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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho se trata de uma descricao e analise dos riscos e vulnerabilidades da 

bacia hidrografica de Santa Luzia, tendo como base as caracterfsticas fisicas, 

indicadores ambientais e socioeconomicos que leva em conta os aspectos culturais 

e a percepcao ambiental do homem sobre o espago. Procurou-se investigar os 

efeitos das intervengoes humanas sobre o meio, atraves da metodologia Sistemica, 

dividindo a area de estudo em tres minibacias, seguida da caracterizagao 

morfometrica e demais levantamentos realizados nos trabalhos de campo e analise 

dos componentes do habitat humano, o modo de pensar e sentir que influenciam no 

modo de produgao e consumo. Os resultados obtidos encontraram estreita relagao 

entre a maneira de 'ver' o ambiente e o estado de conservagao ambiental, bem 

como na intensidade das pressoes ambientais, com implicagoes negativas sobre a 

qualidade de vida do homem do campo. O que pressupoe que a falta de consciencia 

ambiental pode influenciar na intensidade dos conflitos de usos, assim como na 

origem do desconhecimento - ou desinteresse sobre os limites de uso dos recursos 

naturais. A partir da elaboragao deste trabalho, espera-se que possamos dar alento 

ao Gerenciamento de Bacias Hidrograficas e a Gestao Ambiental, na formulagao de 

principios e diretrizes, estruturagao de sistemas gerenciais e tomada de decisoes, 

tendo por objetivo final promover de forma coordenada o uso, protegao, conservagao 

e monitoramento dos recursos naturais, assim como socioeconomicos com vistas ao 

desenvolvimento sustentavel que considere a capacidade de resistencia dos 

ecossistemas para absorver impactos das atividades humanas, sem comprometer a 

qualidade ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade socioeconomics, percepgao ambiental, 
intervencao antropica e fragilidade ambiental 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work is about a description and analysis of risks and vulnerabilities from Santa 

Luzia hydrographic basin, based on the physics particulars, environmental and socio-

econonomics indicators which takes into account of the cultural aspects of man about 

the space. It has tried to investigate the effects from the human interventions over the 

environment, by Sistemic methodology, dividing the study area into three minibasins, 

then the morphometric characterization and also the surveys conducted on fieldwork 

and analysis from human habitat components, the way of thinking and feeling that 

influence the production modend consumption. The results found a close relationship 

between the way of perceive the environment and conservation environmental state 

also the intensity of the environmental pressures with negative implications over the 

quality of life from rural man. What requires the environmental consciousness 

absence can influence in using conflict intensity, as well as the origin of the 

ignorance - or disinterest about the using limits from the natural resources. As from 

this work elaboration it's expected the fuel of Hidrographic Basins management and 

to Environmental management, in a formulation of principles and guidelines, 

management systems organization and the taking decisions, having as purpose to 

promove in a coordinated way the using, protection, conservation and monitoring of 

the natural resources, as well as the social - economics aimed at the sustainable 

development that consider the resistance capacity from ecosystem for absorb 

impacts of human activities, without compromising the quality environment. 

Key-words: Socioeconomic vulnerabilities, environmental perception, humans 

intervention and environmental fragility. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bacia hidrografica, segundo Garcez (1988) ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o conjunto das a'reas com 

declividade no sentido de determinada segao transversal de urn curso de a'gua, 

medidas as areas em projegao horizontal. E tambem uma area definida e fechada 

topograficamente num ponto de curso de agua, de forma que toda vazao afluente 

possa ser medida ou descarregada atraves desse ponto. 

Por apresentarem elevadas concentragoes de recursos naturais de interesse 

economico, tais como solos ferteis, fauna e flora terrestre e aquatica ricas em 

diversidades e quantidade, sao os ambientes que oferecem condigoes de 

desenvolvimento para o homem e suas atividades. 

No mundo, segundo a ONU (1992), cerca de 75% da humanidade estao 

assentados proximo as superficies liquidas (lagos, lagoas, rios, reservatorios 

naturais e artificials, mares, oceanos e demais corpos hidricos), proximidade que 

esta associada as necessidades: consumo humano, dessedentagao de animais e 

atividades economicas, tais como agricultura, mineragao e industria; no entanto, ao 

longo da historia essa relagSo vem ocorrendo de maneira predatoria. 0 homem, 

atraves de suas atividades, vem gradativamente destruindo as fontes e reservas 

naturais de agua. 

Esta relagao de predagao se constitui em conflitos de uso dos recursos 

naturais. Garreta-Harkot et al (1991) e Acserald (2006) consideram que tais conflitos 

comprometem a manutengao das atividades no espago e o desconhecimento das 

vulnerabilidades e limites dos ambientes, associados a desinformagao e a urn 

sistema de produgao insustentavel que nao leva em conta os limites de tolerancia 

ambiental e reposigao natural dos recursos nem a valoragao economica dos bens e 

produtos da natureza podem desestruturar os ecossistemas e impedir sua 

recuperacao. 

Aliada a este problema, a expansao urbana e o crescimento populacional, tern 

juntos grande contribuicao na geragao dos impactos ambientais nas bacias 

hidrograficas; o desenvolvimento de novas tecnicas e metodos de transformagao da 

materia-prima em produtos acabados vem facilitando a vida do homem em 

detrimento da qualidade ambiental, demandando novos espagos geograficos e 

recursos naturais para o desenvolvimento das atividades. Este processo foi 

11 



responsavel desde cedo pela pressao negativa sobre o ambiente, uma vez que 

necessita de recursos naturais como materia-prima para obtengao de bens; esta 

retirada de recursos da natureza nunca foi realizada levando em conta sua limitacao 

e disponibilidade no ambiente. 

Essas praticas tern levado frequentemente os ecossistemas a exaustao, com 

reflexos negativos sobre as atividades humanas, nas relacoes de produgao, 

consumo, e ate mesmo comprometendo a vida de algumas comunidades que muitas 

vezes tern uma estreita dependencia dos recursos naturais diretos, como no caso 

das colonias de Pescadores, catadores de mariscos, pequenos agricultores dentre 

outros. 

Como resposta do ambiente a essas pressoes frequentemente sao 

verificados, em geral, grandes eventos, tais como estiagem prolongada derivada dos 

desmatamentos, queda na produgao de alimentos, provocadas pelo uso de tecnicas 

agricolas inadequadas, dentre outros; esses fatos nos levam a refletir sobre nossas 

agoes, a aprender sobre a dinamica do ambiente que nos circunda, os componentes 

dos ecossistemas, os mecanismos de funcionamento dos elementos da natureza 

possibilitando assim, atenuar e mitigar os efeitos negativos dos impactos ambientais. 

Ao analisar o problema em questao percebe-se que a origem pode estar 

relacionada ao planejamento, uso e gestao dos recursos naturais, no conhecimento 

dos elementos do ambiente e suas fragilidades tal como a interagao dos fenomenos 

naturais e as atividades antropicas; desta forma, o modo de ocupagao do espago e a 

apropriagao dos recursos tambem estao tambem relacionados com a nossa 

percepgao em relagao ao ambiente que nos sustenta. 

A estrutura basica deste trabalho consiste na analise das atividades humanas 

e seus impactos ambientais na bacia hidrografica do Municipio de Santa Luzia; 

procurou-se caracterizar o ambiente ffsico mensurando as variaveis e os indicadores 

componentes do ecossistema em seu estado natural e o elemento humano e suas 

interferencias para elaboragao de urn diagnostico socioambiental. 

Para tal, adaptou-se a metodologia do Diagnostico Fisico Conservacionista -

DFC utilizado por Hidalgo (1990) e Beltrame (1994); na analise ambiental foram 

utilizados Sotchava (1973), Tricart (1977) e Christofoletti (1999), para a 

12 



compreensao sistemica dos componentes e quantificagao dos indicadores 

ambientais. 

A escolha da bacia hidrografica do Municipio de Santa Luzia se deu em 

fungao da heterogeneidade e dinamica social do espago geografico no qual a rede 

de drenagem esta assentada, por se constituir num importante ambiente de estudo 

da influencia do meio sobre as atividades humanas desenvolvidas no lugar, o modo 

de ocupagao do solo, os aspectos fisicos da bacia hidrografica e sua relacao com os 

niveis de degradagao ambiental. 

Acredita-se que este trabalho venha contribuir para a caracterizagao e 

elaboracao de diagnostico de Bacias Hidrograficas com a Gestao Ambiental na 

formulagao de princfpios e diretrizes, estruturacao de sistemas gerenciais e tomada 

de decisoes tendo, por objetivo final, promover, de forma coordenada, o uso, 

protegao, conservagao e monitoramento dos recursos naturais, assim como 

socioeconomicos com vistas ao desenvolvimento sustentavel que considere a 

capacidade dos ecossistemas em absorver os impactos das atividades humanas, 

bem como entender a dinamica dos elementos dos ecossistemas sem comprometer 

a qualidade do ambiente para as geragoes futuras. 

13 



OBJETIVO GERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analisar a area de influencia do agude de Santa Luzia, PB, do ponto de vista 

dos riscos e vulnerabilidades ambientais com base nos aspectos socioeconomico e 

ambiental, utilizando-se metodos de quantificagao dos impactos como subsidios a 

programas de gestao integrada do ambiente, de forma a minimizar os processos de 

degradacao ambiental existentes na area de estudo. 

Objetivos Especificos 

a) Realizar levantamento socioeconomico e ambiental na area rural do municipio 

como forma de identificar e classificar os usos conflitantes existentes na bacia; 

b) Analisar as relagoes entre as atividades antropicas e os niveis de degradagao 

nas localidades da zona rural de Santa Luzia; 

c) Identificar as areas de vulnerabilidade ambiental da bacia hidrografica que 

alimenta o agude de Santa Luzia nas localidades estudadas, a partir da analise 

dos indicadores: cobertura vegetal, geomorfologia, declividade, uso e ocupagao 

do solo; 

d) Analisar e quantificar as vulnerabilidades ambientais decorrentes dos usos 

conflitantes na area de estudo; 

e) Identificar os conflitos de usos e sua relacao com a percepgao ambiental dos 

moradores, como forma de se conhecer a intensidade das interferencias 

ambientais; 

f) Estabelecer relagao entre o equilibrio ambiental e as formas de uso dos recursos, 

com base na percepgao que o homem tern do meio que o suporta. 
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1. CARACTERIZAQAO DA AREA DE ESTUDO 

1.1 0 ESTADO DA PARAlBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estado da Paraiba e uma das 27 unidades federativas do Brasil, situado na 

regiao Nordeste, limitando-se com os seguintes Estados: Rio Grande do Norte - ao 

Norte, a Leste com o oceano Atlantico, a oeste com o Ceara e ao Sul com 

Pernambuco (Figura 01); possui 56.469,466 k m 2 de area territorial oficial (IBGE 

2010), sendo o 21° do Pais em area e o 13° em populacao estimada em 3.766.834 

habitantes (IBGE 2010) e 7 1 , 1 % vivendo na zona urbana; ocupa o 8° da Federagao 

em densidade demografica de 66,70 hab./km 2 ; cerca de 40% da populacao do 

estado estao distribuidos na capital e no municipio de Campina Grande, com 

723.514 e 385.276 habitantes respectivamente (IBGE, 2010). 

* Ceara' 
:Rio Grande do Norte, 

Paraiba 

Pernambuco 

Elaborado a partir do Google Earth 

MapLink- 2009 

por: Rosalve Lucas 

Joao 
Pessoa 

Jaboatao dos Guararapes 

0.0 53.7 107.5 161.2 215.0Km 

Figura 01 - Estado da Paraiba - limites politicos 

O territorio, segundo Miranda (2007), apresenta varias formas de relevo 

originadas por diferentes processos no litoral tropical umido, com formacao 

geomorfologica modelada em rochas sedimentares: planfcie litoranea, baixo planalto 

costeiro (Tabuleiro); as formacoes geomorfologicas modeladas nas rochas 

cristalinas: Depressao Sublitoranea do Curimatau e do Rio Paraiba, Macigo da 

Borborema, Pediplano Sertanejo e bacia do rio do Peixe. 
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Na porcao central do Estado se encontra o Planalto da Borborema, nome 

derivado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "por-poy-eyma" da Ifngua Tupi, que significa - Terra seca, sem 

moradores, sem gente, de dificil plantio - tambem conhecido como Serra das Rucas; 

e o relevo mais importante que se estende para alem do territorio paraibano; e uma 

regiao montanhosa que ocupa varios estados nordestinos, como Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Alagoas; o planalto Borborema define a rede de drenagem de 

boa parte da regiao nordeste distribuindo os fluxos dos rios em todas as direcoes, 

alem de influenciar as caracteristicas climaticas e a vegetacao da regiao onde esta 

assentado. A topografia acidentada apresenta diferentes altitudes variando de 300 a 

800 metros com alguns pontos extremos superiores a 1.000 m, por exemplo: Pico do 

Jabre, na serra de Teixeira, no municipio de Matureia, com 1.197m (PARAIBA 

1985). 

O estado da Paraiba possui quatro mesorregioes: Agreste Paraibano, 

Borborema, Litoral Paraibano, tambem chamado Zona da Mata e Sertao Paraibano 

(Figura 02): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesorregioes Base de dados: AESA 2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CD AgrestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ZT Mata Paraibana Siga AESA Web 

• Borborema Sertao Rosalve Lucas-julho 2010 

Figura 02 - Estado da Paraiba - Divisoes em Mesorregioes 

A mesorregiao do Sertao Paraibano e formada por 83 municipios agrupados 

em sete microrregioes que, de acordo com a Constituicao de 1988 e urn 

agrupamento de municipios limitrofes com a finalidade de integrar a organizacao, o 

planejamento e a execugao de fungoes publicas de interesse comum definidas por 
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lei complementar estadual. A Paraiba tern 23 microrregioes e 4 mesorregioes: 

Borborema, que agrupa 44 municipios em 4 microrregioes; o Sertao, que agrupa 83 

municipios em sete microrregioes; o Agreste Paraibano agrupa 66 municipios em 8 

microrregioes e a Mata Paraibana, que agrupa trinta municipios em 4 microrregioes. 

Do ponto de vista climatico o Estado apresenta dois tipos climaticos, segundo 

a classificagao de Koeppen, os tipos A e B, correspondendo ao tropical chuvoso no 

litoral e o clima seco ou semiarido na porgao oeste. Segundo a Classificagao 

bioclimatica de Gauss, organizada por HeckendorffzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in PARAiBA (1985) apresenta 8 

variagoes que vao do 2b ao 4c th, proporcionalmente ao numero de meses secos, 

de 2 a 11 . No sertao e no centro do estado na porgao oeste da Borborema esta a 

zona sujeita a estiagens prolongadas, com media de temperatura superior a 26°C e 

clima seco, apresentando deficit hidrico, com periodo chuvoso de Janeiro a junho 

(verao/outono austral), PARAIBA (1985), SUDENE (1990), com pouca variacao intra-

anual. 

A porcao central, que abrange a regiao do Planalto da Borborema e do 

Sertao, tal como a parte noroeste do estado, possui clima seco do tipo Estepe e no 

Agreste esta a zona com temperaturas e precipitagoes com valores intermediaries 

entre a zona chuvosa do litoral e o sertao paraibano; as chuvas no estado 

geralmente sao mal-distribufdas e concentradas nos meses de Janeiro a abril e em 

maior quantidade na faixa litoranea podendo ultrapassar os 2.000 mm anuais, e vai 

diminuindo em diregao ao interior, seguindo uma linha de altitude da mesorregiao do 

litoral ao agreste paraibano ate a borda Oeste do Planalto da Borborema, quando 

diminui sensivelmente registrando as menores precipitagoes do estado (Figura 03); o 

relevo constitui-se numa barreira natural das precipitagoes originadas no litoral, as 

precipitagoes atmosfericas medias anuais de 550 mm sao comuns nas regioes 

semiaridas na porgao oeste do estado (PARAiBA, 1985). 

Os longos periodos de estiagem sao fatores limitantes ao desenvolvimento do 

Estado, aliados as altas temperaturas acabam influenciando as atividades humanas, 

moldando a economia e o modo de vida da populagao (MELO, 2003). 
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ESTADO DA PARAJBA DISTRIBUigAO DA PRECIPITAgAO - mm/ano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adaptado de: MELO (2003) 

Figura: 03 - Estado da Paraiba - Distribuigao da precipitacao media anual 

Em relagao a hidrografia os rios do estado estao localizados dentro da bacia 

do Atlantico Nordeste Oriental, caracterizado pela ausencia de grandes volumes 

alem de baixa disponibilidade hidrica, com predominancia de rios de regimes 

temporarios ou intermitentes, que reduzem seu volume de agua nas estagoes secas 

e sofrem pressoes ambientais das atividades antropicas situadas ao logo de seus 

cursos (MIRANDA 2007). 

O rio de maior fluxo do estado e o Paraiba do Norte, com extensao total de 

380 km, desde o Planalto da Borborema, onde tern sua nascente, ate a foz no 

municipio de Cabedelo; sua bacia hidrografica drena uma area 14.397,35 k m 2 e 

corta 37 municipios (Gualberto, 1977). Os outros, de maior porte, sao o rio 

Mamanguape, com cerca de 163 km de comprimento e sua nascente no municipio 

de Pocinhos e o rio Camaratuba, com nascente na serra da Raiz, com 83 km 

(PARAIBA, 1985) 

Segundo a Resolugao n°. 02 de 05 de novembro de 2003, artigo 1°, o Estado 

da Paraiba foi dividido em 11 bacias hidrograficas (Tabela 01), sendo as maiores a 

do rio Paraiba e do rio Piranhas, seguidas das bacias do rio Mamanguape e 

Curimatau; todas as bacias sao compostas por rios litoraneos e rios sertanejos em 

que os primeiros tern suas nascentes na serra da Borborema e desaguam no litoral, 

sendo os mais importantes o Rio Paraiba, o maior do estado, com 360 km de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18 



extensao (AESA, 2009), o rio Curimatau, que desagua no Rio Grande do Norte; 

portanto, urn rio de dominio federal, e o rio Mamanguape. 

TABELA 01 - Bacias hidrograficas do estado da Paraiba 

com suas respectivas areas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bacia hidrografica Area Km' 
Abiai 585,693 

Camaratuba 637,605 

Curimatau (*) 3.318,877 

Gramame 589,632 

Guaju (*) 152,698 

Jacu (*) 979,400 

Mamanguape 3.526.543 

Mirih 436,415 

Paraiba 20.123,401 

Piranhas (*) 26.227,683 

Trairi (*) 106,309 

Fonte: AESA (2009); SUDENE (1990) 

(*) Bacias com rios de dominio Federal 

Os rios sertanejos sao os que tern seu curso na direcao norte e desaguam no 

litoral do Rio Grande do Norte, sendo os mais significativos o rio Piranhas e seus 

afluentes, cuja nascente se situa na serra do Bonga, no municipio de Bonito de 

Santa Fe e desagua na cidade de Macau, RN; seus principais afluentes, rios 

Espinharas, Picui e Serido, sao rios de regime temporario. 

E nesse contexto hidrografico que se encontra o municipio de Santa Luzia, 

nos dominios da bacia hidrografica do Rio Piranhas, na sub-bacia do Rio Serido que 

estao localizados os principais tributaries: riachos: Queimadas, Chafariz, do Rolo, 

Sao Domingos, do Velhaco, Massape, do Fogo, do Tapuio, da Carnauba, do Saco, 

da Palha, Saco do Coite, Sao Goncalo, do Lira, da Tubira, da Espora, Chafariz, da 

Germana e riacho Grande (SUDENE, 1970). 
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1.2 CARACTERIZAQAO DA AREA DE ESTUDO 

1.2.1 Historico e populagao do Municipio de Santa Luzia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de Santa Luzia foi criado pela Lei Provincial n° 410, em 24 de 

dezembro de 1871, na categoria de Vila de Santa Luzia e como Santa Luzia em 

1949, pelo Decreto-Lei n° 318. Sofreu varias reformulagoes administrativas, 

ganhando e perdendo distritos e voltando a figurar apenas com o Distrito-Sede, 

Santa Luzia, CPRM (2005). Segundo o Atlas Geografico da Paraiba (1985) tern, 

como limites, ao norte: os municipios de Sao Jose do Sabugi, Varzea e Ouro Branco 

(RN); ao sul, os municipios de Areia de Barauna e Salgadinho; a leste, com Junco 

do Serido e a oeste com Sao Mamede. Sua populagao e de 14.719 hab (IBGE, 

2010), dentre os quais 91 ,51% estao concentrados na zona urbana; a densidade 

demografica e de 32,3 hab/km 2 

1.2.2 - Localizacao e vias de acesso 

O municipio esta localizado entre as coordenadas de 06°45' a 07°05' de 

latitude sul e 36°46' a 37°02' de longitude oeste e altitude de 304m, LIMA (2009), 

(Figura 04), possuindo uma area de 455,702 k m 2 (IBGE) 2010, percentual que 

representa 3,6% da microrregiao e 0,8% da area do Estado; significando 3,6% da 

microrregiao e 0,8% da area do Estado. A Distancia da capital do Estado e de 278 

quilometros, e o acesso e feito pela BR 230, no sentido Leste-Oeste. No sentido 

Noroeste - Sudeste, pela PB 233 vindo do municipio de Varzea e no sentido 

Nordeste - Sudoeste vindo pela PB 221 de Sao Jose de Sabugi. 
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ESTADO DA PARAJBA - municipio de Santa Luzia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 04 - Localizacao do municipio de Santa Luzia 

0 municipio de Santa Luzia, que no vocabulo indigena significa "olho d'agua 

rumoroso" IBGE (2010) esta localizado na mesorregiao da Borborema e na 

microrregiao Serido Ocidental Paraibano. Inserido no Poligono das Secas, possui 

clima Bsh-Tropical quente e seco no semiarido nordestino, com longos periodos de 

estiagem, de 9 a 11 meses secos, pluviometria media anual de 547,8 mm (periodo 

de 1911 a 1985), com distribuigao geografica irregular em que 79% de seu volume 

total se concentram nos 04 primeiros meses do ano, com temperaturas que oscilam 

entre 25°C e 28°C (LIMA, 2009). 

1.2.3 - Vegetagao e uso do solo 

A vegetagao do municipio, segundo a CPRM (2005) e classificada como 

Caatinga-Serido, Caatinga Arbustiva Arborea Aberta que abrange grande parte de 

seu territorio; sao plantas xerofilas e caducifolia, adaptadas aos solos com baixa 

fertilidade, rasos e pedregosos, submetidos a regimes de escassez de aguas, baixa 

umidade e distribuigao espago-temporal irregular do periodo chuvoso; sua tipologia 

arborea e esparsada ou arbustiva, normalmente espinhosos, com folhas pequenas, 

de modo a diminuir a perda de agua por evapotranspiragao formando grupamentos 

nas areas de baixadas e entre vales; podem, ainda, ser encontradas areas de 

Caatinga Arborea Fechada com palmeiras, nas areas proximas ao leito dos rios, nos 

topos das elevagoes, com algumas plantas suculentas e urn extrato herbaceo 
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efemero, nos periodos de chuva e desaparecem quando cessam as precipitagoes 

(LIMA, 2009). 

Pela Classificacao do IBGE (1992) a vegetagao pertence as Regioes 

Fitogeograficas: tipo Savana Estepica-Caatinga (VIII - Caatinga do sertao arido), 

gramfneos-lenhosa, que varia sua composigao conforme a altitude, nas 

proximidades dos leitos dos rios e nos vales encaixados ocorre a vegetagao 

hipoxerofita, com densidade vegetal ligeiramente diferenciada da Caatinga 

Hiperxerofita, mais densa e de maior porte mas sempre com caracteristicas comuns 

da vegetagao xeromorfica (Figura 05). 

Figura 05 - Savana estepica no municipio de Santa Luzia 

Ponto de observagao 22 - Riacho do Fogo: Lat 06° 54'12,0" Long36° 56'07,7" 

Nas cotas mais elevadas como, por exemplo, nas serras do Talhado, Pinga e 

porgoes a Sudeste e Sul do municipio, se encontram clima de Matas-Serranas, 

vegetagao de baixa estatura, maior densidade entre os individuos e com as mesmas 

caracteristicas da caatinga subcaducifolia, que perdem parcialmente suas folhas nos 

periodos de estiagem. Sao tambem areas com influencia das atividades humanas, 

entrecortadas por estradas vicinais interligando as pequenas comunidades, 

facilitando o comercio da produgao agricola e produtos agropecuarios (COSTA 

FILHO 2000) 

O extrato arboreo da Caatinga local e bem diversificado e, em sua maioria, 

perde as folhas durante os periodos de estiagem, Duque (1980), Lima (2003); as 

especies mais comuns sao: xiquexiquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pilosocereus gounellei); marmeleiro 
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(Cydonia vulgaris);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA juazeiro (Ziziphus joazeir); quixabeira (Sideroxylon obtusifolium), 

macafba (Acrocomia aculeata); angico (Piptadenia colubrina Bentham) e eatingueira 

{Poincianella bracteosa) dentre outros, IBGE (1992). Em quase todas as areas do 

municipio ha sinais da atividade humana sendo as maiores concentragoes nas 

proximidades das comunidades e na sede municipal, seja na criagao de animais, 

desmatamento e queimadas e, como resultado, ha grandes extensoes de solo 

exposto e antropismo nas regioes planas e terragos no centro porgoes norte, 

nordeste e leste do municipio. 

As areas de antropismo sao porgoes de terra com alteragoes visiveis das 

caracteristicas naturais da vegetagao; a agricultura de subsistencia e a pecuaria 

extensiva sao, juntas, as que mais se destacam como conflitantes no ambiente alem 

do desmatamento e da queimada para produgao de lenha, carvao e estacas, que se 

tornam insustentaveis no ambiente e, conforme Acserald (2004), sao atividades que 

geram impactos indesejaveis, alem de alterar as caracteristicas do ecossistema da 

Caatinga, com reflexos na produtividade natural e no ciclo hidrologico numa regiao ja 

bastante castigada pelas intemperies naturais. 

Apesar do ambiente se apresentar aparentemente improdutivo, a presenga 

humana e perceptfvel em todo o espago geografico, em especial nas areas proximas 

aos leitos dos rios, nos baixios e em setores planalticos entre as elevagoes, devido 

as condigoes de cultivo e de criagao de animais, o que possibilita o cultivo de 

algumas culturas necessarias para a sobrevivencia. A interferencia antropica e 

evidenciada pelas alteragoes do meio com a substituigao da vegetagao original por 

plantas de ciclo curto, para fornecer alimento as comunidades existentes (PARAlBA, 

1977). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.4 - Geomorfologia 

O municipio, segundo Costa Filho (2000), possui relevo bastante irregular, 

grande parte de seu territorio e coberta por uma extensa faixa de serras a sudeste e 

sul, que fazem parte do Sistema Borborema, do Planalto da Borborema com 

Superficie erosiva e formas convexas, que atingem altitudes acima de 650 metros, 

margeando o sistema hidrografico Riacho da Palha - Barra - Sao Gongalo - Saco e 

Riacho do Tabuleiro; geomorfologicamente, essa microrregiao esta localizada na 
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Depressao Sertaneja com formas agugadas e tabulares; sao areas de aplainamento 

sertanejo ou Pediplano Sertanejo, relativamente baixas, de 250 a 300m localizadas 

na porgao centro-norte; nesta regiao sao identificadas tres superficies de erosao: a 

primeira e a superficie de pediplanagao (formas tabulares) com presence de 

inselbergs, que sao formagoes rochosas tipicas de clima semiarido com influencia 

da pedogenese fisica - processos erosivos eolicos e agao termica, com areas de 

aplainamento e presenga de relevo residual (PARAIBA, 2000). 

A segunda superficie e a de Soledade, que tambem pertence ao ciclo Sul 

Americano; e modelada nos migmatitos, que sao rochas metamorficas antigas mais 

ou menos alteradas pela cristalizagao de material novo de composigao granitica; ha 

tambem os gnaisses e granitoides a nordeste do municipio e os micaxistos a leste, 

de composigao basicamente quartzo e mica que formam elevagoes abruptas com 

formas agugadas na diregao Nordeste como, por exemplo, a Serra do Riacho do 

Fogo, Serra da Boa Vista e do Pilaozinho, com media de 200 a 300 metros de altura. 

A terceira superficie conforme, ainda Costa Filho (2000) e a de Patos, 

formada nos micaxistos, gnaisses e granitos que afloram a nordeste da cidade de 

Serido ate as proximidades da Serra Rajada; esta unidade morfologica e 

caracterizada por urn relevo suavemente ondulado onde ha ocorrencia de rochas 

xistosas, ou seja, urn tipo de rocha metamorfica, com caracteristica laminar e de 

aspecto cristalino; formagoes de baixa altitude com topos arredondados ou 

aplainados, circundadas por elevagoes perifericas do Planalto da Borborema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.5 - Solos 

No Estado da Paraiba predomina o clima semiarido, com elevadas 

temperaturas, que por sua vez, influenciam na tipologia vegetal assentada no 

substrato pedologico, que varia de constituigao conforme a rocha-mae; por sua vez, 

influencia nas caracteristicas superficiais do solo desde sua granulometria, 

capacidade de retengao de agua e resistencia aos intemperismos, alem de 

comandar as formas de relevo dominantes (PARAJBA, 1985, 2003). 

No municipio ha a predominancia de solos Luvissolos Cromico Ortico vertico, 

Luvissolo Hipocromico Ortico tipico, Neossolo Litolico Eutrofico e Afloramentos de 

Rocha, Miranda (2007). Os Luvissolos compreendem os solos minerals, nao 
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hidromorficos, que nao sofreram influencia da agua na sua origem; possuem 

horizonte B textural ou horizonte B nitrico, com argila de atividade alta e saturagao 

por bases alta, imediatamente abaixo do horizonte A fraco ou horizonte A moderado, 

ou horizonte E (PARAIBA, 1977). 

Os neossolos litolicos, que correspondem a antiga classificacao dos solos 

litolicos e tern, como caracteristica, os solos rasos ou pouco desenvolvidos e 

pedregosos, possuem horizonte A fraco, as vezes ausente, horizonte B e C de 

pequena espessura ou assentado diretamente sobre a rocha, baixa capacidade de 

infiltracao e retencao de agua, grande possibilidade de escoamento superficial, 

Campos (2003) o que propicia as vogorocas e processos erosivos laminar, que 

podem variar de moderada a severa. 

Os neossolos litolicos cobrem praticamente todo o municipio, cerca de 92% 

do territorio, apresentando afloramentos rochosos, com horizontes A tao delgados 

que nao permitem a cobertura vegetal; somente a caatinga consegue estabelecer-se 

nesse dominio morfoloclimatico. As Zonas Eutroficas sao areas com horizonte A 

fraco, textura media cascalhenta, com vegetagao arboreo-arbustiva ou arbustiva, 

sendo a agua a maior limitagao de uso (EMBRAPA, 1999). 

Afloramentos de rocha, segundo ainda a EMBRAPA (1999) sao exposigoes 

de diferentes tipos de rochas que ocupam areas significativas do semiarido e que 

estao bem presentes no municipio de Santa Luzia, em especial nas elevagoes e 

topos de serras; podem ser de material duro ou brando, rocha nua ou associada ao 

material detritico grosseiro originado da desagregagao das rochas nao classificaveis 

como solos, devido a insignificancia ou impossibilidade de analisar os horizontes. 

Os neossolos fluvicos sao resultantes de material desagregado pela agao das 

aguas correntes; no municipio representam cerca de 7,5% e estao concentrados ao 

longo das calhas dos rios Palha, Saco e Rio do Fogo e em menor escala nas 

proximidades do agude publico, riacho Quipaua, distribuidos no tragado dos leitos 

dos afluentes que compoem a bacia alimentadora do agude de Santa Luzia. Sao 

solos jovens, de pequena granulometria, relativamente profundos, com boa 

capacidade de infiltracao, apresentam camadas superpostas e sem interrelagao 

genetica, arenosa com presenga de argilas (CAVALVANTE, 2005). 
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1.2.6 - Hidrografia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de Santa Luzia esta inserido na bacia hidrografica do rio 

Piranhas-Agu, na sub-bacia do rio Serido; tern uma area de drenagem de 43.681,5 

k m 2 sendo que 26.183 k m 2 estao dentro do territorio paraibano; e considerado, 

portanto, uma bacia federal (Figura 06). Com sua nascente no municipio de Santa 

Fe, PB, Moura (2007) ele desagua no oceano Atlantico, no municipio de Macau, no 

Rio Grande do Norte e forma urn sistema hidrografico constituido pelas sub-bacias 

do Rio Peixe, Espinharas e Serido, seus principais afluentes, onde esta localizado o 

subsistema que alimenta o Agude Publico de Santa Luzia, CPRM (2005), BRAGA 

(2004). 

RIO PIRANHAS ACUDE DE SANTA LUZIA 

Base de dados: Obtido a partir do IBGE - Servidor SGI - ANA 
Desenho: Rosalve Lucas outubro -2010 

Figura 06 - Detalhe do rio Piranhas-Acu e Drenagem geral no municipio 

de Santa Luzia 

26 



O municipio esta no dominio da sub-bacia dos rios Barra e Saco, que fazem 

parte do sistema hidrografico do Rio Piranhas-Acu, sub-bacia do rio Serido (Figura 

07) sendo os principais tributaries os riachos: do Fogo, das Queimadas, Carnauba, 

Chafariz, do Lira, do Rolo, Sao Domingos, do Velhaco, Sao Goncalo, Massape, do 

Tapuio, do Saco, da Palha, Saco do Coite, da Tubira, da Espora, Chafariz da 

Germana e Grande. Todos os cursos d'agua naturais tern o mesmo padrao de 

drenagem dendritica e sao de regime de escoamento intermitente ou temporarios. 

LIMA (2009). 

Figura 07 - Municipio de Santa Luzia e sua hidrografia 

0 agude de Santa Luzia e alimentado pelos riachos do Fogo, Riacho do Saco 

e Riacho da Palha, os quais, por sua vez, se ramificam num tragado dendritico, 

formando uma malha de rios intermitentes e temporarios tendo suas nascentes nos 
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topos das serras localizadas na porcao sudeste do municipio (Figura 07) seguindo o 

mesmo regime das chuvas na regiao, durante o ano, com longos meses de estiagem 

seguidos de curtos periodos de precipitacao (PARAiBA, 1983) 

O riacho Quipaua e formado a partir da confluencia dos rios que alimentam o 

agude; tern significativa importancia socioeconomica para o municipio, uma vez que 

a alteragao de sua condicao hidrologica para rio perene permite a utilizagao de suas 

aguas nas atividades agrfcolas, alem de fornecimento de agua para os povoados 

marginais, uso na irrigagao difusa e em perimetros publicos, abastecimento humano 

e dessedentacao de animais dentre outros (LIMA, 2009). 

Todo o sistema de drenagem da regiao e influenciado pelos periodos 

prolongados da estiagem, pela sua localizagao no sertao do Serido, que se reflete 

no deficit hidrico, altas taxas de evaporagao, elevado numero de rios intermitentes e 

temporarios, o que leva a populagao a adotar estrategias de convivencia com a 

seca: o armazenamento de agua dos cursos dos rios para utilizagao na produgao de 

alimentos e demais atividades que sao dependentes de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.7 - O agude publico de Santa Luzia 

O agude de Santa Luzia e o elemento geografico e o recurso natural mais 

importante do municipio, considerado 'agude urbano' devido a sua localizagao; 

tambem conhecido como Agude do Povo, sua construgao foi concluida em 1932, 

(Miranda 2007), com vistas a convivencia com a seca, comum na regiao; o 

barramento perenizou o riacho Quipaua, que percorre 45 km a jusante do agude 

sendo o principal rio do municipio formado pela confluencia dos rios Barra e Saco, 

que alimentam o agude; este subsistema hidrologico faz parte da bacia do rio 

Piranhas (LIMA, 2009). 

O agude tern grande relevancia para a economia da cidade muito embora sua 

contribuicao tenha sido maior no passado, quando era a principal atracao turistico-

recreativo da sociedade local; hoje, esta fungao ja nao mais se destaca; sua 

influencia ainda e visivel em alguns setores em especial no abastecimento de agua 

sob a administracao da CAGEPA, que distribui agua para a zona urbana, 

essencialmente para uso domestico MIRANDA (2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 08 - Vista panoramica do agude publico de Santa Luzia 

Ponto de observagao 16 - Lat 06° 58'37,7" Long 36° 54'01,2" 

Com capacidade de armazenamento de agua de 11,7 milhoes de m 3 , o acude 

Santa Luzia (Figura 08) e considerado de medio porte, conforme a classificacao dos 

acudes da Lei Estadual 6.344 de 20 de outubro de 1977, que dispoe sobre a Politica 

Estadual de Recursos Hidricos e divide os corpos de acumulacao d'agua conforme 

sua capacidade de armazenamento: 

Caracteristicas fisicas do Acude Publico de Santa Luzia, segundo MIFRANDA (2007) 

Em relacao aos impactos ambientais no agude e entorno, como esta 

totalmente dentro de zona urbana os problemas sao mais evidentes em toda a zona 

de interface margeando o tragado do agude; assim, o assoreamento, a falta de 

manutengao de seus rios contribuintes, o langamento de esgoto domestico e a 

degradagao do ecossistema limitrofe fluvial, sao comuns nessa area; de acordo com 

MIRANDA (2007) o volume assoreado do agude publico e 3,3 milhoes de m 3 , ou 

Microagude ate 0,5 x 10 6 m 3 

Pequeno agude de 0,5 a 7,5x10 6 m 3 

Medio agude de 7,5 a 75x10 6 m 3 

Grande agude de 75 a 750x10 6 m 3 

Macroagude superior a 750x10 6 m 3 

Area da Bacia Hidraulica 

Bacia Hidrografica 

Capacidade de reserva hidrica 

Perimetro do reservatorio 

Curso Barrado 

Capacidade maxima 

Altura do macigo 

Comprimento 

Volume maximo 

Profundidade media 

Profundidade maxima 

Bacia Hidraulica 

Bacia Hidrografica 

260,38 ha 

Rio Piranhas - Sub-bacia Hidrografica: Rio Serido 

11.722.750 m 3 

8.715 m 

Rio Quipaua 

11.960.250 m 3 

15,50 m 

382 m 

8.650.000 m 3 

4,54 m 

9,16 m 

255,73 ha 

217,50 km 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29 



27% do seu volume original, proveniente das areas marginais a montante, que vem 

sofrendo desmatamento e a pratica de queimadas pelos habitantes local, ha muito 

tempo e, com as chuvas, vem carreando os sedimentos e material arenoso ao longo 

do trecho dos rios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.8 - Aspectos socioeconomicos 

A carencia de recursos hidricos no municipio tern sido urn dos fatores 

limitantes ao desenvolvimento economico da regiao; segundo urn estudo do 

Ministerio da Integragao Nacional, o Semiarido no Brasil ocupa uma area de 982.563 

km 2 , cerca de 86,44% do territorio do Estado da Paraiba (MIN, 2005); o municipio de 

Santa Luzia esta integralmente inserido no poligono das secas. Situacao que tern 

reflexos diretos no quadro socioeconomico, de vez que os indices de aridez e deficit 

hidrico influenciam diretamente na produgao de alimentos; por outro lado influenciam 

nas atividades economicas da regiao. 

O municipio tern sua economia concentrada, basicamente, no setor primario, 

sobretudo na agropecuaria, na criagao de gado, caprinos, ovinos e suinos Costa 

Filho (2000), na agricultura se destacam o cultivo de milho, feijao, mandioca e 

algodao arboreo, dentre outros (IBGE, 2010); a forte presenga da agricultura de 

autoconsumo consorciado com a pecuaria extensiva faz parte do cenario na regiao, 

que se estende para alem dos limites locais e regionais, motivo da migragao das 

zonas rurais para as sedes municipais, onde ha mais oferta de trabalho no setor 

terciario, comercio e de servigos. 

Os longos periodos de estiagem, comuns no estado, aliados as 

caracteristicas fisico-ambientais, limitam as atividades economicas que dependem 

da agua; apesar das construgoes de barramentos para a convivencia com a seca, 

nao serem suficientes para as necessidades reais e nao conseguem alavancar o 

desenvolvimento pleno da atividade agricola, permitindo apenas uma baixa 

produgao para o consumo interno e insuficiente para comercializagao do excedente. 

Em relagao aos recursos minerals, o subsolo do municipio e bastante rico em 

recursos minerals notadamente em sheelita (minerio do tungstenio), calcareo, 

columbita, tantalita, feldspato e bauxita (PARAIBA, 1983, 1985), (CPRM, 2005). Na 

Serra do Talhado a extragao do granito para ornamentagao e urn exemplo da 
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importancia de recursos minerals no municipio; no entanto, ha uma grande lacuna 

entre o aproveitamento do recurso representado pela contribuicao a economia e o 

beneficio para a populacao local. 

Como resultado da situacao, ha uma migracao toria em direcao a sede 

municipal, pela oferta de servicos publicos oferecidos pelo Estado e o poder 

municipal, como saude, educacao e habitagao, alem dos esforcos do poder publico 

nos projetos e programas cuja finalidade e a redugao de riscos sociais e combate a 

pobreza, em que, segundo o IPEA (2011) a proporgao dos pobres no Estado da 

Paraiba e o dobro da media nacional. 
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2 - FUNDAMENTAQAO TEORICA 

2.1 - HIST6RICO DA OCUPAQAO HUMANA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os primeiros registros historicos da civilizagao datam de cerca de quase dez 

mil anos e as primeiras atividades sao anteriores a 50.000 anos. Impulsionado pelas 

necessidades basicas, o homem modificou o meio, transformando-o em seu habitat; 

inventou a agricultura, observou os elementos do meio onde vivia, multiplicou a 

produgao alimentar, construiu novos tipos de habitagao, elaborou ferramentas de 

caga e pesca, construiu urn sistema de defesa contra predadores, criou meios de 

transporte para se locomover e uma serie de ferramentas que Ihe permitiu dominar e 

transformar seu espago (CHILDE, 1978), (RIBEIRO, 1975). 

O homem, com sua capacidade de alterar o meio para adaptar os recursos as 

suas necessidades, foi preponderante no registro da historia humana. E, nessa 

trajetoria, a percepgao era de infinitude dos recursos naturais e que estavam 

inteiramente a sua disposigao; assim, a predacao e a despreocupacao com a 

reposigao e renovagao natural dos recursos, foram se acentuando na medida em 

que o homem foi ocupando o espago e expandindo seu dominio representado na 

forma de explosao populacional (CHILDE, 1978). 

Segundo a ONU, em maio de 2011 a populagao mundial era de 6,837 bilhoes 

de habitantes e continuamos a crescer num ritmo sem precedentes, desde a 

Revolugao Industrial, que comegou em meados do Seculo XVIII; o aumento da 

qualidade de vida resultou no rapido crescimento da populagao; em 1800 a 

populagao era de urn bilhao de habitantes, dois bilhoes em 1930; 4,4 bilhoes em 

1980 e no dia 12 de outubro de 1999 o planeta chegou a marca de 6 bilhoes de 

habitantes, Poodwaddle (2011). Malthus, no Seculo XIX ja preconizava que os 

recursos naturais nao seriam suficientes para alimentar a populagao mundial de urn 

lado, a producao de alimentos, e do outro, a populagao humana a ser alimentada, 

ambas com ritmos de crescimento diferentes, urn em progressao aritmetica e outra 

geometrica. 

Da mesma forma, houve urn aumento consideravel dos impactos sobre os 

recursos hidricos no planeta apesar de sua importancia em nossa vida, conforme o 

Art. 2° - da Declaracao dos Direitos da Agua: 
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"A 6gua e a seiva do nosso planeta. Ela e a condigao essencial 

de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela nao 

poderiamos conceber como sao a atmosfera, o clima, a 

vegetagao, a cultura ou a agncultura. 0 direito a agua 6 urn dos 

direitos fundamentals do ser humano: o direitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a vida, tal qual 6 

estipulado no Art. 3 0 da DeclaragSo dos Direitos do Homem 

."ONU (1992) 

A agua esta presente em nossa vida desde o ini t io da nossa existencia e na 

origem da sociedade; Anaximandro de Mileto (610-545 aC.) ja sugeria que a vida 

teria origem aquatica, atraves de adaptacoes ao ambiente, inclusive o homem. O 

filosofo Empedocles de Agrigento (493-433 a.C.) afirmava que todos os objetos 

eram compostos por 4 elementos basicos: Terra, Ar, Fogo e Agua; nas antigas 

religioes era considerada purificadora, simbolizando o nascimento tambem esta 

presente na mitologia, na forma de deuses vinculados a agua. 

Apesar de sua importancia em nossa vida, nao se tern tratado as bacias 

hidrograficas com o devido cuidado; a relagao homem-natureza vem ocorrendo de 

maneira predatoria, atraves das atividades que vem, gradativamente, destruindo os 

ecossistemas e os recursos naturais, atraves da superexploragao, sobreuso do 

espago, produgao de residuos contaminantes, eliminagao de especies animais e 

vegetais e quebra de equilibrio ecologico, Kerr (2005); essas praticas tern levado 

frequentemente os ecossistemas a exaustao, com reflexos negativos sobre as 

atividades humanas, nas relagoes de produgao e consumo, a exemplo das 

comunidades que tern dependencia direta dos recursos naturais: Pescadores, 

catadores de mariscos etc... 

Neste ritmo de agressao a natureza nao consegue manter a reposigao natural 

dos recursos biologicos que degradamos. 0 padrao de vida das grandes nagoes e 

paises emergentes, aliado ao crescimento populacional dos paises pobres e a 

expansao urbana, tern acelerado a demanda de materias-primas para alimentar o 

sistema produtivo insustentavel das grandes nagoes do mundo atual; por isso, 

estamos numa relagao desproporcional entre consumo e disponibilidade de recursos 

(FURTADO 1996); (HERCULANO, 1992). 

Os sinais de resposta as agoes danosas do homem sobre a natureza vieram 

entao, na forma de fome, em grande escala, secas prolongadas, ocasionando queda 

na producao de alimentos, como em 1845-49 na Irlanda, 1942-45 em Bengala, 
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1958-61 na China, 1984-85 na Etiopia, dentre outros; quebra nos ciclos naturais das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

chuvas provocando enchentes e inundacoes, nas intensidades dos ventos e nas temperaturas, 

alem de alteracoes das correntes maritimas, nos ecossistemas aquaticos de agua doce e 

salgada; muitos desses eventos sao classificados desastres, por vezes com graves prejuizos 

materials, com repercussao economica, social e politica, influenciando as relacoes sociais e no 

exodo rural. 

Conforme o relatorio da ONG World Wildlife Fund (2009), mostra que o 

estrago provocado pela exploracao dos recursos da Terra saiu do controle e que 

trara serias consequencias no future Segundo, ainda, o relatorio, "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atual padrao de 

consumo de recursos naturais pela humanidade supera em 30% a capacidade do 

planeta de recupera-los" isto quer dizer que a natureza, nao consegue repor os 

recursos que retiramos, caso se mantenham os mesmos padroes de consumo. 

Esses eventos extremos resultantes do desequilibrio dos sistemas ambientais 

vem-se tornando tao frequentes, que ja sao temas de preocupacao de especialistas 

e governos e ja ha estudos direcionados a entendermos a estrutura e seu 

funcionamento, bem como as origens, causas, consequencias, formas de combate e 

mitigacao de seus efeitos dos desastres (FONSECA, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - IMPACTOS AMBIENTAIS 

As definigoes de impacto ambiental apontam para o fato gerador do problema, 

que vai alterar as caracteristicas ambientais, tendo como fonte geradora o uso 

conflitante; neste sentido, a legislacao brasileira define o impacto ambiental como: 

"Qualquer alteragao das propriedades fisicas, quimicas e 

bioldgicas do meio ambiente causada por qualquer forma de 

mat€na ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: I - a saude, a seguranga e o 

bem-estar da populagSo; II - as atividades sociais e 

economicas; III - a biota; IV - as condigoes esteticas e 

sanitarias do meio ambiente e V - a qualidade dos recursos 

ambientais" (CONAMA 001, 1986) 

Segundo TAUK (1995): "impacto ambiental e a alteragao no meio ou em 

algum de seus componentes por determinada agao ou atividade". As alteragoes nos 

componentes quando sao de ordem natural, no caso de erupcao vulcanica 

(Eyjafjallajokull, Islandia - 2010 e Puyehue-Cordon Caulle, Chile em 2011), 

Tsunamis, Terremotos, Maremotos etc, causam transformagoes beneficas pois 
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fazem parte da geodinamica terrestre, sendo responsaveis pela formacao do relevo 

e demais constituintes dos ecossistemas (BERNARDE apud BOTELHO et all 1987) 

Varias partes do globo sao afetadas pelos desastres naturais, resultantes de 

fenomenos atmosfericos severos, como acomodagao de placas tectonicas, 

provocando alteragoes bruscas nos animais e vegetais; segundo Medeiros (2004), 

que fala sobre as queimadas nas Savanas em que os relampagos sao grandes 

causadores de incendios, potencializados pela estagao seca que transforma o 

componente herbaceo propenso ao fogo. 

Com o aumento da intensidade da intervengao humana uma nova variagao de 

impactos tern surgido e se intensificado a medida que ocupamos e transformamos o 

espago geografico as nossas necessidades, adequando os recursos ao modo atual 

de vida. Assim, o desenvolvimento que promovemos demanda uma gama de 

materia-prima para nossas atividades, para obtermos alimentos, energia e bens de 

consumo, resultando no aumento da pressao dessas atividades sobre o ambiente, a 

biota, os solos e os efeitos danosos nos ecossistemas, afetando a qualidade dos 

biomas (FIDALGO, 2003). 

A pressao ambiental geralmente esta associada, em geral, ao conflito de uso 

e ocorre quando o homem comega uma relagao de predagao em relagao a 

exploragao dos recursos naturais num determinado nicho no qual oferece condigoes 

para desenvolvimento de atividades ou, como define GARRETA-HARKOT (1991). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...uso conflitante como sendo"..aquelas formas antrdpicas de 

apropriagao e utilizagao do ambiente realizadas sem respeito 

aos limites impostos pelas feigdes, processos moduladores e 

caracteristicas de determinada unidade de recurso ambiental, 

capazes de desestruturar suas fungdes dentro do ecossistema, 

e de, quando demasiadamente intensas, impedir a recuperagao 

dos atributos que as distingue das demais". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esses resultados dos usos conflitantes so recentemente sao objetos de estudo, medicao 

e analise em profundidade das variaveis, de forma a entender os mecanismos de 

funcionamento dos fenomenos, agentes geradores, suas causas e efeitos; assim, os impactos 

ambientais provocados pela agao antropica sao considerados geradores do 

problema, a agao que desencadeia as alteragoes das caracteristicas ambientais. 

Canter (1977), Dieffy (1985) e Horberry (1984) relacionam os impactos como 

sendo produto de causa e efeito ou a resposta do meio ante uma interferencia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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incluindo o habitat humano no sistema ambiental com a possibilidade de 

mensuragao dos receptores naturais, socioeconomica. 

No entanto, ha de se considerar que no habitat humano as desigualdades 

sociais e a ma distribuigao de renda, por exemplo, se constituem indiretamente num 

conflito de uso, Costa (2001) uma vez que contribuem para o surgimento de massa 

desempregada sem condigoes de moradia nas cidades e que sao impelidas a 

ocupar as areas de encostas, areas de fragilidade ambiental, sem planejamento ou 

infraestrutura urbana, podem ser consideradas impacto ambiental passivel de 

mensuragao e que os instrumentos de quantificagao geralmente nao sao avaliadas 

com frequencia. 

Segundo Horberry (1984) as alteragoes ambientais produzem efeitos 

passiveis de mensuragao, bem como Rohde (1989) que caracterizou os diversos 

tipos de impacto para fins de elaboragao de estudos de impactos e diagnosticos 

ambiental. 

E importante destacar que o estudo do impacto ambiental implica, alem da 

sua genese, na caracterizagao e aspectos quantitativos para que se possa 

compreender o fenomeno; assim, a avaliagao de impacto ambiental e definida como 

sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instrumento de politics ambiental formada por urn conjunto de 

procedimentos capazes de assegurar, desde o inicio do 

processo, que se faga urn exame sistema'tico dos impactos 

ambientais de uma agao proposta (projeto, programa, piano ou 

politica) e de suas alternativas, e que os resultados sejam 

apresentados de forma adequada ao publico e aos 

responsSveis pela tomada de decisao, e poreles considerados. 

AI6m disso, os procedimentos devem garantir adogao das 

medidas de protegao do meio ambiente determinadas, no caso 

de decisao sobre a implantagao do projeto. MOREIRA (1990) 

O estudo e a avaliagao de impactos ambientais se constituem entao, em 

etapas obrigatorias na elaboragao de diagnosticos ambientais e, conforme a 

legislagao Federal, e urn instrumento constitucional da Politica Ambiental, cuja 

elaboragao tern a fungao de conhecer os elementos que compoem os impactos e 

suas caracteristicas, de modo que permite mensurar seus efeitos (ROHDE, 1989). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O diagnostico ambiental e urn documento elaborado na forma de relatorio, ao 

qual se faz urn levantamento dos elementos do meio fisico, socioeconomico e biotico 

do ambiente; GIASSON et al(1995) conceitua como sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"o diagnostico € o levantamento de todos os parametros 

necessSrios a compreensao da propriedade e de suas relagoes 

com o meio, com a utilizagao de informagoes obtidas de 

relatdnos de levantamento de solos, mapas clima'ticos, 

anuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa"rios estatisticos, entrevistas com tecnicos e com o 

produtor, pesquisa de campo, fotografias a&reas e investigagao 

da propnedade." 

Nos licenciamentos ambientais contidos nos Diagnosticos e conforme 

expresso na Lei 6.938/81 e nas Resolucoes do CONAMA n° 001/86 e n° 237/97, e 

uma sintese das condigoes descritivas dos elementos do meio para subsidiar as 

avaliagoes dos impactos decorrentes das atividades antropicas pois, segundo Rohde 

(1989) fornece elementos para avaliagao quantitativa dos efeitos negativos das 

agoes sobre os ecossistemas, deste modo, e uma importante ferramenta para se 

conhecer a estrutura e o funcionamento dos elementos do meio e sobretudo , 

entender as interrelagoes entre eles. 

A expansao urbana e a ocupacao de areas vulneraveis vem provocando a 

necessidade de elaboragao dos diagnosticos, em especial nas bacias hidrograficas, 

fato que explica a grande variedade de diagnosticos: Socioeconomico, Ambiental, 

Recursos Hidricos, Solos, Vegetagao e Fauna Terrestre e Fisico-Conservacionsita 

dentre outros. Segundo Hidalgo (1990) e Rocha (1991) o manejo integrado de 

bacias hidrograficas exige grande parte desses diagnosticos elencados, com os 

quais se tern a fungao de analisar, alem das fungoes fisicas, biologicas, sociais, os 

conflitos existentes na dinamica e na relagao homem-meio. 

A escolha dos parametros a serem analisados nos diagnosticos depende da 

finalidade e dos objetivos dos projetos e intervengoes a que se destina. Rocha & 

Kurts (2001) comentam que os diagnosticos sao elaborados com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida dos habitantes da area em estudo, assim: 

"sao realizados com o objetivo de se conhecer os problemas 

que afetam uma populagao, atrav€s de observagoes, 
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questionamentos, andlises e interpretagdes dos recursos 
naturais renovdveis com relagao a qualidade de vida".. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os diagnosticos tern, ainda, segundo o MAIA (1992), a funcao de detectar os 

agentes potenciais causadores do desequilibrio e de degradagao ambiental nas 

bacias hidrograficas, permitindo mensurar efeitos danosos e elaborar medidas 

preventivas de mitigacao, combate e recuperacao das areas afetadas pelas 

atividades conflitantes. 

A adogao desses metodos no diagnostico tern como fungao o entendimento 

de que as variaveis no universo do ecossistema humano sao intrinsecas na analise 

ambiental, isto e, as agoes antropicas estao dentro da dinamica dos elementos 

constitutivos da bacia hidrografica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 - DESASTRES NATURAIS 

Os desastres naturais resultam de eventos adversos sobre urn ecossistema 

(vulneravel), causando danos humanos, materials e/ou ambientais, com 

consequentes prejuizos economicos e sociais, Castro (1998). Existe uma estreita 

relagao entre os efeitos de urn impacto ambiental e urn desastre, em especial 

quando se refere a extensao fisica e temporal de grande impacto, quando atinge 

vidas humanas, mortandade da fauna e flora ou desequilibrio da funcao ecologica de 

urn meio. Neste sentido, conforme reforga o conceito de desastre adotado pela UN-

ISDR (2009): 

Como uma grave perturbagao do funcionamento de uma 

comunidade ou de uma sociedade envolvendo perdas 

humanas, materials, economicas ou ambientais de grande 

extensao cujos impactos excedem a capacidade da 

comunidade ou da sociedade afetada de arcar com seus 

prdprios recursos. 

Os desastres podem, ainda, ser definidos como: 

"resultado do impacto de fenomenos naturais extremos ou 

intensos sobre urn sistema social, causando s6rios danos e 

prejuizos que excedem a capacidade da comunidade ou da 

sociedade atingida em conviver com o impacto" (Tobin e 

Montz,1997; Marcelino, 2008), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Castro (2003) os desastres podem ser classificados como naturais, 

humanos ou mistos; o Relatorio Estatfstico Anual do EM-DAT (Emergency Disasters 

Data Base) de 2007, sobre o conceito de desastres, considera a ocorrencia de pelo 

menos urn dos seguintes criterios: 10 ou mais obitos; 100 ou mais pessoas afetadas 

alem da declaracao de estado de emergencia e pedido de auxilio internacional 

(Scheuren et al. ,2008). 

E para Vestena (2002) os desastres sao resultados da ocorrencia de eventos 

extremos, tais como furacoes, tornados, enchentes e deslizamentos dentre outros, 

que ocorrem em areas povoadas ou urbanizadas gerando impactos 

socioeconomicos significativos. Em 2007 o relatorio do IPCC -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intergovernmental 

Panel on Climate Change ja mencionava a possibilidade de precipitagoes severas na 

regiao sul e sudeste, bem como problemas relacionados a seca, no nordeste do 

Brasil. 

Ressalte-se que, em muitos casos de eventos naturais extremos, ha uma 

evidente participacao da agao do homem, seja de forma direta ou indireta, mesmo 

em exemplos em que nao ha a menor possibilidade de controle humano; no caso 

dos furacoes, tornados, ciclones, grandes tempestades, enchentes e inundagoes 

dentre outros, Castro (2003) afirma que a agao antropica pode agravar e acentuar os 

efeitos dos desastres. O IPCC - que trabalha no estudo e monitoramento do clima 

mundial, tern observado o aumento desses eventos e sua relagao com as emissoes 

de carbono pelas atividades antropicas. 

Considerando o atual nivel de ocupagao humana, as condigoes 

socioeconomicas, o consumo dos recursos naturais e a manutengao de praticas 

insustentaveis, sao passfveis de estabelecer correlacao direta entre a quantidade de 

eventos e o nivel tecnologico de uma sociedade, Alexander (1997), ou seja, as 

relagoes homem x meio, associadas a ocupagao de areas de risco, resultam em 

impactos ambientais de grande magnitude, quebra de equilibrio dos sistemas e em 

desastres. 

A dimensao dos fenomenos naturais extremos, assim como os desastres nao 

naturais na sociedade, se tornam problematicas pelo modo de ocupagao do solo, 

local onde se desenvolvem as atividades pela presenga ou ausencia de 

infraestrutura adequada; do mesmo modo, determina a "vulnerabilidade urbana" e os 

riscos e suas implicagoes economicas, sociais e ambientais; Castro (1999) ressalta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que a intensidade dos desastres esta associada ao grau de vulnerabilidade do 

sistema receptor afetado e e justamente nesse ponto em que o fator tecnologico 

define a magnitude dos efeitos dos desastres e a condugao de politicas publicas 

voltadas ao bem-estar da sociedade; assim, o desenvolvimento social e economico 

pode fazer a diferenca nos resultados negativos numa ocorrencia de desastres 

naturais. 

Burton et al (1978) e White (1974) analisaram os desastres do ponto de vista 

de sua genese e aspectos quantitativos, que incluiam estimar as areas de riscos e a 

percepcao dos desastres naturais alem de parametros relacionados a magnitude, 

frequencia, duracao e demais aspectos, elementos que permitam elaborar medidas 

preventivas que possam minorar os prejuizos dos desastres naturais. 

Por outro lado, ressalta-se que os desastres naturais tambem podem ser 

beneficos, conforme afirmam Silva et al (2003) e Sidle et al (2004) quando podem 

modelar o relevo, no caso de terremotos, derramamento de lava que fertiliza os 

solos, nas enchentes que fornecem sedimentos e nutrientes em areas outrora 

pobres e de baixa produtividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 - VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

O termo 'vulneravel' - originado do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vulnerabilis, corresponde ao ponto 

mais fraco, mais vulneravel, Seguier (1935), Tagliani (2003) conceitua como a maior 

ou menor susceptibilidade de urn ambiente urn impacto potencial provocado por urn 

uso antrdpico qualquer; ou impacto negativo em relacao a determinado risco, 

(NOAA, 1999); (COSTA et al 2007) define: 

...o nsco de degradagao do ambiente natural relacionada a 

erosSo do solo, perda de biodiversidade, assoreamento, 

contaminagao do recurso solo - agua , etc. [...] refere-se ao 

nsco de degradagao por erosSo do solo/assoreamento do 

recurso hidnco/perda da cobertura vegetal agravada porfatores 

antropoge'nicos, que pode resultar na perda de biodiversidade, 

em terras improdutivas e comprometer a qualidade e 

quantidade dos recursos hidncos. 

Outros fatores, como a amplitude altimetrica (Milani e Canali, 2000) e 

declividade media (Rocha, 1991), sao parametros que tambem estao relacionados a 
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vulnerabilidade ambiental, de vez que contribuem na genese do risco ambiental 

aumentando a velocidade dos cursos dagua que, por sua vez, aumentam a energia 

cinetica da agua e a capacidade de desagregacao das particulas do solo. 

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanga Climatica - IPCC: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vulnerabilidade de determinada regiao este relacionada a 

natureza dos fatores que pressionam ou promovem mudangas 

ambientais, ao grau de sensibilidade do meio a mudanga e a 

sua capacidade regenerativa (Metzger et al, 2006). 

E ainda "susceptibilidade de urn meio ao impacto negativo com relagao a 

determinado risco", NOAA (1999). Deste modo, o estudo sobre a natureza e a 

genese dos desastres, elementos causadores, variaveis, probabilidade de 

ocorrencia, tern fornecido importantes informacoes na elaboragao de acoes e 

programas com vistas ao combate e a mitigacao dos efeitos destrutivos. 

Na analise da vulnerabilidade ambiental deve-se considerar o Risco como 

componente essencial na compreensao da susceptibilidade aos eventos causadores 

dos desastres, tal como o ponto de ruptura ou fragilidade do sistema; 

conceitualmente e segundo Granger (2001), o risco e "o resultado da interagao entre 

ameaga de acidente (a probabilidade de ocorrencia fisica) a exposigao de uma 

comunidade (estrutura social e a vulnerabilidade - grau de preparagSo para 

acidentes)." Assim, pode-se adotara equacao: 

Risco= ameaca x exposigao x vulnerabilidade 

Neste sentido, a preocupacao no estudo da vulnerabilidade ambiental partiu 

da necessidade de compreensao dos mecanismos e formas geradores dos 

desastres que tern sua genese no ponto vulneravel, sob uma analise sistemica e 

integrada da paisagem incluindo, dentre as variaveis, as agoes humanas capazes de 

refletir nas alteragoes do sistema natural, (BREWSTER, 2002). 

Moraes Neto et al (2003), ressaltam ainda, que o risco ambiental compreende 

qualquer fenomeno de origem natural ou humana que implique em mudangas no 

ambiente ocupado por uma comunidade que seja vulneravel a esse fenomeno. Esta 

vulnerabilidade em que se encontra a comunidade e representada pela incapacidade 

de absorver os efeitos de determinada mudanga em seu meio ambiente, ou seja, 

sua incapacidade para adaptar-se a esta mudanga, que constitui urn risco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partir desses conceitos, estudar a vulnerabilidade ambiental implica analisar 

os riscos ambientais, os processos, fatores e variaveis que influenciam na genese, 

alem de metodos quantitativos que determinam a dimensao do evento. 

Alvares, Pimenta (1998), comentou sobre a necessidade de se entender o 

que determina a genese dos desastres: os processos erosivos estao conectados as 

suas variaveis - erosividade, intensidade e energia cinetica da chuva; a erodibilidade 

e as caracteristicas ffsicas, quimicas e morfologicas do solo; a tipologia vegetal e a 

protecao do solo; declividade e dimensao das encostas, dentre outras, configuram o 

risco aos desastres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos os eventos que envolvem riscos a vida e as atividades antropicas com 

possibilidades de gerar grandes prejuizos materials e vidas humanas, alteragao no processo 

produtivo, sao sempre objetos de estudo, medicao e analise das variaveis e componentes dos 

desastres, de forma a se entender suas causas e efeitos; e o grau de vulnerabilidade e o ponto 

de acessibilidade dos efeitos negativos no processo. 

Outro ponto a destacar e a vulnerabilidade social que esta intimamente 

atrelada ao estudo das variaveis de carater fisico-naturais, haja vista que os 

desastres socioambientais tern uma relagao direta com a forma de apropriagao dos 

recursos naturais do homem em seu processo de ocupagao do espago geografico, 

neste sentido, Adas & Adas (1998) afirmam que a degradagao ambiental esta 

associada ao modelo de desenvolvimento economico o qual por sua vez, pode ser 

fator causal dos desastres ja que contribui na geragao de situagoes de 

vulnerabilidade e, para Lavell (1993) os desastres sao fenomenos com origens 

eminentemente sociais. 

Assim, o conceito de vulnerabilidade, segundo Barbosa (1996)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pode ser 

analisado de diferentes pontos de vista." As diferentes abordagens no que se refere 

as dimensoes-suporte do meio, os componentes ambientais englobam aspectos 

fisico-naturais e o habitat humano, que engloba o homem e as relagoes de produgao 

e consumo. Confalonieri (2001) define, ainda, "vulnerabilidade, como a exposigao de 

individuos ou grupos ao estresse (mudangas inesperadas e rupturas nos sistemas 

de vida) resultante de mudangas socioambientais." 

A ausencia de infraestrutura eficaz numa sociedade somada as politicas 

publicas deficientes, problemas relacionados ao acesso aos servigos essenciais, 

como habitagao, ma-distribuigao de renda, saneamento basico, condigoes de 
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trabalho, dentre outros, provocam situagao de fragilidade social. De acordo com 

Medina (1992) "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA populagao esta cada vez mais vulneravel aos impactos dos 

perigos naturais", por sua condicao de vulnerabilidade social, impossibilidade de 

adaptagao ou administracao de situacao de risco. 

Ainda segundo CARD0NA(2QQ1) 

"as causas responsaveis pela geragao de vulnerabilidades sao 

os processos econdmicos, demogr^ficos e politicos, que 

afetam a destinagao e a distribuigao de recursos entre os 

diferentes grupos de pessoas, bem como refletem na 

distribuigao do poder" 

Uma situagao bem comum nessas populagoes carentes de recursos e a 

ocupagao de areas de riscos; trata-se de produto de uma politica de exclusao social, 

sistemas politicos que valorizam a apropriagao dos recursos sem responsabilidade 

socioambiental, alem da falta de planejamento urbano e interesse no bem-estar 

social que geram condigao de vulnerabilidade social permitindo a ocorrencia dos 

desastres. 

Neste sentido, Adas & Adas (1998) ressalta que: 

"a degradagao do meio ambiente este intimamente relacionada 

ao modelo de desenvolvimento economico adotado, podendo 

este ser considerado urn fator causal de desastres pois 

contribui na formagao de situagoes vulnerdveis." 

A esta soma de fatores pode-se chamar 'desastre social', em que o Brasil 

apresenta varios exemplos encadeados: exclusao social - migragao da pobreza 

para areas perifericas - ocupagao de areas de risco - que resultam em desastre, 

que se repetem ano apos ano, por vezes com dimensoes catastroficas e previsiveis: 

enchentes, inundagoes, deslizamentos de terra, em que, muitas vezes, mobilizam o 

pais inteiro numa comogao nacional e logo o assunto e esquecido quando a situagao 

climatica se estabiliza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 - A SECA 

O fenomeno natural, a seca - e "a ausGncia partial ou total das precipitagoes 

ou sua ma-distribuigao espacial ou temporaj durante o periodo em que as\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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precipitagdes deveriam ocorrer"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Carvalho (1988). Pode ser, ainda, um fenomeno 

climatico causado pela insuficiencia ou ausencia de precipitacao, por longo periodo. 

No Brasil e um dos problemas que mais afetam a populacao; o primeiro registro de 

seca no nordeste do Brasil, data de 1559, Guerra (1981); nos Seculos XVI e XVII a 

seca causou problemas nos engenhos das capitanias e, segundo Barreto (2009) a 

populacao indigena, que ocupava boa parte da area do interior, foi a que mais sentiu 

os efeitos da seca na epoca. 

As secas prolongadas sempre trazem, como consequencia, problemas de 

ordem economica e social, tais como a fome e o exodo rural, alteragoes na 

producao, que afetam os pregos e o consumo de alimentos, Gaspar (2009). As 

atividades humanas podem potencializar os efeitos da seca, o desmatamento, 

queimadas e praticas agricolas inadequadas podem contribuir na expansao das 

areas desertificadas em fungao das secas (CAVALCANTI 1988). 

Subrahmanyan (1967) classificou as secas em diversos tipos: meteorologica, 

climatologica, atmosferica, agricola, hidrologica e hidrica. A referida classificagao e 

baseada nos aspectos tais como media das precipitagoes, duragao, dados 

historicos, temporalidade; pode ser tambem sazonal, irregular e permanente. 

No Brasil, o fenomeno das secas ocorre com mais frequencia na porgao 

central da regiao Nordeste, no periodo outono-inverno, sobretudo nos periodos do El 

nino, quando a Zona de Convergencia Intertropical nao consegue se deslocar ate o 

nordeste; as agoes antropicas, por sua vez, tern contribuido para acentuar o 

problema, visto que o desmatamento de grandes areas tern provocado redugao de 

areas verdes e, por sua vez, diminuindo a infiltracao dos solos que reduz a 

disponibilidade de agua no subsolo, afetando diretamente a sobrevivencia da 

populagao nordestina (CARVALHO 1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grande parte do planeta pertence a area de risco classificada como de risco a seca, 

Freitas (1977), sem contabilizar as areas deserticas em que somente os 5 maiores desertos do 

mundo somam 40,26 milhoes de km 2, sendo os maiores: deserto de Gobi: 1,3 milhoes de km -

norte da China; deserto da Arabia, 2,33; Saara 9,1 - norte da africa e Antartica 13,3 (em 

milhoes de km
2

); no Brasil o semiarido, segundo a FUNCEME (2004) corresponde a 

788.064 k m 2 , cobrindo 48% do nordeste; sao areas onde o total de precipitacao e muito 

baixo, de 300 a 500mm/ano (FUNCEME 2004). 
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Das terras emersas no planeta 149,37 milhoes de km 2 , 41,55 milhoes nao sao 

cultivaveis, 38,69 milhoes sao de bosques e 50,17 milhoes sao de terras agricolas, 

Carvalho (2006). Isto quer dizer que se temos 33,58% de terras agricultaveis mas 

nao sao utilizadas em toda sua potencialidade. No mundo, 2,3 bilhoes de pessoas 

vivem em areas com clima semiarido, arido e sub-umido seco, com poucas 

condigoes de produzir alimento suficiente para alimentar seus habitantes e cada vez 

mais o crescimento populacional aponta novas areas de vulnerabilidade social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 - DESERTIFICAQAO 

Segundo a definigao da Convengao das Nagoes Unidas de Combate a 

Desertificagao (1992), Artigo 1° como sendo: "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA degradagao da terra nas zonas 

a'ridas, semia'ridas e subumidas secas resultantes de fatores diversos, tais como as 

variagoes clima'ticas e as atividades humanas". E conforme Conti (1998): 

"o processo de desertificagao ocorre quando os ecossistemas 

perdem sua capacidade de regeneragao, verificando-se a 

rarefagao da fauna e a redugao da superficie coberta pela 

vegetag3o seguida do empobrecimento dos solos e da 

salinizagHo." 

E para a UNCCD: 

£ a degradagao da terra nas regioes a'ridas, semia'ridas e 

subumidas secas, resultante de vdrios fatores, entre elas as 

variagdes clima7 ticas e atividades humanas. 

Do ponto de vista de sua origem, Verdum (1997) afirma que se pode 

considerar duas vertentes: evolugao bioclimatica e produto da intervengao humana, 

que altera a dinamica do ambiente; para Conti (1989) deve-se analisa-las do ponto 

de vista climatico e ecologico; ja Mainguet (1994) associa a desertificagao a 

percepgao do processo, em que a extensao geografica e temporal fornece a 

compreensao do fenomeno; Nimer (1980) explica a desertificagao como produto de 

dois fatores: mudanga de clima, caracterizado pela deficiencia de chuvas e a agao 

do homem. 

A interferencia humana esta sempre presente neste processo, em que 

(RODRIGUES 1987): 

"as causas do processo de desertificagao estao ligadas as 

agdes humanas e induem a expansao agricola, o uso 
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inadequado do solo, as prdticas incorretas de irrigagao, o 

sobrepastoreio, as queimadas, o desmatamento e as 

concentrag&es populacionais". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cavalcanti (2001) afirma que o problema ja e objeto de estudos e pesquisa 

pelo mundo afora, pela intensidade dos efeitos dos processos de degradagao, 

enquanto Goudie (1990) responsabiliza as atividades antropicas e o fator climatico 

como principais agentes de transformagao do ambiente. 

A ONU considera como areas suscetiveis a desertificagao aquelas com indice 

de aridez entre 0,05 e 0,65, que abrangem as classes climaticas de Hiperarido a 

Subumido seco; sao regioes com fraca organizagao social, baixos indicadores 

sociais e economicos, deficiencia na oferta de servigos sociais: difusao de 

tecnologias, comunicacao, infraestrutura viaria, educacional, fluidez de recursos 

financeiros, alem de baixa produgao cientifica e baixa formagao dos habitantes local, 

(BRASIL 1998). 

A desertificagao e um problema muito antigo no mundo; ja era registrado 

pelas antigas civilizagoes, como os Sumerios e os Babilonios; acredita-se, segundo 

Matallo Jr (2001), que tenha contribuido para seu declinio; na regiao do Oriente 

Medio, Noroeste da China, onde se situa a Siria, Ira e Iraque, o bergo da civilizacao, 

o processo de desertificagao transformou a outrora regiao prospera em deserto 

improdutivo; a salinizagao dos solos, desmatamento e falta de drenagem foram as 

principais causas. 

No mundo, a desertificagao atinge 1/3 da superficie terrestre e cerca de 2,6 

bilhoes de pessoas, distribuidas em quase todos continentes: Africano, Americano 

(Norte e Sul), Asiatico (Oriente Medio) e Australiano. Este processo vem causando 

prejuizos e mortes ao longo dos anos. No Sahel, Africa na grande seca de 1968-

1973, morreram mais de 100 mil pessoas de fome; na decada de 30 do Seculo XX 

no meio-oeste americano, no estado de Oklahoma e vizinhanca, um grande evento 

climatico que durou mais de 10 anos, com grande repercussao economica e 

ambiental (BRASIL, 1998), (MATTALO Jr., 2001). 

Geralmente, o processo ocorre de maneira lenta e gradual, com pouca 

visibilidade instantanea pela populagao local, em que, aos poucos, os solos vao 

perdendo sua capacidade produtiva e, concomitantemente, vai ocorrendo a erosao 

genetica, isto e, a perda de especies animais e vegetais; as precipitagoes vao 

rareando e o ambiente ficando esteril (CAVALCANTI, 2001), (AGENDA 2 1 , 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As areas em risco de desertificagao segundo, ainda, a Agenda 21(2000) 

apresentam as seguintes caracteristicas geoclimaticas: altas temperaturas, climas 

semiarido a seco subumido, baixa pluviometria, longos periodos de estiagem, 

elevados niveis de aridez, baixa capacidade de retengao de agua dos solos e sao 

consideradas areas de alta vulnerabilidade ambiental. 

De modo geral, pode-se agrupar as possiveis causas da desertificagao, 

segundo MMA (1998) em: 

• Causas sociais: grandes concentragoes populacionais, ma distribuigao de 

renda, desigualdades sociais, ocupagao irregular de areas com fragilidade 

ambiental; 

• Intensidade do uso do solo: agricultura e pecuaria intensiva e extensiva com 

praticas de irrigagao mal-conduzidas e sem manejo adequado; 

• Uso intensivo dos recursos naturais nos ecossistemas com alto grau de 

vulnerabilidade ambiental ou com predisposigao a desertificagao: Caatinga, 

Cerrado, Savanas e Pradarias; 

• Desmatamento e queimada em areas de vegetagao nativa; 

• Extragao de minerios a ceu aberto; 

Nas areas afetadas pela desertificagao os reflexos negativos sobre a 

economia sao visiveis principalmente nos paises em desenvolvimento, muito 

embora o fenomeno atinja tambem as nagoes desenvolvidas; no entanto, os 

prejuizos sao mais evidentes nos paises pobres por possuirem economias frageis e 

sistema produtivo baseado na agricultura, mantendo uma estreita relagao de 

dependencia. A respeito disso, os dados do relatorio "Status of Desertification and 

Implementation of the U.N. Plan of Action to Combat Desertification" elaborado pelo 

PNUMA (Programa das Nagoes Unidas para o Meio Ambiente) ressaltam que tal 

situacao vem criando bolsoes de pobreza nos paises pobres (CCD, 1995). 

No Brasil o problema comegou a ser estudado na decada de 70 e nao se 

limita apenas a regiao nordeste; o processo foi identificado nas regioes sul e 

sudeste, os trabalhos sobre o tema no Rio Grande do Sul sobre arenizacao, de 

Suertegaray (1996, 1997 e 1998), Suertegaray e t a l (2001) e Verdum (1997) ilustram 

bem a preocupagao com o problema, embora, as areas de risco de desertificagao 

estejam nas regioes com clima semiarido ou subumido seco, concentradas na regiao 

nordeste e, segundo um trabalho do Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA 

em 2009, a area do poligono das secas possui 980.711,58 k m 2 de areas 

susceptiveis, distribuidas em 1.133 municipios (MIN, 2005). 
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No nordeste brasileiro a desertificagao, segundo Vasconcelos (1982), ja 

atinge cerca de 20 milhoes de pessoas sendo o estado do Piaui onde esta o maior 

nucleo de desertificacao da America Latina, seguido do Rio Grande do Norte, 

Paraiba, Ceara e Pernambuco, em que se encontra a maior parte dessas areas 

desertificadas e ja estao em processo de desertificagao severa. 

Do ponto de vista socioeconomic) as, populagoes mais pobres sao as mais 

expostas aos efeitos da desertificacao, afetando diretamente suas economias, com o 

aumento da pobreza, desemprego, desnutricao por causa da redugao da produgao 

de alimentos, endemias, desestrutura familiar, violencia, migragao, redugao da 

renda, do consumo, inflagao, perda de safras, poluigao e impactos ambientais, 

Ferreira (1994); alem do baixo investimento em tecnologias voltadas a produgao de 

alimentos e influencia direta na redugao da qualidade de vida da populagao (ONU, 

1994). 

Apesar dos esforgos na mitigagao dos efeitos da seca e desertificagao, pouco 

se tern conseguido resultados, no sentido de conhecer, mitigar os efeitos na 

resolugao do problema; dentre as inumeras dificuldades encontradas na elaboragao 

de diagnosticos da degradagao das terras, estao a falta de dados primarios sobre a 

qualidade dos recursos naturais e as dificuldades na avaliagao economica dos 

custos da desertificagao para estimar as perdas decorrentes do fenomeno, que tern 

sido os maiores obstaculos para implementagao de agoes e politicas publicas de 

prevengao e combate a desertificacao (MATTALO Jr., 2001). 

Mesmo com os impasses decorrentes da metodologia de analise do problema 

da desertificagao, varios estudos vem sendo desenvolvidos no sentido de se 

conhecer os efeitos sobre os ecossistemas e a ampliacao dos conhecimentos sobre 

a desertificagao; a area de abrangencia dos efeitos da seca e a desertificagao 

impulsionam os programas e projetos voltados para a compreensao do fenomeno 

em todos os nfveis de poder; assim e que se tern a Rede Interestadual de 

Informagao e Documentagao em Desertificagao - REDESERT, criada em 1994, o 

projeto aridas, criado em 1995; o PAN - Programa de Agao Nacional, elaborado em 

2004, com vistas ao Combate a Desertificacao e Mitigagao dos Efeitos da Seca, o 

Instituto Nacional do Semiarido INSA, criado em 2004, a Comissao Nacional de 

Combate a Desertificacao - CNCD, criada em 2008, dentre outros que tern, por 
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finalidade, a mitigagao dos efeitos da estiagem e a busca pela qualidade de vida das 

populagoes atingidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. - BACIA H IDROGRAFICA E R E C U R S O S HIDRICOS 

Na bacia hidrografica estao localizadas as maiores concentragoes humanas, 

suas atividades, o local de onde se retiram os alimentos, energia e demais recursos 

essenciais a nossa vida; tambem ha, a interagao homem-meio; assim explica 

YASSUDA (1993): "a bacia hidrografica e o palco unitario de interagao das aguas 

com o meio fisico, o meio biotico e o meio social, economico e cultural". 

Ou, ainda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...6 uma cirea de captagao natural da agua de precipitagao que 

faz convergir o escoamento para urn unico ponto de saida. A 

bacia hidrografica se compde de um conjunto de superficies 

vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de 

6gua que confluem at6 resultar em um leito unico no seu 

exutdrio (TUCCI, 1997). 

A bacia hidrografica e, portanto, uma area fisica, na qual esta contido um 

sistema hidrografico delineado por um rio principal e secundario interconectados, 

com sub-bacias interiores; segundo Garcez (1998) e onde a dinamica hidrologica 

comanda o fluxo das aguas considerada um sistema fechado; enfim, e o local ideal 

para o desenvolvimento das atividades humanas. 

Guerra (1978) a definiu como "um conjunto de terras drenadas por um rio 

principal e seus afluentes". E Rodrigues & Adami, in: Venturi (2005) enfocam o 

aspecto do fluxo de materia e energia de um rio ou de uma rede de canais fluviais; 

Santos (2004) a considera uma 'unidade geografica de planejamento', cujos 

fenomenos e interagoes podem ser integrados a priori pelo, input e output. 

Apesar de sua importancia e segundo Pinheiro (2002) ocorrem muitas vezes, 

problemas relacionados aos usos conflitantes nas bacias hidrograficas, as relagoes 

de predagao; o uso indiscriminado dos recursos naturais tern levado os 

ecossistemas a exaustao, provocando a escassez de recursos hfdricos que, por sua 

vez, provoca queda na produtividade natural dos ecossistemas e desequilibrio 

ambiental, afetando o habitat natural e as sociedades humanas. 
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A agua, como elemento essencial a vida, tern sido, ao longo da historia, 

motivo de disputas, guerras e batalhas entre os povos, desde a idade antiga ate os 

dias atuais; o gerenciamento, controle e administragao dos recursos hidricos ja eram 

citados no Codigo de Hamurabi, em 2.250 a.C. e, segundo Netto (2009), nos povos 

na Mesopotamia a disponibilidade de agua era motivo para preocupagao ja que 

havia a possibilidade de ataque e invasao por causa da agua; Silva (1998) afirma 

que os povos antigos construiam grandes obras visando a protegao dos recursos 

hidricos. 

A importancia da agua na vida desses povos pode ser refletida no vocabulario 

Persa, em que a primeira palavra do dicionariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ab e significa, literalmente, agua; 

da palavra ab originou-se abadan, que significa civilizagao, Ball (1999). Assim, a 

agua permitiu o infcio e a manutengao das grandes civilizagoes no mundo. Os 

cursos dagua sempre estiveram presentes na historia do homem; eram tambem 

utilizados como meio para o transporte de mercadorias, Cardoso (1982), nos 

sistemas de navegagao, no comercio de escravos e riquezas impulsionando, assim, 

a interagao entre os diferentes povos encurtando as distancias fisicas e 

possibilitando a movimentagao e transacao de excedentes agricolas. 

De modo geral, os conflitos em virtude da escassez de agua nortearam o 

desenvolvimento de nagoes e provocaram o declinio daquelas que nao conseguiram 

administra-la e, mesmo com todo conhecimento acumulado, a humanidade nao esta 

conseguindo evitar os problemas decorrentes do mau uso dos recursos hidricos, 

repetindo os erros do passado, degradando nosso meio, poluindo as aguas com 

usos conflitantes e atividades insustentaveis, tornando as bacias hidrograficas 

ambientes improdutiveis (SILVA, 1998). 

A partir da importancia da conscientizagao da agua como bem finito tal como 

a preocupagao com a disponibilidade, segundo Nascimento (2008), e que se definiu 

a bacia hidrografica como unidade de planejamento e Gerenciamento de Bacias 

Hidrograficas. O GBH, tern como finalidade a elaboragao de polfticas publicas 

voltadas a protegao, conservagao, manutengao e monitoramento dos recursos 

naturais, por meio de mecanismos legais, a partir do diagnostico da bacia 

hidrografica e normatizar os tipos de uso, com vistas ao cumprimento das leis 

estabelecidas. No Brasil a lei 9433 de 08 de Janeiro de 1977, Cap. 1° artigo 1°. 

reforga a ideia de unidade territorial para implementacao da politica Nacional de 
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Recursos Hidricos, e como a atuacao do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos, o SNGRH, instituido em 1997. 

Deste modo, para Tundisi (2003) a Gestao de Recursos Hidricos tern, como o 

desafio, a administracao dos usos conflitantes equalizando as necessidades 

humanas em relacao a demanda de agua, sem esquecer a manutengao do equilibrio 

ecologico dos ecossistemas aquaticos. Franco (1999) ressalta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A gestao dos 

recursos hidricos por meio das bacias hidrograficas esta associada a nova visao de 

desenvolvimento local sustentivel". Nesta perspectiva, para Tundisi (2003), tal 

conceito esta associado a um desenvolvimento ambiental, ecologica e socialmente 

sustentavel; assim, os ambientalistas e toda uma geragao de economistas e 

estudiosos do tema em questao estao trabalhando na busca de uma mudanga nos 

paradigmas economicos vigentes, que utilizem novos criterios e indicadores para 

alem da qualidade produtiva e na qualidade de vida, que nao sejam baseadas no 

crescimento material da produgao (ARBELAEZ, 2008). 

Desta forma, e essencial a realizagao de estudos quantitativos e qualitativos 

da area da bacia como forma de se conhecer todas as caracteristicas em suas 

dimensoes: ambiental, social e economica, como sugere GARCEZ (1988), para o 

gerenciamento de bacias hidrograficas adotadas neste trabalho: 

a) Conformagao topografica da area, cobertura vegetal, informagoes climaticas -

temperatura, umidade, evaporacao, quantidade e distribuigao das chuvas e 

uso da agua na configuragao atual; 

b) Dados cartograficos da bacia - mapas, cartas, levantamentos etc. 

c) Dados morfologicos e geologicos da regiao; 

d) Dados socioeconomicos de onde a regiao se localiza; 

A partir desses dados e possivel conhecer a estrutura de uma bacia 

hidrografica e elaborar um diagnostico; neste sentido e essencial a analise holistica 

para explicar e entender os fenomenos que ocorrem no espago, tanto quanto 

identificar as variaveis existentes e suas interconexoes, as causas e efeitos, bem 

como prognosticar situagoes de risco ambiental. Assim, no Brasil, por exemplo, o 

territorio foi dividido conforme a Resolugao n° 32/2003 do Conselho Nacional de 

Recursos Hidricos, em 12 regioes hidrograficas, obedecendo aos criterios biologicos 
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dos ecossistemas, aspectos sociais, economicos e culturais dos estados para se 

estudar a dinamica que ocorre dentro dos limites geograficos de uma bacia. 

Para Setti (1999), o tema 'bacias hidrograficas' passou a ser essencial nos 

estudos sobre gerenciamento de recursos hidricos em 1978, com a criacao do 

comite de estudos e manejo integrados de bacias hidrograficas, passando a ser 

considerado unidade de referenda e de planejamento. 
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3.1 - MENSURAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nogao de mensuragao e intrinseca a compreensao humana, ao meio que o 

cerca muito antes dos sinais de linguagem, a organizagao social na qual o homem ja 

praticava seus "calculos" na contagem dos rebanhos, associando a quantidade dos 

dedos da mao, dos pes, das distancias percorridas ate sua comunidade; a 

estruturacao complexa das sociedades elevou o raciocinio espacial numerico, a 

quantificagao. 

Na complexidade da organizagao social, surgiram as dificuldades de 

quantificagao, os espagos ocupados tomaram novas formas, outras dimensoes 

foram incorporadas ao ambiente: social, ambiental, cultural, historica e economica, 

dentre outras, que subdividiram e especializaram o conhecimento humano, novos 

metodos de analise do espago tiveram que ser adotadas para compreender-se o 

mundo ao seu redor. Santos (1979) complementa que a dinamica social transforma 

e produz o espago geografico conforme suas necessidades e interesses. 

Em relagao aos efeitos das atividades sobre o meio, os naturalistas dos 

Seculos XVIII e XIX ja se preocupavam com a exaustao dos ecossistemas; nas 

decadas seguintes surgiram novos enfoques na analise ambiental e na metade do 

Sec. XX, (anos 50) Bertanlanffy ja preconizava a Teor ia Geral dos Sistemas', com a 

qual sugeria a interdisciplinaridade como metodo de analise do ambiente, Lovelock, 

com a Hipotese Gaia, que, no final da decada de 60, ja estudava o comportamento 

sistemico do planeta, em que os componentes fisicos da terra interagiam como um 

unico organismo; este novo foco era o resultado da percepgao de que o meio nao 

poderia nos fornecer recursos naturais de maneira infinita. 

Naquele tempo comegou-se a perceber que o ambiente que fornece suporte a 

vida e as atividades antropicas, tinha a complexidade especifica de um organismo 

de que, entre os elementos bioticos e abioticos, havia uma interagao mutua e troca 

de materia e energia; na decada de 1970 Tricart ja analisava a dinamica ambiental 

sob este prisma, na genese e configuragao do relevo, tal como a importancia dos 

seres vivos neste processo. 

Em 1963 Sotchava criou o conceito de Geossistema para descrever a 

paisagem afirmando que e formada por sistemas territoriais naturais, ou sistema 

geografico complexo, formado tambem pelos "fatores sociais e economicas na 
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estrutura e expressao espacial", ou seja, numa analise ambiental se devia levar em 

conta a influencia das interferencias antropicas sobre a paisagem. Desde entao, 

tem-se estudado a paisagem sob uma abordagem sistemica adotando-se o enfoque 

geossistemico no estudo do ambiente acoplado ao conceito de 'inter-relagao e 

conectividade', sendo os pioneiros Sotchava em 1963 e Bertrand em 1968. No 

aprofundamento do conceito de Geossistema, Bertrand (1971) categoriza a 

paisagem incrementando a unidade taxonomica como geomorfologia, clima, 

hidrologia, vegetagao, solo e fauna no estudo dos ambientes e ainda incorpora o 

elemento antropico. Ainda no estudo da paisagem, Santos (1982), afirma que: 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que d6 a concretude do espago 6 a inter-relagao dos fatos 

geogrdficos, ratificando a ideia de que os sistemas ambientais 

sao resultantes da interagao entre os componentes fisicos e os 

fatores sociais e economicos. 

Para Bertrand e Beroutchachvili (1978) a analise sistemica na Geografia 

surgiu do esforgo de teorizagao sobre o meio natural que, para se entender a fungao 

dos componentes, estrutura e mecanismos modificados pelas agoes antropicas 

deveria ser entendida a partir da mensuragao desses componentes, Tricart (1977) ja 

delineava essa mensuragao em seu trabalho sobre Unidades Ecodinamicas que, 

sob a otica da Teoria dos Sistemas, na natureza ocorre nas trocas de materia e 

energia e nas relagoes de equilibrio dinamico, conforme corrobora Ross (1994), em 

seu trabalho sobre analise empirica da fragilidade ambiental. 

No final da decada de 80 surgiram as propostas pioneiras de construgao de 

indicadores ambientais e de sustentabilidade que numa abordagem holistica 

enfocava as interagoes entre as atividades antropicas e o meio ambiente, na busca 

do equilibrio ecolbgico e da qualidade dos ecossistemas (ROSS, 1994). 

Surgiu, entao, a primeira dificuldade, no que diz respeito a concepgao sobre 

sustentabilidade e qualidade ambiental e igualmente a que se refere, a procura pelo 

consenso e pelo carater subjetivo dos indicadores, ISLA (1998) ressalta que: 

...no caso dos indicadores ambientais locais, devido a aus&ncia 

de uma definig§o conceitual, o que se v€ sao listas de 

indicadores isolados sem relagoes claras de causalidade e 

hierarquia, que um sistema coerente de mensuragao/avaliagao 

do fenomeno. 

54 



O desafio, portanto, seria eleger indicadores ambientais que sintetizassem 

informagoes condensadas, concisas e quantificaveis que possibilitassem a 

correlagao e a hierarquizagao nas unidades de paisagem, indicadores esses que 

permitissem avaliar todas as dimensoes componentes dos ecossistemas: ambiental, 

social e economica, cultural, alem da pressao antropica. 

A quantificagao, portanto, consiste em atribuir valores aos diferentes 

componentes das unidades de paisagem da bacia hidrografica, responsaveis pelas 

alteragoes e dinamica ambiental, permitindo identificar areas de fragilidade e 

elaboracao de medidas preventivas ou de contengao da degradagao dos recursos 

naturais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Z E R O - D E Z - UMA P R O P O S T A METODOLOGICA 

A metodologia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quantificagao decimaf e uma proposta de medigao e 

quantificagao de avaliagoes subjetivas, ambiguas enquanto as incertezas das 

informagoes vagas sobre julgamentos e impressoes de carater pessoal nas 

pesquisas sao aplicadas aos conceitos usualmente nao quantificaveis, procurando 

converte-las a um formato numerico, na escala decimal. A partir deste modelo e 

segundo Likert, (1932) pode-se medir conceitos nao-quantificaveis, tais como a 

percepcao, sentimentos, aspiragao e julgamentos pessoais, dentre outras e tragar 

parametros para avaliagao quantitativa. 

A metodologia DECIMAL ou ZERO-DEZ e resultante da fusao do conceito da 

logica Fuzzy, tambem chamada logica difusa, desenvolvida por Lofti Zadeh na 

decada de 60, Klir (1997) que incrementa conceitos intermediaries para tratamento 

de elementos com niveis de incertezas e ambiguidade na resolugao de problemas 

praticos, sendo capaz de captar uma informagao vaga e converte-la num formato 

numerico. 

Deste modo, as atribuigoes subjetivas, tais como bom, ruim, pouco, muito 

pouco, raro, rarissimo, pouquissimo, passam a ser quantificaveis sendo possivel a 

conversao em escalas numericas e sua incorporagao nas analises sem a 

necessidade de nomenclatura de medidas intermediarias. 
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Este metodo e baseado em varios conceitos de medigoes utilizados nas 

ciencias sociais e aplicadas, para medir parametros subjetivos, tais como afeigao, 

com portamento, atitudes, julgamento, sentimento, crenga, percepgao etc.. 

Historicamente a preocupagao em quantificar esses atributos ja se fazia presente, 

em 1928, Thurstone, psicologo norte-americano, elaborou a teoria de medigao da 

atitude moderna, atraves da Escala de Intervalos Aparentemente Iguais, atribuindo 

valores as perguntas em que os respondentes concordavam ou discordavam. 

Em 1932, Rensis Likert, professor de Sociologia e Psicologia, construiu uma 

escala para medir niveis de aceitagao de servigos e produtos; nesta escala, segundo 

Oliveira (2001) o entrevistado indicava seu grau de concordancia ou discordancia 

em relagao a pesquisa numa escala numerica em que havia valores positivos e 

negativos, passando pelo zero, que era somada e mostrava a resposta quantitativa 

do julgamento. 

Em 1957, a escala de Diferencial Semantico de Osgood, Suci e Tannenbaun, 

Backer (1995) media a forga e a direcao da atitude das respostas dos entrevistados 

atraves de formularios elaborados com itens dispostos numa escala bipolar, com 

declaragoes adjetivas e 7 campos de respostas nos quais se indicava a intengao 

com escores, que depois eram somadas e so entao se determinava o conceito 

pesquisado. 

Autores de outras areas se dedicaram a estudar metodos de quantificagao de 

atributos subjetivos para a resolugao de problemas, como Rhode (1988) com a 

listagem descritiva nos estudos de impactos ambientais, Canter (1977), com os 

modelos basicos de escala de ponderagao, CEOTMA (1984); Queiroz (1993) e Pires 

(1993) dentre outros, que se destacaram na quantificagao de impactos baseados na 

analise dos indicadores e variaveis ambientais. 

Os metodos de quantificagao de atributos apresentam vantagens e 

desvantagens, conforme a aplicacao e o tipo de trabalho a ser realizado; na maioria 

das vezes a praticidade do metodo e a possibilidade de transformar os graus de 

incertezas em grandezas escalares deixam o questionado mais a vontade para 

expressar seu julgamento em relagao ao que foi solicitado; assim, pode-se listar as 

vantagens: 

• De facil e rapida compreensao quantitativa; 
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• Clareza e objetividade nas respostas; 

• Facilidade na conversao da subjetividade no formato numerico; 

• Facilidade na eliminacao de incertezas e julgamentos imprecisos; 

• Uniformidade no sistema de contagem dos pontos dos diferentes indicadores 

em uma pesquisa; 

• Possibilidade de adaptacao dos outros sistemas escalares na composicao de 

indices nas diferentes abordagens; 

Em relacao as desvantagens, pode-se listar: 

• Sujeita a variacao de humor do entrevistado dentro de um grupo ou amostra; 

• Nem sempre e possivel estabelecer os limites maximos e minimos com base 

na realidade estudada; 

• Sua aplicacao e valida somente em escalas com intervalos em funcao linear; 

57 



4 - MATERIAL E METODOS 

4.1 MATERIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os seguintes materials: 

a) Cartas topograficas impressa: Escala 1:100.000; Folhas Juazeirinho: SB.24-Z-

D-ll e Jardim do Serido SB.24-Z-B-V; 

b) Carta Topografica Digital: folhas Jardim do Serido (PB) - MI-131 e 

Juazeirinho (RN) MI-1210 - MINISTERIO DO EXERCITO - Departamento de 

Engenharia e Comunicacoes; 

c) Mapa digital: Geologico e Geomorfologico: Escala: 1:250.000 Projeto Radam 

B R A S I L - 1986; 

d) Questionarios; 

e) Camera digital; 

f) Programa SPRING, Excel, Corel Draw X4; AUTOCAD - DWG 2009 

g) GPS - Global Position System 

4.2 METODOS 

4.2.1 LEVANTAMENTO B I B L I O G R A F I C O 

Obtencao de informagoes em fontes secundarias (acervo cartografico da 

area) para aprofundar o conhecimento e a compreensao da realidade local. 

4.2.2 DELIMITAQAO DA A R E A D E E S T U D O 

Area geografica - parte da microbacia do sistema hidrografico do municipio 

de Santa Luzia, que faz parte do subsistema da bacia do Rio Piranhas, dentro dos 

limites topograficos naturais e politicos que abrangem os seguintes riachos: Riacho 

do Fogo (A), Riacho do Saco (B) e sistema Riacho da Palha, Riacho da Barra, Sao 

Gongalo e Riacho da Espora (C) e pequenos tributaries, com area de drenagem de 

261,37 km 2 , (Figura 09) abaixo, com as seguintes caractensticas. 

• Area de drenagem (area de influencia): 261,37 k m 2 

• Area total do municipio: 455,702 k m 2 

• Pluviometria media anual: 547,8 mm mm/ano 
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MUNICIPIO D E S A N T A LUZIA 
DELIMITACAO DA AREA DE ESTUDO 

37-00 -
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37<00 3652' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 09 - Distribuicao espacial das minibacias e as comunidades estudadas com os pontos 

de identificacao (visitados) e aplicados os questionarios e entrevistas. A - Minibacia do Riacho 

do Fogo; B - Minibacia do Riacho do Saco e C - Minibacia Sistema Riacho da Palha-Espora-

Chafariz 

Foram selecionadas 06 comunidades rurais que representam as atividades 

rurais no municipio de Santa Luzia, para aplicagao dos questionarios e entrevistas, 

visando ao diagnostico das vulnerabilidades ambiental (Tabela 02): 

Tabela 02 - Localidades e quantificagao dos questionarios nas entrevistas 

N° de ordem Local idades N° questionarios 

1 Barra 20 

2 Lagoa do Meio 20 

3 Mulunguzinho 20 

4 Comunidade do Pinga 20 

5 Riacho do Fogo 20 

6 Talhado 20 

120 

Os cursos d'agua analisados contidos na area de estudo, que compreendem 

o sistema hidrografico que alimenta o acude de Santa Luzia (Tabela 03) , foram 

59 



dimensionados pelo AutoCAD na carta topografica Digital folhas Jardim do Serido 

(PB) com as seguintes dimensoes: 

Tabela 03 - Cursos d'agua da area de estudo e suas respectivas extensoes dimensionadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Curso d'agua Extensao (km) 

Riacho do Fogo 7,75 

Riacho do Saco 17,73 

Sistema Microbacia dos Riachos da Palha -Saco do Coite e Espora 20,83 

Total 46,31 

4.2.3 S E L E Q A O DA A M O S T R A 

A zona rural do municipio de Santa Luzia e composta de 1.250 habitantes 

(8,49% do municipio); sao 275 familias distribuidas em 72 pequenas localidades e 

comunidades (apendice 03), muitas delas derivadas de sitios ou conjunto de sitios, 

que vivem geralmente proximos aos cursos naturais dos riachos que compoem a 

microbacia que alimenta o agude de Santa Luzia. 

Na determinagao dos indicadores da pressao antropica sobre o ambiente das 

atividades conflitantes com o equilibrio ambiental e a percepgao ambiental dos 

moradores, foi selecionada uma amostragem aleatoria simples dos habitantes para a 

pesquisa com base na equagao estatistica de Bussab (1987) para populagao fmita, 

com os seguintes dados: 

" • / ' • < / ( z « F 

donde: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n = Numero de individuos na amostra (120 chefes de familia escolhidos 

pelo pesquisador) 

Za = Grau de confianca desejado: (95%) 

2 

p = Proporgao populacional de individuos estudados (10%) 

q = Proporgao populacional de individuos que nao pertencem a categoria 

que estamos interessados em estudar (q = 1 - p). 

E = Margem de erro (9,0%) 

N = 1240 (numero total da populagao da zona rural do municipio). 

Com base no quantitative da amostra foi elaborado um questionario com 32 

perguntas visando obter informagoes qualitativas e quantitativas distribuidas em 

blocos (apendice 04) que abordam informagoes relativas as informagoes de carater 

pessoal, socioeconomicas, produgao e consumo da populagao rural de recursos 
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naturais; uso da terra e usos conflitantes e destino do lixo, alem da percepcao 

ambiental: como o homem ve a natureza, o que representa para ele, qual o seu 

papel no ambiente e como os aspectos culturais interferem nesta visao; classificados 

em dois tipos de perguntas: objetivas e subjetivas. 

As entrevistas foram feitas aos gestores publicos: secretaria de Meio 

Ambiente, Saude e Educacao do municipio de Santa Luzia e abordam os seguintes 

temas: meio ambiente infraestrutura, tratamento do lixo, administragao dos recursos 

naturais e servicos oferecidos a populagao do municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.4 T R A B A L H O D E CAMPO 

O trabalho de campo foi realizado com o objetivo de caracterizagao ambiental, 

no periodo de agosto a novembro de 2010, dividido tres etapas: 

1. Visita aos gestores publicos do municipio: Secretaria de Saude do Municipio, 

para contato preliminar e apresentagao geral do trabalho de pesquisa; sondagem 

do ambiente a ser pesquisado, mapeamento preliminar da area de influencia e 

contato com o universo da pesquisa para determinagao da amostra 

representativa; 

2. Uma vez conhecido o ambiente da pesquisa, foram feitos os levantamentos de 

dados primarios para investigagao e identificagao de elementos geograficos 

numa abordagem qualitativa, atraves de fotografias, analise detalhada dos 

elementos ambientais, leitura, interpretagao e descricao das caracteristicas do 

solo, relevo, cobertura vegetal, uso do solo e aspectos soc ioeconomics ; 

3. Coleta de dados - fase quantitativa: aplicagao de questionarios aos 120 

moradores da amostra (Tabela 03) e entrevistas realizadas pelos agentes 

comunitarios de saude - AGS, junto aos moradores das localidades e entrevista 

com os gestores publicos do municipio; 
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4.2.5. C A R A C T E R I Z A Q A O DA BACIA HIDROGRAFICA DE SANTA LUZIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para caracterizacao ambiental da paisagem da bacia hidrografica procurou-se 

o enfoque holistico e sistemico de Rocha (1991), Ross (1994), assim como o 

conceito de Geossistema de Sotchava (1962), buscando agregar as variaveis das 

dimensoes ecologicas, fisica e humanas que, segundo Brewster (2002) sao capazes 

de refletir as mudancas do comportamento em todo o sistema natural. 

Fisico-ambiental - Leitura espacial - Identificacao dos parametros do meio 

fisico - analise morfometrica da bacia hidrografica, cobertura vegetal, uso da terra, 

solos, declividade, intensidade pluviometrica e Geomorfologia. 

Os dados relativos a Morfometria da bacia hidrografica e informagoes sobre 

os mapas (medidas linear e areal), foram obtidos atraves de programas AUTOCAD 

DWG TrueView 2009 - Corel Draw X4 e o metodo das quadriculas associadas a um 

vetor de Villela & Mattos (1975). Na determinacao da declividade dos principals 

contribuintes do acude utilizou-se carta topografica com escala de 1:100.000, com 

curvas de nivel de 100m de equidistancia e nivel zero de referenda altimetrica 

utilizou-se as margens do agude alem dos respectivos limites superiores como a 

maior distancia linear do curso d'agua dentro do limite politico municipal. 

Soc ioeconomica e cu l tu ra l - Identificacao e analise do funcionamento e 

estrutura do habitat humano e a dinamica social dos processos interativos homem-

meio da percepgao ambiental, atraves de observagao, leitura ambiental e dados 

quantitativos obtidos nos questionarios aplicados as comunidades situadas na area 

de estudo. 

4.2.6 INDICADORES S E L E C I O N A D O S 

A partir da definicao de indicadores de Sperling (1995) e Chapra (1997), para 

avaliagao quantitativa e calculo da vulnerabilidade foram selecionados os seguintes: 

• Fisico-Ambiental: Cobertura vegetal, Uso do solo, Solos, Declividade, 

Intensidade pluviometrica e Geomorfologia; 

• Socioeconomic©: Atividade economica, agua e Saneamento, Educagao, 

Produgao e consumo 

• Antropica: Percepgao ambiental, densidade demografica, relagao homem x meio; 
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4.2.7 A N A L I S E AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRAFICA D E SANTA LUZIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise ambiental e uma descricao pormenorizada do meio, em que estao 

localizadas as atividades humanas e se realiza a interagao homem-meio com a 

finalidade de identificar, medir e classificar os usos conflitantes dos recursos naturais 

do ecossistema. Neste trabalho da bacia hidrografica foram utilizados, como 

embasamento metodologico, os dois tipos de avaliacao: o IDA (indice de 

Degradacao Ambiental) e o DFC (Diagnostico fisico-conservacionista). 

A escolha do IDA surgiu da necessidade de agregar a analise da pressao 

antropica sobre os ecossistemas e da facilidade de quantificagao e classificacao da 

qualidade ambiental no espago geografico estudado entendendo, que, conforme 

Monteiro (1978) que as atividades humanas fazem parte do funcionamento do 

proprio sistema. 

O Indice de Degradagao Ambiental utiliza os conceitos Ecodinamica 

desenvolvidos por Tricart (1977) como base teorica alem dos metodos de 

classificagao ambiental utilizados por Ross (1994), na formulagao do fator antropico 

representado pela densidade demografica e as variaveis naturais: vegetagao, Solo e 

declividade, segundo a seguinte formula: 

V = Vegetagao - Porcentagem de cobertura vegetal no municipio, isto e, o grau de 

cobertura vegetal na regiao estudada (variando de zero a 1,00, sendo o zero 

correspondendo a ausencia total da cobertura vegetal e um a total existencia da 

mesma cobertura; 

S= Caracterlstica do horizonte A do solo - corresponde a maior ou ao menor risco 

aos processos erosivos, representados pela textura: 

Solo de textura arenosa; atribui-se valor zero; 

Solos com textura argilosa, valor 1,00; 

Solos com textura media: areno-argiloso e argilo-arenoso, valor 0,50 

D= Declividade - valor real da declividade em %, que varia de zero a um; 

Declividades com valores > 100% valem 1,00 

P = Pressao antropica (densidade demografica) - densidade demografica (hab/km 2) 

dividida por 100, valores superiores a 100 hab/km 2 sao representados pelo 

valor 100. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDA = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 

donde: 
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Tabela 04 Classes do Indice de degradacao ambiental (IDA) Ross (1994) 

Classes do IDA Valores 

Qualidade ambiental alta 0,00-0,25 

Qualidade ambiental moderada 0,26-050 

Qualidade ambiental sub-critica 0,51-0,75 

Qualidade ambiental critica 0,76-1,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.8 D IAGNGSTICO-F iS ICO C O N S E R V A C I O N I S T A 

Com o metodo utilizado por Beltrame (1994) e Carvalho (2003) procura-se 

identificar e diagnosticar os aspectos fisicos e bioticos em relagao ao uso da terra 

determinando o potencial de degradacao ambiental dos recursos naturais atraves de 

analises quantitativas e qualitativas de parametros expressos na forma numerica, 

previamente selecionadas. 

Assim, para efeito de avaliacao quantitativa numa abordagem sistemica, 

utilizaram-se as seguintes variaveis neste trabalho: Densidade de drenagem e 

Declividade media. 

Dentre os d iagnos t i cs analisados, foram adotados, como base metodologica, 

o DFC - D iagnos t i c Fisico-Conservacionista, desenvolvido por Hidalgo (1990) e 

Beltrame (1994) e o IDA - Indice de Degradacao Ambiental, ja desenvolvido por 

Tricart (1977) e Ross (1994); ambos descrevem os aspectos fisicos do ambiente 

fisico e tern, como objetivo, determinar o potencial de degradacao ambiental a partir 

da analise de parametros quantitativos: cobertura vegetal, declividade, pluviometria, 

tipos de relevo e drenagem, alem de classificacao e quantificagao dos usos 

conflitantes 

4.2.9 INDICE MORFOMETRICO 

O indice morfometrico permite avaliar as caracteristicas hidrologicas da bacia 

hidrografica; assim, foram analisados os seguintes componentes: 

Declividade: e a relagao entre as distancias vertical e a horizontal; seus 

valores estao relacionados com o grau de inclinacao do solo que interfere na 

velocidade do escoamento superficial, no tempo de concentragao das aguas pluviais 

nos leitos fluviais que, por sua vez, constituem a rede de drenagem das bacias 
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indicando a susceptibilidade ao processo de erosao; para o calculo da declividade, 

utilizou-se a seguinte equacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dec^ 
L 

Dec = declividade; h = cota vertical (altitude); L = distancia horizontal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Altitude: e a distancia topografica de um ponto elevado em relagao ao nivel do 

mar, esta associada com a precipitagao, evaporacao, transpiragao e, 

consequentemente, ao defluvio medio de um sistema hidrografico. 

Densidade de drenagem: Segundo Christofoletti (1969),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "correlations o 

comprimento total dos canais ou rios com a a'rea da bacia hidrografica", ou seja, e a 

relagao entre a quantidade de curso dagua e a area de uma bacia hidrografica. 

Perfil longitudinal - e uma representacao bidimensional de um corte 

topografico de uma regiao geografica aqui representando os riachos componentes 

da microbacia de alimentagao do agude publico de Santa Luzia, da nascente a 

desembocadura. 
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5. R E S U L T A D O S E D I S C U S S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obtiveram-se, a partir dos resultados obtidos no trabalho de campo, os 

seguintes resultados: 

0 1 2^3 4 5 6 7 8Km 

Figura 10 - Microbacias Santa Luzia - PB - Drenagem dendritica 

Escala Original 1:100.000- Ml - 1131 e Ml - 1210 respectivamente 

Fonte: SIGA AESA - WEB - Maio de 2011 

O padrao de drenagem dendritico (Figura 10) apresentado e resultante do tipo 

de relevo fortemente ondulado, com altitudes elevadas nas porcoes sul e sudeste do 

municipio, nas bordas do planalto da Borborema. Das tres minibacias estudadas a 

mais ramificada e a do riacho da Palha, representada pela letra C, que faz parte do 

sistema Riacho da Palha-Espora-Chafariz, com seus 7 afluentes (Tabela 05) com 

area de 162,83 km 2 e comprimento total dos leitos de 81,35 km, na porcao do alto 

curso, boa parte dos afluentes esta em vales escavados pela acao mecanica das 

aguas. 
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Tabela 05 - Morfometria da Bacia de alimentacao Hidrografica do acude de Santa Luzia - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RIACHO 

PRINCIPAL 
CONTRIBUINTES Area 

Km 2 

EXTENSAO 
DO RIACHO 
PRINCIPAL 

COMPRIMENTO (L) 
TOTAL DOS 

CURSOS DAGUA (*) 

A 
Minibacia do 

Riacho do Fogo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 27,95 7,75 13,85 

B 
Minibacia do 

Riacho do Saco 
- 70,58 17,73 46,25 

C 

Minibacia 

Sistema Riacho 

da Palha-

Espora-Chafariz 

Riacho da Palha 

Riacho Saco do 

Coite 

Riacho Sao 

Goncalo 

Riacho da Tubira 

Riacho da Espora 

Riacho do Lira 

Riacho Chafariz 

162,83 20,83 81,35 

Total 261,37 46,31 141,45 

(*) Estritamente dentro dos limites politicos do municipio; 

Comprimento dos riachos calculados pelo metodo das quadriculas 

O relevo fortemente ondulado e pedregoso nas cabeceiras dos afluentes dos 

riachos da Palha e do Saco (letras B e C) proporciona uma cobertura vegetal maior 

na regiao, com caracteristicas peculiares de vegetagao de altitude, com maior 

adensamento; os cursos d'agua se mantem por mais tempo mesmo no periodo de 

estiagem. A grande maioria dos afluentes da area de estudo e composta por leitos 

secos, em que somente nos penodos chuvosos as aguas fluem pelos caminhos 

arenosos e, no caso do Riacho do Fogo, o menor e mais seco das minibacias (com 

7,75 km de extensao), os leitos dos riachos sao muito pedregosos com solos de 

dificil manejo e aproveitamento agricola. 

A rede de drenagem que alimenta as minibacias do Agude de Santa Luzia 

possui 141,45 km linear total de extensao ocupando uma area de 261,37 Km 2 

(Tabela 05), distribufda em tres subsistemas hidrograficos: Minibacia do Riacho do 

Fogo, Riacho do Saco e um conjunto de riachos do sistema Riacho da Palha, 

Espora e Chafariz; a maioria deles e considerada rios temporarios e de classificagao 

Pobre; conforme Villela (1975), sao resultantes dos componentes ambientais: clima 

e Geomorfologia, que comandam os regimes fluviais, quantidade de precipitagao e o 

tempo de duragao dos fluxos dos rios. 

O Riacho do Saco, conforme observagoes de campo, apresenta uma situagao 

intermediaria entre o ambiente seco e o pedregoso (tipico do Riacho do Fogo) e no 

Riacho da Palha, no seu baixo curso, ja nas proximidades da zona urbana, existe 

uma porgao de solos aluviais nas proximidades do agude em que e visivel o 
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aproveitamento agrfcola; nos quintals da casas os habitantes fazem pequenos 

cultivos de hortaligas e frutiferas para consumo proprio. 

Em relagao a densidade da drenagem e segundo Villela (1975), a area se 

classifica como pobre, com 0,54 km/km 2 , conforme Tabela 06 abaixo: 

Tabela 06 - Sintese morfometrica das minibacias estudadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L 
(Km) 

Area 
Km 2 

Lt Declividade Media m/m Dd Km/Km 2 

A 7,75 27,95 13,85 0,05130 0,4953 

B 17,73 70,58 46,25 0,02525 0,6552 

C 20,83 162,83 81,35 0,02399 0,4995 

I 46,31 261,37 141,45 0,10054 1,6500 

Media 0,03351 0,54 

A - Minibacia do Riacho do Fogo; B - Minibacia do Riacho do Saco; C - Minibacia Sistema Riacho da 
Palha-Espora-Chafariz 

L = comprimento do rio principal; Lt = comprimento total dos cursos dagua; Dd =densidade 

da drenagem; 

• Densidade de drenagem da area de estudo: 0,54 km/km 2 

SL = comprimento total dos cursos dagua 

A = area de drenagem da bacia 

Parametros para classificacao da drenagem de Villela (1975) 

• Bacias com drenagem pobre Dd < 0,5 km/ k m 2 

• Bacias com drenagem regular 0,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <> Dd < 1,5 km/ k m 2 

• Bacias com drenagem boa 1,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <> Dd < 2,5 km/ k m 2 

• Bacias com drenagem muito boa 2,5 £ Dd < 3,5 km/ k m 2 

• Bacias excepcionalmente bem drenadas Dd £ 3,5 km/ k m 2 

Pelos parametros indicados acima a rede de drenagem esta assentada sobre 

um substrato rochoso resistente e impermeavel apresentando baixos valores de 

densidade de drenagem, considerados pobre, (0,54 km/km 2 ) resultados que 

geralmente estao associados a rochas resistentes, o que impede a infiltracao e a 

alimentacao dos lengois subterraneos, cujo grande problema e a baixa pluviometria, 

seguido das caracteristicas pedologicas, climaticas (altas temperaturas e grande 

periodo de estiagem); assim, todas as minibacias estao todas dentro da mesma 

classificagao e o municipio tern a maior parte, 86,96% de seu territorio formado por 

solos Neossolos Litolicos, pouco desenvolvidos, pouca profundidade, possuindo, em 
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geral, apenas um horizonte A; apresenta uma elevada pedregosidade, cascalhos e 

rochosidade a nivel da superficie, alem da baixa pluviosidade ao longo do ano. 

Do ponto de vista do relevo, as analises dos perfis topograficos das 

minibacias apresentam os seguintes aspectos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PERFIL LONGITUDINAL - RIACHO DO FOGO SERRA DO 
RIACHO DO FOGO 

Extensao: 7.75Km 
Exagero vertical: 15.5vezes 

Figura 11 - Perfil Longitudinal do Riacho do Fogo 

Tabela 07 - Minibacia do Riacho do Fog o - Morfometria 

h(m) 
% area 

relativa 
L (Km) Mm) Dec fi fi x dec 

500 12,12 0,94 940 0,531 0,1212 0,06435 

400 79,61 6,17 6.170 0,064 0,7961 0,05095 

300 8,25 0,64 640 0,468 0,0825 0,03861 

100,00 7,75 7.750 1,063 1,0000 0,15391 

Media 0,05130 

h - altitude; L - comprimento; Dec = declividade (h/L); fi - Frequencia 

relativa (area representativa) 

Declividade media ponderada = 0,05130 m/m 

A minibacia do Riacho do Fogo tern suas nascentes proximas a localidade de 

barra da Caraibeira, com cerca de 560 m de altitude; o alto curso do riacho 

representa cerca de 1/7 do comprimento total, em que estao as declividades mais 

acentuadas (Figura 11) sendo o medio e o baixo cursos praticamente alinhados 

topograficamente na regiao do alto curso, apresentando declividade de 0,051 m/m, 

(Tabela 07); considerado trecho com maior declividade das minibacias estudadas, e 

tambem o sistema menos drenado e mais seco dos tres subsistemas, com solos 

com altos indice de pedregosidade, litolicos, baixa pluviometria e altas temperaturas 

que, por sua vez, influenciam na evaporacao e na vegetacao ao longo do seu leito, 

com suas areas elevadas situadas no alto curso, nas bordas do planalto da 
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Borborema, com declive no sentido Sudoeste-Nordeste suavizando em direcao ao 

acude de Santa Luzia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P E R F I L L O N G I T U D I N A L • R I A C H O D O S A C O SERRA DO 

Exagero vertical: 25.3 vezes 

Figura 12 - Perfil Longitudinal do Riacho do Saco 

Tabela 08 - Minibacia do Riacho do Saco - Morfometria 

h(m) % Area 

relativa 

L (Km) L(m) Dec fi fi x dec 

600 11,84 2,10 2.100 0,285 0,1184 0,03374 
500 21,71 3,85 3.850 0,129 0,2171 0,02800 

400 56,17 9,96 9.960 0,040 0,5617 0,02246 

300 10,26 1,82 1.820 0,164 0,1026 0,01682 

I 100,00 17,73 17.730 0,618 1,0000 0,10102 

Media 0,02525 

h - altitude; L - comprimento; Dec = declividade (h/L); fi - Frequencia 

relativa (area representativa) 

Declividade media ponderada= 0,02525 m/m 

A minibacia do Riacho do Saco apresenta feicoes topograficas mais 

acidentadas (Figura 12), sobretudo na porcao central e no sul do municipio, onde 

estao localizadas suas nascentes com mais de 700 m de altura (nas proximidades 

da Serra do Pinga) e uma declividade media de 0,025 m/m distribuida ao longo de 

seu curso principal (Tabela 08); possui uma area de 70,58 Km 2 sendo seu rio 

principal com 17,73 km de extensao; com regime fluvial de rios temporarios suas 

aguas correm somente no periodo chuvoso, apresentam caracteristicas ambientais 

mais heterogeneas, com maior diversidade biologica, resultantes das caracteristicas 

geomorfologicas e climaticas; como suas nascentes estao na porcao do Planalto da 

Borborema com superficie erosiva, ha maior capacidade de retencao de agua no 

baixo curso; nas areas elevadas a vegetacao e mais exuberante e densa nas areas 

de altitudes superiores a 550 m, as temperaturas sao amenizadas pela altitude e 

declividade acentuadas; no medio e baixo cursos, no entanto se apresenta com 

70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lIFCG/PMIOTErA/RTl 



caracteristicas da depressao sertaneja, com reducao do porte dos vegetais e 

presenca de solos aluviais com maior capacidade de retencao de agua, o que 

permite a exploracao agricola de subsistencia, proporcionando uma densidade maior 

demografica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PERFIL LONGITUDINAL - SISTEMA HIDROGRAFICO RIACHO DA PALHA - ESPORA E CHAFARIZ 

S E R R A 
DO PINGO 

Extensao: 20.83 Km 

Exagero vertical: 29,2 vezes 

Figura 13 - Perfil Longitudinal do Sistema hidrografico Riacho da Palha - Espora e Chafariz 

Tabela 09 - Sistema Hidrografico Riacho da Palha-Espora - Morfometria 

h(m) % Area 

relativa 

L (Km) L(m) Dec fi fi x dec 

700 10,22 2,13 2.130 0,328 0,1022 0,03352 

600 16,22 3,38 3.380 0,177 0,1622 0,02871 

500 7,29 1,52 1.520 0,328 0,0729 0,02391 

400 54,05 11,26 11.260 0,036 0,5405 0,01946 

300 12,19 2,54 2.540 0,118 0,1219 0,01438 

2 100,00 20,83 20.830 0,987 1,0000 0,11998 

Media 0,02399 

h - altitude; L - comprimento; Dec = declividade (h/L); fi - Frequencia 

relativa (area representative) 
Declividade media ponderada = 0,02399 m/m 

O sistema hidrografico Riacho da Palha-Espora-Charafiz e caracterizado pela 

grande concentracao de pequenos rios contribuintes, numa area de 162.83 k m 2 e 7 

riachos contribuintes, no total de 81,35 km linear de curso dagua, distribuidos numa 

area com declividade variada e media de 0,024 m/m (Tabela 09). No medio e alto 

curso, tern presenca de grandes elevacoes, relevo fortemente ondulado com 

altitudes superiores a 700 m (Figura 13), com grandes vales encaixados de rios na 

porcao superior do planalto Borborema ao sul e sudeste do municipio, com grandes 

areas de rochas da unidade Iitoestratigrafica do Paleozoico, com poucos sinais de 

interferencia humana. 
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Observa-se, tambem, que o relevo fortemente ondulado exerce grande 

influencia no ritmo e no modelado dos cursos dos rios; nessas areas de altitude 

alguns contribuintes do sistema hidrografico tern seu fluxo continuo representando 

um aproveitamento maior pelas comunidades que moram nas margens desses rios; 

a porcao do baixo curso esta assentada na depressao sertaneja com uma porcao de 

areas de solos aluviais, umidas e com maior potencialidade de aproveitamento 

agricola. 

Figura 14 - Trecho do riacho do Fogo com altos indices de rochosidade 

Ponto de observacao 20 - Lat 06° 53'33,6" Long 36° 55'29,6" 

Nas areas de afloramento rochoso, comuns em grande parte na minibacia do 

Riacho do Fogo e na porcao no medio curso do Riacho da Saco (Figura 14), esses 

tipos de solos se apresentam com grandes limitacoes para a atividade agricola, 

baixa capacidade de retencao de aguas e elevados indices de evaporacao, o que e 

um fator limitante da cobertura vegetal. As atividades antropicas, por sua vez, s£o 

limitadas pela impossibilidade de uso de equipamentos e implementos agricolas, as 

elevadas temperaturas, aliadas ao longo periodo de estiagem comum na regiao, 

exercem uma pressao negativa sobre as populagoes, na qualidade de vida e 

moldando o homem e as atividades economicas, tal como os habitos de consumo e 

de convivencia com o ambiente. 

O regime hidrologico dos cursos d'agua local e condicionado as 

caracteristicas climaticas que, por sua vez, e fator limitante da vazao, do periodo de 

aproveitamento do potencial hidrico pelas comunidades estudadas, tal situacao que 

se reflete na paisagem e na cobertura vegetal (Figura 15): 
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Figura 15 A e B - Vegetagao xerofita - municipio de Santa Luzia. Pontos de observacao 12 e 19 

Lat 06° 55'33,7" Long 36° 54'36,4" e Lat 06° 53'03,1" Long 36° 55'52,7", respectivamente 

O conhecimento das caracteristicas fisicas da microbacia do agude de Santa 

Luzia pode definir o tipo de uso dos recursos naturais, com base na aptidao do uso 

da terra e das limitagoes naturais do ecossistema, de modo a minimizar os conflitos 

de usos atraves de tecnicas adequadas de manejo, visto que se pode determinar a 

vocagao produtiva da Bacia Hidrografica e, assim, realizar atividades sustentaveis, 

com base na responsabilidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 C A R A C T E R I Z A Q A O FIS ICO-AMBIENTAL 

Engloba o conhecimento dos componentes do meio fisico, suas 

caracteristicas, propriedades intrinsecas e funcionalidade dentro do sistema, bem 

como as respostas as interferencias naturais antropicas; abrange os Ecossistemas e 

sua dinamica, as reagoes bioticas que ocorrem entre os elementos do meio, os 

seres vivos em seu habitat e toda a complexidade da transformagao do espago, 

como produto dinamico desses elementos que o suportam. 

5.1.1 Cobertura vegetal 

A cobertura vegetal e responsavel pela estabilidade dos processos 

morfodinamicos, Tricart (1977); sua fungao, alem de fornecer substrato biologico ao 

solo, e minimizar a acao das intemperies naturais protegendo o solo da agao 
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mecanica das aguas das chuvas, dos processos de assoreamento e carreamento 

das particulas, pelas enxurradas. 

12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Km zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L E G E N D A 

A-Rch. do Fogo 
B-Rch. do Saco 
C-Rch. Palha - Chafariz 
I I Antropismo 

I Caatinga Arborea Fechada 

~] Caatinga Arbustiva Arborea Aberta 

I I Caatinga Arbustiva Arborea Fechada 

Elaborado com base de 
dados AESA -2008 

SIGA AESA-VVEB 
Por Rosalve Lucas 

Julho 2010 

Figura 16 - Distribuicao da cobertura vegetal na area de estudo 

A - Minibacia do Riacho do Fogo; B - Minibacia do Riacho do Saco e C - Minibacia Sistema 
Riacho da Palha-Espora-Chafariz 

Tabela 10 - Porcentagem da cobertura vegetal na area das minibacias estudadas 

TIPO DE VEGETAC/AO 
PROPORCAO DA COBERTURA 

VEGETAL (%) 

Antropismo (area com forte presenca humana) 36,17 

Caatinga Arborea fechada 05,37 

Caatinga arbustiva arborea aberta 44,13 

Caatinga arbustiva arborea fechada 14,33 

Somatoria area de vegetagao 00,00 

Total 100,00 

O municipio de Santa Luzia apresenta baixo indice de cobertura vegetal 

sendo a maioria da area classificada como Antropismo e Caatinga arborea aberta, 

AESA (2006), com 36,17% e 44,13%, respectivamente; sao areas alteradas pelas 

atividades humanas, ja descaracterizadas pela pecuaria, agricultura e solos 

expostos pelo desmatamento, queimada e vegetagao de extrato arbustivo espagado 

(Figura 16) sendo a maior parte do antropismo concentrada na minibacia do Riacho 

do Saco (B), com 56,30% (Tabela 10), e Caatinga arborea aberta nas minibacias 
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dos riachos do Fogo e Barra (A e C com 49,3% e 65,4% respectivamente) que tern, 

como caracteristica, especies de baixa estatura, arbustiva, com grandes areas 

descampadas. 

As areas com Caatinga arborea fechada, estao distribuidas em pequenas 

manchas nas elevacoes, nas quais existe a influencia das altitudes com ligeiro 

acrescimo dos indices pluviometricos e redugao das temperaturas, o que produz um 

habitat com maior capacidade de fixagao das plantas, e assim, as especies sao mais 

abundantes por unidade de area, mantendo, portanto, as mesmas caracteristicas da 

Caatinga. 

Tabela 11 - Proporgao da cobertura vegetal portipologia nas minibacias estudadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TIPO DE VEGETAQAO A (%) B (%) C (%) 

A 

(km 2 ) 

B 

(km 2) 

C 

(km 2) 

Antropismo 25,40 56,30 26,80 7.10 39,73 43,63 

Caatinga arborea fechada 0,00 15.80 0,30 0,00 11,15 0,49 

Caatinga arbustiva arborea 

aberta 

49,30 17,70 65,40 13,77 12,49 106,49 

Caatinga arbustiva arborea 

fechada 

25,30 10,20 7,50 7,08 7,20 12,21 

Somatoria area de vegetagao 20,85 30,85 119,20 

Total 100,00 100,00 100,00 27,95 70,58 162,83 

A - Minibacia do Riacho do Fogo; B - Minibacia do Riacho do Saco; C - Minibacia Sistema Riacho da 

Palha-Espora-Chafariz 

Tabela 12 - Distribuigao dos indices de protegao e superficie reduzida nas minibacias estudadas 

TIPO DE 
VEGETAgAO 

Grau de 
vulnerabilidade 

(D 

Indice de 
protegao (2) 

Superficie 
reduzida 

A 

Superficie 
reduzida 

B 

Superficie 
reduzida 

C 

Antropismo 1,0 0,10 0,71 3,97 4,36 

Caatinga arborea 

fechada 
3,0 0,80 0,00 8,92 0,39 

Caatinga arbustiva 

arborea aberta 
2,0 0,60 8,26 7,50 63,89 

Caatinga arbustiva 

Arborea fechada 
2,5 0,50 3,54 3,60 6,11 

Total 12,52 15.86 74,75 

(1) Adaptado de Grigio, (2003) (2) Fator de protegao conforme Beltrame (1994) 

Superficie reduzida = area de cobertura vegetal (Tabela 11) x indice de protegao (Tabela 12) 

(A) minibacia do Riacho do Fogo, (B) minibacia do Riacho do Saco e (C) minibacia do sistema 

Riacho da Barra-Palha-Chafariz; 

Com base nas Tabelas 11 e 12, na analise da vulnerabilidade e nos indices 

de protegao, Grigio (2003) e Beltrame (1994) Ihes atribuiram valores de 

conformidade com a capacidade de protegao da cobertura do solo, assim, quanto 

mais densa a vegetagao maior o indice de protegao (Coluna 2 - Tabela 12), em que 
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a ausencia total da cobertura corresponde ao valor zero e o grau de vulnerabilidade 

varia de zero a 3,00 (coluna 1); entao, o indice de protegao total da area em estudo 

fica assim definido: 

indice de protegao total = superficie reduzida (Tabela 12)/ area da vegetagao 

(Tabela 11) 

Minibacia Riacho do Fogo = 0,60 

Minibacia Riacho do Saco = 0,51 

Minibacia Riacho da Palha - Chafariz = 0,62 

De acordo com o metodo de Beltrame (1994), esses resultados comprovaram 

que a minibacia do Riacho do Saco e a que apresenta menor qualidade ambiental, 

valor 0,51, seguidas do Riacho do Fogo e do Riacho da Palha-Chafariz; nos 

trabalhos de campo pode-se observar varias atividades conflitantes com a qualidade 

ambiental nas bacias de riacho do Saco e Palha, tais como: deposigao de lixo a ceu 

aberto, desmatamento, areas de queimadas para obtencao de carvao, processo de 

assoreamento no leito seco dos rios; notou-se, tambem, que sao as mais 

densamente povoadas no baixo curso. 

No riacho do Fogo verificou-se que o indice 0,60, conforme resultados acima, 

ocorre em funcao do desmatamento e da queimada nas margens do riacho (Figura 

17); a extensa area de pedregosidade ao longo do trecho medio curso do riacho, 

nao permite sua utilizagao, limitando a presenga das atividades nessa area, o que 

nao ocorre no baixo curso, onde ha uma forte presenga humana e suas atividades 

conflitantes; a pressao ambiental no local e verificada na extensao das areas de 

queimada, na extragao de rochas e na industria de ceramica, dentre outras. 

Figura 17 - Riacho do Fogo - desmatamento e queimada. Ponto de observagao 21 - Lat 

06° 54'08,4" Long 36° 55'44,3" 
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5.1.2 - C l a s s e de capacidade de u s o s da terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sistema de classificacao da capacidade de uso das terras tern, como 

funcao, conhecer espacialmente as potencialidades e limitagoes dos atributos fisicos 

de determinada area, que pode ser uma microbacia hidrografica; a partir deste 

sistema e segundo Lepsch et al (1991), planejar as atividades de exploracao em 

fungao dessa limitagao do uso da terra sob o enfoque conservacionista; com base 

no sistema de classificacao e que se elaborou o mapa do municipio de Santa Luzia, 

Figura 18 e Tabela 13, abaixo: 

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA 

C L A S S E S DE CAPACIDADE DE U S O DAS T E R R A S 

L E G E N D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MB H I 

I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VI  

V I I  

V I I I  

E labor ado c o m b a s e de 

dados A E S A -2008 

SIGA AESAAVEB 

Por Rosalve L u c a s 

Julho 2010 

Figura 18 - Classes de capacidade e uso das terras na area de estudo 

A - Minibacia do Riacho do Fogo; B - Minibacia do Riacho do Saco e C - Minibacia Sistema 

Riacho da Palha-Espora-Chafariz 

Tabela 13 - Distribuigao das proporgoes das classes de uso na area de estudo 

A B c A B C 

(%) (%) (%) Km 2 Km 2 Km 2 

III 0,00 2.25 12,62 0,00 1,58 20,55 

VI 31,25 38,95 18,15 8,73 27,50 29,55 

Vll 68,75 49,25 63,08 19,22 34,76 102,71 

VIII 0,00 9.55 6,15 0,00 6,74 10,02 

100,00 100,00 100,00 27,95 70,58 162,83 

A - minibacia do Riacho do Fogo, B - minibacia do Riacho do 

Saco e C - minibacia do sistema Riacho da Palha-Chafariz 
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A classificagao do uso da terra e realizada em funcao da relagao a 

declividade; as unidades pedologicas sao baseadas no grau de limitagao e na 

natureza da limitagao do uso e expressa as formas de ocupagao do espago pelas 

atividades humanas; desta forma, a quantificagao e a classificagao do uso, ocorrem 

em fungao das alteragoes do meio e no estado de preservagao do habitat natural. 

Com base nessas definigoes, foram definidas as classes de uso na area de 

estudo: 

III - Sao terras produtivas: (aluviSes), regulares, podendo ser utilizadas na 

agricultura permanente sem risco de erosao desde que se adotem medidas 

preventivas; na area de estudo essas terras estao assim distribuidas: uma 

estreita faixa, que contorna o agude publico de Santa Luzia, insignificante na 

minibacia do riacho do Fogo e uma estreita faixa no riacho do Saco e 12,62% 

do territorio da minibacia do sistema da minibacia C; essas areas sao as mais 

populosas e com maior aproveitamento produtivo, inclusive com mais acesso 

aos servigos publicos: sistema viario, transporte. 

Apresentam relevo suave, maior disponibilidade de agua, drenagem maior 

que as areas circunvizinhas. 

VI - Terras improprias para lavoura, com possibilidades para uso em pastagens, 

com problemas simples para conservacao podendo ser utilizadas para abrigo 

da fauna silvestre e preservagao da flora; presentes nas tres minibacias, com 

maior destaque; nas fragoes B e C, apresentam declividades de suave a 

medianamente ondulada; e a parte do medio curso dos riachos do Saco e do 

sistema Palha-Espora; ja apresenta uma pedregosidade que compromete o 

uso de equipamentos e maquinas agricolas em grande parte da area, aliadas 

as areas de inclinagao que podem chegar a 10%, grandes porgoes rochosas 

que inviabilizam o aproveitamento agricola; 

VII - Terras nao cultivadas, com presenga de afloramentos rochosos em quase 

toda a area de estudo, com severas limitagoes para culturas permanentes e 

reflorestamento e problemas complexos de conservagao; improprias para 

lavoura; sao predominantes em toda a area de estudo, com declividades 

superiores a 10%, solos rochosos e com alto indice de pedregosidade, 
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influenciando a ocupagao humana, motivo pelo qual sua densidade 

demografica e baixa; 

VIII - Terras com alto indice de pedregosidade, severamente erodidas, proprias 

para o abrigo de fauna e preservacao da flora natural; estao presentes 

apenas na porcSo sul das minibacias B e C, composta por material 

escarpado, densidade demografica media em funcao da proximidade da area 

das nascentes dos riachos do sistema Palha-Espora, areas com dificuldade 

de acesso viario, o que dificulta acesso aos servigos oferecidos pelo 

municipio, escoamento e aquisigao de produtos e mercadorias para 

manutengao das residencias. 

Os valores de vulnerabilidade ambiental, conforme as classes de uso, foram 

obtidos da tabela adaptada de Crepani et al (1996) e do IBGE - Formagoes 

Florestais do Brasil (1993) a partir da distribuigao da proporgao das classes de usos 

no municipio (Tabela 14): 

Tabela 14 - Valores da vulnerabilidade proporcionais a area de limitagoes das 

c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Classes Vulnerabilidade 

% area das minibacias Valores proporcionais a area 

Classes Vulnerabilidade A B c A B c 

Classe III 3,00 0,00 2,25 12,62 0,000 0,068 0,379 

Classe VI 2,30 31,25 38,95 18,15 0,719 0,896 0,417 

Classe Vl l 2,10 68,75 49,25 63,08 1,444 1,034 1,325 

Classe VIII 1,70 0,00 9,55 6,15 0,000 0,162 0,105 

Total 100 100 100 2,163 2,16 2,23 

Classe III - Terra sem cobertura vegetal, ou desmatada; Classe VI - Caatinga arbustiva - uso 

pecuaria extensiva; Classe Vll - Caatinga arborea aberta - uso para preservagao; Classe VIII-

Caatinga arborea densa - uso para preservacao. A - minibacia do Riacho do Fogo, B - minibacia do 

Riacho do Saco e C - minibacia do sistema Riacho da Palha-Chafariz 

Conforme os resultados obtidos na Tabela 14, os valores da vulnerabilidade 

das tres minibacias estao no intervalo de 2,00 a 3,00, considerados de intensidade 

media, Crepani (1996); em funcao da variavel uso do solo e sua proporgao, a area 

das limitagoes, ou seja, nas minibacias onde ha regioes com declividade acentuada, 

e menos alterada pela acao do homem, razao por que e impropria para uso agricola 

ou outra atividade economica. Esses valores tambem indicam que as caracteristicas 

geomorfologicas, climaticas e hidrograficas impoem limites de uso do solo na maior 

parte dos trechos dos riachos componentes da area de estudo. 

79 



5.1.3 Solos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os solos do municipio de Santa Luzia sao do tipo Neossolos Litolicos 

Eutrofico, Distrofico e Fluvial; os primeiros ocupam a maior parte da area de estudo 

e estao distribuidos conforme Figura 19, abaixo: 

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - SOLOS 

37°00' 

07 c00' 07c00" 

37 c00' Elaborado com base de 
dados AESA -2008 

L E G E N D * SIGA AESA-WEB 
. . Por Rosalve Lucas 

J Neossolos Litolicos Eutroficos J"ih°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2010 

I I Neossolos Litolicos Distrofico 

I iNeossolos Fluviais 
Adaptacao e desenho: Rosalve Lucas 

margo - 2011 

Figura 19 - Distribuigao dos tipos de solo na area de estudo 

Tabela 15 - Distribuigao proporcional dos tipos de solo e suas respectivas areas 

Solos A B c Area Area Area (1) Grau de 

(%) (%) (%) A B C fragilidade 

Litolico Eutrofico 100,00 90,15 86,10 27,95 60,80 140,19 05 

Litolico Distrofico 0,00 7,55 6,15 0,00 6,75 10,02 05 

Fluviais 0,00 2,30 7,75 0,00 3,03 12,62 04 

100,00 100.00 100,00 27,95 70,58 162,83 

A - minibacia do Riacho do Fogo, B - minibacia do Riacho do Saco e C - minibacia do 

sistema Riacho da Palha-Chafariz (1) Valores da vulnerabilidade ambiental propostos por 

Ross (1994) 

Os Neossolos Litolicos da regiao sao pouco desenvolvidos e rasos, possuindo 

apenas um horizonte A sobre a rocha (R), com forte presenga de material rochoso 
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na superficie, derivado da intemperizacao, blocos de rochas de dimensoes variadas, 

cascalhos e pedregulhos; apresentam-se com textura arenosa media, de baixo 

potencial agricola, de dificil manejo, altos indices de escoamento superficial e 

evaporacao, baixa drenagem e bastante susceptiveis a erosao. 

Os Neossolos Litolicos (Figura 20) podem ser Distroficos ou Eutroficos; a 

maior parte da area de estudo se apresenta com predominio do tipo Eutrofico, 

94 ,01%, e tern como grande impedimento a sua utilizagao, sua profundidade critica 

alem da pedregosidade e rochosidade que impedem o manejo agricola, acentuando 

o grau de vulnerabilidade (Tabela 15) influenciando, assim, a drenagem natural dos 

rios e o desenvolvimento economico local. 

Figura 20 A e B - Solos Litolicos da minibacia do Riacho do Fogo e Riacho do Saco 
Pontos de observacao 13 e 23 - Lat 06° 57'14,3" e Long 36° 54'55,3" 
Lat 06° 55'23,3" Long 36° 56'40,3" respectivamente 

Solos aluviais - Neossolo fluvico - Sao derivados de deposicoes de 

sedimentos fluviais sucessivas, transportados e depositados ao longo dos cursos 

d'agua, cuja presenga na area de estudo esta praticamente restrita ao contorno do 

agude seguindo o leito dos rios do sistema de drenagem Palha, Riacho do Saco e 

outros pequenos contribuintes do baixo curso do agude, com 3,03 e 12,62 k m 2 nas 

minibacias C e B, respectivamente. 

Apresentam camadas estratificadas de sedimentos de granulometrias diversa, 

com maior capacidade de armazenamento de agua no subsolo, o que os torna com 

elevada potencialidade e importante para atividade agricola. Conforme verificado 

nos trabalhos de campo, sao amplamente aproveitados com culturas de 

autoconsumo (Figura 21), na produgao de palma, frutiferas, feijao, milho e pecuaria 

extensiva. 
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Figura 21 - Solos Aluviais na area da minibacia do riacho do Saco - Ponto de observacao 10 - Lat 

06° 53'44,2" Long 36° 54'27,3" 

Segundo Carvalho (1998) os solos fluviais tern sua importancia para 

exploragao agricola e pecuaria da regiao semiarida, apesar das grandes limitagoes 

hidricas, sendo possivel a utilizagao no cultivo intensivo de forrageiras e cereais, 

alem de outras culturas, pela sua localizacao nas areas planas, de baixas 

topograficas da facil acumulacao de aguas oriundas das vertentes que circundam a 

bacia hidrografica. 

A media ponderada do grau de fragilidade das minibacias ficou assim 

definida: minibacia do riacho do Fogo - 5,00, riacho do Saco - 4,89 e sistema Palha-

Chafariz - 4,92, em fungao da proporgao das areas com solos Neossolos Litolicos 

Eutroficos terem o predominio, por possuirem horizonte A assentado diretamente 

sobre a rocha ou sobre um horizonte C, com presenga macica de fragmentos de 

rochas, cascalhos, calhaus e matacoes; sao considerados frageis e facilmente 

desagregaveis pela agao das chuvas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1.4 Declividade 

O relevo do municipio esta distribuido conforme (Figura 22): o predominio de 

elevagoes de 300 m a 500 m, que representam 82,5% da area do municipio, com 

relevo de medio a fortemente ondulado nas porgoes sul, sudeste e leste, nas 

altitudes de 500 a 700 m e declividades, e de 10% a 16% do municipio sendo 

considerado segundo a classificagao de Ross (1994) como de fraco a medio. 

A declividade media total do municipio varia de 3,6 a 16,5% (Tabela 16) 

concentrando as areas com menores inclinagoes na zona urbana e nas 

proximidades do municipio, acompanhando a linha do talvegue dos riachos, no baixo 

curso; seguindo o tragado dos cursos d'agua a montante estao as maiores 
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elevacoes que chegam a mais de 700 m, nas minibacias do Riacho do Saco (B) e do 

sistema Riacho da Palha-Chafariz (C); o riacho do fogo nao tern as mesmas 

caracteristicas de relevo das demais minibacias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36056" 36°52' 

LEGENDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Altitude 

| 1700.00m | ^ ^ [ 6 0 0 , 0 0 m ^ ^ J | 5 0 D , 0 0 m | ]400,00mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \2 ^ ] 3 0 0 . 0 0 m 

OBTIDO A PARTIR OAS FOLHAS DIGITAIS JARDIM DO SERIDO (PB) Ml 131 
E JUAZEIRINHO (RN) Ml 1210 Escala 1:100.000 
MIMISTERIO DO EXERCITO- DEPARTAMEHTO DE ENGENHARIA E COMUNICACOES 

DIRETORIA DE SERVIQO GEOGRAFICO 
Desenho de Rosalve Lucas-Julho de 2011 

Figura 22 - Mapa de declividade da area de estudo 

A - Minibacia do Riacho do Fogo; B - Minibacia do Riacho do Saco e C - Minibacia Sistema 

Riacho da Palha-Espora-Chafariz 

Tabela 16 - Dados Morfometricos na area de estudo por faixa hipsometrica 

Alt. 
Dec media 

(%) 

Incl. 

(°) 
% 

Area 

(Km 2) 
Peso Classif 

Vulnerab 

(D 
700,00 16,5 9,37 7,81 20,42 03 Media 02 

600,00 14,2 8,08 31,05 81,15 03 Media 02 

500,00 10,0 5,71 28,96 75,69 02 Fraca 01 

400,00 6.0 3,43 26,86 70,20 02 Fraca 01 

300,00 3,6 2,06 5,32 13,91 01 
Muito 

fraca 

01 

I 100,00 261,37 
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A - minibacia do Riacho do Fogo, B - minibacia do Riacho do Saco e C - minibacia do 

sistema Riacho da Palha-Chafariz. Fonte: AndradezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a//(1998) adaptada de: Ross (1994) (1) 
Tagliani (2002) 

Com base nas Tabelas 16 e 17, os pesos sao atribufdos, conforme Ross 

(1994) em fungao da vulnerabilidade aos processos erosivos, a declividade e um 

indicador da maior ou menor fragilidade a erosao pois, quanto maior a declividade 

maior tambem o risco de erosao fluvial; a inclinacao indica a energia cinetica dos 

processos erosivos pluviais. 

Tabela 17 - Declividade por minibacia e suas respectivas vulnerabilidades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Declividade Mini bacia Mini bacia Mini bacia 

(%) A(%) B (%) C (%) A(1) B(1) C(1 ) 

16,5 0,00 5,65 6?35 0,00 0,17 0,19 

14,2 0,00 31,35 28,13 0,00 0,94 0,84 

10,0 63,15 28,88 30,12 1,26 0,57 0,60 

6,0 34,45 32,12 31,00 0,68 0,64 0,62 

3,6 2,40 2,00 4,40 0,02 0,02 0,04 

100,00 100,00 100,00 1.96 2.34 2,29 

(1) Valor da vulnerabilidade das minibacias obtidas atraves do produto da area relativa e o peso 

atribuido, conforme Andrade et all (1998); a somatoria de cada area relativa e a vulnerabilidade media 

da minibacia 

Essa caracteristica tern influencia direta no processo de erosao, na formacao 

do relevo e na intensidade de dissecacao pela drenagem. Como observado no 

trabalho de campo; na porcao central do municipio (onde estao localizadas as 

minibacias do Saco e Sistema riacho da Palha-Espora-Chafariz) se concentra cerca 

de 85% do processo de assoreamento dos leitos dos rios; sao geralmente derivados 

de desmatamento ao longo das margens, das chuvas que precipitam no periodo 

chuvoso, que trazem sedimentos das areas de grande declive, das encostas 

escarpadas a montante do agude de Santa Luzia (Figuras 23 e 24): 

I n 

" " " " ~ 

Figura 23 - Riacho do Saco - processo de assoreamento no baixo curso 
Ponto de observagao 9 - Lat 06° 53'11,3" e 36° 54'28,1" 
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Figura 24 - Riacho do Saco - processo de assoreamento no medio curso 

Ponto de observagao 14 - Lat 06° 58'04,8" Long 36° 54'56,4 ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1.5 - Intensidade Pluviometrica 

As precipitagoes tern importante contribuicao no modelado da paisagem; e o 

agente ativo neste processo; analisar quantitativamente as alteracoes ambientais, e 

tambem avaliar o efeito que a erosao pluvial causa no ambiente. A regiao do 

municipio de Santa Luzia esta numa area de clima Bsh Tropical, quente e seco, com 

chuvas concentradas no periodo do ano de Janeiro a abril e o restante do ano 

praticamente sem registros significativos. 

Na analise pluviometrica do municipio, segundo a metodologia Crepani (2001) 

obtiveram-se os seguintes dados: 

Tabela 18 - Valores da vulnerabilidade em fungao da pluviometria 

Intens. Pluv. 

mm/mes 
Vulnerab. Intens. Pluv. 

mm/mes 
Vulnerab. Intens. Pluv. 

mm/mes 

Vulnerab. 

< 5 0 1,0 200 - 225 1,7 375 - 400 2,4 

5 0 - 7 5 1,1 225 - 250 1,8 400 - 425 2,5 

7 5 - 1 0 0 1,2 250 - 275 1,9 425 - 450 2.6 

1 0 0 - 1 2 5 1,3 275 - 300 2,0 450 - 475 2,7 

1 2 5 - 1 5 0 1,4 300 - 325 2,1 475 - 500 2,8 

1 5 0 - 1 7 5 1,5 325 - 350 2,2 500 - 525 2,9 

1 7 5 - 2 0 0 1,6 350 - 375 2,3 > 5 2 5 3,0 

Fonte: Crepani et al (2001) 

Intensidade pluviometrica = [precipitagao media anual/(n° dias de chuva/30)] 

Municipio de Santa Luzia: media anual: 547,8 mm 

Dias de chuva medio/ano: 60 -> 547,8/(60/30) = 273,9 

O que equivale a escala de nota 1,9 de vulnerabilidade 
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Os resultados da intensidade pluviometrica sao traduzidos em potencial de 

energia cinetica na alteracao do relevo, responsavel pela erosividade da chuva, 

escoamento superficial; assim, pode-se entao, afirmar que o resultado obtido 1,9 

(Tabela 18) representa uma forca mediana na capacidade erosiva, isto e, a 

influencia climatica na morfodinamica tern sua energia reduzida, com risco medio na 

integridade da paisagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1.6 Geomorfologia 

O relevo do municipio e bastante irregular e heterogeneo; do ponto de vista 

do relevo a area de estudo, que tern 261,37km 2 , engloba as tres minibacias dos 

principals rios que alimentam o agude de Santa Luzia; nela estao situadas as areas 

de maiores ondulagoes, com 69,17% do territorio, composta por areas do planalto da 

Borborema com superficie erosiva (na porgao extrema sul) e bordas situadas a 

sudeste, caracterizadas pelas altitudes elevadas (de 500 a 700m), com varios 

pontos escarpados e vales de riachos encravados, onde estao as nascentes dos 

riachos do sistema Espora-Chafariz, seguidas do relevo com formas agucadas e 

tabulares (Figura 25): 

Figura 25 - Relevo de forma tabular - Riacho da Espora e Chafariz ao longe. Ponto de 

observagao 11 - Lat 06° 54'05,2" e Long 36° 54'24,2" 

Esse tipo de relevo esta situado na borda oriental do planalto da Borborema, 

com recobrimento rochoso da unidade litoestratigrafica do Paleoproterozoico, que 

sao rochas antigas, com altitudes que ultrapassam os 700 m; logo em seguida, em 

direcao a nor-noroeste, seguindo a direcao do fluxo dos riachos, as elevagoes vao 

reduzindo e o relevo aplainando, formando o limite oriental do Pediplano Sertanejo, 
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adentrando no dominio da depressao sertaneja, com superficie suave e com areas 

de pediplanacao e pequenos inselbergs, que sao pequenas elevagoes no meio do 

relevo suave, com medias de 200 a 300m de altitude (Figura 26): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA 

Geomorfologia 

9 12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K m 

E G E H D A 

i Depressao Sertaneja com 

formas agugadas 

Planalto da Borborema 

com superficie erosiva 

Depressao Sertaneja com 

formas tabulares 

| Planaldo da Borborema 

com formas agugadas 

| Planalto da Borborema com 

formas convexas 

Eiaborado c o m b a s e de 

d a d o s AESA -2008 

SIGA AESA-WEB 

Por Rosalve L u c a s 

Julho2010 

Figura 26 - Caracterizagao Geomorfologica da area de estudo; A - Minibacia do Riacho do 

Fogo; B - Minibacia do Riacho do Saco e C - Minibacia Sistema Riacho da Palha-Espora-

Chafariz 

Tabela 1 9 - Distribuigao proporcional da Geomorfolog ia nas minibacias 

Relevo A 

(%) 

B 

(%) 

c 

(%) 

Area 

A 

Area 

B 

Area 

C 

(1) Grau de 

vulnerabil. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 

0,00 21,53 18,13 0,00 15,19 29,52 1,5 

62,25 48,12 21,13 17,40 33,97 34,41 1,0 

37,75 28,10 35,59 10,55 19,83 57,95 2,0 

0,00 2,25 25,15 0,00 1,59 40,95 1,0 

Total 100,00 100,00 100,00 27,95 70,58 162,83 

A - minibacia do Riacho do Fogo, B - minibacia do Riacho do 

Saco e C - minibacia do sistema Riacho da Palha-Chafariz 

(1) Vulnerabilidade com base: Tricart (1977) Apud CREPANI (2001) 

Tabela 20 - Distribuigao proporcional da Geomorfologia nas minibacias 

Relevo Geomorfologia Area ocupada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I 
Depressao Sertaneja com formas agugadas 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H H Planalto da Borborema com superficie erosiva 13,22 

I I 
Depressao Sertaneja com formas tabulares 48,83 

I I 
Planalto da Borborema com formas agugadas 33,81 

Planalto da Borborema com formas convexas 9,13 
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Seguindo o conceito de Tagliani (2003) os resultados das vulnerabilidades 

dos parametros Geomorfologicos foram obtidos a partir da analise da fragilidade 

estrutural intrinseca, que considera as caracteristicas inerentes ao substrato fisico, 

forma e processos que definem o grau da fragilidade, que associa a declividade a 

intensidade do escoamento pluvial que por sua vez determina a intensidade de 

deslocamento das particulas desagregadas do solo, alem da analise do conjunto 

solo-vegetacao-clima que leva em consideracao, ainda, o uso do solo; os resultados 

mostram a classificagao constante na Tabela 19. 

As areas de Planalto com formas convexas estao situadas nas porgoes sul e 

sudeste do municipio, nos limites com os municipios de Salgadinho e Junco do 

Serido, com 9,13% da area de estudo (Tabela 20) com grandes indices de 

declividades com formas arredondadas nos topos e maiores altitudes e, segundo 

Crepani (2001), s3o areas com grau de vulnerabilidade 1,00 (Tabela 19); pela 

dificuldade de acesso; dificulta a exploragao pelo homem e predominando assim, a 

fragilidade intrinseca. 

Numa escala que varia de 1,0 a 3,0 com intervalos de 0,5 (cruzando os 

metodos de analise sistemica de Tricart (1977) e Crepani et al (1996) pode-se 

depreender que a area estudada esta em equilibrio entre pedogenese e 

morfogenese, consideradas unidades intermediaries, isto e, os processos erosivos 

sao relativamente compensados por situagoes de morfogenese; prova de que sao os 

inumeros os casos de assoreamento do leito dos rios e a formacao de depositos 

aluvionais, dentre outros (Figura 27): 

Figura 27 - Leito modificado pelo assoreamento de um tributario do riacho do Saco 

Ponto de observagao 15 - Lat 06° 58'02,8" Long 36° 54'02,2" 
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5.2 R I S C O S E V U L N E R A B I L I D A D E AMBIENTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seguindo a metodologia de Ross (1994), a vulnerabilidade esta associada ao 

levantamento basico de parametros fisicos e foi adotada como base de calculo da 

analise integrada da fragilidade, conforme discriminado nas Tabelas 21 e 22: 

Tabela 21 - Sintese da analise sistemica da quantif icacao das fragil idades dos parametros 

estabelecid os na quantif icacao da vulnerabilidac e da area de est udo. 

Minibacias 

Cobertura 

vegetal 

0,00-1,00 

Solos 

1,0-5,0 

Uso do 

solo 

1,0-3,0 

Declividade 

1,00-3,00 

Geomorfologia 

1,00-3,00 

Pluviometria 

1,0-3,0 

A 0,60 5,00 2,16 1,96 1,377 1,9 

B 0,51 4,89 2,16 2,34 1,387 1,9 

C 0,62 4,92 2.23 2.29 1,445 1,9 

Valores da fragilidade do solo: somatoria das proporcoes dos tipos de solo nas minibacias 

As escalas estao indicadas pelos limites maximos e minimos. 

Tabela 22 - Conversao das escalas variadas na escala decimal 

Minibacias 

Cobertura 

vegetal 

0 -10 

Solos 

0 - 1 0 

Uso do 

solo 

0 -10 

Declividade 

0 -10 

Geomorfologia 

0 -10 

Pluviometria 

0 -10 

A 6,00 10,00 7,20 6,53 4,59 6.33 

B 5,10 9,78 7,20 7,80 4,62 6,33 

C 6,20 9,84 7,43 7.63 4,82 6,33 

Media 5,76 9,87 7,27 7,32 4,67 6,33 

Para o calculo da vulnerabilidade por minibacias (parametros fisico-ambientais), 

utilizou-se a media: 

Cv+Us+S + Dec+P+G 

Cv - Cobertura vegetal 

Us - Uso do solo 

S - Solos 

Dec - declividade 

P - Pluviometria 

G - Geomorfologia 

Minibacia Riacho do fogo = 6,78 

Minibacia Riacho do saco = 6,81 

Minibacia Riacho da Palha - Chafariz = 7,04 

Media geral da area de estudo = 6,87 

Seguindo a classificacao de vulnerabilidade de Crepani et al (1996) e 

corroborado por Tricat (1977) os valores acima correspondem a "vulnerabilidade 

mediana" com equilibrio entre processos morfogeneticos e pedogenetico e valores 
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com pequenas variagoes entre as minibacias, sendo a mais conservada dentre as 

tres a Minibacia do Riacho do Fogo (minibacia A), com 6,78 e o mais antropizado o 

sistema do Riacho Palha-Chafariz (minibacia C). Esses resultados mostram que os 

indices de vulnerabilidade estao associados a presenga do homem e a 

disponibilidade de recursos naturais, fato verificado no trabalho de campo, em que a 

pressao das atividades humanas e a expansao urbana sao evidentes nas areas de 

solos aluviais mais produtivos e proximas dos recursos hidricos. 

As interferencias antropicas no sistema hidrografico (C) - Riacho-Palha estao 

diretamente relacionadas a intensidade da ocupagao humana neste setor, 

especialmente no medio e no baixo curso do riacho do Saco; paradoxalmente, as 

areas mais "inospitas", no alto curso, com maiores altitudes e dificuldade de acesso, 

sao as menos alteradas pela agao do homem; sao areas com elevadas declividades 

(16,5%), e altitudes elevadas (700 m), o que dificulta a ocupagao e exploragao dos 

recursos naturais. 

Na minibacia do riacho do Fogo a atividade de mineracao para extragao de 

granito tern uma parcela de contribuigao nos impactos ambientais e na acentuagao 

da vulnerabilidade ambiental, uma vez que promove a retirada da cobertura vegetal 

em grandes extensoes de terras, alem da queimada, comprometendo a fungao 

estabilizadora dos solos ja em estado de degradacao em fungao dos outros fatores 

ja analisados neste trabalho: geomorfologia, solos, declividade e uso do solo. 

A ocupagao humana e mais evidente no baixo curso das minibacias, no 

entorno do agude de Santa Luzia, seguindo o tragado no baixo curso e parte do 

medio curso dos riachos da Palha e do Saco, das minibacias B e C, por oferecer 

melhores condigoes de aproveitamento dos recursos naturais essenciais as 

comunidades: agua e solo produtivo para desenvolvimento de atividades agricolas, o 

que, por sua vez, desestabiliza o equilibrio ambiental, provocando prejuizos ao 

ecossistema, acentuando a vulnerabilidade no habitat humano e nos componentes 

ambientais. 

A Tabela 23, a seguir e uma sintese dos valores da vulnerabilidade, expressa 

em grafico cartesiano, relacionando os riscos e a vulnerabilidade: 
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Tabela 23 - Valores da vulnerabil idade nas minibacias representados no sistema cartesiano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minibacias EixoX E ixoY 
Minibacia Riacho do fogo (A) 40,65 67,75 
Minibacia Riacho do saco (B) 40,83 68,05 

Minibacia Riacho da Palha Chafariz (C) 42,25 70,41 

Risco 

' 10 20 30 40 50 60 

Vulnerabilidade 

Figura 28 - Figura representativa das diferentes vulnerabilidades das minibacias da area de estudo; 

Os valores mais proximos de 60 (eixo X) se representam mais vulneraveis, assim como 

mais proximos de zero, mais estaveis no conjunto. 

A Figura 28 ressalta a relagao entre as vulnerabilidades das tres minibacias e 

nos oferece uma ideia das intensidades das pressoes ambientais, resultantes das 

analises dos parametros fisicos do ambiente; desta forma, pode-se deduzir, com 

base nos resultados e com valores acima de 65 numa escala que varia de zero a 

100, que o estado atual da cobertura vegetal na area de estudo esta em situacao de 

risco resultante do tipo e do ritmo de ocupagao; veritlcou-se que os demais 

parametros fisicos, como geomorfologia, pluviometria, declividade e o uso do solo, 

sao co-participantes da situacao em que se encontra a area de estudo, ou seja, ha 

um encadeamento de fatores, como a baixa pluviometria local, que e resultante do 

clima semiarido, o qual produz um relevo especifico dessas areas, tal como um solo 

com altos niveis de fragilidade e produtividade que impedem seu aproveitamento 

agricola em virtude da escassez de recursos hidricos, produzidos pelo clima 

regional, e neste conjunto esta o homem, com suas atividades quase sempre 
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conflitantes com o equilibrio ambiental, com praticas insustentaveis de utilizagao dos 

recursos que a natureza oferece. 

A area das tres minibacias estudadas apresenta uma cobertura vegetal com 

diferentes graus de fragilidade, 0,60; 0,51 e 0,62 (que variam de zero a um), 

correspondendo as minibacias do Riacho do Fogo, Riacho do Saco e da Palha 

respectivamente, sendo classificadas no conjunto, como media vulnerabilidade; a 

vegetagao de Caatinga predominante na regiao, se compoe de areas de declive 

acentuadas na porcao sul e sudeste do municipio; esses fatores, somados a baixa 

pluviometria e o uso do solo, potencializam os riscos e a vulnerabilidade na area em 

estudo. 

Os resultados mostram ainda (Figura 29), que dos parametros fisicos 

estudados o solo apresenta os sinais mais visiveis de degradagao, a ocupagao do 

solo e o grande gerador das vulnerabilidades e assim as areas com pedregosidade, 

processo de arenizagao e assoreamento dos leitos dos rios, alem da baixa 

produtividade que normalmente seriam considerados fatores naturais, sao 

potencializados pelas atividades humanas; dai a declividade natural, geomorfologia 

e pluviometria, sao componentes dos altos indices de vulnerabilidade da area. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grau de Vulnerabilidade nas minibacias estudadas 

Cobertura Solos 
vegetal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I IRch. do Fogo 

• U R c h do Saco 

Rch. Barra Chafariz 

j n

U ^ . „ Declividade Pluviometria 
a o s o , ° Geomorfologia 

Figura 29 - Graus de vulnerabilidade nas tres minibacias estudadas 

As interferencias humanas na area de estudo, representadas pelas atividades 

economicas e pelo modo de ocupagao do espago, sao o grande responsavel pelos 

indices de degradacao ambiental, em diferentes niveis de participagao; em geral, as 

populagoes carentes da regiao tern, como fonte de renda, a utilizacao dos recursos 
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naturais e maior dependencia do meio ffsico; isto se reflete nas atividades 

realizadas, enquanto os moradores com maior escolaridade tern menos 

dependencia dos recursos sem, no entanto, reduzir sua participacao nos impactos 

ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2.1 DIMENSAO ECONOMICA 

Dimensao economica e o ambiente desenhado e organizado sob determinado 

sistema produtivo, onde se vive, trabalha, produz e se consome recursos naturais 

num sistema aberto e as variaveis mudam de acordo com a demanda e a procura. 

Entender a dimensao economica significa conhecer os mecanismos e a dinamica da 

produgao do espago. 

Em relagao a Santa Luzia percebe-se claramente, atraves das analises dos 

dados fisico-territoriais, a relagao dos fatores condicionantes fisicos: solos com baixa 

produtividade e alto indice de pedregosidade, que influenciam na drenagem 

superficial, com rios de baixa vazao ou de periodicidade que inviabiliza sua utilizagao 

na produgao de alimentos, alem dos aspectos climaticos que afetam a distribuigao 

temporal e espacial das chuvas, altas temperaturas que influenciam na cobertura 

vegetal que, por sua vez, influencia na protegao do solo; esta conjungao de fatores 

negativos condiciona o modo de vida, o pensar, a percepgao do meio e modo de 

produgao do espago. 
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ORIGEM DA RENDA DOS MORADORES 
DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA - PB 

LOCALIDADESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 20 40 60 80 10Q(%) 
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MulunguzinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pgjgggm H H B H H H 

Riacho do F o g o ^ ^ ^ ^ ^ L _ L U | B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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H Agricultura • Aposentadoria CZ3 Outros 

Figura 30 - Origem da renda dos moradores da area de estudo 

A principal fonte de renda da populagao analisada e originada da agricultura 

(Figura 30) e a segunda proveem da aposentadoria e representa, em media, 25% da 

renda bruta na localidade de Riacho do Fogo; nas demais localidades os valores 

decaem, os menores na Barra e na Lagoa do Meio, esses dois ultimos sao as mais 

proximas a sede municipal e em Riacho do Fogo a area com menor densidade 

populacional e menos produtiva e mais seca; as outras fontes de renda sao oriundas 

de atividades nao vinculadas a agricultura, tais como servigos gerais e funcionalismo 

publico municipal, sendo a localidade de Talhado a maior concentragao, com quase 

15% dos entrevistados. 

Os principals entraves ao desenvolvimento economico do lugar, sao: 

disponibilidade de agua, sistema viario e transporte, que dificulta a locomogao e o 

escoamento da produgao, as mas condigoes das estradas, que prejudicam o 

acesso, especialmente nos perfodos chuvosos isolando praticamente os lugares 

mais distantes, como o alto curso dos riachos do Lira, Espora, Serra do Chafariz, 

Mulunguzinho e Comunidade do Pinga, dentre outras. 

O fator 'escassez de agua' como um dos principals problemas que afligem a 

populagao, e resultante das caracteristicas climaticas do lugar, por sua condigao 

geografica, situada na regiao semiarida; dentro do poligono das secas em que o 

longo periodo de estiagem, com media pluviometrica de 547,8 mm/ano, solos com 

baixa capacidade de armazenamento de agua e impropria para agricultura em cerca 
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de 85% do territorio. Como alternative para as areas com deficit hidrico, conforme 

respostas dos entrevistados, o consumo e feito com aguas de cacimba, pogos, 

coletadas das cisternas, cataventos ou compradas de carros-pipa, toneis, tambores 

que sao comercializados em epocas de estiagem prolongadas. 

As localidades de Pinga e Talhado sao as mais distantes da sede municipal, 

razao por que reune as mais variadas dificuldades tipicas de lugares isolados: via de 

dificil acesso, falta de transporte para a populagao rural e sistema de comunicacao, 

alem da ausencia do poder publico, o que torna a vida do habitante mais dificil. 

Essas caracteristicas tern forte influencia negativa na vida das pessoas do lugar, o 

custo de deslocamento para fazer compras, comercializagao de produtos agricolas, 

acaba por provocar uma dependencia maior da produgao agricola externa, tornando 

a regiao com altos indices de vulnerabilidade social. 

Tais caracteristicas sociais refletem na distribuigao da populagao no 

municipio, o padrao de ocupagao segue o mesmo do restante do Estado da Paraiba, 

conforme verificado no trabalho de campo, quando se obtiveram os dados da tabela 

24: 

Tabela 24 - Sintese de densidade demografica por domicflio 

nas localidades estudadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Localidade Media hab/ Media idade 

residencia moradores (anos) 

Barra 3,40 31,66 

Lagoa do Meio 3,31 36,91 

Muluguzinho 2,65 50,44 

Pinga 4,05 31,82 

Riacho do Fogo 3,20 42,35 

Talhado 3,50 34,22 

Media geral 3,35 37,90 

Fonte: trabalhos de campo 

Na zona rural do municipio a populagao e de 1.250 habitantes, uma media de 

4,78 hab/km 2 ; no Estado e de 66,70 hab/km 2 ; no semiarido nordestino e 22,4 

hab/km 2 , IBGE (2000) e a media por habitante/domicilio no Brasil e de 3,3 (IBGE, 

2010); Boa parte da explicacao desses numeros em Santa Luzia e resultado dos 

fatores limitantes fisicos: estiagens prolongadas e solos improdutivos que provocam 

o exodo rural; outra parte e produto das agoes humanas que sao incompativeis com 

o ambiente onde vivem; assim, o uso insustentavel dos recursos naturais pode 

comprometer a continuidade das atividades da geragao atual tal como a geragao 

futura. 
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5.2.2 Agua e saneamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNS, 2008) no Brasil, 

realizada pelo IBGE, 99,4% dos municipios possuem rede de abastecimento de 

agua e 52,2% tern esgotamento sanitario, isto e, 2.660 municipios brasileiros nao 

tern acesso a esse servico e apenas 6,8% dos municipios possuem rede geral de 

esgoto. A maioria dos municipios com problemas na rede de abastecimento de agua 

esta localizada nas regioes norte e nordeste, com 2,4% e 14,7% respectivamente. 

No estado da Paraiba apenas 20,2% das residencias tern acesso a rede de esgoto 

(IBGE, 2010). 

Quando se analisa o sistema de esgotamento sanitario na zona rural, verifica-

se haver uma grande lacuna no atendimento a essa populagao; das localidades 

pesquisadas no municipio de Santa Luzia, nenhuma possui sistema de coleta e/ou 

tratamento publico de esgoto nem tampouco, distribuigao de agua, sendo a 

destinagao das aguas usadas, segundo as respostas dos moradores, jogadas a ceu 

aberto na maioria das residencias, com excegao nas localidades de Lagoa do Meio, 

Barra e Riacho do Fogo, que sao os lugares proximos a sede municipal. As fossas 

septicas sao caixas coletoras integradas apenas aos sanitarios banheiros, as aguas 

utilizadas na cozinha sao jogadas a ceu aberto (Tabela 25): 

Tabela 25 - Distribuigao das fossas septicas nos localidades estudadas em porcentagem 

aspecto sanitario Talhado Mulung Lagoa 

do 

Meio 

Barra Pinga Riacho do 

Fogo 

Fossa septica 

(sumidora) 

95 75 68 90 70 70 

Jogado ao ar livre 05 25 32 10 30 30 

Fonte: trabalho de campo 

Em todas as localidades estudadas, a grande maioria possui fossas septicas 

para recepgao de dejetos, cerca de 78% do total, ficando o restante distribuido para 

os que optaram por langa-los diretamente ao ar livre; quando questionados sobre os 

motivos de sua opcao, as respostas se concentraram na falta de sistema da rede 

publica de agua e esgoto. 

Esses resultados vem reforcar um fato visivel da deficiencia na oferta de 

servigo de saneamento basico no Brasil, em especial nos pequenos municipios da 

96 



regiao norte e nordeste do pais, resultantes da falta de vontade politica em todas as 

esferas, com populagao inferior a 20 mil habitantes, enquanto em Santa Luzia a 

populagao e de pouco mais de 14 mil habitantes, dos quais 8,5% vivem na zona 

rural em que estao incluidos no grupo dos municipios com carencia de saneamento 

basico e de baixa qualidade de vida da populacao rural. 

Em relacao as analises dos problemas mais comuns relatados pelos 

moradores de todas as comunidades, nos questionarios, a falta d'agua (Figura 31) 

foi o item mais citado nas respostas, seguido das pessimas condicoes das estradas, 

desemprego entre a populacao jovem, sistema de transporte e habitagao, sendo o 

ultimo o problema relacionado ao meio ambiente; nas entrevistas verificou-se, ainda, 

que a falta d'agua e uma das principals causas da migragao, de vez que reduz as 

possibilidades de sobrevivencia do homem e suas atividades economicas, tal como 

sua manutengao no ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 31 - Principals problemas apontados no municipio 

de Santa Luzia - PB - conforme pesquisa de campo 

A disponibilidade da agua varia, no entanto, de localidade para outra, assim, 

as comunidades de Barra e Lagoa do Meio, que ficam a 3,5 km e 5,5 km 

respectivamente da sede municipal, sao as mais beneficiadas pelas aguas do agude 

publico em relagao as demais por estarem localizadas dentro da bacia de 

alimentagao hidraulica direta do agude. Nas localidades de Mulunguzinho, Talhado e 

Pinga, que estao mais distantes e com maior altitude, os fluxos dos rios sao de 

menores vazoes e com longos periodos secos ao longo do ano; tern maior 

dependencia da agua e sofrem os efeitos diretos da estiagem. 



As localidades de Barra e Lagoa do Meio, pelas suas posicoes geograficas, 

estao localizadas em areas de maior densidade populacional, as pequenas 

distancias entre as unidades residenciais facilitam o aporte dos servigos publicos 

que o municipio oferece, o que explica as inumeras outras localidades vizinhas, a 

ponto de se confundir seus limites geograficos, por exemplo: Saco dos Moyses, 

Cachoeira, Lagoinha, Vertentes etc. 

A localidade de Riacho do Fogo esta situada a 3,8 km da sede municipal, bem 

proximo ao leito (quase sempre seco) do riacho que Ihe da o nome; seu volume de 

agua e bem menor que o dos dois rios: Saco e Barra, e por isso as comunidades 

distribuidas ao longo de seu curso sao dispersas e com baixa populacional, 

refletindo tambem nas inumeras casas abandonadas nas areas do Riacho do Fogo 

em contraste com o modo de ocupagao e uso do solo nas areas do riacho da Palha 

(Figura 32). 

Figura 32A e 30B - Contrastes de desenvolvimento condicionado a disponibilidade da agua: 

A - Riacho do Fogo e B - Riacho da Palha 

A - Ponto de observacao 03 - Lat 06° 56'34,1" Long 36° 48'37,8" 

B - Ponto de observacao 08 - Lat 06° 52'23,9" Long 36° 55'25,2" 

Em relagao ao tema consumo de agua como forma de tratamento, todos os 

moradores utilizam o sistema de cloragao, fornecido pela Prefeitura Municipal, de 

modo que nao veem a necessidade de filtragem apenas nas localidades mais 

distantes - Comunidade do Pinga, Riacho do Fogo e Talhado (que representam a 

minoria da populagao: cerca de 15% em media) utilizam filtros, alem da cloragao da 

agua para consumo humano, Figura 33. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T1P0S DE TRATAMENTO DADO A AGUA CONSUMIDA NAS 
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Figura 33 - Tratamento dado as aguas consumidas pela populacao da area de estudo. 

Conforme os dados obtidos durante o percurso no campo, relativos aos 

problemas apontados pelos moradores, o saneamento foi citado apenas em Talhado 

e Lagoa do Meio e numa proporgao minima de moradores, em um universo de 120 

moradores apenas 3 e em relagao a agua consumida foi de 84 pessoas no conjunto, 

sendo os maiores indices para as comunidades de Talhado, Mulunguzinho e Riacho 

do Fogo seguidos de Lagoa do Meio, Barra e Pinga. 

O perfil dessas localidades que nao possuem esses servigos segue um 

padrao que se repete em grande parte do pais; sao lugares distantes das sedes 

municipals, populagao dispersa geograficamente e que, na maioria das vezes, 

dificultam ou encarecem a implantagao de rede de distribuigao de agua, baixa renda 

dos habitantes, baixa produtividade o que, por sua vez, esta atrelado ao nivel 

educacional, aos baixos indices de desenvolvimento social e economico, sendo que, 

nao raro, a falta de vontade politica dos gestores municipals e o indicativo do 

abandono dessas comunidades. No caso de Santa Luzia verificou-se que a condigao 

geografica agrava, em maior grau, a situagao de abandono de seus habitantes. 

Atraves de observagoes obtidas durante o percurso de campo, percebe-se 

que a agua e fator limitante do crescimento economico em todo o municipio, 

existindo uma cadeia de fenomenos socioeconomics e ambientais derivados dessa 

carencia: estiagem -> queda da produgao -> baixa qualidade de vida -» baixa 

escolaridade -> migragao ->desapego a terra. 

Seguindo a linha de raciocinio, a migragao da populagao local para outras 

cidades em busca de melhores oportunidades de emprego e renda, e resultado de 

uma situagao derivada da falta dagua, notadamente nas comunidades mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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distantes da sede municipal, somadas as dificuldades do sistema viario - locais de 

dificil acesso, alem da distancia geografica e do interesse do poder publico na 

resolugao do problema se constituem em barreiras de dificil transposigao. 

Quando questionados sobre o que poderia ser feito para melhorar a qualidade 

de vida da populagao, o item 'agua' foi o mais citado em todas as localidades, 

inclusive naquelas que estao dentro do raio de agao imediata do poder publico, com 

media geral de 88,3% das respostas, o que vem a reforgar a dependencia da agua 

do homem do campo. 
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5.2.3 Educacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Do ponto de vista da educagao, o municipio apresenta indices positivos 

segundo o SIAB 2010 - Sistema de Informagao em Saude - dos 15.718 habitantes 

10.657 sao alfabetizados, com uma rede de ensino distribufda em 15 escolas do 

Ensino Fundamental, 10 Pre-Escola e 02 no Ensino Medio (IBGE, 2008). 

Esses dados refletem tambem na qualidade de vida, no tipo de atividade 

economica e no setor educacional do municipio porem nao esta espelhado na 

percepcao ambiental; ha uma grande lacuna no modo de ver a paisagem ambiental 

nas praticas danosas tao comuns nas grandes cidades, a grande concentracao 

dessas atividades conflitantes e visivel ao redor do agude publico, tais como a 

deposigao de lixo (Figura 34) que e um retrato de como o ambiente e tratado em 

Santa Luzia. 

Figura 34 - Deposigao de lixo nas margens do agude de Santa Luzia 

Coordenadas: Lat 06° 58'35,7" Long 36° 54'51,2" 

Referida pratica n§o esta associada a escolaridade nem a vocacao 

economica do lugar; infelizmente, a grande maioria das cidades tern essa visao da 

natureza, ha uma cultura generalizada de desprezo pelo ambiente limpo e saudavel, 

aliadas a falta de coleta de lixo e esgoto o que potencializa a situagao de desleixo 
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com as fontes de recursos hidricos, esta caracteristica que se repete em todas as 

areas, rural e urbana. 

De maneira geral, o homem do campo nas localidades de Santa Luzia ainda 

nao tern a compreensao do ambiente como um sistema de que a sua presenca 

como elemento que compoe a paisagem e um elemento importante na manutengao 

do equilibrio e este processo e papel do sistema educacional, dos professores da 

rede publica que, muitas vezes, nao tern qualificacao suficiente para transmitir aos 

alunos esse tipo de conhecimento; tal situagao, alem da questao educacional, esta 

atrelada as questoes economicas as quais o homem do campo esta inserido. 

A escolaridade dos membros das familias nas localidades reflete os numeros 

do restante da regiao nordeste: uma grande concentracao de pessoas com baixa 

escolaridade (Figura 35), tanto dos chefes de familia quanto dos demais membros 

da casa, e o retrato infelizmente dos baixos niveis de incentivo a educagao e 

valorizagao da profissao do professor. Por detras dessa perversa conduta dos 

poderes publicos ha uma tradicao secular de manutengao de uma camada da 

sociedade com baixa escolaridade, que interessa as oligarquias e que pode traduzir-

se em fragilidade social, vinculada a aceitacao passiva de programas 

assistencialistas e perpetuagao de grupos politicos no poder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESCOLARIDADE DOS MEMBROS NAS UNIDADES 

FAMILIARES NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 35 - Escolaridade dos membros das familias nas localidades estudadas. 

0 baixo numero de estudantes que cursam o Ensino Medio e o superior nas 

localidades e que nao ultrapassam os 5% da populagao dos membros da famflia, 
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nao representa a forga da massa consciente, mas se reflete nas condigoes de vida 

da populagao do lugar, na renda, no modo de vida e sobre a percepgao do lugar em 

que vive; quando questionados sobre temas ambientais, as respostas mostraram 

deficiencia de conteudo, tanto e que as respostas sobre os problemas que ocorrem 

na regiao, o item 'ambiente" ficou em ultimo lugar, sinalizando claramente que nao 

ha interesse no conhecimento ambiental do sistema ambiental que os cerca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2.4 Producao e Consumo 

A vocagao agricola permeia toda a atividade economica desenvolvida na 

regiao; este predominio e comum em quase todos os municipios do estado e, como 

tal, existe uma estreita dependencia da atividade com os aspectos fisico-ambientais, 

que pode constituir em fator limitante na produgao; dai a importancia de se conhecer 

e entender as caracteristicas do meio, visando ao aproveitamento racional dos 

recursos naturais. 

E importante frisar que a exploracao economica significa a apropriagao dos 

recursos naturais, que deve ser feita com responsabilidade, a nao observancia dos 

limites naturais do ecossistema pode significar o fim da atividade, alteragao do meio 

de forma irreversivel; os altos niveis de pressao antropica sobre o sistema ambiental 

tern sido amplamente discutidos, analisados e alertados aos diversos segmentos 

produtivos, com vistas a minimizar os impactos negativos. 

Na analise dos resultados fisico-ambientais da area de estudo, verificou-se 

que ha serias restrigoes para o aproveitamento territorial para a atividade agricola, 

as caracteristicas pedologicas e geomorfologicas se constituem em barreiras para a 

mecanizacao, menos de 12% da area do total da area de estudo (261,37 km 2) 

podem ser aproveitados economicamente, espalhados em pequenas porgoes nas 

proximidades do agude e margeando os riachos principals, o que chega a ser 

insuficiente para cobrir a demanda por alimentos para o municipio. 

As terras com maior potencial produtivo sao as originadas de neossolos 

fluviais, com relevo piano, boa drenagem e maior capacidade de acumulagao 

hidrica; as minibacias do Riacho da Palha e Saco sao as que apresentam esse tipo 

de solo (com 2,25% e 2,62% respectivamente), com menores riscos de erosao alem 

da disponibilidade de servigos publicos - infraestrutura, sistema viario e a 
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proximidade da sede municipal. Outras pequenas areas distantes situadas nas 

regioes de altitude, na comunidade do Pinga e Serra do Talhado (nas margens dos 

riachos) tambem apresentam solos neossolos fluviais porem, com menores 

potenciais produtivos, e por isto um potencial agricola menor. 

A produgao de frutas (goiaba, caju, pinha, melancia, banana, mamao e limao), 

milho, feijao, legumes e verduras (coentro, tomate, cebolinha, abobora, batata-doce, 

alface, mandioca e macaxeira) e feita em pequenas propriedades em que ha maior 

disponibilidade de agua e nas areas onde o solo e mais produtivo. Com destaque 

para verduras, cereal (milho e feijao) e legumes (Figura 36), basicamente para 

consumo interno, poucos lugares comercializam o excesso da produgao, de maneira 

geral, quase sempre os chefes de familia se deslocam para as feiras para 

complementacao dos produtos alimentares. Deve-se destacar que as comunidades 

mais distantes, como Comunidade do Pinga, Talhado e Mulunguzinho, conforme as 

dificuldades apontadas pelos moradores, sao geralmente lugares com maiores 

dificuldades de locomocao, as condigoes das estradas dificultam o escoamento da 

pouca produgao, comercializagao e compra de mantimentos, principalmente nos 

periodos de chuva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRODUQAO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E CEREAIS POR 

NUMERO DE FAMILIAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA - PB 
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Figura 36 - Producao agricola nas localidades estudadas 

A pecuaria e praticada em pequena escala com a criagao de animais de 

pequeno porte, como aves e suinos, embora o alimento mais consumido pelos 

moradores de todas localidades seja de came bovina (46%) seguida de aves (34%), 
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caprina (7,5%), peixes, suina e caca, os ultimos em menor escala. A criacao bovina 

esta concentrada em poucas unidades produtivas, sendo a maior parte na localidade 

de Barra e concentradas em poucas fazendas (180 bovinos em 2 fazendas); alem de 

bovinos ha a criacao de cabritos e ovelhas. 

A criacao de aves esta em destaque nas localidades de Riacho do Fogo (com 

270 cabecas) e Talhado (com 180), por ser uma criacao de facil manejo e ciclo de 

vida curto, o que garante a proteina animal em pequeno espago de tempo; nas 

demais localidades o numero de aves e bem menor mas igualmente importante para 

a economia local, devido a sua facil comercializagao, pois quase toda a produgao e 

destinada para o consumo interno e o pouco excedente vai para o comercio nas 

feiras livres. A explicagao e que, nas localidades proximas a sede, e mais viavel a 

compra de aves abatidas nos mercados e feiras livres na sede municipal e sua 

criagao nao e economicamente viavel; nos locais distantes nao ha muitas opgoes de 

consumo de proteina animal. 

A carne bovina, embora um numero reduzido de habitantes tenha criagao 

(pois nao ha condigoes de criagao extensiva na regiao) e a fonte de protefna mais 

consumida, pelo menos 3 vezes por semana (Figura 37) seguida pela carne de 

frango, e obtida nas feiras livres pela maioria das familias estudadas, sendo a carne 

de segunda a mais consumida por causa do prego acessivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTES DE PROTEINAS MAIS CONSUMIDAS PELOS MORADORES 

DAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA - PB 
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Figura 37 - Fontes de proteina mais consumidas nas localidades da area estudada 

A Figura 38 ilustra a relagao de consumo e comercializagao com 

predominancia para o consumo interno em todas as localidades, uma vez que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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praticamente tudo o que se produz e destinado para o autoconsumo; a baixa 

capacidade produtiva das localidades impede a comercializagao de produtos da 

pecuaria. Como o maior potencial e vocagao economica sao para a agricultura, 

justifica-se que praticamente a origem da renda dos moradores das zonas 

estudadas e da atividade agricola mas, em relagao ao consumo de proteina animal, 

a situagao se inverte, o consumo e maior que a produgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DESTINO DA CRIAQAO DE ANIMAIS EM CADA 

LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 38 - Destino da producao agricola nas localidades estudadas 

Em relagao a comercializagao da produgao, pode-se afirmar que a maior 

parte e feita internamente no municipio (Figura 38), nas feiras e pequenos 

estabelecimentos espalhados na zona urbana, principalmente de frutas, verduras e 

legumes, com destaque para as comunidades de Barra, Pinga, Riacho do Fogo e 

Talhado, que cultivam esses produtos nas areas proximas aos leitos dos rios, nos 

solos aluviais; esses municipios, funcao das necessidades de comercializagao de 

seus produtos, foram as comunidades que mais reclamaram das condigoes das 

estradas, sistema de transporte e do abandono do poder publico em relagao as suas 

necessidades. 

Outro aspecto a considerar, diz respeito a relagao as comunidades proximas 

a sede municipal, como Barra, Lagoa do Meio e Riacho do Fogo que, apesar da 

proximidade com a sede municipal e da oferta de servigos no setor terciario, a 

vocagao agricola da regiao tern exerce forte influencia sobre as relagoes de 

produgao e consumo das localidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.3 Percepgao Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O termo 'qualidade de vida', embora nao seja consenso, e o conjunto de 

condigoes, situagoes que garantem o bem-estar fisico, mental, psicologico e 

emocional de um indivfduo ou de uma comunidade. Pode envolver o habitat fisico e 

o ambiente familiar, o universo de relacionamentos sociais, assim como fatores 

como saude, educagao, renda, habitacao e saneamento basico, dentre outras. 

Os indicadores aqui analisados passaram por um processo de selegao focado 

na qualidade ambiental integrada ao habitat humano, uma vez se considera 

indissociavel o binomio homem x meio ambiente; assim, estudar meio ambiente 

tambem e estudar as relagoes do homem e suas atividades no meio. 

Um dos pontos-chave desse estudo e a percepgao ambiental que pode ser 

definida como a tomada de consciencia do ambiente pelo homem, como ele esta 

inserido no ecossistema social, como ele percebe e reage aos estimulos ambientais 

e, a partir do conhecimento dessa percepgao poder analisar o grau de interferencia 

no meio, a intensidade das agoes e a reagao do seu habitat. 

Os resultados apontam uma clara percepgao de que o morador tern uma 

parcela significativa de culpa pelos problemas ambientais de maneira global, mesmo 

sem entender os mecanismos de funcionamento dos fenomenos cujos efeitos ele 

conhece por informagoes nos meios de comunicagao convencionais, como radio, 

TV's e jornais sobre aquecimento global, efeito estufa e a seca. Esta 'percepgao' 

esta mais atrelada ao bombardeio de informagoes gerais que a midia explora do que 

a vontade consciente de aprender sobre o seu habitat tanto e que, quando 

questionados sobre a 'sua' responsabilidade quanto ao meio que o circunda, as 

respostas mostraram que ha um esquivo consciente do problema existente, (Figura 

39): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOTA ATRIBUIDA (DE ZERO A 10) AO GRAU DE RESPONSABILIDADE 
SOBRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA 

E A PORCENTAGEM DE MORADORES QUE ATRIBUIRAM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 39 - Nota atribuida pelo habitante local em relacao a sua responsabilidade sobre os 

impactos ambientais presentes no municipio e a proporcao de respondentes 

O grafico mostra, no lado esquerdo, que as notas baixas referentes ao grau 

de responsabilidade do morador sobre os problemas ambientais, estao 

concentradas no "zero a um', ou seja, poucas pessoas se sentem realmente 

culpadas pelas agoes que desequilibram o habitat natural (ilustrado no lado direito 

do grafico). Os valores se referem as localidades com pequenas variagoes positivas 

em relagao as proximidades da sede municipal, isto e, que a proximidade da sede 

pouco interfere no nivel de consciencia ambiental da populagao. 

Da mesma forma, quando questionados sobre a origem dos problemas as 

respostas foram bem variadas, assim distribuidas: Comunidade do Pinga, Barra e 

Talhado atribuiram as atividades 'humanas', sem especificar nem tipificar qual 

atividade; Riacho do Fogo e Mulungu atribuiram as forgas 'externas' que fogem ao 

controle humane Eventos tao disseminados pelos meios de comunicacao como El 

Nino, Aquecimento Global, Efeito Estufa, sao considerados fenomenos de dificil 

associagao as atividades antropicas e nao poderia ser de outra forma pois sao 

fenomenos amplamente explorados e divulgados na grande midia. 

O desconhecimento sobre as causas dos problemas esta associado ao baixo 

nivel de escolaridade da populagao e ao desinteresse pelo assunto; 87,65%, em 

media dos chefes de familia possuem apenas o ensino fundamental ou medio 

incompleto, visto que ha uma cultura disseminada da 'reposigao' natural dos 

recursos naturais, de que as aguas dos rios, os animais e as plantas brotarao 
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naturalmente nos perfodos de abundancia, um exemplo claro disto se liga aos 

resultados dos dados sobre a fonte de energia calorffica, em que o carvao vegetal 

(lenha) e utilizado em todas as localidades com altos indices de consumo, 

especialmente em Talhado, com 85% da populagao. 

O grau de desconhecimento sobre o mecanismo de funcionamento dos 

ecossistemas tambem esta impregnado nas novas geragoes; os resultados indicam 

que 63% dos filhos pensam de maneira similar aos pais, que reproduzem seu modo 

de vida; esse numero tambem esta refletido no nivel de escolaridade da zona rural, 

que torna uma populagao exposta as tradigoes dos ancestrais, a desinformagao e a 

manipulagao pelos mal-intencionados, alem da fragilidade social. 

Esse desconhecimento esta bem ilustrado na Figura 40 onde, para muitos 

moradores, a origem dos problemas ambientais em que, alias, o conceito de 

problemas para eles e a falta de chuva, o calor, solo seco e arvores mortas e eles 

nao tern responsabilidade sobre a situagao ambiental, atribuindo aos 'fatores 

naturais' o desmatamento e a poluicao que os outros provocam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ORIGEM DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS, SEGUNDO OS 
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Figura 40 - Percepgao dos moradores quanto a origem dos problemas ambientais por localidade. 

As demais respostas referentes a a percepgao ambiental, segundo ainda a 

Figura 40, apontam para fatores divinos, efeito estufa assim como o aquecimento 

global, como sendo os causadores dos problemas ambientais, ha uma forte 

influencia das informagoes que ouviram no radio e TV, ou seja, a desinformagao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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generalizada tanto por parte dos pais e dos filhos sobre o ecossistema em que 

vivem e retiram os recursos essenciais para sua vida. 

0 grau da percepgao ambiental tambem esta vinculado as praticas 

predatorias, a destruigao do seu proprio habitat e aos demais desastres ambientais 

derivados do uso irresponsavel dos recursos naturais, como queimadas, 

desmatamento, extingao da fauna local que, por sua vez, podem implicar na queda 

da produtividade; neste tema a quantificacao da 'desvinculagao e amor a terra', 

mostra que o apego ao local onde eles moram, informagao confirmada pela media 

de anos em que moram no local, pode ser uma associagao perigosa, de vez que a 

perpetuagao da cultura predatoria pode inviabilizar a permanencia do homem no 

campo. 

Em relagao ao 'amor a terra' (Figura 41), as notas atribuidas pelos moradores 

ficaram assim distribuidas: a grande maioria dos moradores atribuiu nota 10, unica 

excegao foi Mulunguzinho, que teve notas baixas em todos os extratos numericos; a 

comunidade esta situada a 8,35 km da sede municipal, e o lugar com maior fndice 

de problemas relacionados a falta d'agua e pelas pessimas condigoes das estradas, 

segundo as respostas dos moradores, alem dos elevados indices de analfabetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 41 - Quantificacao da vinculacao a terra, de zero a dez, dada pelos moradores das 

localidades estudadas. 

O restante das respostas demonstra um grande amor a terra, que pode ser 

traduzido pelo grau de vinculagao (Figura 42) o que explica a vontade de 

permanecer no lugar, em que a maioria respondeu positivamente. Nos trabalhos de 

campo verificou-se que, apesar das agruras que o ambiente oferece, nao ha 
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interesse em abandonar o lugar nem a atividade por parte dos chefes de familia, em 

especial os mais velhos; o mesmo nao se pode dizer da geracao dos filhos que 

manifestaram desejo de mudar de lugar, alem de nao dar continuidade as atividades 

economicas dos pais, no seu lugar de origem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 42 - Quantificacao do amor a terra, de zero a dez, dada pelos moradores 

das localidades estudadas 

Ha clara predominancia de uma vinculacao mais forte na populagao mais 

velha em relagao a populagao jovem e os fatores que motivam ambas as partes sao 

diferentes: na populagao jovem as aspiragoes pessoais, tais como o tipo de 

atividade voltada para a vida urbana e a possibilidade de ascensao social que 

acentuam o desejo de desligamento da terra, reforgadas pela vontade de sair da 

zona rural e mudar para outros centros urbanos. Na populagao idosa ainda persiste 

a vontade de seus antecessores de manutengao da atividade rural, de produzir seu 

sustento com base na agricultura e pecuaria, apesar das condigoes adversas dos 

elementos da natureza. 

Esse amor a terra tambem esta atrelado ao fato da idade nao mais permitir 

aventurar-se em novas empreitadas, alem da exaustao da energia interior e a 

aceitagao de sua condigao de agricultor, expressas na imagem do bom sertanejo, 

homem forte e de fibra; comportamento tambem das mulheres viuvas que moram na 

terra e mantem a tradigao familiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em termos quantitativos a relagao de proximidade que o homem tern quanto a 

natureza, sua percepgao e conceito individual com que o morador se afina com os 

elementos do meio, assim como o amor a terra, traduz em sua vinculagao e apego 

ao seu habitat, o local onde vive e trabalha, desenvolve suas atividades de 

sobrevivencia o que, necessariamente nao significa tomar os devidos cuidados para 

sua preservagao consciente; a coluna sobre 'responsabilidade ambiental' mostra o 

inverso do amor a terra atraves de praticas insustentaveis perpetuadas pela 

tradigao, aliadas a um tanto de desinformagao e agoes inconscientes movidas pela 

necessidade de sobrevivencia, que acabam por inviabilizar sua propria existencia 

(Tabela 26) 

Tabela 26 - Quadro sintese da quantificacao da percepgao 
ambiental nas minibacias estudadas obtidas a partir das respostas 

dos questionarios aplicados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MINIBACIA AMOR A TERRA RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

A 8,37 2,15 
B 8,86 1,86 
C 8,20 5,02 

A - minibacia do Riacho do Fogo, B - minibacia do Riacho do 
Saco e C - minibacia do sistema Riacho da Palha-Chafariz 

5.4 Indice de Degradagao Ambiental (IDA) 

Segundo os resultados obtidos em relagao ao fndice de Qualidade Ambiental, 

todas as areas das minibacias se enquadram na classificagao de Qualidade 

ambiental media (Figura 43), que corresponde de 0,26 a 0,50, conforme Ross 

(1994); na analise holistica do ambiente fisico o indice de cobertura vegetal (Tabela 

27) da minibacia do Riacho do Saco apresentou a menor area coberta, 

especialmente nas areas proximas a sede municipal, em que a pressao ambiental e 

mais visfvel, na forma de desmatamento e queimadas, alem de varios pontos de 

assoreamento do leito dos riachos componentes da minibacia. Esses numeros 

mostraram a realidade no campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 27 - Resumo morfometrico para o calculo do Indice de Qualidade Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minibacias 
Indice de 

cobertura 

vegetal 

Solos Declividade 

media 
Pressao 

antropica 
IDA 

A Minibacia do Rch do Fogo 0,44 0,5 0,0513 0,0478 0,2898 
B Minibacia do Rch do Saco 0,22 0,5 0,0262 0,0478 0,3385 

C Minibacia Sistema Rch da 

Palha-Espora-Chafariz 

0,45 0,5 0,0239 0,0478 0,2805 

Nas minibacias do Riacho do Fogo e Sistema Palha-Chafariz, os valores do 

IDA foram ligeiramente melhores que no Riacho do Saco, com 0,289 e 0,280 

respectivamente, onde estao localizadas as comunidades do Riacho do Fogo, Barra, 

Mulunguzinho e Pinga, fato verificado nos trabalhos de campo; por um lado a 

explicacao esta vinculada as dificuldades de acesso e sistema viario deficitario, que 

contribui para reduzir a pressao antropicas nesses lugares, por exemplo, a 

comercializagao do carvao vegetal, as distancias encarecem o produto e inviabilizam 

a atividade; outro fato relevante e a baixa densidade populacional nas areas 

distantes da sede municipal que, por sua vez, reduz os efeitos das atividades 

predatorias sobre o ambiente. 

Outro destaque na analise holistica e o tipo de solo e a declividade, que 

contribuem para a manutengao da qualidade ambiental e que, ao mesmo tempo, 

dificultam a exploragao dos recursos naturais, afastam a possibilidade da expansao 

do dominio humano sobre o ecossistema; enfim, as areas degradadas fleam 

associadas a disponibilidade de recursos, ou seja, quanto menor a oferta dos 

recursos maior a possibilidade de manutengao da qualidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 43 - Classes do indice de degradagao ambiental 

Na Figura 43 a minibacia B - Riacho do Saco, apresenta maior oferta de 

recursos naturais, tais como solos aluviais, com potencial agricola, disponibilidade 
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de servigos publicos, sistema viario que facilita o transito de pessoas e mercadorias, 

e demais facilidades do poder publico municipal, o que intensifica a ocupagao 

humana e a pressao antropica advinda dessa ocupagao. 

Apesar da intensidade das atividades verificadas nos trabalhos de campo, a 

somatoria das variaveis analisadas do conjunto ambiental nao apresenta resultados 

alarmantes de qualidade ambiental; caso se levasse em conta uma analise 

aprofundada dos setores hidrograficos do ponto de vista do alto, medio e baixo curso 

d'agua, certamente apresentaria valores diferentes como ja foi discutido 

anteriormente; a proximidade da sede municipal e um forte indicador da pressao 

humana sobre o meio; assim, o IDA e uma ferramenta que mostra pontos criticos do 

sistema natural como produto da relagao homem-meio. 

No conjunto, as tres minibacias estao numa posigao relativamente 

confortavel, nao necessariamente em situagao de tranquilidade ja que inspiram 

medidas preventivas em grande parte das atividades realizadas em seu territorio; as 

queimadas, aliadas a retirada da vegetagao natural, extrag§o de madeira para a 

produgao de energia calorifica, se constituem de fato, em atividades de conflito 

extremo; o que muda e a escala de ocorrencia. 

Outro ponto a destacar e a omissao do poder publico na questao da gestao 

do espago, no atendimento as necessidades basicas da populacao do semiarido, 

infraestrutura, sistema viario, transporte e demais servigos, de modo a reduzir e 

atenuar as vulnerabilidades sociais; enfim, a carencia de atengao dessa populacao 

pode reverter-se em impactos ambientais de grande dimensao sem a possibilidade 

de retorno ao equilibrio e, desde ja, soa o alerta ambiental apontando e 

quantificando os problemas no habitat humano no ecossistema e no meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSOES E RECOMENDAQOES 

A ocupagao humana sobre o espaco geografico tern provocado alteragoes no 

meio, a expansao urbana tern demandado recursos naturais para o fornecimento de 

alimento, abrigo e energia mas, nem sempre essa relagao homem - meio e 

amigavel, a predagao, super-exploragao, destruigao de sistemas naturais e outros 

impactos, vem ocorrendo de maneira sistematica, com prejuizos visiveis ao habitat 

humano, as vezes a medio e longo prazos. 

Muitos desses efeitos poderiam ser atenuados se se conhecessem as 

caracteristicas e os limites do ambiente fisico, tal como os aspectos 

socioeconomics e ambientais e as praticas culturais amplamente utilizados nos 

sistemas produtivos. Este trabalho enfocou a identificagao dos problemas existentes 

nas minibacias dos riachos do Fogo, do Saco e do Sistema dos riachos da Palha-

Espora, aqui descritos: 

• O processo de assoreamento dos riachos (Saco, Palha, do Fogo) e 

provocado principalmente pelas seguintes agoes humanas: desmatamento e 

queimada para extragao de lenha e carvao; 

• Dos problemas considerados criticos pelos moradores os mais destacados 

foram: agua, estradas, transportes e desemprego que, juntos, representam 

65% do total listado; 

• A carencia de agua reduz a qualidade de vida das populagoes em que suas 

atividades sao vinculadas exclusivamente a agricultura e pecuaria, reduzindo 

a producao de alimentos, dificultando o comercio e afetando a renda, alem 

de induzir o aumento da vulnerabilidade social; 

• A dispersal populacional - o exodo rural verificado nas comunidades mais 

distantes, e produto do descaso do poder publico, da carencia de politicas 

publicas voltadas para a infraestrutura, educagSo e geragao de renda; 

• A concentracao populacional esta associada as intensidades das 

interferencias antropicas no ambiente, que sao potencializadas pela falta de 

educagao, analfabetismo e desconhecimento geral da populagao em relagao 

ao ecossistema que os sustenta; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• A infraestrutura viaria, o segundo maior problema do lugar, e um serio 

limitador do desenvolvimento socioeconomic©, impedindo ou dificultando o 

comercio entre as localidades, abastecimento e interagoes entre as 

populagoes, pela dificuldade de acesso; 

Na analise da percepgao ambiental concluiu-se que: 

• Ha uma deficiencia conceitual sobre ambiente por parte dos moradores das 

localidades, sobretudo no que se refere a associagao dos efeitos das agoes 

humanas no seu habitat; 

• Existe um descompromisso inconsciente com as questoes ambientais em 

situagoes emergenciais quando a necessidade de recursos torna o habitante 

improvidente com o ambiente. 

• Sobre a percepgao dos problemas ambientais, existe uma desconexao 

inconsciente entre as agoes do homem quanto ao meio em que vive e os 

problemas e prejuizos ambientais advindos dessas mesmas agoes; 

• O homem do campo ainda nao percebe o ambiente de maneira sistemica, em 

que suas agoes e o modo de produgao do espago determinam as 

intensidades dos impactos ambientais; 

• Existe um abismo conceitual entre a linguagem academica (distante da 

realidade do homem do campo) e a linguagem do homem do campo, no que 

se refere as agoes e medidas de resolugao dos problemas, que para eles 

devem partir da academia ou dos gestores e autoridades publicas; 

• Grande parte dos entrevistados atribui os problemas ambientais a fatores 

externos, divindade ou a dinamica da natureza; 

• O desinteresse pela populagao por parte do poder publico e o grande gerador 

do estado ambiental em que se encontra o municipio, sobretudo no que se 

refere as politicas publicas voltadas para a educagao, geragao de renda, 

reestruturagao fundiaria e infraestrutura; 
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As analises geoambientais confirmaram as caracteristicas das minibacias, em 

relagao as suas potencialidades e limitagoes para o uso dos recursos naturais, 

conforme descrigao a seguir: 

• As interferencias humanas sobre o meio interferem de modo significativo 

sobre o equilibrio do ecossistema, 

• Os baixos indices pluviometricos, associados a ausencia de tecnicas de 

captagao de agua no municipio se constituem no principal fator limitante 

socioeconomic uma vez que a vocagao economica e dirigida para 

atividades agropecuaria derivando, entao, todas as demais atividades da 

populagao; 

• O relevo tern forte influencia sobre o desenvolvimento do lugar aliado a 

rugosidade, declividade e tipos de solo que nao permitem o uso e nem o 

aproveitamento agricola convencional direcionado para atividades cuja cultura 

seja perene e pastagem; 

Referente a qualidade de vida da populagao das localidades, existem muitas 

barreiras a serem transpostas, culturais, ambientais e economicas; quando 

questionados sobre que problemas resolvidos poderia melhorar a qualidade de vida 

da populagao, via-se claramente que eles esperam que a solugao deve vir de fora, 

ou seja, os moradores colocam seus anseios e sonhos de uma vida melhor nas 

maos de politicos, que nao fazem parte da cultura endogena, nao existe uma 

mobilizagao despretensiosa, sem algum interesse eleitoreiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RECOMENDAQOES 

O atual modelo economico e o modo de produgao sao considerados 

insustentaveis, pois o custo ambiental e elevado e nao leva em consideracao os 

limites naturais dos recursos ambientais; e focado apenas na producao e no 

mercado e de forma predatoria. Deve-se atentar para uma relagao pacifica entre os 

limites fisicos e os recursos tecnologicos voltados para a convivencia com os 

problemas de regioes semiaridas, mantendo o equilibrio entre as potencialidades e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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as limitagoes impostas pelo meio de modo a mitigar os efeitos desastrosos sobre os 

ecossistemas. 

As queimadas e o desmatamento indiscriminado empobrecem os solos 

retirando a protegao natural; alem das praticas inadequadas e o manejo agricola sao 

fatores que podem comprometer a produgao de alimentos tao escassos na regiao; 

dai a necessidade de se tomar medidas que possam contribuir para a mudanca de 

comportamento em relagao ao ambiente, bem como explorar os recursos de 

maneira sustentavel: 

• Como forma de combater o desconhecimento ambiental, promover um 

programa de capacitacao dos professores da rede municipal e dos agentes 

de saude comunitaria sobre conhecimento especifico, adotando a linguagem 

do homem do campo, de modo a atender a populagao da zona rural do 

municipio; 

• Melhoria do sistema viario, que interliga as comunidades afastadas de modo 

a integrar as comunidades mais distantes, diminuir as distancias geograficas 

e os problemas de acesso da populagao, melhorar o escoamento da 

producao e abastecimento; 

• Incrementar programas de estimulo a agricultura sustentavel de plantas 

xerofitas (adaptadas ao clima), caprinocultura e avicultura como fontes de 

geragao de renda; 

• Manter um quadro efetivo de 'agentes ambientais' cuja fungao seria a 

identificacao e o monitoramento de problemas ambientais na bacia de 

alimentagao do agude de Santa Luzia; 

• Criagao de estrutura para facilitar o acesso a agua para os agricultores das 

areas mais afetadas pela estiagem; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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APENDICE 1 - Mapa dos pontos de observacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REDE HIDROGRAFICA DE SANTA LUZIA E OS 

PONTOS DE OBSERVACAO PLOTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U'M'<2 M I 9 10' U ' 6 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ••!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H S J M 36-61*61" 36 M M " J T I T i r 

t = 1 f ? 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T 

Mapa confeccionado a partir da imagem de Satelite - Google Earth 

MapLink Tele Atlas - Margo de 2011 

Desenho de Rosa lve L u c a s 
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APENDICE 2- COORDENADAS GEOGRAFICA DOS PONTOS DE 

OBSERVAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pontos Latitude Longitude 

Ponto 01 06° 57'45,6" 36° 48'04,3" 

Ponto 02 06° 57'25,9" 36° 48'35,4" 

Ponto 03 06° 56'34,1" 36° 48'37,8" 

Ponto 04 06° 57'31,3" 36° 49'53,7" 

Ponto 05 06° 56*50,1" 36° 50'37,0" 

Ponto 06 06° 55' 13,7" 36° 50'40,0" 

Ponto 07 06° 52'17,0" 36° 55*21,1" 

Ponto 08 06° 52'23,9" 36° 55'25,2" 

Ponto 09 06° 53'11,3" 36° 54*28,1" 

Ponto 10 06° 53'44,2" 36° 54'27,3" 

Ponto 11 06° 54'05,2" 36° 54'24,2" 

Ponto 11 06° 54'42,5" 36° 54'25,5" 

Ponto 12 06° 55'33,7" 36° 54*36,4" 

Ponto 13 06° 57'14,3" 36° 54'55,3" 

Ponto 14 06° 58'04,8" 36° 54'56,4" 

Ponto 15 06° 58'02,8" 36° 54'02,2" 

Ponto 16 06° 58'37,7" 36° 54*01,2" 

Ponto 17 06° 57'35,4" 36° 50*35,3" 

Ponto 18 06° 52'53,9" 36° 55'45,6" 

Ponto 19 06° 53'03,1" 36° 55'52,7" 

Ponto 20 06° 53'33,6" 36° 55'29,6" 

Ponto 21 06° 54'08,4" 36° 55'44,3" 

Ponto 22 06° 54'12,0" 36° 56*07,7" 

Ponto 23 06° 55'23,3" 36° 56'40,3" 

Ponto 24 06° 55'57,6" 36° 57*17,9" 

Ponto 25 06° 56'16,7" 36° 57' 15,0" 

Ponto 26 06° 54'00,0" 36° 51'36,0" 

Ponto 27 06° 53*51,3" 36° 50*15,5" 

Ponto 28 06° 53'42,8" 36° 49'38,6" 

Ponto 29 06° 55'12,0" 36° 51*10,5" 

Ponto 30 06° 55'13,8" 36° 50'15,0" 
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APENDICE 3 - LISTA DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB 

1. Agua Fria 

2. Albino 

3. Balanco 

4. Barra 

5. Barra da Caraibeira 

6. Bernina 

7. Boa Sorte 

8. Boa Vista do Olho d'Agua Grande 

9. Boqueiraozinho 

10. Brito 

11. Cabaca 

12. Cachoeira 

13. Cachoeira Salgada 

14. Cacimba da Velha 

15. Cacimbas 

16. CapimAcu 

17. Caraibeirinha 

18. Casa de Pedra 

19. Cavada 

20. Cruzeiro de Santa Rita 

21. Gato Preto 

22. Gaviao 

23. Goitis 

24. Lagoa 

25. Lagoa do Meio 

26. Lagoinha 

27. Lajeiro do Riacho 

28. Macaco 

29. Mansinho 

30. Maracaja 

31. Maracana 

32. Mucana 

33. Mulunguzinho 

34. Olho d'agua Grande 

35. Palmeirinha 

36. Pedreiras 

37. Pico Alto 

38. Picote 

39. Pinga 

40. Piraguara 

41 . Pitombeira 

42. Poco Escondido 

43. Ponta da Serra 

44. Queimada 

45. Rancho do Tapuio 

46. Redinha 

47. Retirado 

48. Riacho do Fogo 

49. Saco de Areia 

50. Saco de Coite 

51. Salamanta 

52. Santa Clara 

53. Santa Helena zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
54 . Santa Rita 

55. Santo Agostinho 

56. Santo Antonio 

57. Sao Bento 

58. Sao Domingos 

59. Sao Goncalo 

60. Sao Luis 

61 . Serra Redonda 

62. Serrate Branco 

63. Sitio Novo 

64. Talhado 

65. Tanque 

66. Tapuio 

67. Tanque da Aroeira 

68. Tatiba 

69. Tubira 

70. Varzea de Barroca 

71. Vertentes 

72. Xiquexique 

Fonte: Rosalve Lucas 

Base de dados: Pesquisa Cartografica: GEOPORTAL AESA 2010 

Arquivos CAD - Folhas: Juazeirinho M l - 1 2 1 0 e Jardim do Serid6 MI-1 

Maio -201 



APENDICE 04 - QUESTIONARIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE TECNOLOGIAE RECURSOS NATURAIS 

COORDENACAO DE POS-GRADUACAO 

EM ENGENHARIA AGRICOLA 

Departamento de Engenharia Agricola - DE AG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C f UN 

Municipio de Santa Luz ia - PB - Zona Rural 

Setembro 2010 

[ Questicnano n. 3 

data 

A - Informagoes pessoais 

1. Nome do chefe da casa: 

2. Quantas pesscastem na casa 

2. idades dos moradores da casa 

4. Ha quanto tempo mora no local fanos) 

5. Porque escolheu este local para morar 

B - Informagoes socio-econonicas 

6. Tipo de residencia Propria ( )AJugada( )outros, ( )quais 

7. Aspecto sanitario: fossa septica ( ; jogado ao arlivre ( }outros qua is 

8. Escolaridade do proprietirio: Anaifabeto i } ensino medio ( } ensino medio izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ) ensino superior ou mais 

9. Em relacao ao chefe da familia. onde estudou: Escola publica ou privada 

10. Origem da renda dos membros da casa 

11. Proftssao dos membros da familia 

12. Renda media familiar. 

13. Escolaridade dos demais moradores 

14. Liste E problemas que mais atinge a sua vida neste lugar 

C - Aspecto produtivo. consumo e ambiente. 

15. Onde e feita as ccmpras do mes: municipio ( ) fora do municipio ( ) 

16. Em ordem quantitati.-a. quat o tipo de carne mais consumida 7 j ) bovina ( }caprina i. ) aves ( } 

( ) suina ( } outros: quais 7 

17. Qual a fonte de energia calorifica utilizada na casa 7 

18. No caso de carvao ou lenha onde e obtida 7 

19. Qual ois-meiois) de transporter; utilizado is) no cotidiano? 

20. Producao agricola: o que se produz nesta terra: 

2 1. Destino oa producao agricola: consumo proprio ( ) comercializacao ( ) 

22. Deondevem a agua para consumo domestico? 

23. E para as demais atividades, agricola e pecuaria? 

2 - . Criacao de animais: quais equantos? 

25. Finalidade: consumo proprio ( }comercializacao i. ;ambos( ) 

26. Qual o tipo de tratamento dado a agua consumida 7 

27. Destino do lixo domidliar 

28. Consumo de carne de caca: quais animais? 

29. Se houvesse possibilidade de mudarde lugar. voce sama daqui? Sim i J Nao ( ; 

30. Para onde iria se fosse sairdaqui? 

C - Questionarios moradores 

31. Se voce fosse atnbuir nota de zero a 10 icorrespondente ao piore melhor; a estas quesioes: 

a) Quanto voc§ gosta da terra em que irive? ( ) 

b) Seu grau de responsabilidade sobre os problemas reladonados a agua ( ) 

c) Seu grau de responsabilidade sobre os problemas ambientais na sua regiao? ( 

32. Para o senhorporque esta acontecendo estes problemas ambientais 7 


