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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As matas ciliares sao essenciais para manter o equilibrio natural, contribuindo para a 

preservacao da flora e fauna, alem de garantir a qualidade da agua. Portanto, a pesquisa 

teve por objetivo analisar a degradacao ambiental no municipio de Aurora-CE, bem 

como, a importancia da mata ciliar para protecao da margem do Rio Salgado. Levando 

em consideracao o codigo florestal federal brasileiro lei n° 12.651 de 25 de maio de 

2012, defini-se a vegetacao ciliar como "Area de Preservacao Permanente (APP)". Para 

elaboracao desta pesquisa utilizou-se como procedimento metodologico uma abordagem 

descritiva - qualitativa e por observacoes realizadas na area de estudo. Apresentar a 

realidade local e os motivos pelo qual o ser humano provoca degradacao ao meio 

ambiente. 

Palavras Chave: Mata ciliar, Degradacao e Preservacao. 



Abstract zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Riparian forests are essential to maintain the natural balance, contributing to the 

preservation of flora and fauna, in addition to ensuring water quality. Therefore, the 

research aimed to analyze the environmental degradation in the city of Aurora-CE as 

well as the importance of riparian vegetation to protect the banks of the Salt River. 

Considering the Brazilian Forest Code Federal Law No. 12,651 of May 25, 2012, set up 

the riparian vegetation as "Permanent Preservation Areas (APP)," For the preparation of 

this research was used as a descriptive methodological procedure - and qualitative 

observations made in the study area. Display the local reality and the reasons by which 

the human body can cause degradation to the environment. 

Keywords: Riparian, Degradation and Preservation. 
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Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da degradacao ambiental e de grande importancia para a geografia, pela 

relacao homem x natureza. Nao e de hojeque o homem provoca mudancas no planeta, 

interferindo bruscamente na natureza em busca de materia-prima ou pela destruiijao dos 

recursos naturais. As transformacoes sofridas atraves de varios processos causados pela acao 

humana modificam o solo, a vegetacao, os rios e a degradacao ao ambiente vao diminuindo a 

qualidade de vida da populacao. 

O ser humano necessita de espaco para ocupar e determinar sua forma de vida, estando 

em constante movimento. A populacao se distribui de forma desordenada, ocupando diversos 

lugares considerados improprios para habitacao. Mas as dificuldades sofridas pela sociedade 

levam a se estabelecer em determinados espacos sem uma estrutura adequada para sua 

sobrevivencia e para a producao. Assim, a acao antropica modifica pouco a pouco, ou ate 

mesmo de uma forma muito acelerada a natureza. Embora seja necessario planejamento 

urbano, as cidades precisam se adequaras novas praticas de implantacao, naoocorrendo o 

planejamento as ocupacoes descontroladas provocam graves impactos ambientais. 

A agua e um recurso necessario para a existencia do homem, mas, pelo seu descaso se 

faz ameacada, atingindo diretamente o mesmo. Com o crescimento da expansao urbana, esse 

recurso esta sendo degradado rapidamente. As diferentes intervencoes provocadas pela acao 

antropica, devastacao das florestas, o lan9amento de residuos poluentes na agua, 

consequentemente coloca em risco as gera^oes futuras. Portanto, o uso consciente dos 

recursos hidricos e instrumento fundamental para amenizar os problemas enfrentados por sua 

deterioracao. 

Desse modo, esse trabalho analisa a importancia que a vegetacao ciliar tras para o 

perimetro urbano no municipio de Aurora-Ce. A mata ciliar tern papel fundamental para 

proteger as margens dos Rios, lagos, etc. Segundo o Codigo Florestal Federal Brasileiro, Lei 

n° 12.651 de 25 de maio de 2012, atribui a essa vegetacao como AREA DE PRESERVACAO 

PERMANENTE (APPs) nas zonas urbanas e rurais, respeitando os limites de extensao de 

acordo com a lei. 

Apesar de serem protegidas, as matas ciliares ficam sujeitas as a9oes antropicas, sendo 

alvo de degrada9ao. As cidades brasileiras originadas nas margens dos rios sofrem pela falta 

de infra-estrutura e pelas constru9oes em locais considerados de risco para habita9§o. 
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Estudar os processos sofridos em determinada localidade, vai auxiliaratraves de 

discussSes que possam contribuir para preservacao daquela area. Estabelecer instrumentos 

para organizacao estrutural do espaco, do ambiente e tambem da economia local. Conservar a 

natureza e bastante complexo, quando se trata da ocupacao urbana. Boa parte da populacao 

nao se preocupa com os problemas que possa provocar, mas sim com sua estabilidade. 

Informar a populacao da importancia que a mata ciliar exercenessa area, sera o maior desafio 

para preservacao do entorno do Rio salgado, sem influenciar o desenvolvimento e sem 

prejudicar o ecossistema local. 

O presente trabalho tern como objetivo investigar as causas provenientes da 

devastacao das matas ciliares ao longo do Rio Salgado, especialmente do bairro Sao Benedito 

e apresentar os motivos pelos quais leva o homem a destruir o equilibrio natural. 

Esse tema despertou da necessidade de conhecer os processos causados pela ocupacao 

urbana naquela area. Os impactos ocasionados pelo aceleramento da acao do homem na 

natureza. A destruicao da mata ciliar mostra o descaso da falta de organizacao estrutural pela 

ocupacao irregular, nao somente pelas casas e pelas ruas, mas, tambem pelas plantacSes de 

pasto para a criacao de gado. A preocupacao em alertar a populacao para viver em harmonia 

com a natureza trouxe o interesse em descobrir, analisar e apresentar para a sociedade 

Aurorense, a falta de consciencia e respeito com nossos recursos naturais. 

As etapas para execucao deste trabalho ocorreu em tres fases distintas:A primeira 

etapa atribui-se aos levantamentos bibliograficos sobre o processo de degradacao da mata 

ciliar na area de estudo;A segunda etapa refere-se a pesquisa documental como: mapas, 

levantamento de dados, fotos e a legislacao;A terceira etapa foi elaborada apartir das 

observacoes realizadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco; 

A estruturacao do trabalho apresenta-se da seguinte forma: 

O primeiro Capitulo aborda o Referencial teorico-metodologico usado na pesquisa, 

onde apresenta toda a parte conceitual para o desenvolvimento da tematica aplicada, relatando 

os problemas ambientais e a procura de maiores conhecimentos sobre a importancia do 

mesmo, e sobre os impactos ambientais provocados com a sua rleva:stacao. 

O segundo Capitulo retrata sobre os aspectos geoambientais e ocupacao e uso do solo 

da area de estudo, descrevendo os aspectos demograficos, apresentando como iniciou os 

processos de ocupacao do municipio de Aurora-CE, os aspectos do quadro natural, que se 
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subdividem em: aspectos Geologicos, aspectos pedologicos, climaticos, cobertura vegetal e a 

hidrografia. 

O terceiro Capitulo sera apresentado a importancia das matas ciliares e as causas da 

degradacao provocadas pela acao antropica na vegetacao ciliar. 

Por Fim, com as Consideracoes Finais, partindo das observacoes realizadas na area de 

estudo, apresentando problemas atuais, procurando minimizar os efeitos ocasionados pela 

degradacao da vegetacao riparia. 
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CAPITULO 1: REFERENCIAL TEORICO - METODOLOGICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Impactos Ambientais. 

Os problemas ambientais vem ao longo do tempo aumentando seu nivel 

deagravamento nos grandes centres urbanos pelo mundo. A necessidade do ser humano em 

ocupar determinadas areas, provoca alteracoes no espaco geografico, seja para moradia como 

tambem para atividades relacionadas ao seu trabalho. Assim, vem acarretando varios fatores 

prejudiciais para a sociedade e o ambiente natural.A necessidade de minimizar esse problema, 

deve se atribuir um conhecimento sobre educacao ambiental para as populacoes que sofrem 

esse processo de degradacao em seus espacos e um planejamento adequado para o local 

atingido. 

No Congresso de Belgrado, promovido pela UNESCO em 1975, defmi-se a Educacao 

Ambiental como: 

"(•••) formar uma populacao mundial consciente e preocupada com o ambiente 

e com os problemas que lhe dizem respeito, uma populacao que tenha os 

conhecimentos, as competencias, o estado de espirito, as motivacoes e o 

sentido de participacao e engajamento que lhe permita trabalhar 

individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais e impedir 

que se repitam (...)" (citado por SEARA FILHO, G. 1987). 

De acordo com (A Agenda 21), a educacao ambiental tem um papel fundamental na 

recuperacao e preservacao do meio ambiente, a sociedade e responsavel por iniciar o 

problema dessa realidade tao presente em todo mundo. "(...) desenvolver uma populacao que 

seja consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhes sao 

associados. Uma populacao que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivacoes e 

compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, na busca de solucoes para os 

problemas existentes e para a prevencao dos novos (...)"No entanto, a conscientizacao por 

parte de educadores para mudar a visao da populacao afetada, e complexo, mas, importante e 

a participacao em todas as fases do processo de procurar novas solucoes para os problemas do 

local.Portanto, a Educacao Ambiental surgiu como um processo dinamico e participativo que 

envolve a populacao em atividades, buscando alternativas para reducao de impactos 

ambientais e para o controle dos recursos naturais. 
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O impacto ambiental pode ser caracterizado por mudancas consideradas positivas ou 

negativas, dependendo de sua intensidade. O processo de degradacao ocorre no momento de 

crescimento que serve de suporte a interacao da sociedade com o meio ambiente.A 

degradacao de acordo com Guerra e Cunha (2000, p.342) e atribuida aos criterios sociais. Ou 

seja, enquanto ocorre a lixiviacao, erosao, movimentos de massa e cheias sem causa humana 

esses processos fisicos nao sao considerados degradacao. 

Dentre os impactos considerados negativos, destaca-se a destruicao das matas 

ciliares,responsaveis pela protecao e equilibrio do sistema ecologico, as matas ciliares tern 

como funcao proteger os rios, lagos, corregos e etc. Os impactos ambientais ocorrem devido 

as transformacoes causadas do homem anatureza, por exemplo, as queimadas, 

desmatamentos, poluicao dos rios e do ar etc. 

De acordo coma resolucao do CONAMA (1986), considera-se impacto ambiental 

qualquer alteracao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de materia ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente afetam:a saude, a seguranca e o bem-estar da populacao; as atividades sociais e 

economicas; a biota; as condicoes esteticas e sanitarias do meio ambiente; a qualidade dos 

recursos ambientais.Portanto entende-se por impacto ambiental as alteracoes causadas pelo 

homem, degradando e diminuindo o nivel de qualidade do meio ambiente natural. 

Segundo a Norma ISO 14001(1996) impacto ambientale qualquer mudanca no 

ambiente, quer adversa ou benefica, inteira ou parcialmente resultante das atividades, 

produtosou servicos de uma organizacao. Portanto, fenomenos naturais como terremotos, 

incendios de causa natural, tempestades e vulcoes. Nao pode ser considerado impacto 

ambiental. 

Existe uma legislacao que trata das questoes ambientais, A Lei Federal 6.938, de 

31.08.1981. o Artigo 1.° passa a ter a seguinte redacao: 

'Artigo 1° - Esta Lei, com fundamento nos incisos V I e VI 1 do Artigo 23 e no Artigo 

225 da Constituicao Federal, estabelece a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulacao e aplicacao, constitui o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, cria o Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA, e institui o 

Cadastro de Defesa Ambiental."A mesma Lei no Artigo 3.° passa a vigorar na forma seguinte: 

"Artigo V - recursos ambientais: a atmosfera, as aguas interiores, superficiais e subterraneas, 

os estuarios, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora." 

De acordo com todos os conceitos, podemos definir dano/impacto ambiental como 

ocasionados a partir das modificacSes e transformacoes humanasque provocam danos 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

irreversiveis ao equilibrioecologico. Mas que existem leis e tecnicas importantes para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p ro te 9 §o das areas afetadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. Definicoes da Mata Ciliar. 

A mata ciliar e um termo usado para definir a ve ge ta 9 §o que ocorre nas margens dos rios, 

mananciais, lagos, lagoas, riachos, corregos agindo como uma barreira fisica. Pelo fato de 

servir como p ro te 9 §o aos cursos de agua aos processos erosivos, como o assoreamento. "As 

matas ciliares sao fo r m a 9 o e s  vegetais que ocorrem ao longo dos cursos d'agua e tambem 

recebem o nome de riparias, ribeirinhas ou galerias" (Botelho, 2009). Essa ve ge ta 9 §o ocorre 

em varios biomas brasileiros, apresentando diferentes formas e tamanhos adaptados para 

ambiente de cada regiao 

De acordo com Ab' Saber (2000) o conceito de matar ciliar: 

A expressao florestas ciliares envolve todos os tipos de vegetafao arborea 

vinculada a beira de rios. E um conceito que se confundecom o amplo sentido 

de matas [...] de beiras de rios, [...] independente de suaarea ou regiao de 

ocorrencia de sua composi9ao floristica. 

Nesse contexto, a mata ciliarabrange todos os biomas brasileiros. Nas areasribeirinhas, 

servindo de p ro te 9 §o para a fauna e flora de cada localidade. 

Mueller (1998, p. 185-186) define mata ciliar como: 

As matas ciliares sao a massa de vegetacao que se forma naturalmente as 

margens dos rios e outros corpos de agua, mesmo em regioes com 

pluviosidade baixa e irregular nas quais as condicoes de clima e solo nao 

permitem desenvolvimento de arvores em areas, mas distantes dos corpos de 

agua. Trata-se de protesao extremamente eficaz, tantos dos corpos de agua, 

quanto do solo de suas margens e dos lencois freaticos. Tambem atua no 

amortecimento do impacto da erosao em areas mais altas, quando nelas se 

desenvolvem a agriculture. 

As matas ciliares apesar de ocupar um pequeno e s p a 9 0  nas bacias 

hidrograficasdesempenham diversas fumjSes importantes para os ecossistemas brasileiros, 
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sendo fundamental para a conservacao ou recuperacao dos recursos hidricos. Funcionando 

como filtros contra os produtos agricolas e poluentes que seriam transportados para os cursos 

de agua, consequentemente afetando a qualidade da agua e da populacao que vive nessas 

areas. 

De acordo com (Santos et al., 2003, p.66 )"As margens dos cursos de agua, em geral, 

apresentam matas que acumulam solos e minerals carreados (nutrientes) que, juntamente com 

a abundancia de agua, facilitam o desenvolvimento e a dispersao das mesmas".Outros 

beneficios essenciais oferecido pelas matas ciliares tern em destaque a reducao dos efeitos das 

enchentes, servir como habitat para a fauna e flora local. A mata ciliar serve como abrigo para 

animas seja para reproducao ou alimentacao. Muitas especies de animais so vivem nas matas 

ciliares. 

Segundo Krupek e Felski (2006) destacam "a importancia da mata ciliar nao so para a 

biodiversidade nao aquatica, como tambem sua interferencia sobre as especies aquaticas 

presentes". Segundo estes autores, a destruicao da mata ciliar altera o indice de luminosidade 

incidente, a composi?ao quimica e a temperatura da agua, interferindo diretamente sobre as 

diferentes especies ali encontradas. 

A mata ciliar mesmo sendo protegida por lei, sua degradacao ocorre frequentemente 

no Brasil. Algumas causas da degradacao das matas ciliares sao: O aumento da expansao 

urbana acelerada e desordenadanas margens dos rios, o crescimento da agricultura e pecuaria, 

a extracao da madeira, as queimadas e incendios criminosos, a instalacao de industrias nas 

margens dos rios; varios casos da retirada da vegetacao nativa sao devido a implantacao de 

rocas e pastagens, construcoes de casas, estradas e obras de engenharia sem os devidos 

cuidados necessarios com o meio ambiente. 

Segundo Lima (2008) "A cobertura vegetal interfere nos mecanismos de transporte de 

aguas superficiais e subterraneo, reduz a erosao e aumenta o potencial de infiltracao, sendo 

fundamental para a recarga dos aquiferos.Portanto, a intensidade da chuva provoca um 

aumento da energia cinetica." Com a retirada da vegetacao nativa das margens dos rios, a 

exposicao do solo faz diminuir a infiltracao ocorrendo aumento significativo do escoamento 

superficial. 

A destruicao da mata ciliar provoca ao meio ambiente, consequencias graves, dentre elas: 

Solos descobertos sujeitos a erosao, reducao da fertilidade e a quantidade de solo util para 

agricultura, aumentando os gastos na producao, o assoreamento dos rios, substituindo a agua 

por terra nos seus leitos, o que tambem diminui a vida util de barragens e hidreletricas. Risco 

de secar as nascentes dos rios. Aumento das possibilidades de inundacoes em areas urbanas e 
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rurais. Poluicao das aguas pela presenca de residuos diversos, carregados diretamente para 

rios, barragens e lagos tornando a agua nao utilizavel. Perda da biodiversidade, com o 

desaparecimento de plantas e animais importantes para o equilibrio da natureza; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. Matas Ciliares como area de protecao permanente (APP) 

De acordo com o (NOVO CODIGO FLORESTAL, LEI N° 12.651, DE 25 DE MAIO 

DE 2012 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Art. 1" § 3" inciso II).A mata ciliar de acordo com a protecao ambiental e 

considerada como AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE APP.-"Area de 

Preservacao Permanente - APP: area protegida, coberta ou nao por vegetacao nativa, com a 

runcao ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade geologica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo genico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populacSes humanas." 

Segundo o novo codigo florestal, sobre a delimitacao das Areas de Preservacao 

Permanente. De acordo com, Art. 4° Considera-se Area de Preservacao Permanente, em zonas 

rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d'agua natural, 

desde a borda da calha do leito regular, em largura minima de: 

a) 30 (trinta) metres, para os cursos d'agua de menos de 

10 (dez) metres de largura; 

b) 50 (cinquenta) metres, para os cursos d'agua que 

tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metres de largura; 

c) 100 (cem) metres, para os cursos d'agua que tenham 

de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metres de largura; 

d) 200 (duzentos) metres, para os cursos d'agua que 

tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metres de largura; 

e) 500 (quinhentos) metres, para os cursos d'agua que 

tenham largura superior a 600 (seiscentos) metres; 
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Partindo do principio da protecao do solo e da agua, as seguintes areas sao 

consideradas:AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE - APP, ou seja, locais com 

maiorfragilidade, sendo proibida sua alteracao: 

a) As nascentes e os olhos d'agua. 

b) As matas ciliares. 

c) Areas ao redor de lagoas ou reservatorios d'agua. 

d) Os topos de morro. 

e) As encosta acentuadas (acima de 45°). 

Desta forma o estudo sobre a degradacao das matas ciliares no municipio de Aurora-

CE se enquadra nas normas de protecao destas, em prol de uma melhor qualidade de vida da 

populacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Acoes antropicas. 

Parte do aceleramento de destruicao das matas ciliares e devida o crescimento 

populacional das cidades que sao erguidas proximas as margens dos rios. "O crescimento 

rapido das cidades nao pode ser acompanhado no mesmo ritmo pelo atendimento de infra-

estrutura para a melhoria da qualidade de vida" (Ross, 2005, p.217); A urbanizacao acelerada 

ocorre devido a falta de espaco para construcoes de casas e predios comerciais, a ocupacao de 

areas preservadas e desrespeitada tanto pela populacao, mas tambem pelo poder 

governamental. 

"O desenvolvimento das cidades brasileiras, com poucas excecoes, caracterizou-se 

pela falta de planejamento e consequente destruicao dos recursos naturais,particularmente, das 

florestas" (Zahn, 1983).E necessario proteger as areas das matas nativas dos rios para nao 

agravar consequencias profundas para as cidades e a populacao em geral. 

Para a recuperacao de areas gravemente degradadas, deve-se destacar a importancia 

da analise detalhada do local a ser recuperado. No caso das matas ciliares, da cobertura 

vegetal nativa, o seu reflorestamento aumenta consideravelmente o nivel da qualidade de 

agua. Sendo apenas uma das etapas necessarias para a recuperacao das margens dos rios. 
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1.5 As modificacoes Espaciais o "Rurbano". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Santos e Santos (2006), Gilberto Freyre importou o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rurban 

aportuguesando para rurbano e usou em sua obra "Sociologia: introducao ao estudo dosseus 

principios" de 1945. Ao utiliza-la, no entanto, Freyre retrata este modo de vida como 

categoria autonoma: 

"(...) venho, no Brasil, procurando desenvolver [a nocao de rurbano] para 

caracterizarsituacao mista, dinamica e, repito conjugal, fecundamente 

conjugal: terceira situacao desenvolvida pela conjugacao de valores das duas 

situacoes originais e as vezes contrarias ou desarmonicas, quando puras" 

(Freyre, 1982, 82-3). 

Acaracterizacao de uma paisagem"Rurbano" deve apresentar aspectos tanto rurais 

como urbanos. De acordo com Biazzo e Marafon (2009, p. 105 e 106): 

Sao inumeros os exemplos de novas identidades rurais ou manifestacoes de 

ruralidades encontrados tanto no campo quanto na cidade. Associadas a 

economia seriam a revitalizacao das praticas deproducao organicas nas 

atividades agrarias, o turismo rural em espacos campestres e os mercados 

futuros de commodities em espacos citadinos 

[...] Associadas a cultura, como ja se destacou, envolvem a busca de uma 

reaproximacao da natureza pela populacao citadina, os habitos deorigem 

country, o sucesso de musicas sertanejas, entre muitos outros. 

Nesse contexto,surge umaorganizacao que abrange osinteresses da populacao que vive 

no campo ou na cidade, estabelecendo novos usos efuncoes, ocasionando umamaterializacao 

da interface cidade-campo, que apresentaao mesmo tempo fenomenos caracteristicos do 

urbano e do rural. Esta e a caracteristica apresentada na area de estudo, uma area urbana que 

ainda tras ca. dcteristicas das zonas rurais. 

1.6 Metodologia da Pesquisa: 

A elaboracao desta monografia foi feita atraves de etapas distintas e complementares. 
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• Os levantamentos bibliograficos sobre os processosde degradacao da mata ciliar de 

uma forma geral; 

• A pesquisa documental como: levantamentos cartograficos (mapas), fotos e a 

legislacao; 

• A descricao da realidade local foi elaborada a parti das observacoes realizadas in loco; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6.1 Pesquisa Bibliografica: 

A pesquisa bibliografica tern funcao importante no trabalho cientifico, ela influencia 

em todas as etapas dando todo embasamento teorico para a pesquisa. A revisao literaria deve 

ter uma visao critica, baseados em metodologias criticas para o enriquecimento do trabalho. 

Foiutilizada como procedimentos metodologicos, uma abordagem descritiva associada 

a pesquisa bibliografica manualmente como: artigos, teses, dissertacoes, livros. E 

eletronicamente como: a internet. Para a elaboracao desta pesquisa foi fundamental fazer o 

levantamento de dados, fichamento, a selecao de informac5es relacionadas a pesquisa. 

1.6.2 Pesquisa Documental: 

A pesquisa documental tern a funcao de buscar respostas a algumas questoes 

abordadas. "A pesquisa documental caracteriza-se pela busca de informacoes em documentos 

que nao receberam nenhum tratamento cientifico, como relatorios, reportagens de jornais, 

revistas, cartas, filmes, gravacoes, fotografias, entre outras materias de divulgacao"(Ofiveira 

2007, citado por Sa-Silva, 2009).Assim, foram utilizadas a consulta de dados do Instituto 

Brasileiro deGeografia e Estatisticas (IBGE), com informacoes de pesquisas desenvolvidas na 

cidade de Aurora-Ce.Um banco de dados dos resultados de estatisticas, fonte historica e 

demografica. Tambem foram utilizadas dadas a partir de mapas geograficos com visao em 

suas gravuras e simbolos que determine a area estudada, videos, fotografias etc. 

1.6.3 Observacoes de Campo 

Para execucao da monografia foi utilizado o metodo: Quantitativo-Descritivo: " 

investigacao empirica, com o objetivo de conferir hipoteses, delineamento de um problema, 
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analise de um fato, avaliacao de programa e isolamento de variaveis principals" (MARCONI 

& LAKATOS, 1996). 

Assim, osprocedimentos utilizados para a obtencao de dados foram feitas atraves de uma 

visao critica dos problemas existentes no local, atribuindo variasvisitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, em busca de 

fotos e informacoes, observacoes a fim deformar um diagnostico de toda area que sofreu com 

o processo de degradacao, como ocorreram determinadas acoes, criar uma participacao com a 

populacao e incentivando como agir no local. 
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CAPITULO 2: ASPECTOS DEMOGRAFICOS, HISTOTICOS E GEO AMBIENTAIS. 

2.1 .Aspectos Demograficos: 

O presente trabalho foi realizado no municipio de Aurora, localizada na regiao sul do 

estado do Ceara. A area de estudo apresenta-se a microrregiao do Barro, pertencente a 

mesorregiao Sul Cearense. (Ver Mapa 1). 

Mapa 1 iMapa das mesorregioes do Ceara. 

Fonte: IPECE (2007) Adaptado por Jonnas Oliveira. 
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A microrregiao do Barroesta dividida em tres municipios, Aurora, Barro e Mauriti.De 

acordo com o IBGE (2005) sua populacao e estimada em 90.188 habitantes. Possuindo uma 

area total de 2.707,338 km
2

. (Ver Mapa 2). 

Mapa 2:Mapa das microrregioes do Ceara. 

Fonte: IPECE (2007) Adaptado por Jonnas Oliveira 
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Aurora e uma cidade bastante antiga do estado do Ceara, possuindo uma area de 

885,83 km
2 , o que representa 0,60 % da superficie total do Estado e coordenadas de 6° 56' 

33" (S) e 38° 58' 03" (WGr). A mesma limita-se ao norte com os municipios de Ipaumirim, 

Lavras da Mangabeira, ao sul com Caririacu, Missao Velha, Milagres, Barro, a leste com 

Barro, e oeste com o Estado da Paraiba. 

O municipio apresenta uma taxa de crescimento anual de 0, 613%, caracteriza-se 

como o 127° IDH do Ceara, a expectativa de vida chega a media de 65anos. Possuindo 6.670 

domicilios residenciais e 114 estabelecimentos comerciais. A economia e dominada pela 

agricultura, o setor industrial se limita a pequenas fabricas de doce, de queijo, de material de 

construcao e de manufaturados de madeira. A economia terciaria, ou de prestacao de servicos, 

aponta 114 empresas entre estabelecimentos comerciais, oficinas mecanicas etc. Esta 

localizada a uma altitude de 283 metros. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: Populacao Residente na Cidade de Aurora - CE 

Aurora 
Populacao Zona 

Urbana 

Zona Rural Homens Mulheres 

Total 24.566 11.825 12.741 12.224 12.342 

Porcentagem 

% 

48,14 51,86 49,76 50,24 

Fonte: IBGE - Censo Demografico 2010. 

A tabela acima mostra a populacao residente na cidade de Aurora, observa-se que na 

mesma possui 24.566 habitantes dentre os quais 11.825 (48,14 %) sao da zona urbana e 

12.741 (51,86 %) na zona rural. Sendo 12.224 (49,76 %) homens e 12.342 (50,24%) 

mulheres. 
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2.2 Historico de Ocupacao e Uso do Solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oprimeiro sinal de ocupacao teve origem na antiga fazenda Logradouro, do Pe. 

Antonio Leite de Oliveira, em sua morte ficou pertencendo aos herdeiros, Alferes Joao Luis 

Tavares e Davi Cardoso dos Santos. Por volta de 1831, Francisco Xavier de Souza cearense 

de Aracati chega a regiao e casa-se com Maria dos Santos Xavier, filha do citado Davi 

Cardoso dos Santos, por morte deste, a parte que tinha da fazenda foi transmitida, por 

heranca, ao genro Francisco Xavier, que para cumprir o voto da sua esposa, mandou edificar 

na sua fazenda uma capela dedicada ao Senhor Menino Deus. 

A povoacao que deu origem a cidade, chamada de "Venda", denomina-se pelo fato de 

que no local da Aurora velha, existia uma taberna de comestiveis e bebidas, cuja dona se 

chamava Aurora. Construida a beira da estrada que ligava o Ico ao Cariri, a Venda se tornou 

um ponto estrategico para pousada e reabastecimento de tropeiros, vindos de varias regioes. O 

nome Venda e anterior a chegada do Francisco Xavier de Sousa, a primeira referenda a 

Venda foi dada no seculo XVII I , quando o Pe. Antonio Leite de Oliveira ja era proprietario do 

sitio Logradouro, na Venda do Salgado, que ele havia comprado a Antonio Lopes de Andrade, 

pela quantia de cem mil reis. 

Com o surgimento da capela de Sao Benedito, formou-se em seu em torno o nucleo 

urbano, se chamou Venda e posteriormente, passando a se chamar "Aurora Velha". Assim, 

contribuindo para a taberna de dona Aurora, existente nas proximidades. A capela de Sao 

Benedito tern grande significado historica, considerando que "o povoado evoluiu do 

patriarcado do oratorio para o exercicio religioso num templo comunitario. 

Quando uma "Comissao Cientifica de Exploracao" por ali passou, em dezembro de 

1859, integrando o povoado a capela de Sao Benedito e as casas adjacentes, ou seja, a Aurora 

Velha. Da referida capela, que se erguia entre o rio e a estrada, restam o sino, que se encontra 

na Igreja-Matriz e duas imagens de santos. 

A venda ficava na margem direita da estrada de almocreve, com frente para o rio 

Salgado, nas proximidades do riachinho que separa a cidade do bairro Aurora velha. Sendo o 

primeiro ponto de diversao do lugarejo. Havia a festa da capela. Os solteiros diziam que iam 

para Aurora, isto e, para a taberna de dona Aurora. 

Como vimos, dois fatores foram fundamentals para a formacao do nucleo urbano: um 

de natureza religiosa- o oratorio e a capela; o outro socio economico, representado pela 

taberna de dona Aurora. 
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2.3 Aspectos Geoambientais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Aspectos Geologicos: 

O municipio de Aurora esta inserido na denominada "Depressao Sertaneja", fazendo 

parte da paisagem caracteristica do semiarido Nordestino com predominancia de um revelo 

suave a ondulado. Possui elevacSes residuais, sofrendo intensa erosao nessa regiao. 

Apresenta um quadro geologico onde predominam rochas do embasamento cristalino 

pre-cambriano, representadas por gnaisses e migmatitos diversos, xistos, filitos, quartzitos e 

metacalcarios, alem de rochas plutonicas e metaplutonicas de composicao predominantemente 

granitica. Ocorrem tambem coberturas aluvionares, de idade quatemaria, formadas por areias, 

siltes, argilas e cascalhos, que se distribuem ao longo dos principals cursos d'agua que 

drenam o municipio. 

O Servico Geologico do Brasil - CPRM (1998) O municipio de Aurora- CE: 

Formas suaves e pouco dissecadas compoem o relevo regional, fazendo 

parte da denominada Depressao Sertaneja, com altitudes proximas dos 300-400 

metres. Nota-se, no limite oeste do territorio, a presenca de macicos 

residuais,elevados acima dos 500 metres. Sao registrados na regiao solos 

litolicos, bruno nao-calcicos e, secundariamente, podzolicos,sobre os quais se 

estabelece a tipica caatinga arbustiva densa do sertao,ocorrendo tambem 

porcoes onde ela se torna mais arborea. 
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Mapa 3: Localizacao do municipio de Aurora em relacao aos dominios 

sedimentares e cristalino do estado do Ceara. 

42° 37° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEGENDA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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^ ™ paleozoicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Escala grafica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Servico Geoloeico do Brasil-CPRM fl998̂ 1 
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2.3.2 Aspectos Climaticos: 

Em termos climaticos o municipio acha-se inserido no denominado "Poligono das 

Secas", constituido por um clima predominantemente Tropical Quente Semiarido. O regime 

pluviometrico, e irregular com medias anuais de 884,9 mm/ ano, contendo valores minimos e 

maximos de 342,7 e 1637,7 mm/ ano respectivamente. No geral caracteriza-se pela presenca 

de dois periodos sazonais: a seca (verao) cujo climax e de setembro a dezembro e a chuvosa 

(inverno) restrito a um periodo de 3 a 4 meses ( fevereiro a abril) por ano. (ver grafico 1) -

comportamento mensal. 

Grafico 1: Precipitacao da cidade de Aurora- CE / 2000 a 2009 ( Media de 

periodo). 

Fonte: FUNCEME (2010) 

O grafico a acima, esta representado pela precipitacao da cidade de Aurora- C E , os 

dados do ano de 2000 a 2009 foram fornecidos pela FUNCEME da referida cidade. Observa-

se que os meses de Fevereiro e Marco apresentam a maior precipitacao destes anos. Onde 

Fevereiro choveu precisamente 193,6 mm e Marco 283,7 mm em terceiro e quarto lugar ficam 

os meses de Abril com 169,4 mm e Janeiro com 162 mm. Reduzindo nos meses de Maio, 

Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. 

Nos atlas do IPLANCE (1997) e da SRH-CE (Piano Estadual dos Recursos Hidricos, 

1992) verifica-se que o clima desse municipio e condicionado por uma pequena amplitude de 

temperaturas, variando desde 23 °C a 29 °C, medias das minimas e maximas, respectivamente. 



A insolacao de 2.800 horas/ ano. A umidade relativa do ar e de 50%. sua evaporacao fica em 

torno de 2.000 mm por ano. 

De acordo com o C A D E R N O R E G I O N A L DA SUB-BACIA D O 

SALGADO(2009) Nos Sertoes da Depressao Periferica Meridional do Ceara, ha um 

decrescimo sensivel das chuvas e a media anual nao ultrapassa a 800 mm, a excecao dos 

sertoes de Aurora/ Granjeiro, onde ocorre a media de 884 mm no posto de Aurora, (ver 

grafico 2) - Comportamento anual. 

Grafico 2: Precipitacao da cidade de Aurora- CE / 2000 a 2009 (Anual). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sede Do Municipio De Aurora- CE 

1800 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Valor Anual 

Fonte: Funceme (2010) 

O grafico acima, esta representado pela precipitacao da cidade de Aurora- C E , os 

dados do ano de 2000 a 2009 foram fornecidos pela FUNCEME da referida cidade. Observa-

se que os anos de 2008 e 2004 apresentam a maiores precipitacoes.Onde os anos de 2000, 

2006 e 2009 foram registrados grandes volumes de aguaJa os anos de 2001, 2002, 2003, 

2005 e 2007 apresenta uma reducao nos totais pluviometricos. 
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2.3.3 Cobertura Vegetal: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A caatinga e a unica grande regiao natural brasileira, e predominante na area do 

semiarido nordestino. Compreende uma area aproximada de 800.000 km2, sendo o terceiro 

maior ecossistema brasileiro, representando 70% da regiao nordeste e 11 % do territorio 

nacional (Castelleetti et al., 2003).A caatinga (do tupi: caa(mata)+ tinga(branca)= mata 

branca). Este nome decorre da paisagem esbranquicada apresentada pela vegetacao durante o 

periodo seco. A vegetacao e de pequeno porte, tipica de caatinga xerofitica, ou seja, adaptadas 

ao clima seco e a pouca disponibilidade de agua. 

A caatinga e constituida de pequenas arvores ou arbustos, geralmente espinhosos, 

densos e e freqiiente um estrato herbaceo efemero.As especies mais freqiientes nas Caatingas 

Arbustivas sao: jurema (Mimosa hostile), catingueira (Caesalpina bracteosa), sabia (Mimosa 

caesalpinifolia), marmeleiro-preto (Croton sonderianus), mandacaru (Cereus jamacaru) e 

entre outras (Iplance, 1995). Apesar de estar, muito alterada, aCaatinga contem uma grande 

diversidade de plantas e animais. Com areas preservadas e com um elevado numero de taxons 

raros e endemicos. 

Segundo Schnell (1961) define a caatinga como um tipo de vegetacao arborescente e 

xerofila, espinhenta, apresentando as caracteristicas gerais seguintes: arvores e arbustos em 

sua maioria espinhentos, desfolhados na estacao seca, durante a qual ela se apresenta com um 

aspecto triste e cinzento muito caracteristico; Aubreville (1961) afirma: 

A vegetacao da caatinga, em virtude da aridez edafica e 

climatica, deveriam ter um nitido carater de pobreza e de 

uniformidade; mas, apesardo numero relativo de especies, os 

aspectos fisionomicos variam de acordo com as condicoes 

edaficas, de modo que as paisagens mudam a tal ponto que 

deveria se disser"caatingas". 

Rougerie (1980) a caatinga e marcada pelo "polimorfismo". Segundo o autor, os 

fatores que determina as varias formas da caatinga e o climatico e edafico. Quanto ao fator 

antropico, ele nao e total responsavel pela transformacao dessa vegetacao, ele apenas retoca. 

Um outro tipo de vegetacao que ocorre no municipio de Aurora: As Matas Ciliares. 

Essa vegetacao desempenha um papel de preservacao e manutencao garantindo a protecao do 
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principal recurso natural: a agua. Matendo o equilibrio natural das especies da fauna e flora do 

local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4 Aspectos Pedologicos: 

Os solos brasileiros apresentam varias caracteristicas diferenciadas a partir de cada 

localizacao. Varios fatores ocorrem para a formacao do solo como: Clima, Material de 

origem, Tempo, Organismos e Relevo. Esses agentes externos trabalham para a 

transformacao da paisagem. 

Os solos encontrados na cidade de aurora sao: 

• Bruno nao Calcico, De acordo com a FUNCEME (2008) Esta classe compreende 

solos com horizonte B textural, nao hidromorficos e com argila de atividade alta. Sao 

de alta fertilidade natural, com alta saturacao e soma de bases, reacao moderadamente 

acida a, praticamente, neutra, ou mesmo moderadamente alcalina, bem como 

conteudo mineralogico que encerra quantidade significativa de minerals primarios 

facilmente decomponiveis, os quais constituem fontes de nutrientes para as plantas. 

• Solos Litolicos, De acordo com a FUNCEME (2010) Compreendem solos pouco 

desenvolvidos, rasos a mito rasos, possuindo, apenas, um horizonte A assente, 

diretamente, sobre a rocha (R), ou sobre materials desta rocha em grau mais adiantado 

de intemperizacao, constituindo um horizonte C, com muitos materias primarios e 

blocos de rocha semi-intemperizados, de diversos tamanhos, sobre a rocha subjacente, 

muito pouco intemperizada ou compacta (R). 

• Podzolico Vermelho-Amarelo, De acordo com a FUNCEME (2010) Esta classe 

compreende solos com horizonte B textural, nao hidromorficos e com argila de 

atividade baixa. Diferem da classe Podzolico Vermelho - Amarelo essencialmente, 

por apresentar, alem de media a alta saturacao de bases, baixo saturacao com 

aluminio, menor acidez, bem como conteudo mineralogico que encerra, comumente, 

quantidade significativa de minerals primarios facilmente decomponiveis, os quais 

constituem fontes de nutrientes para as plantas. 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.5 Hidrografla: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A bacia do rio Salgado esta localizada na posicao meridional do estado limita-se ao 

oeste com a sub-bacia do Alto Jaguaribe, ao sul com o estado de Pernambuco, e a leste com o 

estado da Paraiba e ao norte com a sub-bacia do medio Jaguaribe.Sobre a sua formacao, ela se 

inicia na confluencia dos riachos Porcos e Rio Batateiras. O trajeto do principal rio o 

"Salgado" vai ao sentido sul-norte, ate se encontrar com o rio Jaguaribe. Possui uma area de 

12.623,89 Km
2 , o equivalente a 9% do territorio cearense. 

A sub-bacia hidrografica do rio Salgado, afluente da Bacia do rio Jaguaribe, esta 

situada na porcao sudeste do Estado do Ceara, Nordeste brasileiro, inscrita 

nummacropoligono cujas coordenadas abrangem 6°00' a 7°50' de latitude Sul e38°30' a 

39°45' delongitude Oeste (COGERH, 2007). A sub-bacia do Salgado compreende 24 

municipios:Abaiara, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Caririacu, Cedro, Crato, 

Granjeiro, Ico, Ipaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, 

Milagres, Missao Velha, Penaforte, Porteiras Umari,Varzea Alegre e pequena parte do 

municipio de Oros. (Ver Mapa 4) 

De acordo com oCADERNO REGIONAL D A SUB-BACIA D O SALGADO 

(2009): 

Esta sub-bacia e constituida de rochas do embasamento cristalino pre-

cambriano (58,96%), representado por rochas do Arqueano ao 

Proterozoico Superior. Sobre esse substrato repousam depositos 

sedimentares (41,04%) como os da Bacia Sedimentar do Araripe, 

queapresenta uma diversificacao litologica caracterizada por sequencias 

alternadas de arenitos, siltitos, calcarios, argilitos e folhelhos. 



Mapa 4: Bacia do Rio Salgado - C E 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caderno regional da sub-bacia do salgado(2009). 
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C A P I T U L OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3: A M A T A C I L I A R E O S I M P A C T O S A M B I E N T A I S . 

A mata ciliar e uma formacao vegetacional que ocorre predominantemente nas 

margens de rios, lagos, corregos e etc. Essa vegetacao tambem e conhecida como mata de 

galeria, mata de varzea, mata de igapo, mata ribeirinha, beira-rio ou vegetacao riparia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Mantovani, 1989). Com um papel fundamental para protecao de toda faixa de vegetacao que 

recobre os cursos de aguas. Sendo considerada Area de Preservacao Permanente (APPs) 

estabelecendo limites para apropriacao e desmatamento. Um grande recurso natural tanto para 

as especies da fauna e flora e tambem para uma boa qualidade de vida para a populacao. 

Apesar da importancia para preservacao do meio ambiente, as matas ciliares ao longo 

do tempo vem sofrendo alto nivel de devastacao. Martins (2007) destaca as principais causas 

para a degradacao das matas ciliares, o desmatamento para expansao de areas agricolas e 

urbanas, os incendios e a extracao de areia nas areas ribeirinhas e entre outras consequencias 

dessa devastacao. Ao longo do trecho estudado sao detectados esses impactos ambientais, um 

reflexo da agressao provocada pela falta de consciencia da sociedade. 

O presente trabalho foi realizado nas margens do Rio Salgado. Mas precisamente no 

Bairro Sao Benedito na cidade de Aurora - CE. A mesma limita-se ao sul com Riacho 

Recreio, ao norte com a Vila Paulo Goncalves, leste centro da cidade e oeste a com o sitio 

Varzea de Conta (ver foto 01) 

Foto 01: Avenida Joao Joaquim dos Santos no Bairro Sao Benedito. 
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Fonte: Autor (2013) 

Mapa 5: Delimitacao da area estudada 
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Fonte: IPECE- Adpatado por Jonnas Oliveira 

A cidade de Aurora surgiu as margens do Rio Salgado, a ocupacao dessa area vem da 

necessidade de ocupar areas planas, nao so para ficar proximos aos corpos de agua, mas, 

tambem pela apropriacao de solos ferteis. Traz uma alteracao visivelmente observada de 

implicacoes ao meio ambiente. (ver imagem 01) 

Imagem 1: Foto Satelite da area delimitada. 

Fonte: Google Earth, 2013. 

A vegetacao nativa proporciona um controle do meio ambiente, sendo necessaria para 

protecao e manutencao da qualidade da agua. Servindo de habitat para diferentes especies 

animais contribuindo para a manutencao da biodiversidade da fauna local. Sua retirada 

contribui para desequilibrio do ecossistema. Provocando enchentes em periodos de fortes 

chuvas, o assoreamento de leitos e mudanca no curso de rios agravados pela falta da 

vegetacao nativa. (ver foto 02) 

Desse modo, com o crescimento urbano no bairro Sao Benedito fez-se necessario a 

derrubada da mata ciliar para construcao de moradia, destacando tambem a forte presenca da 

agricultura e pecuaria. Com o devido aumento demografico, a populacao avanca para as areas 
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de APPs. No bairro Sao Benedito (area de estudo) esta sendo realizada a construcao de casas 

as margens do Rio Salgado. Os moradores nao possuem informacoes sobre a Lei de protecao 

das APPs, mas os gestores possuem e nao garante a execucao da legislacao. Portanto, a 

irregularidade e falta de infra-estrutura pode provocar risco para a populacao. 

Foto 02: Vegetacao ciliar no baixo curso do Rio Salgado. 

Fonte: Autor (2013) 

3.1 - Impactos Ambientais Provenientes da Retirada da Vegetacao Ciliar. 

As consequencias da supressao das matas ciliares podem ser identificadas na area de 

estudo. Impactos ambientais podem ser observados a partir da devastacao da mata ciliar no 

Rio Salgado como: Processo erosivo e assoreamento do rio, poluicao provocada pelo esgoto 

da cidade, provocando enchentes nos periodos mais chuvosos, e o descaso no uso dos 

recursos hidricos, expansao imobiliaria desordenada, exploracao da agropecuaria e 

agricultura. 
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3.1.1 Processo erosivo e assoreamento do rio. 

A devastacao da vegetacao nativa aumentou devido a intensificacao da atividade 

humana na area de estudo, ocorrendo rapidamente e de forma agressiva. O avanco da 

populacao e a construcao de imoveis oferecem um aumento significativo na erosao do solo. A 

sedimentacao esta relacionada ao processo erosivo, abrangendo a erosao, transporte e 

deposicao de sedimentos constituindo o fenomeno do assoreamento. Provocando um desgaste 

e empobrecimento do solo, uma vez que contribui para o aumento do escoamento superficial, 

(ver foto 03). 

O assoreamento e intensificado com a retirada da mata ciliar das margens do Rio 

Salgado. O homem acelera esse processo atraves do desmatamento, expondo as areas a 

erosao, construcao de casas, as tecnicas agricolas inadequadas, prejudicando o terreno de 

cumprir sua funcao de absorcao da agua em seu curso normal, aumentando o volume de 

material transportado. 

Observa-se na area estudada, com a retirada da vegetacao nativa o rio encontra-se 

assoreado, provocando o aumento de sedimentos e reduzindo a profundidade do mesmo. 

Foto 03: A foto ilustra como a ausencia da mata ciliar gera assoreamento. 
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O municipio de Aurora, no periodo chuvoso, o volume da agua do Rio Salgado 

provoca inundacao e transbordamento nessa area urbana. A funcao da mata ciliar nesse local 

seria de diminuir o efeito da forca das aguas da chuva. 

3.1.2 Poluicao provocada pelo esgoto da cidade. 

A poluicao das aguas e provocada pelo lancamento de esgoto domestico, alterando e 

modificando a qualidade desse recurso natural. Os esgotos domesticos sao constituidos, por 

materia organica biodegradavel, microorganismos como: bacterias, virus, etc. e nutrientes 

como: nitrogenio e fosforo, etc. O bairro Sao Benedito nao possui saneamento basico, todo 

seu esgoto e despejado no leito do Rio Salgado. (ver foto 04). 

Foto 04: Esgoto que lancam dejetos ao rio. 

Fonte: Autor (2013) 

A populacao de Aurora lanca os seus efluentes, contribuindo para a degradacao e 

poluicao da area de estudo. Refletindo a falta de consciencia ambiental da populacao que 

mora na margem do Rio Salgado deixando o ambiente desagradavel. Os despejos organicos 
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provenientes das atividades humanas sao responsaveis pelos serios efeitos no meio ambiente, 

surgimento de doencas, a proliferacao de vetores patogenicos, como insetos e roedores, 

surgem bacterias que se multiplicam, ocasionado a morte de peixes e outros seres que 

necessitam de oxigenio mais elevado da agua. 

3.1.3 Impactos nos Recursos Hidricos. 

Os diferentes tipos de usos do Rio Salgado podem destacar a lavagem de roupas, pelas 

lavadeiras que atribui essa pratica como um trabalho, gerando renda familiar. Mas, o uso de 

produtos de limpeza ao contanto com a agua do rio, prejudica a qualidade de agua, e o meio 

ambiente. 

Outra pratica utilizada e a lavagem de carros, gerando renda, mas, essa acao contribui 

para degradacao, poluindo a agua do rio, afetando diretamente a fauna e flora existente no 

local. 

Apesar da poluicao ocorrida por esses dejetos, a cidade nao e abastecida pela agua do 

rio, mas, apesar do Rio Salgado ser poluido, a populacao ciente desse problema utiliza a agua 

para promo ver lazer, como a pratica de banho na margem do espelho d'agua. 

3.1.4 Intensificacao dos efeitos das enchentes. 

As areas urbanas sao as mais afetadas pelas enchentes, decorrente das alteracoes 

ambientais provocadas pela acao antropica com a retirada da mata ciliar do leito do Rio. Na 

medida em que o proprio homem altera o equilibrio natural, desmatando e mudando o curso 

da drenagem, as consequencias sao voltadas para o mesmo. A falta de vegetacao no local, o 

escoamento da agua e prejudicado provocando inundacoes nos centro urbano. (ver foto 05 e 

06) 

No periodo de chuvas fortes, a populacao da area estudada e afetada gravemente. 

Desse modo, sao obrigadas a se retirarem para lugares seguros. A ocupacao de terrenos 

irregulares favorece a impermeabilizacao do solo agravando as enchentes. Quanto maior a 

transformacao desses terrenos, maior sera o escoamento superficial acelerado. Assim, 

contribuindo no escoamento superficial, maior sera a probabilidade de ocorrer inundacoes. O 

Rio Salgado nos periodos chuvosos e desloca do seu leito menor ocupando o leito maior, 
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ocorrendo um processo natural. Ao longo do tempo, a populacao vem a ocupar o leito maior 

do rio, estando sujeita ao impacto das inundacoes 

Foto 05- Enchete na Avenida Joao Joaquim dos Santos. 

Fonte: Lamarck Dias (2008) 

As consequencias provocadas pelas chuvas intensas poderiam ser amenizadas se 

houvesse um conhecimento necessario das caracteristicas geograficas antes de ocupar as areas 

inadequadas, respeitando as necessidades naturais do curso dos rios. Controlar as enchentes e 

diminuir seu poder de destruicao e assegurar a integridade fisica do cidadao e dos bens 

publicos e privados, embora nao haja participacao e dedicacao da sociedade Aurorense em 

preservar seus recursos naturais. 

Foto - 06: Enchente na Avenida Joao Joaquim dos Santos 
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Fonte: Lamarck Dias (2008) 

3.1.5 Pratica agropecuaria e agricultura como impacto ambiental. 

A vegetacao nativa era um obstaculo para a pratica da agricultura e pecuaria. Para a 

realizacao dessas atividades era necessario limpar a terra, sendo considerado "desmatamento". 

Mas, como ocorreu com a maioria das cidades do "Cariri Cearense" surgidas nas margens do 

Rio Salgado, ocupavam os espacos com as cultures agropastoris, seja na criacao de gado e a 

agricultura de subsistencia, seguida do cultivo de algodao e da cana-de- acucar. 

Segundo Rodrigues e Freitas Filho (2000), as matas ciliares ocorrem ao longo dos 

cursos d'agua e no entorno de nascentes, sendo em algumas regioes do Brasil, muito raras, 

dependendo do tipo de exploracao a que sao submetidas. Desse modo, as praticas inadequadas 

das atividades agricolas e pecuaria sao as principals responsaveis pela degradacao dessa 

vegetacao atualmente. Por se tratar de um ambiente fragil, as matas ciliares e os recursos 

hidricos sao os mais afetados. (ver foto 07 e 08) 

Fotos 07: Exploracao da mata ciliar para atividade pecuaria. 



Fonte: Autor (2013) 

Foto- 08: Exploracao da mata ciliar para atividade agricola. 

Fonte: Autor (2013) 
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Observa-se nas imagens atualmente a intensa degradacao da mata ciliar decorrente da 

atividade no local para implantacao de pastagens, como base alimentar para a cria?ao do gado 

nessa area de estudo. 

3.1.6 Expansao urbana e os impactos ambientais. 

O processo de urbanizacao do bairro Sao Benedito a margem do leito do Rio Salgado, 

e um reflexo da transformacao do meio fisico para o desenvolvimento desse espaco para o 

surgimento de habitacao, lazer etc. Ao mesmo tempo em que promove um ambiente positivo, 

atribui contradicoes provocando impactos para o ambiente natural. A ocupacao sem 

planejamento atingiu direta e indiretamente os recursos hidricos, consequentemente trazendo 

complicacoes como inundacoes nesta area. 

O Bairro Sao Benedito passa por crescimento populacional, assim, o planejamento 

urbano nao acompanha tal crescimento, aumentando o nivel de degradacao ambiental. A 

urbanizacao acelerada traz consigo questoes socio-ambientais. O aumento descontrolado pela 

migracao rural em busca de melhor qualidade de vida ocupa essas areas de forma espontanea 

sem um planejamento do espaco ocupado em local de risco. (ver foto 09 e 10) 

Foto - 09: Construcao de casas a margem do Rio Salgado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Autor (2013) 
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Foto- 10: Casas construidas a margem do Rio Salgado. 

Fonte: Autor (2013) 

De acordo com (Tucci, 2008, p.97): 

O desenvolvimento urbano se acelerou com a concentracao da populacao em espaco 

reduzido, produzindo grande competicao pelos mesmos dos recursos naturais (solo e 

agua), destruindo parte da biodiversidade natural. O meio formado pelo ambiente 

natural e pela populacao (socioeconomico urbano) e um ser vivo e dinamico que gera 

um conjunto de efeitos interligados, que sem controle pode levar a cidade ao caos. 

Desta forma, alem da desregrada ocupacao em espacos protegidos pelas APPs, a ocupacao 

causada pelo homem, sem a preocupacao com ambiente natural. 

CONSIDERACOES FINAIS 

A mata ciliar tern funcao importante da preservacao dos rios, mas sua destruicao para 

a ocupacao desordenada da populacao em atribuir atividades para sua sobrevivencia. 
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Provocou impactos ambientais que torna prejudicial para sua propria existencia. A natureza 

cumpriu um ciclo natural capaz de fornecer materia-prima para o homem viver sem contribuir 

para alteracao desses recursos. 

A pesquisa sobre a area estudada revela a grande alteracao sofrida pela degradacao ao 

longo do tempo. A vegetacao e retirada para atividades voltadas a agricultura, pecuaria e 

expansao urbana. Podemos destacar os problemas relacionados com a qualidade da agua, o 

aumento no processo de assoreamento do Rio. 

Atraves do trabalho de campo, com a utilizacao de fotos retrata as condicoes de 

perigo que o bairro sofre em periodo de chuvas intensas. As atividades antropicas aliada a 

desinformacao por parte da populacao, e a falta de politicas publicas que garantam a execucao 

da Lei que determina como area de protecao permanente, demonstra a ma gestao do espaco 

pela falta de competencia dos orgaos publicos em permitir obras nesse determinado local. 

Trata-se de um ambiente fragil e consequentemente sofre alteracao, necessitando de 

protecao adequada para manutencao da sua paisagem natural. O uso desordenado pela 

expansao urbana provoca degradacao das matas ciliares em favor da obtencao de lucros. 

O assoreamento provocado pela derrubada da mata ciliar, as chuvas transportam 

sedimentos e depositam acarretando grandes complicacoes para a populacao que vive em 

areas de risco, favorecendo o surgimento de fortes inundacoes decorrente da falta de protecao 

necessaria da margem, prejudicando os seus proprios causadores. 

Proteger as matas ciliares depende da atuacao dos gestores publicos e da populacao em 

executar um planejamento que seja eficaz para sua recuperacao. As areas de matas sao 

responsaveis pela qualidade da agua, a simples recuperacao da cobertura vegetal das 

nascentes, e suficiente para melhoria e aumento da quantidade de agua do rio. 

Nesse sentindo, faz necessario um projeto de recuperacao das matas ciliares, 

favorecendo a existencia das atividades ja realizadas nas areas ao entorno do Rio Salgado. 

Adotando-se de tecnicas que favoreca a natureza, e a sociedade. 
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