w Umdades tie Om w if fc: 

Europe!-.! (UDE), ronstantes em tabela divul;.id,> 

peto M ADRP 

SAU Superficie Agricota Utrlizada. IntegrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d terra ar-j-

vet Itmpa, area coin cu itutas pw nane w e s, snow • 

nae iurragerra e horta. 

Sf Sopert ide forragetra para et'ertus de f n o r s a -

m em o mtcgra as areas propnas de talriso d* r u 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U I M * rorrageiras e prados temporaries em wn*  

jravzl !>mpa, p.istagc-n* i^maneritc- 'S. cut.urm 

tonrageiM SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e pratlos c pastagens n jtma fi que 

tw on tr . vn en; *<Qtx:oHerTu es p ew ; arpore.^ 

<i«.<e tndiooru/ mente s<io uiniZAias para pas to-

UP Untdade de Produ^ao. Corrjunto de parcefas, 

-cntmuas ou nao. que coiirtituem u n u iinidddt-

fecnico-econdmica caucterUada pela ut.lizapio 

em comiim dus meios de producao. stibrrwtida <i 

$&XZ0 xmici, wafcgfcrmientenwrrite do ittu lo 

de posse, do regime |ynd;co e da area hxalr-

zacao 

160 



PROTEJA 0 SOLO CONTRA A EROSAO 

Nao destrua hojezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o que Ihe e indispensavel amanha 

A conservacao do solo e urn dos principals object ivos das "Boas Prat icas Agricolas" . 

•  A causa mais importante de degradacao do solo no nosso pais e a erosao devida 

a agua da chuva. 

•  A erosao provoca a perda da camada mas fert il de solo onde se encontram 

os nutnentes usados pelas planias no seu crescimento, 

•  A erosao depende da intensidade da chuva, da inclinacao do terreno, do t ipo de 

solo e da cobertura deste, 

A ercsao depende tambem das suas decisdes sobre as cuiiuras e as prat icas agrico-

las ut ilizadas porque estas podem agravar o efeito da chuva, 

Evite a perda de solo fazendo uma boa gestae da sua exploracao agricoia. 

•  reduza as mobtlizacoes do solo ao minimo indispensavel. 

•  faca rotacSes cuituran de forma a evitar o solo nu na epoca da chuva 

•  dist ribua as outturns nas parcelas t endo em  conta o relevo do terreno 

•  culcie da fertilidade do solo: faca uma adubacao racionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e aplique sempre que 

necessario estrumes e chorumes 

» faca a escoJha acertada da rnaquinada agricofa e ut ilize-a na epoca mais adequada, 

•  se regai. escolha o metodo de rega e os equipamentos mais adequados 

A inclinacao do terreno e decisiva para a perda do, soioi 

•  Nas siluacoes mais pmblemat icas ha que ter cuidados redobrados, devendo usar 

tecnicas de conseivacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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