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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de Cajazeiras-PB, localizado na porgao oeste do Estado da Paraiba -

Mesorregiao do Sertao Paraibano - apresenta caracteristicas geoambientais 

peculiares, decorrentes das condicoes climaticas de semiaridez nas quais esta 

submetido. Os indices pluviometricos apresentam medias de 800 mm/anuais 

distribuidos irregularmente no tempo e no espaco, as temperaturas elevadas durante 

o ano e o balanco hidrico negativo promoveram a formagao de solos pouco 

profundos e instalagao de uma vegetagao de baixa densidade - Caatinga, que 

naturalmente propicia o desenvolvimento de processos erosivos. A pressao 

demografica e uso de tecnicas inapropriadas de cultivos e manejos dos solos tornam 

esse ambiente susceptivel ao desencadeamento de processos de desertificagao. 

Diante disso, este trabalho procura de maneira geral investigar a existencia ou nao 

do processo de desertificagao no municipio de Cajazeiras - PB em tres esferas: a 

natural ou climatica, a humana ou antropica e a antropoclimatica. A metodologia 

aplicada foi conduzida com base na metodologia de Birkeland (1974), para o estudo 

natural/climatico e do enfoque adotado por Dill (2007) para analise 

humana/socioeconomica. A conjugagao dessas metodologias possibilitou a analise 

antropoclimatica por meio de uma analise qualitativa com base nos resultados das 

dimensoes natural e antropica. No mais, os resultados encontrados mostraram urn 

equilibrio ambiental/natural da area de estudo e urn indice de degradagao de 

53,26%, nao constituindo assim uma desertificagao em nenhuma das tres esferas. O 

que existe de fato e urn quadro degradacional em crescimento que se nao tornado 

como problema, pode levar definitivamente a instalagao da desertificagao. 

Palavras-chave: Desertificagao, Analise ambiental, Diagnostico antropogenico, 

Cajazeiras - PB. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Face a persistencia e implementacao de problemas ambientais e 

socioeconomics ligados a degradagao e instalagao de processos de desertificagao 

no Nordeste brasileiro, em especial na area do semiarido, torna-se relevante a 

intensificagao de estudos cientificos que busquem solugoes e que venham contribuir 

para urn melhor convivio da sociedade com esses problemas nesta regiao. Ja que, 

como bem diz Lacerda e Lacerda (2004, p. 5) "sao essas regioes susceptiveis a 

esse fenomeno que atualmente sao responsaveis por cerca de 20% da produgao 

mundial de alimentos". 

Desta maneira, objetivando uma maior reflexao a nivel local do fenomeno 

conhecido como desertificagao, que afeta diretamente esse potencial produtivo, 

diminuindo a qualidade de vida das populagoes, faz-se necessario a realizagao de 

trabalhos que investiguem as causas e consequencias dos processos de 

desertificagao para uma melhor compreensao do fenomeno tal como sua 

abrangencia e magnitude. 

Deste modo, este trabalho que tern como titulo: Analise socioambiental do 

processo de desertif icagao no municipio de Cajazeiras - PB, visa de maneira 

geral, entender se realmente existe a desertificagao no municipio de Cajazeiras - PB, 

e se existe qual o tipo, Natural? antropica? ou antropoclimatica? ou existe apenas 

urn quadro degradacional muito severo? 

Face a concretizagao dessa discussao, o presente trabalho foi estruturado em 

quatro capitulos que tentam responder as indagagoes postas acima. 

O primeiro capitulo, Consideracdes Teoricas sobre a problematica da 

desertif icagao, discute o processo historico percorrido pelos estudos da 

desertificagao em ambito nacional e international, assim como a problematica 

conceitual existente a partir da maior valorizagao dos estudos envolvendo esse 

processo. Por fim, para fechar a discussao sao demonstradas as principais areas 

brasileiras onde estao ocorrendo essa problematica e sua real situagao. 

O segundo capitulo, Procedimentos metodologicos apresenta as 

metodologias aplicadas para encontrar respostas sobre a existencia ou nao da 

desertificagao no municipio de Cajazeiras-PB. Nessa perspectiva, foram 

HE CAMPINA GRANDE 
CEKTRO DE FORMAQAO DE PROf ESSOREL 

BIBUOTEC A SETORIAL 

CAJAflElRAS PARAIB* 
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demonstradas as metodologias desenvolvidas por Birkeland (1974) e Dill (2007), que 

permitiram alcancar os objetivos propostos na pesquisa. 

O terceiro capitulo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caracf eristicas Geoambientais do municipio de 

Cajazeiras-PB, apresenta uma caracterizacao ambiental e socioeconomica do 

municipio estudado, com vistas a entender melhor suas influencias na constituicao 

das caracteristicas locais. 

O quarto capitulo, Analise do processo de desertificagao no municipio de 

Cajazeiras-PB, discorre a respeito da analise da dinamica natural, 

antropica/socioeconomica e antropoclimatica, revelando a existencia ou nao deste 

fenomeno no municipio de Cajazeiras - PB. 

Por fim, a conclusao aponta uma visao geral dos resultados obtidos na 

pesquisa, mostrando a importancia dos estudos da desertificagao no Brasil, em 

especial na Regiao Semiarida, pois constituem uma problematica em plena 

evolugao, trazendo graves consequencias economicas e socioambientais para a 

populagao local e meio ambiente. 

No mais, espera-se que o leitor nas proximas paginas possa realizar uma 

reflexao do contexto em que se insere o processo de desertificagao na atualidade no 

contexto local, entendendo suas consequencias para a vida cotidiana. 
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CAPlTULO 1: CONSIDERAQOES TEORICAS S O B R E A PROBLEMATICA DA 

DESERTIFICAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na atualidade a desertificagao tern se constituido um problema de significado 

universal que tem consequencias diretas sobre o homem e o meio ambiente 

(NOLETO, 2005). 

Segundo dados da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU), "estima-se que o 

fenomeno da desertificagao tem afetado cerca de 1/5 da populagao mundial, 

cobrindo cerca de 33% da superficie emersa do planeta" (ROXO, 2008, p. 2). Alem 

disso, "cerca de 20% da produgao mundial de alimentos sao oriundos dessas areas 

susceptiveis a desertificagao" (LACERDA e LACERDA, 2004, p. 5). 

Nesta perspectiva, de acordo com Conti (1991, p. 1), a situagao e mais 

agravante do que parece, pois ja se admite que, "a cada ano, cerca de 20 mil 

quilometros quadrados de terra produtiva sejam destruidos pela desertificagao". 

Complementando a afirmagao de Conti, Rodrigues et al., (1996) acrescenta 

as consequencias desta problematica nos dias atuais, falando que atualmente a 

desertificagao vem ameagando o futuro de mais de 785 milhoes de pessoas em todo 

o planeta. 

As Nagoes Unidas estimam que mais de 110 paises encontram-se em risco 

eminente de desertificagao, o que custa um investimento anual por parte da 

comunidade internacional de cerca de 42 bilhoes de reais por ano (ROXO, s/d). 

Todo este panorama tem contribuido para o agravamento da pobreza e dos 

conflitos sociais, sobretudo nos paises afetados por este fenomeno, ja que, estes 

nao dispoem de politicas intensas de preservagao e recuperagao de areas em 

processo degradacional e apresentam graves problemas politicos o que ajuda a 

manter uma estrutura hostil a sustentabilidade do meio. 

Diante disso, sera exposto neste capitulo, uma discussao teorica sobre a 

desertificagao em tres niveis: 1) O processo historico percorrido pelos estudos da 

desertificagao no ambito internacional, 2) A divergencia conceitual existente 

envolvendo essa tematica, reflexo do avango dos estudos no meio internacional e 3) 

um panorama das areas de atuagao desse fenomeno no territorio brasileiro, dando 

enfase ao semiarido nordestino. 
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1.1 Abordagem historica e mundial da desertificagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Conti (2008) o termo desertificagao foi utilizado pioneiramente em 

1949, pelo botanico frances Andre Aubreville. Este instituiu esse termo a partir de 

observagoes entre os constantes desmatamentos descontrolados nas florestas da 

Africa tropical e subtropical e a expansao de desertos em areas proximas (JUNIOR, 

1999). 

Com isso, o mesmo concluiu que aquelas areas que estavam 

progressivamente sendo degradadas pela retirada de madeira na Africa estariam 

sendo responsaveis pela expansao dos desertos, ou seja, estava havendo uma 

desertificagao. 

Em 1956, o XVIII Congresso Internacional de Geografia, reunido no Rio de 

Janeiro, sob os auspicios da Uniao Geografica Internacional (UGI), ja havia se 

preocupado com o problema, criando uma Comissao Especial para Estudos da 

Desertificagao e Terras Aridas, composta de quatro eminentes geografos: K. S. 

Ahmad (Paquistao), D. Amiran (Israel), Robert Capot-Rey (Franga) e P. Meogs 

(EUA) (CONTI, 2008). 

Entretanto, so a partir de 1960 a comunidade internacional comegou a ouvir 

falar em desertificagao. Isso se deu devido a dois motivos principais: 1) devido a 

noticias relacionadas com grandes secas no continente africano, com particular 

destaque para a regiao de Sahel que provocou a morte de mais de 500.000 pessoas 

provocando forte impacto, social, economico e ambiental na regiao (ROXO, 2008). E 

2) devido a um fenomeno de degradagao do solo conhecido como "DUST BOWL" 

(bacias de poeira) ocorrido em 1930 que afetou mais de 380.000 km 2 nos estados de 

Oklahoma, Kansas, Novo Mexico e Colorado no meio oeste americano (LACERDA e 

LACERDA, 2004). 

Desta forma, os temores que esses fenomenos viessem a se expandir para 

outras areas que apresentassem caracteristicas parecidas com aquelas da Africa e 

da America do Norte, fizeram com que a Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) 

convocasse a primeira Conferencia Internacional sobre o Ambiente que se realizou 

em Estocolmo (Suecia) em 1972, para discutir essas questoes. 

Desse encontro resultou o relatorio Estudo do Impacto Humano no Clima, que 

tras algumas explicagoes para as causas daquela terrivel seca que assolou a regiao 
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de Sahel na Africa e algumas consideracoes ao processo de desertificagao (CONTI, 

2008). 

Entretanto, diante da complexidade que ainda rodeava o entendimento do 

fenomeno, e a inexistencia de estudos cientificos referentes ao processo, e proposta 

em 1977, em Nairobi no Quenia, a Conferencia das Nagoes Unidas sobre 

Desertificagao na qual participaram cerca de 100 paises, entre eles o Brasil, tendo o 

ecologo Vasconcelos Sobrinho como representante. 

A principal finalidade desta Conferencia foi a de tragar o Piano de 
Agao Mundial para Combater a Desertificagao - PACD, onde foi 
realizado. Este visava desenvolver agoes de ambito mundial nas 
areas submetidas aos processos de Desertificagao, recomendando 
enfoque especial as margens dos desertos e prioridade para as 
terras aridas e semiaridas (GALVAO, 2001, p. 21). 

No entanto, "esse piano nao progrediu devido a falta de recursos 

principalmente para os paises africanos, os mais afetados" (TRAVASSOS et al., 

2009, p.2). 

Para tanto, com a ineficiencia desse programa e diante da expansao do 

fenomeno da desertificagao no mundo e proposto em 1992 no Rio de Janeiro uma 

Convengao de Luta Contra Desertificagao (CCD) (ROXO, 2008). 

Como resultado das discussoes da Rio 92, foi reservado, no 
documento final desta Conferencia - AGENDA 21, um capitulo 
voltado ao Combate a Desertificagao e a Seca. Neste documento, a 
Desertificagao passa a ser definida como: a degradagao das terras 
nas zonas aridas, semiaridas e subumidas secas, resultante de 
varios fatores, incluindo as variagoes climaticas e as atividades 
humanas (GALVAO, 2001, p. 22). 

A partir deste entendimento foram realizados alguns aprofundamentos 

teoricos, que visavam um maior entendimento do processo. Um deles foi a 

realizagao do indice de aridez, estabelecido em 1992 pela ONU, por meio do 

Programa das Nagoes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Segundo Cavalcanti et al., (2006, p. 23): 

A definigao desse indice de aridez deriva de metodologia 
desenvolvida por Thornthwaite, C. W. A formula por ele 
desenvolvida tinha como objetivo contribuir para a elaboragao do 
Mapa Mundial de Distribuigao das Regioes Aridas, por parte da 
UNESCO. Conforme essa definigao, o grau de aridez de uma 
regiao dependeria da quantidade de agua advinda da chuva (P) e 
da perda maxima possivel de agua atraves da evaporagao e 
transpiragao (ETP), ou a Evapotranspiragao Potencial. 
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Apartir da elaboragao desse indice de aridez pode-se entao mapear as 

regioes aridas, semiaridas e subumidas secas no mundo e ter uma maior 

visualizagao dos locais mais susceptiveis a instalagao do processo de 

desertificagao. 

Abaixo, os quadros 01 e 02 e a figura 01, expoem de maneira mais clara o 

indices de aridez para os diferentes tipos de climas da terra, a distribuigao das terras 

no mundo com os seus respectivos climas e o mapa das areas com risco de 

desertificagao. 

Quadro 01 - indice de aridez zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Clima Indice de Aridez 

Hiperarido <0,05 

Arido 0,05-0,20 

Semiarido 0,21 -0,50 

Subumido Seco 0,51 -0,65 

Subumido e Umido >0,65 

Fonte: Travassos et al., (2009) 

Quadro 02 - Distribuigao de terras no mundo (milhares de Km 2 por tipo de clima) 

Clima Africa Asia Australia Europa 
America 

do Sul 

A. do 

Norte 
Total 

Hiperarido 6.720 2.770 0 0 260 30 9.780 

Arido 5.040 6.260 3.030 110 450 820 15.710 

Semiarido 5.140 6.930 3.090 1.050 2.650 4.190 23.050 

Subumido 

Seco 
2.690 3.530 510 1.840 2.070 2.320 12.960 

Total 19.590 19.490 6.630 3.000 5.430 7.360 61.500 

Fonte: Travassos et al., (2009) 
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Figura 01 - Mapa das Areas em Risco de Desertificagao no mundo 

Fonte: Souza (2008) 

Entretanto, como bem nos fala Galvao (2001, p. 26): 

A ocorrencia da Desertificagao nao se vincula unicamente aos 
aspectos relativos a aridez, semiahdez ou a subumidade dos 
ambientes. O agente determinante no desenvolvimento dos 
processos de degradagao que compoem a Desertificagao e o mau 
uso do solo, refletido especialmente nas de sobrepastoreio, 
desmatamento ou uso agricola inadequado a capacidade de 
suporte do meio, aplicado aos sistemas naturalmente secos. 

Nesse contexto, Junior e Schenkel (1999) ainda acrescentam, nos falando 

que esse criterio utilizado por Thornthwaite em relagao ao indice de aridez para 

caracterizar areas climaticas onde existe o risco a desertificacao nao e suficiente, 

pois o risco a desertificagao envolve outros fatores alem do criterio climatico. 

Segundo o mesmo autor, risco a desertificacao tem relagao com as atividades 

humanas de uso dos recursos naturais. Portanto, as areas de maior risco, sao 

aquelas que associam alta susceptibilidade natural com fatores humanos de 

ocupagao, tais como densidade demografica, formas de manejo, interagao aos 

mercados, indices tecnologicos, etc. 

Diante dessa problematica envolvendo o processo de desertificacao, torna-se 

mais acelerada por parte das Nagoes Unidas os mecanismos para tentar prevenir o 

avango desse processo pelo mundo. . 
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Nessa pespectiva, a partir de 1994 sao realizadas inumeras reunioes a nivel 

mundial para discutir e desenvolver estrategias para barrar esse processo. 

A primeira delas ocorreu em Marco de 1994, intitulada de Conferencia 

Nacional e Semiarido Latino Americano da Desertificagao (CONSLAD) ocorrida na 

cidade de Fortaleza, no Brasil. 

Nesta Conferencia, segundo Souza (2008), foi criado o bloco de paises da 

America Latina na Convengao das Nagoes Unidas sobre desertificagao e elaborado 

o documento Subsidio para a Elaboragao de um Piano de Combate a Desertificagao 

e efeitos da seca, constituindo assim um marco inicial da politica brasileira de 

combate a desertificagao. 

Em Junho de 1994, aconteceu a Convengao de Luta contra a desertificagao, 

ocorrida em Paris, na Franga. Esta segundo Souza (2008, p.31), "marca um periodo 

importante, pois e nela que ocorre definitivamente a abertura mundial das 

assinaturas dos paises que quisessem aderir ao programa de combate a 

desertificagao". Alem disso, e nessa Convengao que e instituido o dia mundial de 

combate a desertificagao, 17 de junho, que permite uma maior visualizagao dessa 

problematica em nivel mundial (ROXO, 2008). 

Posteriormente em outubro de 1997, mais um evento e realizado. Este e 

realizado em Roma, na Italia, sendo proposta a criagao da COP (Conferencia das 

Partes) orgao maximo de gestao da convengao de combate a desertificagao. 

A partir de 1997 sao dispostos inumeros encontros para organizar esse orgao. 

O quadro 03 abaixo expoem melhor os ocorridos e o resultado das mesmas. 

Quadro 03 - Encontros Internacionais realizados depois de 1997 referentes a 

afirmagao do Orgao Maximo de Gestao de combate a desertificagao. 

Local onde ocorreu e ano O que foi discutido 

COP - Dakar - Senegal - 1998 

Escolha do secretariado e formulagao de 

contratos em longo prazo. 

COP - Recife - Brasil -1999 

Primeira revisao dos mecanismos de 

estrategias e atividades. Elaboragao do 

documento "Iniciativa do Recife". 

COP - Bona - Alemanha - 2000 

Formagao de um grupo de trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad oc 

para avaliar a aplicagao da convencao. 

HP C AMPIN A GRANDE 
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COP - Genebra - Suica - 2001 

E criado o Comite de Avaliacao da 

Aplicacao da Convengao (CRIC). 

COP - Johanesburgo - Africa do Sul -
2002 

E realizado um apelo ao Fundo para o Meio 

Ambiente Mundial (FMAM) para que 

participe como mecanismo financeiro da 

CCD. 

COP - Havana - Cuba - 2003 

0 (FMAM) e designado como mecanismo 

financeiro da CCD 

COP - Brasilia - Brasil - 2004 

E criado o Piano de Agao Nacional de 

Combate a Desertificagao e Mitigagao dos 

Efeitos da Seca (PAN-Brasil). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Souza (2008) adaptada pelo autor. 

Assim sendo, foi proposto mais recentemente em 2006, uma das ultimas 

Conferencias das Nagoes Unidas. Esta, segundo Roxo (2008, p. 5) "foi realizada 

sobre a tematica das Mudangas Climaticas, sendo efetivada na llha de Bali -

Indonesia". Nela foi discutido principalmente a redugao da disposigao de gases do 

efeito estufa da atmosfera e novas metas para o uso de energias limpas, 

desenvolvimento sustentavel e combate a desertificagao. 

Em fim, a realizagao desses eventos em escala internacional permitiu chamar 

a atengao para as causas e consequencias da desertificagao, bem como alertar a 

sociedade mundial para duas grandes questoes: 1° a degradagao do ambiente e 2° 

o aumento da vulnerabilidade das populagoes a ocorrencia de catastrofes naturais. 

(ROXO, 2008). 

No mais, esses diversos esforgos internacionais acabaram por despertar o 

desejo e a atengao de diversos teoricos pelo fenomeno, o que gerou assim uma 

enorme divergencia conceitual, envolvendo diversas explicagoes sobre o que seria 

este fenomeno. 

1.2 A divergencia conceitual envolvendo a desertificagao 

E inegavel o salto quantitative e qualitativo que deram os estudos e 

discursoes sobre desertificagao a nivel mundial apos os esforgos da comunidade 

cientifica internacional. 

Contudo, acompanhando essa tendencia, veio tambem o interesse dos 

pesquisadores de diversas areas em relagao a essa tematica, provocando assim 
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uma malha enorme de teorias que tentam explicar o que e o fenomeno, e como ele 

ocorre. 

Diante disso, vao existir teoricos que defendem que a desertificagao e um 

fenomeno de causa natural, climatica, outros abordam que esse fenomeno tem 

causa exclusivamente antropica, ecologica, e alguns outros consideraram as duas 

coisas interligadas, que a desertificagao pode ser causada a partir da relagao entre 

fatores naturais e antropicos (antropoclimatica). 

Do ponto de vista natural vale ressaltar Sampaio (2002, p. 26) que incorpora o 

ponto de vista climatico como causa da desertificagao. 

Segundo ele: 

A desertificagao e um processo dinamico, como uma cadeia de 
eventos frequentemente fechada em ciclos viciosos. Assim, alguns 
eventos podem ser a causa inicial do processo, mas dao lugar a 
consequencias que podem retroalimentar as causas originais. 

Esse circulo vicioso como bem diz Sampaio, diz respeito principalmente a 

alternancia de secas periodicas e anos de enchentes bruscas principalmente no 

espago denominado de semiarido brasileiro. A sucessao desses eventos provoca a 

diminuigao da capacidade de regeneragao do seu meio, o que o torna, ao longo de 

varios eventos, susceptivel a um processo de degradagao irreversivel e 

consequentemente ao surgimento do processo de desertificagao. 

Lima (2005, p. 6) acrescenta essa perspectiva climatica na problematica da 

desertificagao, quando nos diz que: 

A desertificagao e um grande problema, porque envolve periodos 
de seca, resultando assim, na redugao da produtividade alimentar 
ameagando as pessoas que vivem nestas areas de fome e sede. 

O mesmo autor ainda afirma que: 

O problema da falta de agua pelo fenomeno da desertificagao 
nessas regioes afetadas contribuiu tambem, para o agravamento de 
problemas como saneamento basico, saude e produgao agricola. 

Se contrapondo a esse ponto de vista teorico posto por Sampaio, 

acrescentado por Lima, Vasconcelos SobrinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Suertegaray, 1978, p. 261), vai 

nos afirmar justamente o contrario, nos assegurando que a desertificagao nao tem 

causa natural e sim humana (antropica). 

Segundo o mesmo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ° D E CAMPINA 
C ^ r < O D E f O R ^ A O p £ ^ t , S O K . 
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A Desertificagao e um processo de fragilidade dos ecossistemas 
das terras secas em geral, que em decorrencia da pressao 
excessiva exercida pelas populagoes humanas, perdem sua 
produtividade e capacidade de recuperar-se. 

Complementando a afirmagao de Vasconcelos Sobrinho, Ab' Saber (1977, 

p. 11) acrescenta e fortalece o ponto de vista proposto por Vasconcelos, revelando 

que: 

A desertificacao tem causa antropica, sendo as faixas de transicao 
entre regioes umidas e as regioes secas do Nordeste as que mais 
sofrem com processos de degradagao ambiental e desertificacao. 

Desta forma, segundo Ab' Saber (1977), as areas mais propicias a instalagao 

da desertificagao sao necessariamente as areas de transigao (ecotonos), ja que ai 

tanto a fauna quanto a flora nao possuem grande amplitude ecologica, quanto as 

especies da area nuclear das caatingas - o Sertao. 

Desta maneira, os ecotonos acabam-se tornando mais susceptivel ao 

surgimento de processos mais severos de degradagao e consequentemente de uma 

maior facilidade a instalagao da desertificagao. 

Concordando com Ab' Saber e Vasconcelos Sobrinho, Reis (1988) 

complementa, dizendo que a desertificagao e a agao predatoria do homem sobre 

ecossistemas a curto, medio e longo prazo. 

Dentro desse contexto, das causas antropicas da desertificagao, Nascimento, 

(2010, p. 6) tambem concorda com as ideias postas pelos teoricos acima. Contudo, 

ainda destaca uma questao importante em relagao a similaridade entre degradagao 

e desertificagao, revelando o porque as vezes os mesmos sao usados 

simultaneamente. 

Segundo o mesmo: 

Desertificagao sao processos de degradagao das terras 
introduzidas pelo homem. Dai por que, optar por se usar a 
expressao degradagao/desertificagao, justamente para melhor 
referenciar a discussao em pauta, evitando jargoes, cliches e 
generalizagoes sem maiores criterios. 

Problematizando mais ainda a causalidade deste fenomeno, NimmerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud 

Suertegaray, 1996, p. 262) vai nos afirmar que a desertificagao e um processo 

dinamico formado a partir da relagao entre aspectos naturais e antropicas. 
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De acordo com o mesmo, a desertificagao e: 

Um processo crescente de degradagao ambiental expressa pelo 
ressecamento e perda da capacidade produtiva dos solos. Este 
ressecamento crescente do meio natural se deve a relagao entre 
adversidades climaticas e uso inadequado dos solos pelo homem. 

Concordando com a pespectiva defendida por Nimmer, Felicio (1996, p. 17) 

nos fala que a desertificagao: 

Nada mais e do que um dos resultados do processo interativo entre 
os elementos do quadro fisico e dinamica da sociedade, os quais, 
todavia, sao heterogeneos e diacronicos, cada qual tendo sua 
dimensao e seu ritmo 

Complementando e acrescentando esse ponto de vista dinamico 

natural/antropica na causa da desertificagao posta acima por Nimmer e Felicio, 

Ferreira (1994), ainda vai alem, nos falando que a desertificagao e fenomeno 

integrador nao so de causas naturais e humanas integradas, mas tambem 

economicos e sociais, que destroem o equilibrio do solo, da vegetagao, da agua, e 

da qualidade da vida humana. 

Entretanto, ainda existem teoricos como Jose Bueno Conti, que discute o 

assunto, que vai alem dessas perspectivas, ja que defende a existencia propria tanto 

da desertificagao do tipo natural quanto antropica, nao considerando relagao entre 

as mesmas. 

Segundo este autor: 

Existem dois tipos de desertificagao. A desertificagao do tipo 
climatica, na qual a natureza e a principal responsavel, sendo 
caracterizada principalmente pela falta de agua no seu sistema. E a 
desertificagao do tipo antropica ou ecologica onde o homem e o 
originador do processo. Sendo caracterizada principalmente pela 
formagao de ambientes semelhantes a desertos (CONTI, 1998, 
P-8). ' 

De maneira mais simplificada e dinamica o quadro 04, retrata melhor as 

caracteristicas gerais dos tres principals tipos de desertificagao, a natural ou 

climatica a antropica ou ecologica e a antropoclimatica. 

OE C MAPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' ^ o t p S O F E S S O R E ! 
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Quadro 04 - Modahdades de desertificacao e suas especificidades 

Modalidades de desertificacao 

Natural (climatica) 
Antropica 

(ecologica) Antropoclimatica 

Conceito 

Processo dinamico, 

com uma cadeia de 

eventos 

frequentemente 

fechada em ciclos 

viciosos. 

Processo de 

degradagao dos solos 

introduzido pelo 

homem. 

Processo de degradagao 

ambiental decorrente da 

relagao entre uma mudanga 

do clima regional e uso 

inadequado dos solos pelo 

homem. 

Avaliagao Indice de aridez Empobrecimento da 

biomassa 

Indice de aridez e 

fisionomia da paisagem 

Indicadores 

1. Elevagao da 

temperatura media; 

2. Agravamento do 

deficit hidrico dos 

solos; 

3. Aumento do 

escoamento 

superficial; 

4. Intensidade da 

erosao; eolica; 

5. Redugao das 

precipitagoes; 

6. Aumento da 

amplitude ecologica; 

7. Diminuigao da 

umidade relativa do 

ar; 

1. Desaparecimento 

de arvores e arbustos 

lenhosos; 

2. Aumento das 

especies espinhentas 

(xerofiticas); 

3. Elevagao do 

albedo, ou seja, maior 

refletividade na faixa 

do infravermelho; 

4. Surgimentos de 

areas abertas com 

grandes afloramentos 

rochosos; 

5. Forte erosao do 

manto superficial, 

(vogorocamento); 

6. Invasao maciga de 

areias; 

1. Redugao das 

precipitagoes e 

Desaparecimento de 

arvores; 

2. Deficit hidrico nos solos 

e aumento das especies 

espinhentas; 

3. Surgimentos de areas 

abertas com grandes 

afloramentos rochosos e 

aumento do escoamento 

superficial; 

4. Forte erosao do manto 

superficial e diminuigao da 

umidade relativa do ar 

Causas 
Mudangas nos 

padroes climaticos 

Crescimento 

demografico 

pressao sobre 

recursos. 

e 

os 

Mudanga nos padroes 

climaticos aliada ao 

crescimento e pressao 

demografica sobre os 

recursos. 

Fonte: Felicio (1996) adaptado pelo autor UNIV£LR3:DA0E V - ^ R A L 

BIBUQTEC A SETORl AL 
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Complementando o quadro 04, o quadro 05 mostra a intensidade e 

caracterizagao da paisagem em caso de ja existir alguma forma de desertificagao no 

ambiente. 

Quadro 05 - Intensidade e caracterizagao de uma desertificagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Intensidade da desertificagao 

Grau Caracterizagao 

Fraca Pequena deterioragao da cobertura vegetal e dos solos 

Moderado Grande deterioragao da cobertura vegetal e surgimento de nodulos de 

areia. Indicios de salinizagao do solo. Vogoramentos. 

Severa Severa ampliagao das areas sujeitas a vogoramentos e surgimentos de 

dunas. Avango da erosao eolica. 

Muito severa Desaparecimento quase completo da biomassa, impermeabilizagao e 

salinizagao intensa dos solos. 

Fonte: Felicio (1996) adaptado pelo autor 

Sao essas tres esferas que foram analisadas nessa pesquisa dai a 

apresentagao das ideias conceituais anteriormente discutidas de Sampaio (2002), 

Vasconcelos SobrinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Suertegaray, 1978) e Nimmer {apud Suertegaray, 

1996, p. 262). 

Alem de toda essa abrangencia contida nas definigoes sobre desertificagao, 

Matallo Junior (2001, p. 27), chama a atengao para a dificuldade em distinguir as 

diferengas entre desertificagao e seca. 

Segundo esse autor: 

Muitas associagoes sao feitas entre desertificagao e seca. Alguns 
pensam que seca e desertificagao sao um unico e mesmo 
fenomeno e que, portanto, se conseguirmos eliminar os efeitos da 
seca (provendo agua) acabaremos tambem com a desertificagao. 
Outros imaginam que a desertificagao e um processo que pode 
levar a um aumento ou intensificagao das secas e a mudangas 
climaticas e que, portanto, a unica finalidade de combater a 
desertificagao e evitar a mudanga do clima. Ha aqueles que 
acreditam que a seca e causa da desertificagao e, portanto, se 
gerenciarmos corretamente as secas estaremos impedindo a 
desertificagao. Finalmente, ha aqueles que acham que a 
desertificagao nao passa de um mito, originado do processo de 
expansao temporaria do Saara, ou mesmo uma invengao para 
captarfundos dos paises desenvolvidos. 
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Ainda segundo o mesmo autor: (2001, p. 28), as dificuldades conceituais 

apresentadas derivam de diferentes fatores e, entre eles, citamos: 

i) A seca e um fenomeno reconhecido como sendc mais antigo e 
mais "visivel" do que a desertificagao; 
ii) A desertificagao e um processo que ocorre durante lapsos de 
tempo reiativamente grandes (10 ou mais anos), enquanto a seca e 
um evento marcado claramente no tempo; 
iii) As perdas de produtividade e da produgao sao atribuidas as 
secas, muito mais visiveis, do que a desertificagao; 
iv) Em muitos casos o processo de desertificagao nao alcanga a 
"condigao de deserto", o que dificulta sua visualizagao; 
v) Falta de acompanhamento de campo do comportamento da 
produtividade, erosao, etc. 

Todas essas razoes convergem para acentuar as dificuldades de 

entendimento e visualizagao da desertificagao, bem como seu dimensionamento 

como um problema realmente importante a ser enfrentado pelas diferentes 

instancias do poder (CAVALCANTI et al., 2006). 

A partir desse entendimento da causalidade da desertificagao, sera discutida 

a situagao brasileira em relagao a esse fenomeno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A desertificagao no Brasil no contexto do semiarido 

Segundo Cavalcanti et al., (2006) a ocorrencia de desertificagao no Brasil se 

confunde com um recorte regional, circunscrita quase que exclusivamente a Regiao 

Nordeste, sendo que a maior vulnerabilidade esta associada a porgao do semiarido 

brasileiro, devido ao conjunto geral das caracteristicas do seu quadro natural, que 

limitam seu potencial produtivo nos moldes como vem sendo tradicionalmente 

utilizado, e ao processo de organizagao socioeconomica que imprime suas marcas 

na paisagem. 

De acordo com Cavalcanti et al., (2006, p. 15) o espago semiarido 

compreende as seguintes caracteristicas: 

Do ponto de vista hidrico, apresenta media pluviometrica de 800 
mm por ano, existindo em pequena parcela desse espago uma 
media anual inferior a 400 mm. Cerca de 50% dos terrenos sao de 
origem cristalina, rocha dura que nao favorece a acumulagao de 
agua, sendo os outros 50% representado por terrenos 
sedimentares, com boa capacidade de armazenamento de aguas 
subterraneas. Suas feigoes de relevo refletem a dinamica climatica 
e estrutural, mas apesar de dominar grandes extensoes dissecadas 
e possivel registrar significativas areas ocupadas por serras e vales 
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umidos. No que diz respeito a vegetagao, a caatinga apresenta-se 
amplamente diversificada, tanto na sua fitofisionomia, como na 
composigao floristica, em fungao da diversidade de ambientes que 
compoem o semiarido brasileiro, comandada pelas alteracoes 
locais dos elementos do clima, especialmente no que se refere a 
quantidade e a distribuigao das chuvas. 

A figura 02 mostra melhor a porgao territorial brasileira compreendida pelo semiarido 

e areas susceptiveis ao processo de desertificagao. 

Figura 02 - Delimitagao oficial da Regiao Semiarida e areas susceptiveis a 

desertificagao 

E S P A C O S SEMt-AR DOS 

AreaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SusceptiveiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a OesertHicacio • Ragt3o Semiarida Oficial tNty/a Dehtnttegao) 

MlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anmm B u m M*mt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DrtHiHiBlB <• Uamt *Ma • tm 

Fonte: Brasileiro (2009) 
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Contudo, este ambiente atualmente susceptivel ao processo de desertificacao 

nao surgiu aleatoriamente. Segundo Lima (2006), essa atual configuracao do 

semiarido, marcada pelo crescimento das areas susceptivel a desertificagao se deve 

em grande medida, a tres fatores principals: 1) as inumeras secas ocorridas ao 

longo dos seculos; 2) a intensa atividade humana ao longo dos tempos, 

principalmente com a criagao bovina que remonta a propria consolidacao da nacao e 

3) a retirada de madeira para fins economicos e de integracao nacional. 

A partir de 1559, a seca ja ta presente nesse espago, pois escritos 
do padre Serafim Leite, faz referenda sobre as condigoes severas 
de falta de agua e alimento presentes na Bahia. Mas adiante outra 
grande seca ocorrida foi registrada nos escritos de Fernao Cardim 
em 1587, sendo ocorrida na Bahia e em Pernambuco, provocando 
morte e miseria, a populagao local. No seculo XX, grandes Secas 
ocorreram em 1915, 1919, 1930/32, 1958, 1985 e 1997/1998. 
(LIMA, 2006. p. 7) 

Desta forma, esses acontecimentos severos de inumeras secas e outras mais 

nao citadas, ocorridas no nordeste brasileiro, dificultaram demais o processo de 

regeneragao do meio, tornando assim o ambiente susceptivel ao processo de 

desertificagao. 

No que toca ao segundo fator, desde a colonizagao do pais que este foi 

utilizado. Como no litoral, por volta do seculo XVI a escravidao do africano nao 

estava dando mais conta das tarefas na produgao do agucar nos engenhos, era 

necessaria mais forga de trabalho, principalmente para as moendas. 

Como solugao para esse problema, foi implantado a criagao do gado para 

agilizar o processo e aumentar a forga de trabalho. 

Contudo, no litoral o rebanho bovino nao poderia ficar, porque devoravam a 

cana-de-agucar e nao poderiam ser criados soltos no pasto, com isso, a solugao 

encontrada foi a intensificagao da criagao desses animais no sertao, onde tudo era 

mata e nao existia nenhuma monocultura, alem disso, a gado poderia ser criado 

solto. 

Assim foi feito, e desde entao, seculo XXI, ainda permanece essa pratica que 

compacta o solo e ainda o deixa exposto aos processos erosivos, ja que se 

alimentam das camadas superficiais da vegetagao e das folhas das arvores de porte 

medio. A partir disso, quando a chuva vem, leva consigo, atraves da intensificagao 

do escoamento superficial, pois nao existe mais protegao vegetal ao sglq, grande zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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parte do mesmo, que se encontra exposto, atraves dos processos erosivos, 

tornando assim degradado, susceptivel a instalagao da desertificagao. 

Aliado a essas condigoes climaticas rigorosas da regiao, natural, diga-se de 

passagem, e a intensa pratica agropecuaria ao longo do tempo, a retirada de 

madeira para fins economicos e de interagao nacional impulsionou em grande 

medida para que hoje existam areas em processo de desertificagao no semiarido, ja 

que: 

Durante quase um seculo, as caatingas forneceram dormentes para 
as estradas-de-ferro e milhares m 3 de lenha para as caldeiras das 
locomotivas a vapor. De acordo com um levantamento estatistico 
efetuado pelo antigo Servigo de Inspegao Florestal e de Protegao 
da Natureza, a Great Western, foram consumidos mais de 200.000 
m 3 de lenha e 60.000 dormentes de aroeira e barauna, entre 1935 e 
1945. Alem disso, 12.000.000 m 3 de lenha para consumo domestico 
foram extraidos da caatinga em 1945. (VASCONCELOS 
SOBRINHO, 1974 apud ALVES, 2007, p. 6). 

A isto se acrescenta, para agravar a devastagao, a pratica dos pastos naturais 

melhorados pela utilizagao do fogo que sem nenhuma vigilancia nem metodo, em 

um so dia, reduz a cinzas centenas de hectares de caatinga. 

Outro fator nao negligenciavel, e a criagao de caprinos. Sabe-se o quanto 

esses animais sao nocivos a vegetagao arborescente e arbustiva e como a criagao 

de cabras soltas na caatinga e talvez mais numerosa do que a de bovinos, e facil 

imaginar os estragos que ela provoca na vegetagao. 

Para completar esse quadro de devastagao, a agricultura do algodao tambem 

foi responsavel pela devastagao de imensas areas da caatinga, principalmente a 

partir do seculo XIX. 

Todos esses processos acabaram por consolidar hoje no semiarido a 

ocorrencia de quatro nucleos definitivos de desertificagao, Gilbues (PI), Irauguba 

(CE), Serido (PB) e Cabrobo (PE), e areas em processo avangado para instalagao 

do problema da desertificagao. 

A figura 03 exposta na pagina seguinte especifica melhor esse contexto. 
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Figura 03 - Areas afetadas pelo processo da desertificagao 

E S P A C O S S E M I - A R I D O S 
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Fonte: Brasileiro (2009) 

O quadro descrito na figura 03 e extremamente preocupante. Porem, o Brasil 

comega a mostrar sinais de preocupagao em relagao a recuperagao dessas areas 

desertificadas e em processo de desertificagao, em dezembro de 2004 quando 

cumpriu com um dos compromissos basicos dos paises-partes da CCD: a 

elaboragao do Programa de Agao Nacional de Combate a Desertificagao e Mitigagao 

dos Efeitos da Seca (PAN-Brasil). • 1 
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Desde entao esse programa tem se tornado cada vez mais essencial, pois 

pode fornecer um leque muito grande de informacoes especializadas a respeito das 

areas susceptiveis a desertificagao, que na qual atraves de seu diagnostico podera -

se implantar pesquisas cientificas na area e promover medidas de recuperacao e de 

combate a degradagao. 

Atualmente este programa encontra-se inserido no campo de atuagao do 

Ministerio do Meio Ambiente - MMA - , e tem suas agoes voltadas para a resolugao 

de quatro eixos tematicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 a - Redugao da pobreza e da desigualdade; 

2 a - Ampliagao sustentavel da capacidade produtiva; 

3 a - Preservagao, conservagao e manejo sustentavel dos recursos naturais; 

4 a - Gestao democratica e fortalecimento institucional. 

A figura 04 abaixo mostra melhor esses eixos e sua inter-relagao 

Figura 04 - PAN-Brasil e seis eixos tematicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gestlo Democratica e 

Fortalecimento 

Iustititciomil 

Fonte: Lima (2006) 
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Alem do PAN-Brasil, o Ministerio do Meio Ambiente tem desenvolvido as 

seguintes acoes estrategicas para minimizar ou mesmo evitar a expansao das areas 

degradadas e da desertificagao na regiao: 

(a) promogao de encontros, cursos e treinamentos sobre combate a 
desertificagao; (b) cadastro de instituigoes publicas e privadas que 
tenham interesse em participar do programa de combate a 
desertificagao; (c) estudo das cadeias produtivas nas areas 
passiveis de desertificagao e mobilizagao dos atores para torna-las 
atrativas dos pontos de vista social e economico; (d) 
estabelecimento de mecanismos de integragao do setor 
publico/privado, principalmente no nivel de estados e municipios; 
(e) incentivo as campanhas de reflorestamento utilizando especies 
ameagadas de extingao; (f) divulgagao e prestagao de assessoria 
sobre as tecnologias novas e/ou adaptadas; (g) estabelecimento e 
reforgo do sistema de vigilancia contra a desertificagao; (h) 
incremento das pesquisas relacionadas ao impacto ambiental no 
semiarido brasileiro, principalmente relativo as areas de mineragao, 
manejo e conservagao do solo e agua, manejo de solos salinos e 
alcalinos, manejo de bacias hidrograficas, manejo florestal e 
conservagao da biodiversidade; (i) realizagao de encontros e/ou 
workshops a fim de direcionar as pesquisas para as demandas 
problematicas, e (j) execugao de um programa de recuperagao de 
matas ciliares, dentre outras (SA et al., 2010, p. 13). 

Entretanto, embora essas iniciativas estejam sendo eficazes no combate a 

desertificagao, existem tambem outros fatores que ainda se apresentam bastante 

danoso a esta regiao. 

As lavouras como a mandioca, o feijao, o milho, as culturas de subsistencia, 

estao entre as que menos protegem o solo da erosao. Elas normalmente sao 

cultivadas nos periodos chuvosos, no entanto, nao sao usadas tecnicas especificas 

como o piano em curva de nivel que diminuam o processo de perda de nutrientes 

pela lavagem do solo, pelo escoamento superficial, o que representa certamente a 

formagao de pequenos caminhos preferenciais da agua que poderao levar a 

formagao de pequenos sulcos, dificultando o plantio seguinte e representando a 

primeira abertura para a perda do solo. 

No entanto, nao e so sua forma de plantio que degrada os solos, mas 

tambem sua forma de prepara-la. Nessas terras, normalmente sao usadas as 

queimadas, que na sua grande maioria torna a terra impropria nos anos seguintes. 

No mais, a atuagao do escoamento superficial e o surgimento de ravinas e 

vogorocas, alem de emitir grande porcentagem de C 0 2 na atmosfera contribuindo 
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para o aumento do fenomeno das chuvas acidas e do processo de efeito estufa, 

aumentando a temperatura global. 

Outra forma de agredir o meio ambiente muito comum na area de estudo, e a 

falta de fiscalizacao e controle na retirada da madeira para diversos fins, 

principalmente energeticos que geram alem dos impactos decorrentes do 

desmatamento, poluicao atmosferica. 

Outro impacto e o exodo rural das ASD (areas susceptiveis a desertificagao), 

seja pelas condigoes climaticas de aridez e/ou fragilidade na fertilidade do solo 

tornando impropria a produgao de culturas alimenticias. 

Portanto, faz-se necessario que fique claro, que nao e so as adversidades 

climaticas do meio e o uso da terra, as causadoras do subdesenvolvimento da 

regiao nordeste, mas, tambem a estrutura fundiaria, politica e economica que tornam 

a areazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA core do semiarido, o espago ideal para o surgimento da desertificagao. 

Por fim, o grande problema dessas areas, tanto as desertificadas quanto as 

susceptiveis a esse processo, nao e apenas o recurso a ser investido para sua 

recuperagao e sim o seu poder de regeneragao, que em certos locais, Ja foi perdido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPlTULO 2: PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Para a execugao desse trabalho, se fez necessario optar por um conjunto de 

procedimentos metodologicos e tecnicos para atender os objetivos da pesquisa. 

Nessa perspective, se fez uso das bases metodologicas de Birkeland (1974) 

para a analise da dinamica natural enquanto processo causador da desertificacao. 

Ja para a analise da dinamica antropica enquanto processo causador da 

desertificagao se fez uso da metodologia desenvolvida por Dill (2007) que propoem 

uma metodologia de forte cunho socioeconomic© que se adapta bem a dinamica 

antropica da nossa pesquisa. 

Entretanto, nao se utilizou dessas bases metodologicas de forma separada, 

apenas no primeiro momento foi feito uso de suas formulagoes part iculars, porque 

no segundo momento foi realizado do ponto de vista qualitative uma analise 

integrada dos resultados encontrados na dinamica natural e antropica para entender 

se pode estar existindo ou nao uma desertificagao do tipo antropoclimatica (jungao 

de alteragoes naturais e praticas humanas inadequadas), na area em estudo. 

Para examinar a dinamica natural/climatica da desertificagao na area de 

estudo (Cajazeiras-PB) foi necessario fazer inicialmente uma caracterizagao 

geoambiental (Clima, Geologia, Geomorfologia, Aspectos pedologicos e Vegetagao), 

e posteriormente aplicar as proposigoes de Birkeland (1974). 

Segundo a metodologia proposta pelo mesmo, a vegetagao, o solo e 

consequentemente, os ecossistemas sao formados naturalmente pela agio 

combinada de cinco variaveis ou fatores de formagao: material de origem, clima, 

relevo, organismos vivos e tempo. 

Nesse contexto, segundo Birkeland (1974), a vegetagao (v) e o solo (s) e, 

consequentemente, os ecossistemas (e) se formam naturalmente pela agao de cinco 

fatores de formagao, sendo representada pela a equagao disposta na pagina 

seguinte: 
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Em que as variaveis sao: 

cl e o clima 

r e o relevo 

p e o material de origem 

o sao os organismos, e 

t e o tempo 

Na equacao (1) V, S e E sao variaveis dependentes, enquanto cl, r, p, o e t, 

denominados fatores de formagao, sao variaveis independentes. Assim, 

modificagoes na vegetagao, no solo e no ecossistema sao ocasionadas por 

processos causados por mudangas no clima, no relevo, no material de origem e nas 

atividades dos organismos que ocorram ao longo de certo periodo. 

Desta forma, teriamos as seguintes fungoes: 

v,s,e = f (cl, r, p, o, t) => fungao climatica 

v,s,e = f (p, r, cl, o, t) => fungao litologica 

v,s,e = f (r, cl, p, o, t) => fungao topografica 

As analises dessas equagoes permitem supor que os tipos de mudangas em 

V, S, E dependem de qual fator de formagao vai variar ao longo do tempo. Se o 

clima (cl) variar e o relevo (r), material de origem (p) permanecem constantes, pode 

ocorrer uma desertificagao do tipo climatica. Entretanto se, a litologia, atraves da 

fungao litologica, a topografia atraves da fungao topografica e o clima permanecerem 

constante ao longo do tempo, em equilibrio, consequentemente nao existira 

desertificagao. 

Em contraponto, para examinar a dinamica antropica da desertificagao na 

area de estudo (Cajazeiras-PB) foi necessario fazer inicialmente uma caracterizagao 

socioeconomica e posteriormente aplicar as proposigoes de Dill (2007). 

Sua metodologia leva em consideragao 21 parametros na analise de 

deterioragao ambiental em bacias hidrograficas. Os parametros sao (Solos, Fatores 

climaticos, Hidrogeologia, Flora, Fauna, Recurso Hidrico Superficial, Aspectos 

Sociais, Aspectos Economicos, Aspecto Tecnologico, Uso e Ocupagao do Solo, 

Diagnostico Ambiental, Estrutura Urbana, Patrimonios, Conservagao da Natureza, 
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Situagao de Risco, Potencial Turistico, Saude Publica, Educacao Ambiental, 

Aspectos Legais, Quadro Institucional), sendo cada parametro subdividido de acordo 

com suas caracteristicias e a cada subdivisao e atribuido um valor ponderado (peso) 

variando de 1 (um) menor deterioragao a 10 maior deterioragao, conforme o numero 

de classes estabelecidas por parametro, de tal modo que para a classe de maior 

valor ponderado (peso) corresponde maior deterioragao ambiental da area. 

Entretanto, para uma melhor compreensao da dinamica socioeconomica 

enquanto processo causador ou nao da desertificagao optou-se, nesta pesquisa pela 

utilizagao de sete parametros e suas subdivisoes, tendo em vista que estes sao 

necessarios para a comprovagao ou nao da presenga da desertificagao na area em 

estudo. 

Os parametros utilizados sao: Aspectos Sociais (Taxa de analfabetismo, Tipo 

de Habitagao, Qualidade de vida segundo a comunidade); Aspectos Economicos 

(Nivel de renda das familia, Satisfagao economica segundo a comunidade); Uso e 

Ocupagao do Solo (Conflitos ambientais, Area a reflorestar); Diagnostico ambiental 

(Area de deposigao inadequada, Destino dos residuos solidos, Tratamento de 

esgoto); Estrutura Urbana (Energia eletrica nas residencias, Sistema de 

abastecimento de agua, Escolas, Area de lazer, Seguranga Publica, Coleta de 

residuos solidos, lluminagao publica); Situagoes de Risco (Queimadas) e Saude 

Publica (Doengas vinculadas a agua da regiao, Atendimento medico, postos de 

saude/hospitais) considerados relevante para as condigoes da area de estudo. 

O quadro 05 abaixo expoem melhor esses parametros utilizados na pesquisa. 

Quadro 05 - Parametros utilizados na pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parametro Subdivisao 

Aspectos Sociais 

Taxa de analfabetismo 

Aspectos Sociais Tipo de Habitagao Aspectos Sociais 

Qualidade de vida segundo a comunidade 

Aspectos Economicos 

Nivel de renda das familias 

Aspectos Economicos Satisfagao economica segundo a comunidade 

Uso e Ocupagao do Solo 

Conflitos ambientais 

Uso e Ocupagao do Solo Area a reflorestar Uso e Ocupagao do Solo 

Monocultura 

Diagnostico Ambiental Area de deposigao inadequada 
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Destino dos residuos solidos urbanos 

Tratamento de esgoto 

Aplicagao de agrotoxicos. 

Estrutura Urbana 

Energia eletrica nas residencias 

Estrutura Urbana 

Sistema de abastecimento de agua 

Estrutura Urbana 

Escolas 

Estrutura Urbana 
Area de lazer 

Estrutura Urbana 
Seguranga Publica 

Estrutura Urbana 

Coleta de residuos solidos 

Estrutura Urbana 

lluminagao publica 

Estrutura Urbana 

Arborizagao urbana/rural. 

Situagao de Risco Queimadas 

Saude Publica 

Doengas vinculadas a agua da regiao 

Saude Publica Atendimento medico Saude Publica 

Postos de saude/hospitais 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

A partir dos resultados encontrados em cada parametro, foi possivel a 

identificagao de quais estagios de degradagao a populagao, de modo geral, 

conseguiu estabelecer no devido municipio, atraves de suas praticas. 

Nessa pespectiva, se a degradagao ultrapassar os 70%, tragicamente o 

municipio se encontrara com areas de desertificagao, desertificagao do tipo 

antropica. 

Posteriormente, feito esses estudos da dinamica natural e humana, foi 

realizado uma analise qualitativa dessas duas dimensoes, na qual possibilitou a 

constatagao ou nao de uma desertificagao do tipo antropoclimatica (jungao de 

rigorosidades e mudangas climaticas com praticas degradacionais humanas). 

Ajudando em tais dimensoes, foram realizados varios trabalhos de campo em 

areas que se encontrem em processo de degradagao no municipio, para poder 

confirmar tais estudos teoricos realizados na academia da UFCG. 

Assim sendo, no proximo capitulo sera realizado a caracterizagao 

geoambiental e socioeconomica do municipio, permitindo assim, posteriormente, a 

analise e resultado da existencia ou nao da desertificagao no municipio de 

Cajazeiras - PB. 
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C A P i T U L O 3: C A R A C T E R J S T I C A S G E O A M B I E N T A I S DO MUNICJPIO D E 

C A J A Z E I R A S - P B 

3.1 Loca l izacao Geograf ica da Area de Estudo 

O municipio de Cajazeiras-PB esta localizado na regiao Oeste do Estado da 

Paraiba, na Mesorregiao do Alto Sertao Paraibano, limitando-se a Oeste com 

Cachoeira dos indios e Bom J e s u s , ao Sul Sao Jose de Piranhas, a Noroeste Santa 

Helena, a Norte e Leste Sao Joao do Rio do Peixe e a Sudeste Nazarezinho ( IBGE, 

2010). 

Ocupa uma area de 567,5 km 2 , inserida nas folhas Milagres (SB.24-Z-C-I ) , 

Cajazeiras (SB.24-Z-A-IV) e Souza (SB.24-Z-AV) escala 1:100.000, editadas pelo 

M I N T E R / S U D E N E , em 1972 ( M A S C A R E N H A S et al., 2005, p.8). 

A sede municipal apresenta uma altitude de 295m e coordenadas geograficas 

de 38° 33' 43" de Longitude Oeste e 06° 53' 24" de Latitude Sul ( M A S C A R E N H A S et 

al., 2005, p.8). 

O acesso a partir de Joao P e s s o a e feito atraves da BR-230 ate Cajazeiras, a 

qual dista cerca de 465 km da capital ( M A S C A R E N H A S et al., 2005, p.8). 

Figura 05 - Municipio de Cajazeiras-PB e seu entorno 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2 Caracter is t icas F is iograf icas 

3.2.1 C l ima 

0 municipio possui um clima do tipo semiarido quente e seco, segundo a 

classificacao de Koppen (1956). As temperaturas sao elevadas durante o ano inteiro, 

com pequenas variacoes anuais dentro de um intervalo de 23 a 30° C , com 

ocasionais picos mais elevados, principalmente durante o periodo de estiagem. 

O regime pluviometrico atinge medias anuais em torno 800 mm/ano 

distribuidos de forma irregular no tempo e no espaco. No geral, caracteriza-se pela 

presenca de duas estacoes: a s e c a que constitui o verao, cujo climax e de setembro 

a dezembro e a chuvosa restrita a um periodo de 3 a 4 meses por ano, dispostos 

entre os meses de Janeiro a abril. 

E m relagao a umidade relativa do ar, a media do municipio segundo Rocha 

(2006) chega aproximadamente a 60%, interferindo nos processos de 

evapotranspiracao, que compreende a evaporacao dos mananciais e reservatorios, 

assim como do solo e ainda dos vegetais. 

Figura 06 - Media anal total da precipitacao area de estudo 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2012) 
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Figura 07 - Numero de meses secos na area de estudo 
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3.2.2 Litologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 conhecimento da litologia da area e fundamental por constituir-se num dos 

principals fatores de formacao do solo. A lem dos p/odutos das transformacoes 

sofridas pelas rochas const i tuirem a base da pedogenese, eles determinam a 

organizacao das propriedades f isicas e quimicas dos solos (LUSTOSA, 2004). 

No municipio de Cajazeiras-PB tomando como base o RadamBrasi l (1981), 

predomina principalmente os migmatitos homogeneos e heterogeneos e gnaisses 

variados. £ uma zona de intensa migmatizacao com nucleos granitoides e 

migmati tos homogeneos, incluindo ainda os calcarios metamorf icos. 

Preponderam tambem rochas cristalinas, onde se destaca a presenca de 

rochas granit icas felsicas (com maior teor de silica) e basicas, (com menor teor de 

sil ica), tudo isso aflorante na superficie atraves de processos de desgaste do solo e 

de presenca de tectonismo. 

Acrescentando a essas informacoes, Mascarenhas et al., (2005) informa que 

o municipio ainda conta com formacoes geologicas de cinco periodo distintos: 

O primeiro per iodo segundo o mesmo compreende ao Arqueano sendo 

disposto pelo Complexo Granjeiro, marcado pela disposicao de ortognaisse. 

O segundo compreende a formacao Paleoproterozoico, sendo caracterizada 

pela formacao Suite Varzea Alegre, destacando-se os ortognaisses, tonalit icos 

granodiorif ico e migmatitos. 

O terceiro compreende o periodo Neoproterozoico, compreendendo o Grupo 

Serido, destacando-se os xistos, quartzitos, marmore e rocha calcissil icatica. E os 

granitoides de quimismo indicriminado e granitoides diversos. 

O quarto envolve o periodo Mesozoico, compreendendo a Formacao Sousa, 

marcada por siltito argiloso, folhelho e arenito calcifero. 

O quinto e ultimo abrange o per iodo Cenozoico, sendo caracterizada por 

depositos aluvionarios (areias, cascalhos e niveis de argila). 
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Figura 08 - Litologia do municipio de Cajazeiras - P B 

Fonte: Mascarenhas et al., ( 2005) 
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3.2.3 Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfologico o relevo do municipio acha-se incluso na 

area compreendida pela depressao Sertaneja. Esta cobre cerca de 110 K m 2 

compreendendo a unidade geomorfologica de maior extensao na compartimentacao 

do relevo da folha em estudo. 

A Depressao Sertaneja que envolve o municipio de Cajazeiras-PB e 

caracterizada pela forma de dissecacao C , denominadas de convexas, pois 

apresentam relevo de topo convexo com diferentes ordens de grandezas e de 

aprofundamento de drenagem separadas por vales em "V" e eventualmente por 

vales de fundo piano (RADAMBRASIL, 1981). 

O relevo do municipio tambem se constitui entre a s formas: suave -

ondulado e ondulado, apresentando alguns alinhamentos de maior elevacao, tanto 

ao norte como ao sul, que sao considerados como consequencias do tectonismo 

provocado pelo soerguimento da Borborema. 

Figura 09 - Cotas altimetricas do municipio de Cajazeiras - P B 

Fonte: Barbosa e LustosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2011) 
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3.2.4 Solo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com o levantamento explorator io-reconhecimento de solos do 

Estado da Paraiba, (SEPLAN, 1997) o municipio de Cajazeiras-PB e formado 

basicamente por tres tipos de solos principals: o NC 01 que corresponde a classe 

dos solos Brunos nao Calcicos, o RE 18 e 21 que corresponde a classes dos solos 

Litolicos Eutroficos, e o V 4 que corresponde aos Vert issolos. 

A classe de solos Bruno nao Calcico de acordo com o estudo de solo 

SEPLAN-PB (1997) apresentam um horizonte A, duro ou muito duro quando seco, 

de estrutura normalmente macicos ou em blocos, f racamente desenvolvidos e de 

coloragao clara contrastando com o horizonte B avermelhado, que se apresenta em 

blocos subangulares ou angulares, sendo, muitas vezes, prismatica. Ocorrem em 

relevo suave ondulado e raramente ondulado, com decl iv idades variando geralmente 

d e 3 a 15%. 

O tipo de solo mais variado presente na area sao os Litolicos Eutrofico, esta 

classe de solo compreende solos pouco desenvolvidos, muito arenosos, profundos, 

com soma de bases (valor S), capacidade de permuta de cations (valor T) e 

saturacao de bases (V%) muito baixas, fortemente drenadas e com bastantes 

materials primarios de facil intemperizacao, desenvolvidos a partir de granitos e 

migmatitos, referido ao Pre-Cambriano. Ocorrem basicamente em areas de relevo 

piano, suave ondulado e ondulado (SEPLAN, 1997). 

O RE 18 apresenta horizonte A fraco, textura arenosa e/ou media, fase 

pedregosa e rochosa, caatinga hipoxerofi la, relevo forte ondulado e montanhoso, 

substrato gnaisse e granito e af loramento de rocha (SEPLAN, 1997). 

Enquanto isso o RE 21 contem horizonte A fraco, textura arenosa, fase 

pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofi la, relevo suave ondulado, substrato 

gnaisse e granito (SEPLAN, 1997). 

O outro tipo de classe de solo encontrado em quantidade muito reduzida na 

area e o Vert issolo, esta classe compreende solos minerais com alto conteudo de 

argila, apresentam elevada capacidade de troca de cations, em virtude da grande 

quant idade de argila. E notavel a capacidade de di latacao e contracao da massa do 

solo, em decorrencia da elevada atividade de argila. Durante o per iodo seco, a 

massa se contrai formando fendas que vao desde a superficie ate a parte baixo dos 

perfis. No per iodo de chuvas, o solo se reumedece, di lata-se, fica muito plastico e 
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pegajoso, tornando-se muito dificil ou mesmo impraticavel o uso de maquinas 

agricolas nos mesmos ( S E P L A N , 1997). 

Figura 10 - Mapa de solos do municipio de Cajazeiras - P B 

Fonte: SEPLAN (1992) 
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3.2.5 Vegetacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com o projeto Radambrasi l (1981) o municipio de Cajazeiras-PB, 

predomina em grande parte do seu territorio uma cobertura vegetal de caatinga 

arborea aberta sem palmeiras, e uma agricultura ciclica. Em contrapart ida, numa 

porcao mais reduzida ao sul do mesmo, predomina uma pequena faixa de caatinga 

arborea densa com palmeiras. 

A tabela abaixo apresenta melhor as principals especies vegetais encontradas 

neste municipio. 

Quadro 07 - Principals especies vegetais encontradas no municipio de Cajazeiras-

PB. 

Nome Popular Nome Cientifico 

Aroeira Schinus terebenthifolius Raddi. 

Angico Pipatadenia macrocarpa Benth. 

Catingueira Caesalpinia pyranidalis Tul. 

Cumaru Torresea cearensis Fr. All. 

Jurema Branca Pithecolobium domosum Benth. 

Jurema Preta Mimosa acustistipula Benth. 

Juazeiro Zizyphus joazeiro Mart. 

Juca Caesalpinia ferrea Mart. 

Marmeleiro Branco Croton sincoresis Mart. 

Mororo Bauhinia forticata Link. 

Mufumbo Combretum laxum Jacq. 

Pau Darco Tecoma impetitiginosa Mart. 

Pereiro Aspidosperma perifolium Mart. 

Fonte: Braga, s/d, organizado pelo autor 

DE CAMPINA GRANDE 
CEKi RO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIRLIOTEC A SCTGRIAL 
CA.1A7PIBA8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARAI BA 
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ura 11— Cobertura Vegetal da Area de Cajazeiras - P B 

Fonte: Barbosa e LustosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2011) 
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3.3 Caracter izacao Soc ioeconomica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Mascarenhas et al . , (2005) o municipio de Cajazeiras-PB foi criado 

pela lei n° 92 de 23 de Novembro de 1.863 e instalado em 23 de Novembro de 

1.864. 

De acordo com ultimo censo do IBGE (2010), a comunidade possui uma 

populacao de 58.437 habitantes, traduzindo-se num Produto Interno Bruto de 6.937 

reais. 

Desse total de habitantes o numero de alfabetizados com idade igual ou 

superior a 10 anos e de 33.293 o que corresponde a uma taxa de alfabetizagao de 

74 ,9% (MASCARENHAS et al . , 2005, p.9). 

O Municipio contem ainda cerca de 14.177 domici l ios particulares e 

permanentes, destes 11.020 possuem esgotamento sanitario, 10.696 sao 

abastecidos pela rede geral de agua e 9.762 dispoem de servico de coleta de lixo. 

No setor de saude, o servico e prestado por 38 unidades ambulatoriais e 04 

hospitais com 178 leitos. A educacao conta com o concurso de 104 

estabelecimentos de ensino fundamental e 11 colegios de ensino medio 

(MASCARENHAS et al., 2005, p.9). 

A agropecuaria, seguida da industria de pequeno porte e comercio consti tuem 

as principals atividades economicas da comunidade. 

O total de empresas atuantes com CNPJ e de 907. Para atividades culturais e 

de lazer a cidade dispoe de 02 bibliotecas, a s s o c i a t e s recreativas, 01 ginasio 

poliesportivo, 04 jornais diarios e 02 semanais, alem de contar com 04 estagoes 

repetidoras de TV e 04 estagoes de radio FM (MASCARENHAS et al., 2005). 

O municipio dispoe de 04 agendas bancarias, contando ainda com juizado de 

pequenas causas, sede de comarca com juizes designados e conselho tutelar. Em 

termos de infraestrutura urbana apresenta 7 5 % das vias pavimentadas e 8 2 % 

i luminadas. A administragao municipal oferece incentivos fiscais para atragao de 

invest imentos e propiciar o incremento da atividade economica, part icipando de 

convenios com os governos estadual e federal visando a prestagao de auxilio social 

as comunidades carentes, as quais sao apoiadas pelo Programa Comunidade 

Solidaria (MASCARENHAS et al., 2005). 

° DE C AMPIN A GRANDE 

° BIRUOTEC A SCTURIAL 
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C A P I T U L O 4: A N A L I S E DO P R O C E S S O D E D E S E R T I F I C A Q A O NO MUNJCIPIO 

D E C A J A Z E I R A S - P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo expoe os resultado da pesquisa no que diz respeito a 

susceptibi l idade ou existencia de uma desertif icagao de causa natural/cl imatica, 

antropica, ou antropoclimatica na area em estudo. Mesmo optando pela analise das 

causas (fungao climatica, fungao litologica e fungao topografica) separadamente, a 

interagao entre estas funcoes se faz presente para o melhor entendimento da 

dinamica natural e suas relacoes com o atual estagio de degradagao da area de 

estudo. 

4.1 Anal ise da dinamica natural/climatica 

Para melhor compreensao da dinamica natural da area e suas relacoes com 

os possiveis processos de deserti f icacao, foi feito um estudo climatico por meio do 

balanco hidrico sequencial , elaborado com base nos dados medios mensais de 

precipitacao obtidos por meio dos boletins da Superintendencia do Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE, 1990) e de temperatura est imados por intermedios das 

Equagoes de Regressao de Figueiredo (1984), dos postos pluviometricos de 

Cajazeiras, Engenheiro Avidos e Sao Gongalo, com vistas a identificar ou nao uma 

mudanga cl imatologica que possa ter induzido a instalagao da degradagao na area. 

Para considerar a fungao litologica foram anal isados os principals 

constituintes minerals dispostos nas rochas deste municipio uma vez que estes, sob 

agao do intemperismo, sao responsaveis por caracterist icas f isicas e quimicas dos 

solos e que podem indicar o grau de suscetibi l idade que estes apresentam frente 

aos processos erosivos. 

No mais, foi considerada tambem a variagao topograf ica, ja que esta pode, 

dependendo das cotas altimetricas provocar maior ou menor remogao do material 

pedogenetico, influenciando na morfologia e no arraste de nutrientes quimicos e 

organicos do solo permit indo a instalagao do processo de desertif icagao. 

A analise das fungoes climatica, litologica e topografica permite uma 

compreensao geral do ponto de vista natural enquanto variaveis capazes de causar 

modif icagao no ambiente gerando um processo de desertif icagao. 
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4.1.1 Fungao Natural/Climatologica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para esta analise foram considerados os dados gerados por meio do balango 

hidrico do municipio de Cajazeiras-PB que estao expostos no Quadro 08. 

Quadro 08 - Balango Hidrico do Municipio de Cajazeiras-PB 

Mes T°C 
P R E C . 

(mm) 

ETP 

(mm) 

ETR 

(mm) 

EXC 

(mm) 

DEF 

(mm) 

Janeiro 26.8 101,4 170,5 101,4 0 69,1 

Fevereiro 26.3 168,4 159,6 159,6 0 0 

Margo 26.6 252 161,2 161,2 0 0 

Abril 25.8 169,1 141 141 27,7 0 

Maio 25.5 67,2 117,8 117,8 0 0 

Junho 25.3 27,8 108,8 77,32 0 31,6 

Julho 25.4 13 108,5 13 0 95,5 

Agosto 26.1 4,1 130,2 4,1 0 126,1 

Setembro 26.9 6,1 138 6,1 0 131,9 

Outubro 27.4 11,1 99,2 11,1 0 88,1 

Novembro 27.7 17,2 168 17,2 0 150,8 

Dezembro 27.0 41,1 176,7 41,1 0 135,6 

Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 880,6 1679 850,8 0 828,7 

Fonte: SUDENE (1990) 

Os dados do balango hidrico revelam que ao longo das cinco decadas 

estudadas - 1933-1988 - a pluviometria media da area foi em torno de 880,6 mm, 

nao se constatando uma continuagao relat ivamente longa de aumento ou diminuigao 

brusca de precipitagao e temperatura necessaria para se caracterizar um clima 

diferente do entao vigente na area e comprometer a estabi l idade natural existente. 

A lem disso, demonstra-se tambem a nao ocorrencia de variagoes nas 

condigoes climaticas no municipio durante o espago de tempo estudado, revelando 

assim, um equil ibrio entre o ambiente estudado e o clima nao intensif icando nem 

provocando nenhum processo mais grave de degradagao como a desertif icagao. 



51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise do cl ima revelou que os valores de precipitacao associados aos 

numeros de meses secos ao longo dos anos indicam a baixa quant idade de agua 

disponivel para a decomposicao quimica das rochas inf luenciando no 

desenvolvimento de perfis de solos condizentes com as condigoes cl imaticas e 

litologicas, constituindo assim um equil ibrio entre o cl ima, o solo e a litologia da area. 

A lem disso, as precipitagoes escassas e, sobretudo, a ma distribuigao das 

chuvas, al iada a um deficit hidrico no solo, sao indicativos de um estresse hidrico 

que se reflete sobretudo na formagao de uma paisagem xerica com suscetibi l idade a 

processos erosivos (LUSTOSA, 2004). 

Em f im, as condigoes climaticas apenas contr ibuem para aumentar o aspecto 

seco da paisagem, influenciando na baixa capacidade de regeneragao do ambiente. 

Desta forma, suas especif icidades nao chegam a torna-las um fator que cause uma 

desertif icagao na area, apenas contribua para mais futuramente tal existencia ou nao 

da problematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2 Fungao Litologica 

No que toca ao estudo mineralogico, foram identif icados como 

preponderantes os seguintes minerals nas amostras coletadas do Municipio de 

Cajazeiras-PB: Feldspato, Plagioclasio, Biotita e Quartzo. Os minerais acessorios 

identif icados nesse conjunto litologico foram zircao, apatita e titanitas. Os minerais 

secundarios sao muscovitas, argi lominerais, minerais opacos e allanita. 

Para tanto, esses minerais encontrados principalmente o Feldspato e o 

Quartzo sao extremamentes resistentes aos processos de alteragao, devido a suas 

proprias caracterist icas f isicas. 

Desta forma, como as rochas deste municipio possuem porcentagens 

significativas destes minerais, estas impr imem maior resistencia ao processo 

intemperico, e consequentemente a formagao de solos mais desenvolvidos, ja que 

influenciam diretamente nas reagoes quimicas com a agua e com as atividades 

biologicas dos organismos. 

Desta maneira, como o intemperismo, principalmente o f isico e uma 

caracteristica de clima semiarido, marcado pelo deficit hidrico, como solos mal 

formados com camadas dentrit icas angulosas provenientes da desagregagao 

mecanica das rochas tambem o e, a litologia do municipio de Cajazeiras-PB mostra 
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que esta em harmonia com as condigoes climaticas da regiao, pois os resultados 

desta interagao sao solos mal formados, pouco desenvolvidos e pobres em 

nutrien es , fato encontrada neste municipio, pois estudos da SEPLAN revelam que 

mais de 9 0 % da area de estudo encontram-se formada por solos Brunos nao 

Calcicos (NC 01) e Litolicos Eutroficos (RE 18 e RE 21) que sao solos jovens, pouco 

desenvolvidos, mal formados, com deficiencia hidrica, muito duro quando seco e de 

estrutura normalmente macigos ou em blocos. 

So seria possivel uma formagao dos solos mais ricos em nutrientes e bem 

desenvolvidos se existisse uma maior disponibi l idade de agua no sistema, o que 

aumentaria as reagoes quimicas existente nas rochas e consequentemente daria 

caracterist icas diferenciadas aos solos do municipio estudado, fato inexistente 

encontrado na area. 

O que realmente existe no municipio sao solos mal formados, reflexo dessa 

continua interagao e equil ibrio entre essa litologia existente e baixa disponibi l idade 

hidrica, comandada pelas condigoes de semiaridez do clima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.3 Fungao Topograf ica 

No que toca a dinamica topografica constatou-se por meio de estudos do 

projeto RADAMBRASIL (1981) que as cotas altimetricas do municipio nao 

ultrapassam 400 metros. Isso reflete um processo regular de remogao e adigao de 

material pedogenetico, ja que tanto a litologia como a propria dinamica das chuvas 

nao permitem grande movimento de remogao e deposigao de material mineral que 

formara os solos. 

Sendo assim, o equil ibrio da area de estudo seria mostrado se a formagao 

dos solos se constituisse de forma fragil e lenta. O que realmente se confirma, pois 

os solos do municipio sao em geral pouco espessos e bastantes jovens, sendo 

representado principalmente pela classe dos brunos nao calcicos e litolicos 

eutroficos (ver mapa da pagina 43). 

Entretanto, os solos da area de estudo nao refletem somente essa interagao 

com a topografia do terreno, mas com todos os demais fatores de formagao (clima, 

material de or igem, organismos vivos e tempo) o que determina uma particularidade 

do sistema ambiental seco. ^ . . . . . . . . ^ ^ R A I 

D E C A W .nm R O f E S S O R £ ' -

£uA7IARAS PARANA 
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Portanto, as analises das fungoes climaticas, litologicas e topografica 

revelaram a existencia de um equil ibrio entre todas as instancias. Desta forma, 

pode-se concluir a t ravrs dessas fungoes que nao existe deserti f icagao do tipo 

natural neste municipio, pois nao existiu nenhum desequi l ibr io em nenhuma das 

instancias capaz de provocar uma modificagao no ambiente climatico do municipio 

estudado capaz de gerar um processo de desertif icagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Anal ise da dinamica humana/antropica 

O estudo das relagoes de causa e efeito da degradagao da area com sua 

dinamica socioeconomica e a qual idade de vida de seus habitantes foi realizado pela 

analise de estatist icas existentes no IBGE, Diagnosticos do Municipio de Cajazeiras-

PB e Secretaria de Planejamento do Estado da Paraiba. 

Nesse sentido, os resultados adquiridos atraves dos valores ponderados dos 

sete parametros util izados expoem melhor o resultado da susceptibi l idade ou da 

existencia de uma desertif icagao do tipo antropica na area em estudo. 

A s p e c t o s S o c i a i s 

O parametro aspectos sociais foi subdividido em: As1 - Taxa de 

analfabetismo, As2 - Tipo de habitagao, As3 - Qual idade de vida da populagao. 

Quadro 09 - As1 - Taxa de analfabetismo. 

Classes Valor ponderado 

0% 1 

0,1 - 5 % 2 

5,1 - 10% 3 

10,1 - 15% 4 

15,1 - 2 0 % 5 

20,1 - 2 5 % 6 

25,1 - 3 0 % 7 

30,1 - 3 5 % 8 

35,1 - 4 0 % 9 

> 40% 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

nECAMPWA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a s s i s t 
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O grau de analfabetismo como afirma Dill (2007, p. 48) "avalia o percentual de 

pessoas analfabetas em determinacla faixa etaria". Usualmente e considerada a 

faixa etaria de 15 anos ou mais, isto e : o analfabet ismo avaliado acima da faixa 

etaria onde, por lei, a escolaridade seria obrigatoria. 

Desta forma, este parametro vem demonstrar que quando a taxa de 

analfabet ismo do municipio for 0%, o valor ponderado sera 1 e, consequentemente 

melhor situagao. Quando a o analfabet ismo for maior que 40%, o valor ponderado 

sera 10, e consequentemente a deterioragao sera maior. 

No municipio de Cajazeiras - PB, segundo a PORTARIA N° 2.025/GM 

set/2004 a taxa de analfabetismo e de 27,25%, o que se traduz metodologicamente 

de acordo com Dill em valor ponderado 7, ou seja, relativamente grave. 

Quadro 10 - As2 - Tipo de habitacao 

Classes Valor ponderado 

Casa de alvenaria boa 1 

Casa de alvenaria media 2 

Casa de alvenaria ruim 3 

Casa de alvenaria e taipa 5 

Casa de taipa boa 7 

Casa de taipa ruim 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

O tipo de habitacao como afirma Dill (2007, p. 48) "esta ligada diretamente a 

qual idade de vida da populacao residente no local". Casa de alvenaria com boa 

qual idade o valor ponderado sera 1, e consequentemente melhor situacao. Casa de 

taipa ruim o valor ponderado sera 10, e consequentemente pior situagao. 

No municipio de Cajazeiras-PB em pratica de campo constatou-se a presenga 

de casas de alvenaria entre media e ruim, implicando metodologicamente de acordo 

com Dill em valor ponderado 2, ou seja, relat ivamente ace i tave l . 

Quadro 11 - As3 - Qual idade de vida da populagao. 

Classe Valor ponderado 

Boa 1 

Media 5 

Ruim 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 
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Rosario & Brennsen (1994, apud Dill, 2007) consideram que a qual idade de 

vida da populacao depende de planejamento e organizacao do ambiente, pois 

interferencias indevidas no mesmo podem conduzir a r.jptura da estabil idade dos 

sistemas que o compoem, com reflexos inevitaveis na organizacao economica e 

social. 

Desta forma, se a qual idade de vida que segundo esse aporte teorico citado 

acima for boa, o valor ponderado sera 1 e, consequentemente melhor situagao. Se 

for ruim, valor ponderado 10%, consequentemente pior situagao. 

No municipio de Cajazeiras-PB em pratica de campo constatou-se a presenga 

de um planejamento e organizagao do ambiente medio, marcado por uma 

compreensao limitada daqueles de que nao se pode exaurir os recursos alem da 

propria capacidade produtiva do patrimonio natural, o que metodologicamente de 

acordo com Dill (2007) se reflete em valor ponderado 5, ou seja, relativamente 

preocupante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s p e c t o s E c o n o m i c o s 

O parametro aspectos economicos foi subdividido em: Ae1 - Nivel de renda 

das famil ias e Ae2 - Satisfagao economica segundo a comunidade. 

Quadro12 - Ae1 - Nivel de renda das famil ias 

Classes Valor ponderado 

< 1 salario 10 

1,1 - 3 9 

3,1 - 6 8 

6,1 - 9 7 

9,1 - 1 2 6 

12,1 - 1 5 5 

15,1 - 18 4 

18,1 - 2 1 3 

21,1 - 2 4 2 

> 2 4 1 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

A renda das famil ias como afirma Dill (2007, p. 50) "esta diretamente ligada a 

qual idade de vida, uma vez que aumentando a renda ocorre a possibi l idade de 
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melhores moradias, educacao, melhor al imentagao, vestuario, lazer entre outras 

atividades". Se a renda familiar for < 1 salario o valor ponderado sera 10, e 

consequentemente maior deterioracao. A melhor situagao ocorre S:i o valor 

ponderado for 1. 

No municipio de Cajazeiras - PB, segundo Alencar (2009, p. 60) "a renda das 

famil ias consiste em mais de 6 0 % entre meio e dois salarios minimo", o que se 

traduz metodologicamente de acordo com Dill (2007) em valor ponderado 9, ou seja, 

grave. 

Quadro 13 - Ae2 - Satisfagao economica segundo a comunidade 

Classe Valor ponderado 

Alta 1 

Media 5 

Baixa 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Este parametro vem demonstrar como se encontra a real satisfagao 

economica das comunidades do municipio de Cajazeiras-PB. Se for alta, o valor 

ponderado sera 1 e, consequentemente melhor situagao. Se for baixa, valor 

ponderado 10%, consequentemente pior situagao. 

Nesse referido municipio, em pratica de campo, constatou-se que embora as 

pessoas da comunidade af i rmem a ideia de sua satisfagao economica seja ruim, 

mas percebe-se que a real situagao nao e essa, pois estas recebem auxil io mensal 

de varios programas do governo federal , alem de aposentadorias de pessoas que 

vivem na maioria das casas. Al ia-se a isso uma pequena produgao agricola anual 

que ajuda ao seu sustento e uma pequena criagao de animais, bovinos, caprinos ou 

suinos que auxi l iam na renda. Isso leva-nos aferir a ideia de que a situagao disposta 

e relativamente boa, aceitavel o que se traduz em valor ponderado 5 ou seja, medio. 

Uso e O c u p a c a o do Solo 

O parametro uso e ocupagao do solo foi subdividido em: Us1 - Conflitos 

ambientais, Us2 - Area a reflorestar e Us3 - Monocultura. 

Quadro 14 - Us1 - Conflitos ambientais 

Classes Valor ponderado 

UNSVER3!l*AU&zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \  LUfcRAt 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMAQA0 DE P80FESS0RE L 
JWfi UOTECA SETORIAl 
CAJATflRAS PA»/»lflA 
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0 1 

Ate 10% 2 

10,1 - 2 0 % 3 

20,1 - 3 0 % 4 

30,1 - 4 0 % 5 

40,1 - 5 0 % 6 

50,1 - 6 0 % 7 

60,1 - 7 0 % 8 

70,1 - 8 0 % 9 

Acima de 80% 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como bem afirma Dill (2007, p. 54), "conflitos ambientais sao d e t e r i o r a t e s 

causadas pelo homem ao usar os recursos naturais", como por exemplo: Agricultura 

e pastagem em areas inadequadas sem aptidao de uso (areas com declividades 

acentuadas, areas de preservacao permanente), inexistencia de tecnicas 

conservacionistas nas propriedades, langamento de dejetos diretamente nos corpos 

de agua, queimadas, entre outras. 

Desta forma, quando o municipio tiver conflitos acima de 8 0 % o valor 

ponderado sera 10, consequentemente maior deterioracao, e quando no municipio 

existir menores conflitos, melhor situacao. 

Em pratica de campo foi possivel constatar que cerca de 7 0 % das 

propriedades usam os recursos de maneira que causam a deteriorizacao da 

natureza, pois embora nao se note o uso de areas de preservagao, mas no que toca 

ao uso de area decl ivosas para pecuaria e agricultura, o uso das queimadas aliada a 

falta de tecnicas conservacionistas e lancamentos de dejetos nos corpos d'agua, sao 

constantes. Isso se traduz em valor ponderado 8 ou seja, grave. 

Quadro 15 - Us2 - Area a reflorestar 

Classes Valor ponderado 

0 1 

Ate 10% 2 

10,1 - 2 0 % 3 

20,1 - 3 0 % 4 

30,1 - 4 0 % 5 
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40,1 - 5 0 % 6 

50,1 - 6 0 % 7 

60,1 - 7 0 % 8 

70,1 - 8 0 % 9 

Acima de 80% 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Segundo Dill (2007, p. 55) "a pressao antropica exercida sobre a vegetagao 

nativa de uma area, implica em um conjunto de consequencias sempre negativas 

quanto mais numerosas forem os fatores que resultem em tal diminuicao". 

Desta forma, se existir areas no municipio a serem florestadas acima de 80%, 

o valor ponderado sera 10, consequentemente pior situagao, e logicamente quanto 

menor a porcentagem de areas a ser reflorestada melhor situagao. 

Com relagao a area a reflorestar observou-se por meio de imagens de 

satelites que cerca de 7 0 % do municipio encontram-se prat icamente sem cobertura 

vegetal, ou seja, susceptiveis a intensificagao dos processos erosivos. Para tanto, 

isso se traduz metodologicamente com Dill em valor 8, ou seja grave. 

Quadro 16 - Us3 - Monocultura 

Classes Valor ponderado 

0 1 

Ate 10% 2 

10,1 - 2 0 % 3 

20,1 - 3 0 % 4 

30,1 - 4 0 % 5 

40,1 - 5 0 % 6 

50,1 - 6 0 % 7 

60,1 - 7 0 % 8 

70,1 - 8 0 % 9 

Acima de 80% 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Segundo Dill (2007, p. 56) "Monocultura e a cultura exclusiva de um produto 

agricola". Normalmente este tipo de cultura acarreta serios problemas aos recursos 

naturais solo, f lora, fauna e recursos hidricos, ja que a substituigao da cobertura 
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vegetal original, geralmente com varias especies de plantas, por uma cultura unica, 

e uma pratica danosa ao solo 

Desta forma, quanto maior a util izacao da monocultura nas propriedades 

rurais acima de 80%, o valor ponderado sera 10, consequentemente pior situagao, 

entretanto se ocorrer a inexistencia de uma monocultura, valor ponderado 1, 

consequentemente melhor situagao. 

No municipio de Cajazeiras-PB, atraves da pratica de campo constatou-se 

que apenas 2 0 % de suas terras sao ocupadas por monoculturas, portanto, pode-se 

considerar valor ponderado 2 como satisfatorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diagnost ico Ambiental 

O parametro diagnostico ambiental foi subdividido em: Da1 - Areas de 

deposigao inadequada de residuos, Da 2 - Destino dos residuos solidos urbanos, 

Da3 - Tratamento de esgotos, Da 4 - Apl icagao de agrotoxicos. 

Quadro 17 - Da1 - Areas de deposigao inadequada de residuos 

Classe Valor ponderado 

Nenhuma area de deposigao inadequada encontrada 1 

1 3 

2 5 

3 7 

>4 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Este parametro vem a demonstrar a atual situagao do municipio de Cajazeiras 

- PB no que tange a deposigao inadequada de residuos sejam eles sol idos ou 

l iquidos. Desta forma, quanto maior o numero de areas inadequadas para a 

deposigao de residuos, valor ponderado 10, consequentemente pior situagao. 

Atraves da pratica de campo, constataram-se muitas areas de deposigao 

inadequada desses residuos, principalmente na zona rural. Em relagao a zona 

urbana o numero e bem menor, entretanto a medida que se considera a zona 

urbana e rural do municipio, pode-se confirmar a existencia de mais de 4 areas de 

deposigao, o que traduz-se metodologicamente de acordo com Dill (2007) em valor 

ponderado 10, ou seja grave. 
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Quadro 18 - Da 2 - Destino dos residuos solidos urbanos 

Classe Valor ponderado 

Aterro Sanitario 1 

Enterrado 5 

Enterrado e depositado a ceu aberto 7 

Lixao 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Segundo Dill (2007, p. 59) "hoje cada brasileiro produz em media quinhentos 

gramas de lixo por dia, e dependendo do lugar que mora e seu poder aquisit ivo, 

pode chegar a mais de um quilo". Desta forma, Se o lixo nao tiver o destino final 

adequado, ocorrera a contaminagao dos recursos naturais (solo, recursos hidricos, 

fauna, homem), causando a deterioragao ambiental . 

Deste modo Se o lixo recolhido dentro do municipio for langado diretamente 

em um lixao, o valor ponderado sera 10, consequentemente pior situagao. Se este 

lixo tiver o destino correto em aterro sanitario o valor ponderado sera 1, 

consequentemente melhor situagao. 

No municipio de Cajazeiras-PB, segundo Alencar (2009, p. 59) o destino dos 

residuos solidos urbanos e coletado em boa parte pela coleta publica, na qual se 

destina uma parte para a reciclagem, o resto do que nao e reciclado mais 32, 6 0 % e 

destinado para ser enterrado e depositado a ceu aberto. 

Desta forma, metodologicamente o municipio de Cajazeiras-PB apresenta 

valor ponderado em torno de 7, ou seja relat ivamente grave. 

Quadro 19 - Da3 - Tratamento de esgotos 

Classe Valor ponderado 

ETC OU STEC 1 

Fossa 5 

Fossa e eliminagao livre 7 

Eliminagao livre 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como bem diz Dill (2007) com a utilizagao da agua para abastecimento, como 

consequencia ha a geragao de esgotos. Se a destinagao deste esgoto nao for 

adequada, acabam causando a deterioragao ambiental atraves da contaminagao 

D E C A M P I N / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg R A N D E 1 

CENJROOErORMACAoOEP.ooFESSO^f 
BBUOTECASETORWi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJA7EKAS PARANA 
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das aguas superficiais e subterraneas, solo, problemas esteticos, de odor, dano ou 

morte da biota aquatica, encarecimento do tratamento para uso domestico. 

Desta maneira, se o esgoto produzido dentro do municipio for tratado em uma 

estagao de tratamento de esgoto o valor ponderado sera 1, e consequentemente 

melhor situagao. 

Em relacao ao municipio de Cajazeiras - PB, ate existe uma estagao de 

tratamento, porem sua util izacao e muito insignificante. De acordo com Alencar 

(2009, p. 59) "65, 3 0 % dos dejetos dos esgotos sao dest inados a fossas ou estao a 

ceu aberto, livre". O que traduz metodologicamente em valor ponderado 7 ou seja, 

situagao relativamente grave. 

Quadro 20 - Da 4 - Apl icagao de agrotoxicos. 

Classes Valor ponderado 

0% das propriedades 1 

Ate 10% 2 

10,1 - 2 0 % 3 

20,1 - 3 0 % 4 

30,1 - 4 0 % 5 

40,1 - 5 0 % 6 

50,1 - 6 0 % 7 

60,1 - 7 0 % 8 

70,1 - 8 0 % 9 

Acima de 80% 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

De acordo com Dill (2007, p. 62) "os agrotoxicos sao substancias quimicas 

(herbicidas, pesticidas e inseticidas) util izadas em produtos agricolas e pastagens, 

com a f inal idade de preserva-los da agao danosa de seres vivos". A lem disso, "o uso 

intenso de agrotoxicos leva a deterioragao dos recursos naturais, solo, agua, flora e 

fauna, levando a desequil ibr ios biologicos e ecologicos" (DILL, 2007, p. 62). 

Desta forma, Se ocorrer apl icagao de agrotoxicos em mais de 8 0 % das 

propriedades do municipio, o valor ponderado sera 10, e consequentemente pior 

situagao. 
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Em trabalho de campo constatou-se que 9 0 % das propriedades rurais util izam 

agro v 6xico de forma indiscriminada, o que traduz de acordo com Dill (2007) em valor 

pondera. io 10, ou seja, grave. 

Es t ru tu razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Urbana 

O parametro estrutura urbana foi subdividido em: Eu 1 - Energia eletrica nas 

residencias, Eu 2 - sistema de abastecimento d'agua (% de agua tratada), Eu 3 -

Escolas, Eu 4 - Area de lazer, Eu 5 - Seguranca publica, Eu 6 - Coleta de residuos 

solidos, Eu 7 - l luminagao publica, Eu 8 - Arborizagao urbana/rural. 

Quadro 21 - Eu 1 - Energia eletrica nas residencias 

Classes Valor ponderado 

< 20% 10 

2 0 - 2 9 9 

3 0 - 3 9 8 

4 0 - 4 9 7 

5 0 - 5 9 6 

6 0 - 6 9 5 

7 0 - 7 9 4 

8 0 - 8 9 3 

9 0 - 9 9 2 

100% 1 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Segundo Dill (2007, p. 65) "a energia eletrica se apresenta como uma 

importante ferramenta para o homem melhorando sua qual idade de vida atraves do 

uso domicil iar ou como insumo ao processo produtivo". 

Desta forma, As propriedades onde 100% possuem energia eletrica, o valor 

ponderado sera 1, melhor situagao. Locais onde < 2 0 % das propriedades possuirem 

energia eletrica, o valor ponderado sera 10 e consequentemente a pior situagao. 

Em relagao ao municipio de Cajazeiras-PB segundo a Energiza, cerca de 

9 0 % das propriedades possuem energia eletrica, o que se traduz 

metodologicamente de acordo com Dill (2007) em valor ponderado 2, ou seja 

satisfatorio. 

" D& CAMPtNA GRANDS 
CENTRO DE f 0 R M A C A 0 DE PROfESSORE; 
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Quadro 22 - Eu 2 - sistema de abastecimento d'agua (% de agua tratada) 

Classes Valor ponderado 

< 20% 10 

2 0 - 2 9 9 

3 0 - 3 9 8 

4 0 - 4 9 7 

5 0 - 5 9 6 

6 0 - 6 9 5 

7 0 - 7 9 4 

8 0 - 8 9 3 

9 0 - 9 9 2 

100% 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como bem afirma Dill (2007, p. 66) "a agua e muito importante na vida das 

pessoas, pois, e utilizada para o consumo humano (beber, banho, lavar roupas etc.) 

e dessedentacao animal". 

O abastecimento de agua para a populacao esta ligado a qual idade de vida 

das pessoas que residem no municipio. Locais com 100% das casas com agua 

tratada, o valor ponderado sera 1, consequentemente melhor situagao, entretanto, 

locais com menos de 2 0 % de agua tratada pior situagao. 

Em relagao ao municipio de Cajazeiras-PB, Alencar (2009, p. 58) afirma que 

"o abastecimento de agua tratada e feito atraves de fervura, filtragao e cloragao, 

cobrindo 76, 0 2 % das residencias", o que se traduz metodologicamente de acordo 

com Dill (2007) em valor ponderado 4, ou seja, relativamente estavel. 

Quadro 23 - Eu 3 - Escolas 

Classe Valor ponderado 

Suficiente 1 

Insuficiente 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como bem certifica Dill (2007), as escolas formam cidadaos educados para a 

vida nesses tempos de acentuado e rapido progresso tecnico, e fornecem a 

juventude as nogoes de respeito, dignidade, honestidade, valores sociais, 

preparando os jovens para a vida. 
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Nessa perspectiva este parametro analisa a disponibil idade de escolas dentro 

do municipio, se o numero de escolas e insuficiente para atender os alunos, o valor 

ponderado sera 10, consequentemente a pior situagao, entretanto se o numero de 

escolas for suficiente o valor ponderado sera 1 consequentemente melhor situagao. 

De acordo com Mascarenhas et al., (2005) existem 104 estabelecimentos de 

ensino fundamental e 11 colegios de ensino medio. Deste modo, o numero de 

escolas presentes no municipio e suficiente, pois alem desse numero de 

estabelecimentos, estes apresentam no geral classes com mais 30 alunos por 

turma, e boa infraestrutura basica para a aprendizagem, como cadeiras confortaveis 

para assento, material didatico de boa qual idade, laboratorio de informatica e sala de 

audio visual. Desta forma, de acordo com Dill (2007) se traduz em valor ponderado 1 

ou seja satisfatorio, suficiente. 

Quadro 24 - Eu 4 - Area de lazer 

Classe Valor ponderado 

Suficiente 1 

Insuficiente 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como atesta Dill (2007, p. 67) "As areas de lazer sao espagos publicos, cujo 

acesso da populagao e livre". Estes espagos sao importantes para a sociedade, uma 

vez que as pessoas procuram estes locais para descontrair nos finais de tarde, finais 

de semana, pois existe muito verde, bancos para sentar, brinquedos para criangas e 

infraestrutura adequada para recreagao. 

Desta maneira, se as areas de laser do municipio forem suficientes o valor 

ponderado sera 1 e consequentemente a melhor situagao, entretanto se o numero 

de areas de lazer for insuficiente o valor ponderado sera 10 consequentemente pior 

situagao. 

Em pratica de campo constatou-se que existem as areas de lazer sao 

suficientes para a satisfagao das necessidades de lazer das pessoas, no entanto 

nao apresentam infraestrutura satisfatoria para proporcionar descanso e 

relaxamento da populagao no periodo de fim de uma Jornada de trabalho e no 

per iodo de ferias. Desta forma, torna-se insuficiente, isso se traduz 

metodologicamente de acordo com Dill em valor ponderado 10, ou seja, grave. 



65 

Quadro 25 - Eu 5 - Seguranga publica 

Classe Valor ponderado 

Suficiente 1 

Insuficiente 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como estabelece Dill (2007), a seguranca publica vem est imulando reflexoes 

e provocando debates a respeito de um problema que tern preocupado as famil ias, 

as comunidades e todos aqueles que tern consciencia de sua responsabil idade 

social. 

Deste modo, se a seguranca publica do municipio for suficientes o valor 

ponderado sera 1 e consequentemente a melhor situagao, entretanto se a 

seguranga publica for insuficiente o valor ponderado sera 10 consequentemente pior 

situagao. 

Atraves de pesquisas realizadas em jornais, sites de internet e programas de 

radio constatou-se que o municipio nao apresenta grandes problemas em relagao a 

seguranga publica, pois a queixa de problemas relacionados a violencia e pequena. 

Isso o faz, metodologicamente de acordo com Dill (2007) em valor ponderado 1 ou 

seja suficiente, satisfatorio. 

Quadro 26 - Eu 6 - Coleta de residuos solidos 

Classe Valor ponderado 

Todos os dias 1 

3vezes por semana 3 

2 vezes por semana 5 

1 vez por semana 7 

Nao ocorre 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como declara Dill (2007, p. 68) "nao e novo o fato de que as cidades 

produzem, diar iamente, milhares de toneladas de lixo e que esse e um problema 

que vem se tornando cada vez maior". 

Contudo, se as coletas do lixo pelo poder publico ocorrer em todos os dias 

uteis, o valor ponderado sera 1, melhor situagao entretanto se a Coleta de residuos 

solidos nao ocorre o valor ponderado sera 10 consequentemente pior situagao. 
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No municipio de Cajazeiras-PB atraves da pratica de campo comprova-se que 

a coleta de lixo e realizada duas vezes por semana, o que se traduz 

metodologicamente de acordo com Dill (2007) em valor ponderado 5 ou sejfi estavel. 

Quadro 27 - Eu 7 - l luminacao publica 

Classes Valor ponderado 

< 20% das ruas com iluminacao publica 10 

2 0 - 2 9 9 

3 0 - 3 9 8 

4 0 - 4 9 7 

5 0 - 5 9 6 

6 0 - 6 9 5 

7 0 - 7 9 4 

8 0 - 8 9 3 

9 0 - 9 9 2 

100% 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como bem diz Dill (2007, p. 71) "a i luminacao publica e importante para a 

qual idade de vida no municipio, uma vez que a luz interfere na rotina das pessoas 

em sua volta, ajudando a combater o crescimento da marginal idade e da violencia". 

Desta forma, se o municipio apresentar 100% das ruas i luminadas, o valor 

ponderado sera 1, melhor situacao, contudo se a i luminacao publica ocorre em 

menos de < 2 0 % das ruas o valor ponderado sera 10 consequentemente pior 

situagao. No municipio de Cajazeiras-PB, 9 0 % das ruas possuem iluminagao o que 

traduz em valor ponderado 2, satisfatorio. 

Quadro 28 - Eu 8 - Arborizagao urbana/rural 

Classes Valor ponderado 

< 20% das ruas/estradas com 

arborizagao 

10 

2 0 - 2 9 9 

3 0 - 3 9 8 

4 0 - 4 9 7 

50 - 59 6 

6 0 - 6 9 5 
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7 0 - 7 9 4 

8 0 - 8 9 3 

9 0 - 9 9 2 

100% 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Como bem nos fala Dill (2007, p.71) "o crescimento das cidades ao longo dos 

anos provocou a diminuicao das areas verdes. A presenca de vegetagao em uma 

bacia hidrografica e fundamental , t razendo qual idade de vida a seus habitantes". 

Deste modo, municipios que possuirem < 2 0 % das ruas com arborizagao, o 

valor ponderado sera 10 e consequentemente a pior situagao. 

Apesar de pequenos incentivos atraves de campanhas e doagao de mudas 

por parte da administragao publica, a sede do municipio apresenta apenas 3 0 % de 

suas ruas arborizadas. Isto contribui em grande medida para o desconforto termico 

durante todo ano. Desta forma, de acordo com Dill (2007) isso de traduz 

metodologicamente em valor ponderado 8 ou seja grave. 

Si tuacoes de R i s c o 

O parametro situagoes de risco foi subdividido em SR - 1 Queimada. 

Quadro 29 - Sr - 1 Queimada 

Classes Valor ponderado 

> 80% das propriedades fazem 10 

queimadas 

70,1 - 8 0 9 

60,1 - 7 0 8 

50,1 - 6 0 7 

40,1 - 5 0 6 

30,1 - 4 0 5 

20,1 - 3 0 4 

10,1 - 2 0 3 

<10 % 2 2 

Sem queimadas 1 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 



68 

Para Dill (2007), o impacto ambiental das queimadas preocupa a comunidade 

cientif ica, ambiental istas e a sociedade em geral, pois elas afetam diretamente a 

f isica, a quimica e a biologia dos solos, alterando, ainda, a qual idade do ar em 

grandes proporgdes. Tambem interferem na vegetagao, na biodiversidade e na 

saude humana. 

No municipio onde nao ocorrerem queimadas, o valor ponderado sera 1, 

consequentemente menor deterioragao. No entanto, se ocorrer queimada em > 8 0 % 

das propriedades o valor ponderado sera 10, consequentemente pior situagao. 

Em trabalho de campo constatou-se que mais de 8 0 % das propriedades 

utilizam das queimadas como tecnicas de preparo da terra para o plantio. Portanto, o 

impacto ambiental causado por esta pratica pode ser responsavel pelo elevado 

indice de degradagao da area. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Saude Publ ica 

O parametro saude publica foi subdividido em: Sp1 - Doengas vinculadas a 

agua da regiao, Sp2 - Atendimento medico, Sp3 - posto de saude/hospitais. 

Quadro 30 - Sp1 - Doengas vinculadas a agua da regiao 

Classe Valor ponderado 

Alta Incidencia 10 

Media Incidencia 5 

Baixa Incidencia 1 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Este parametro vem demonstrar como se encontra a incidencia de doengas 

vinculadas a agua da regiao. Se for alta, o valor ponderado sera 10 e, 

consequentemente pior situagao. Se for baixa, valor ponderado 1 % , 

consequentemente melhor situagao. 

Segundo a SIVER/MDDA - Secretaria Municipal de Cajazeiras - PB, citado 

por Alencar (2009, p. 59) o municipio de Cajazeiras nos ult imos tres anos 

apresentou uma taxa de doengas vinculadas a agua em torno de 2 % da populagao, 

sobretudo diarreias, o que se traduz metodologicamente de acordo com Dill (2007) 

em valor ponderado 1, ou seja, baixa incidencia, desta forma, demonstra a boa 

qual idade da agua. 
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Quadro 31 - Sp2 - Atendimento medico 

Classe Valor ponderado 

Satisfatorio 1 

Insatisfatorio 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Este parametro vem demonstrar como se encontra o atendimento medico no 

municipio de Cajazeiras - PB. Se for satisfatorio, o valor ponderado sera 1 % e, 

consequentemente melhor situagao. Se for insatisfatorio, valor ponderado 10%, 

consequentemente pior situagao. 

No municipio de Cajazeiras-PB, segundo Alencar (2009, p.54), o atendimento 

medico e insatisfatorio, pr incipalmente no que diz respeito a falta de profissionais e 

equipamentos. Segundo ela, "a inexistencia de profissionais especial istas como 

cirurgiao pediatrico, toracico, neurologista, urologista e buco-maxilo facial entre 

outros consiste em um problema grave". No caso dos equipamentos, faltam, 

sobretudo, materials para exames neurologicos e mamograf ias. 

Desta forma, metodologicamente de acordo com Dill (2007) em valor 

ponderado sera 10, ou seja, insatisfatorio, grave, refletindo bem a real situagao nao 

so do municipio, mas do Brasil, com falta de profissionais. 

Quadro 32 - Sp3 - Posto de saude/hospitais 

Classe Valor ponderado 

Satisfatorio 1 

Insatisfatorio 10 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2011) 

Este parametro vem demonstrar como se encontra a disponibi l idade dos 

postos de saude e hospitais do municipio de Cajazeiras - PB. Se for satisfatorio, o 

valor ponderado sera 1 % e, consequentemente melhor situagao. Se for 

insatisfatorio, valor ponderado 10%, consequentemente pior situagao. 

O municipio de Cajazeiras-PB segundo a PORTARIA N° 2.025/GM set/2004 

conta com 10 Posto de Saude, 19 Centros de Saude (inclusive Unidade de Saude 

da Famil ia), 1 Policl inica, 4 hospitais, 236 Leitos hospitalares,8 Leitos obstetricos, 56 

Leitos pediatr icos, 37 Leitos clinicos e 135 Leitos cirurgicos, o que se reflete em 4,2 

habitantes por Leitos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNiVu, .u . . . 
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Desta forma, e satisfatorio os estabelecimentos de saude do municipio, e 

metodologicamente de acordo com Dill (2007) seu valor ponderado sera 1, embora 

falta profissionais e equipamentos para trabalhar. 

De forma mais clara e sucinta o quadro baixo expoem melhor todos os 

resultados encontrados e a real si tuacao degradacional encontrada no municipio de 

Cajazeiras - PB. 

Quadro 33 - Resultado geral simplif icado 

Parametro 
Min Max. 

Grau de 

deteriorizagao 

Encontrado 
(%) 

Aspectos 

Sociais 

Taxa de analfabetismo 1 10 7 70% 

Aspectos 

Sociais 

Tipo de Habitacao 1 10 2 20% Aspectos 

Sociais Qualidade de vida segundo a 

comunidade 
10 5 50% 

Aspectos 

Economicos 

Nivel de renda das familias 1 10 9 90% 
Aspectos 

Economicos 
Satisfagao economica segundo a 

comunidade 
10 5 50% 

Uso e 

Ocupacao do 

Solo 

Conflitos ambientais 1 10 8 80% Uso e 

Ocupacao do 

Solo 

Area a reflorestar 1 10 8 80% 

Uso e 

Ocupacao do 

Solo Monocultura 1 10 2 20% 

Diagnostico 

Ambiental 

Area de deposigao inadequada 1 10 10 100% 

Diagnostico 

Ambiental 

Destino dos residuos solidos 

urbanos 
1 10 7 70% Diagnostico 

Ambiental 
Tratamento de esgoto 1 10 7 70% 

Diagnostico 

Ambiental 

Aplicagao de agrotoxicos. 1 10 10 70% 

Estrutura 

Urbana 

Energia eletrica nas residencias 1 10 2 20% 

Estrutura 

Urbana 

Sistema de abastecimento 1 10 4 40% 

Estrutura 

Urbana 

Escolas 1 10 1 10% 

Estrutura 

Urbana 

Area de lazer 1 10 10 100% Estrutura 

Urbana Seguranga Publica 1 10 1 10% 

Estrutura 

Urbana 

Coleta de residuos solidos 1 10 5 50% 

Estrutura 

Urbana 

lluminagao publica 1 10 2 20% 

Estrutura 

Urbana 

Arborizagao urbana/rural. 1 10 8 80% 

Situagao de 

Risco 
Queimadas 1 10 9 90% 

Saude 

Publica 

Doengas V. a agua da regiao 1 10 1 10% 
Saude 

Publica Atendimento medico 1 10 10 100% 
Saude 

Publica 
Postos de saude/hospitais 1 10 1 10% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Total 25 250 134 53,6% 

Fonte: Barbosa e Lustosa (2012) 



7 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os resultados expostos no quadro acima mostraram que as condigoes 

socioeconomicas do municipio de Cajazeiras-PB nao sao satisfatorias. Isto pode 

refletir na suscetibi l idade do processo de desertif icagao na area. 

Sendo assim, do ponto de vista antropico os resultados atraves dos dados 

s o c i o e c o n o m i c s mostraram que o municipio de Cajazeiras-PB nao se encontra em 

processo de desertif icagao, pois seu indice de degradagao dista cerca de 53, 26%, e 

para se caracterizar como desertif icagao seria necessario pelo menos 7 0 % de area 

degradada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Anal ise da dimensao natural e humana integradas (antropoclimatica) 

As dimensoes, natural e antropica integradas no estudo de causas da 

desertif icagao podem constituir o tipo de desertif icagao denominada 

antropocl imatica, fenomeno tipico causado pela interagao natural e humana. 

A analise da dinamica ambiental e s o c i o e c o n o m i c do municipio de 

Cajazeiras-PB, localizado no Alto Sertao Paraibano, demostrou que a deserti f icagao 

ainda nao se mostra presente, seja de causa natural t ipica atraves de variagoes 

cl imaticas, seja de causa antropica, atraves de praticas degradacionais provocadas 

pelas at ividades humanas. 

Sendo assim, a desertif icagao do tipo antropoclimatica ainda nao se mostra 

presente neste municipio, pois nao foi possivel a constatagao de nenhum indicador 

que mostre a ocorrencia desse fenomeno, se constatou apenas uma 

susceptibi l idade gerada pelos fatores que a fo rmam. 

No mais, a continuagao das praticas degradacionais humanas, como 

queimadas, criagao excessiva de bovinos e caprinos intensificada pelo processo de 

semiaridez ja existente, pode ao longo do tempo levar ao surgimento de areas 

desert i f icadas 

Desta maneira, o que se mostra mais suscetivel e provavel de ocorrer neste 

municipio, e uma desertif icagao do tipo antropocl imatica, ja que este conta com 

condigoes cl imaticas bastantes severas intensif icadas pelas secas e agoes humanas 

muito prejudiciais ao meio. 
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C O N S I D E R A Q O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As conjugacoes das fungoes litologicas, cl imaticas, topograficas e 

socioeconomicas revelaram a nao existencia do processo de desertif icagao no 

municipio de Cajazei ras-PB, seja ela natural, antropica ou antropoclimatica. 

Segundo Lustosa (2004), a desertif icagao e um processo que causa 

transformagoes naturalmente irreversiveis nos ecossistemas, resultando, nao so na 

mudanga de cenario, mas, sobretudo, na funcional idade dos seus elementos. O que 

parece nao ter ocorrido no municipio de Cajazeiras-PB, pois apenas foi constatado 

um quadro grave de degradagao do meio ambiente, que se nao tornado como 

problema, pode levar def inidamente a desertif icagao. 

A interferencia humana por meio uso do solo e da vegetagao, contribuiu com 

a mudanga do cenario promovendo o surgimento de uma paisagem com aspecto 

deserti f icado, sobretudo no longo periodo de est iagem. A agao antropica neste 

municipio afeta os mecanismos naturais que geraram a atual paisagem tornando-a 

susceptivel a instalagao de processos de desertif icagao. 

Portanto, o municipio de Cajazeiras-PB necessita urgentemente de mudangas 

no padrao de utilizagao de suas terras face ao atual nivel de degradagao. 

Veri f icou-se que a falta de uma polit ica de recuperagao das areas degradadas 

contr ibuiram para a ma qual idade de vida da populagao, necessitando urgentemente 

que as autoridades vigentes no municipio imprimam campanhas e projetos que 

envolvam maior valorizagao, preservagao e sustentabil idade do meio. 

Para tanto, torna-se relevante para a populagao cajazeirense a existencia de 

mais trabalhos que tratem basicamente desses processos, como a desertif icagao, ja 

que, esta alem de inviabilizar em grande medida areas para realizagao de atividades 

economicas traz grandes prejuizos para o meio natural local, como a perda do solo e 

das especies vegetais (flora) e animais (fauna) existente. 

A lem disso, seria interessante que fossem propostos estudos cientif icos, nao 

so do campo de atuagao do geografo (geografia), mas os campos das demais 

ciencias como, a Biologia, a Ecologia e tantas outras, comecem a dar mais 

relevancia a essa problematica, pois juntas as demais areas do conhecimento 

podem de forma simploria realizar estudos integrados que ajudem a compreender 

este estado de desequil ibrio do meio (resistasia), e a partir da i , comegar a pensar 

estrategias de amenizar ou ate barrar esse processo. D E CAMPINAGRANDE 
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Em f im, e necessario um olhar mais consciente das autoridades polit icas 

locais para se repensar o atual modelo e organizacao e producao do espaco, 

principalmente deste munif ipio, ja que, este e um dos que apresenta mais modelos 

economicos degradacionais, como a pecuaria extensiva, a caprinocultura expansiva 

e os sistemas de plantios baseados nas queimadas. 
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