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RESUMO 

A Serra de Santa Catarina localizada no municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada e tida como 

uma area de excecao ou enclave umido inserido no Bioma da Caatinga, apresentando 

caracteristicas ambientais propicias para o desenvolvimento da agriculture de subsistencia, da 

criacao extensiva e da extracao da madeira. O presente estudo tern por objetivo analisar os 

impactos ambientais decorrentes do uso do solo na area da Serra de Santa Catarina, para isso, 

fez-se uma descricao das caracteristicas socioeconomicas do municipio com base em dados 

estatisticos do IBGE e PNUD, das caracteristicas geoambientais da area e foram utilizadas 

fotografias para constatar a existencia de degradacao ambiental atraves da pratica de 

atividades agropecuarias e extrativistas. Os resultados apontaram que a Serra vem sendo 

degradada pela populacao, por meio do manejo inadequado do solo, do uso de tecnicas 

rudimentares de cultivo da terra como o desmatamento, a queima da vegetacao e a criacao de 

gado extensiva, as quais ocasionam impactos ambientais negativos como a erosao do solo, a 

perda de sua fertilidade e compactacao do mesmo, e a extincao de especies da fauna e flora 

local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chaves: Serra de Santa Catarina. Paisagem de excecao. Degradacao ambiental. 



ABSTRACT 

The Serra de Santa Catarina located in the municipality Sao Jose da Lagoa Tapada is seen as 

an exception area or enclave wet inserted in Caatinga Biome, presenting environmental 

characteristics conducive to the development of subsistence agriculture, the extensive farming 

and timber extraction. Knowing this, the present study aims to analyze the environmental 

impacts stemmed from the practice of these activities. For this, it was a description of the 

socio-economic characteristics of the county based on statistical data from IBGE and PNUD, 

geoenvironmental characteristics of the Sierra and used photographs to establish the existence 

of environmental degradation in the area through practical activities agricultural and 

extractive. The results showed that the mountain range is being degraded by the population, 

through the unsuitable soil, the use of rudimentary techniques of cultivation of the land such 

as deforestation, burning of vegetation and extensive cattle, which cause negative 

environmental impacts as soil erosion, loss of soil fertility and compaction of the same, and 

the extinction of species of local fauna and flora. 

Keywords: Serra de Santa Catarina. Landscape exception. Environmental degradation. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resultado de processos fisiograficos e biologicos antigos, a paisagem constitui-se 

heranca dos povos do mundo, os quais devem ser responsaveis pela sua conservacao e/ou uso 

rational. Sendo assim, trata-se de uma riqueza deixada pela natureza para os seres humanos, 

caracterizada por uma grande diversidade de fatores (relevo, tipo de solo, forma de vegetacao 

e condicoes climaticas), mas que em alguns pontos ou espacos territoriais s3o comuns, 

formando o que se denomina dominios paisagisticos1. 

No entanto, dentro destes dominios surgem contrastes, areas de excecao, ou mesmo 

ilhas de vegetacao, as quais possuem caracteristicas dispares das comumente encontradas nas 

areas dominantes. Tais areas sao denominadas enclaves fitogeograficos, os mesmos surgiram 

a partir de flutuacoes climaticas ocorridas durante o Periodo Quaternario. 

No municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB, a Serra de Santa Catarina objeto de 

estudo deste trabalho e considerada uma area de excecao ou enclave umido, ja que apresenta 

caracteristicas edafoclimaticas diferenciadas do seu entorno, favorecendo a permanencia de 

uma vegetacao caracteristica de clima mais umido, apresentando algumas especies tipicas de 

Mata Atlantica e de restinga, em uma regiao onde predominantemente ocorre o clima 

semiarido, o qual e caracterizado por uma vegetacao de Caatinga. 

Dessa forma, dada a existencia de tais caracteristicas diferenciadas, onde o fator 

altitude aliado ao fator pedologico (presenca de solos bastante desenvolvidos), localizados nas 

areas mais altas da Serra, conseguem manter a umidade por um tempo mais prolongado, 

propiciando o desenvolvimento e a manutencao de uma flora diferenciada, em relac&o as 

caracteristicas tipicas do semiarido nordestino, a Serra de Santa Catarina, apresenta grande 

importancia quanto ao uso do solo. 

Sabendo que os recursos naturais nao sao inesgotaveis, surge a preocupacao com o uso 

rational destes. No entanto, essa preocupacao vem ganhando destaque mais recentemente, ja 

que, a acao desordenada do homem sobre a natureza para usufruir de seus recursos naturais e 

desenvolver-se economicamente tem provocado impactos ambientais negativos relevantes, 

como a reducao da fauna e flora, alteracdes climaticas, erosao dos solos e afetado a qualidade 

de vida do proprio homem. 

1 No Brasil existem seis grandes dominios paisagisticos: o dominio das terras baixas florestadas da Amazonia, o 

dominio dos chapadSes centrais recobertos por cerrados, cerradoes e campestres, o dominio das depressoes 

interplanalticas semiaridas do Nordeste, o dominio dos mares de morros florestados, o dominio dos planaltos de 

araucarias e o dominio das pradarias mistas do Rio Grande do Sul. 
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Logo, em decorrencia destes impactos, a protecao ambiental esta deixando de ser 

responsabilidade apenas dos orgaos oficiais de meio ambiente, passando a ser preocupacao de 

todos os setores da sociedade, quando assim deveria ser desde sempre. Deste modo, vem se 

tornando cada vez mais frequente o interesse das pessoas em consumir produtos que 

degradam menos o meio em que vivem, procurando assim, preservar os recursos da natureza 

para as geracoes futuras. 

No caso de regioes como o semiarido nordestino, na qual a populacao vive 

basicamente da agriculture familiar e que quase metade dela reside em areas rurais, o uso da 

terra como meio de sobrevivencia e praticamente inevitavel. Com o agravante dessa situacao 

a regiao apresenta precipitacoes anuais muito baixas e irregulares e evapotranspiracoes 

permanentemente altas, alem de as praticas de manuseio e cultivo da terra, na grande maioria 

das vezes, nao serem as mais adequadas, o que ocorre principalmente por falta de informacao. 

Tudo isso tern resultado em continua degradacao ambiental. 

Como o municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada, encontra-se no semiarido nordestino, 

toda a realidade descrita no paragrafo anterior e a ele aplicada. Logo, associando 

automaticamente essa situacao a populacao residente nos arredores da Serra de Santa 

Catariana, era de se esperar que esta, a partir do maior potencial natural que possui quando 

comparada ao meio em que esta localizada, se tornasse fonte de subsistencia e renda para os 

mesmos, tornado-se problema seu uso inadequado. 

No entanto estudiosos e planejadores, existem para identificar as caracteristicas do 

meio em que vive, assim como, para planejar formas de melhor cultivo, uso racional e boa 

conservacao da paisagem e dos recursos naturais, favorecendo a criacao de politicas publicas 

e de acoes estrategicas de orientacao para a producao correta. 

Assim, por apresentar caracteristicas ambientais propicias para o desenvolvimento da 

agriculture de subsistencia e, em determinados locais, possuir aptidao a criacao extensiva, 

alem de elevado potencial para o fornecimento de madeira, a Serra de Santa Catarina vem 

sendo desmatada e consequentemente degradada. 

Preocupando-se com a acao do homem no meio ambiente, o presente trabalho trata 

sobre os impactos ambientais na Serra de Santa Catarina, na cidade de Sao Jose da Lagoa 

Tapada-PB, destacando os impactos negativos provindos do manejo inadequado do solo no 

desenvolvimento da atividade agricola e pecuaria e da extracao das arvores de forma intensa. 

O objetivo principal desta monografia consiste em analisar os impactos ambientais que 

ocorrem na Serra de Santa Catarina. Para tal faz-se uso do conhecimento das caracteristicas 

geograficas e socioeconomicas do municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada, da descricSo das 
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caracteristicas geoambientais da Serra e das atividades humanas desenvolvidas na area em 

estudo que acabam por ocasionar degradacao ambiental. 

Esta monografia esta divida em quatro capitulos: o primeiro remete a fundamentacao 

teorica e metodologica, com enfase nos estudos voltados para as questoes dos impactos 

ambientais, degradacao ambiental e a teoria dos refugios florestais, e nos procedimentos 

metodologicos adotados para a realiza?ao deste trabalho. 

O segundo capitulo apresenta as caracteristicas geograficas e socioeconomicas do 

municipio em estudo. O terceiro descreve a localizacao espacial da Serra de Santa Catarina, 

suas caracteristicas geoambientais, assim como, as atividades economicas desenvolvidas na 

mesma levando em consideracao as caracteristicas edafoclimaticas de cada vertente da Serra. 

A analise dos impactos ambientais observados na area de estudo e feita no quarto 

capitulo. Por fim, tem-se as considerac5es finais desta pesquisa. 
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1. FUNDAMENTACAO TEORICA E METODOLOGICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Com o objetivo de melhor compreender a tematica em estudo este capitulo busca fazer 

um apanhado de algumas ideias e argumentos teoricos que norteiam a discursao em tomo do 

processo de degradacao e impacto ambiental e da teoria dos refugios florestais. 

1.1.1 Impacto ambiental 

Sabendo-se que o objeto de estudo da geografia e o espaco geografico e que ele e 

produzido e organizado pela sociedade, e essencial conhecer como sao realizadas as 

atividades humanas na natureza sendo que estas podem acarretar em degradacao ambiental. 

Degradacao ambiental, segundo Sanchez (2008, p.27) corresponde a "qualquer 

altera9ao adversa dos processos, funcoes ou componentes ambientais, ou uma alteracao 

adversa da qualidade ambiental", ou seja, corresponde a um impacto ambiental negativo. 

Quanto ao conceito de impacto ambiental, Sanchez (2008, p.42) o define como sendo 

uma "alteracao da qualidade ambiental que resulta da modificacao de processos naturais ou 

sociais provocada por acao humana". De forma simplificada, consiste em uma alteracao do 

meio ambiente provocada por acao humana, e esta alteracao pode ser de ordem positiva ou 

negativa. 

Ao falar a respeito da ocorrencia de impactos ambientais positivos Sanchez (2008) diz: 

[...] Um exemplo corriqueiro de impacto positivo, encontrado em muitos estudos de 

impacto ambiental, e descrito como "criacao de empregos". Trata-se de um impacto 

social e economico, campo em que e relativamente facil compreender que possa 

haver impactos beneficos. Mas tambem ha impactos positivos sobre componentes 

fisicos e bioticos do meio. Um projeto que envolva a coleta e o tratamento de 

esgotos resultara em melhorias na qualidade das aguas, em recuperacao do habitat 

aquatico e em efeitos beneficos sobre a saude publica. (SANCHEZ, 2008, p. 31) 

Ja o impacto negativo, ou degradaeao da natureza, pode acarretar em desertifica9ao, a 

qual deriva das atividades humanas inadequadas sobre os mosaicos paisagisticos ja 

fragilizados. Segundo Nascimento (2010, p.6), a degradacao ambiental inconsequente 

enfraquece "os geoambientes causando a destruicao de significativa parcela dos recursos 

naturais e pauperizacao dos setores economicos baseados nas atividades agrarias". 

Brandao (2005) estuda o indice de degradacao ambiental na bacia hidrografica do Rio 

do Peixe. O autor trata a atividade agropecuaria e a concentracao da populacao em torno da 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bacia como praticas que degradam a natureza e que precisam ser desenvolvidas a partir de um 

planejamento ambiental. Sendo assim, enfatiza a importancia do conhecimento do quadro 

socioeconomic e politico das cidades que compdem a bacia hidrografica e a atuacao destes 

setores na tentativa de prever, atenuar os impactos na natureza e desenvolver atividades 

levando em consideracao a sustentabilidade ambiental. 

O estudo referido no paragrafo anterior trabalha com o modelo de indice de 

degradacao ambiental (IDA), o qual leva em considera?ao elementos do quadro natural: solo, 

vegetacao, declividade e tambem um elemento do quadro social que e a densidade 

demografica. Este modelo inclui em sua formulacao o fator antropico, porem, ate sua 

formulacao, para se ter conhecimento da fragilidade de um ambiente so era utilizado 

elementos do quadro natural. 

Seguindo essa mesma linha de estudo, AlmeidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2010) avalia os fatores de risco 

da deterioracao ambiental ocasionada pela exploracao agropecuaria nas propriedades Sao 

Joao e Areia Branca no municipio de Pombal-PB, e a partir de um diagnostico socio-

ambiental constatam que nessa regiao as agress5es a natureza sao decorrentes principalmente 

de atividades rudimentares aplicadas na producao agropecuaria. 

O uso intensivo do solo para a pratica de atividades agricolas e pastoris desencadeiam 

processos erosivos como, a erosao em lencol, a erosao em ravinas e as vocorocas. Estas 

atividades sao responsaveis diretas pelas transformacdes do relevo de uma determinada area, 

por mudancas na qualidade e quantidade dos corpos liquidos podendo provocar prejuizos 

tanto em areas rurais como urbanas (GUERRA; MARCAL, 2006). 

Dias e Pereira (1999), no Manual de Impactos Ambientais fala a respeito dos aspectos 

ambientais de atividades produtivas como a agropecuaria desenvolvida na regiao Nordeste, as 

quais encontram-se divididas em dois blocos: o da producao vegetal e o da producao animal. 

Quanto a producao vegetal o manual realiza uma descricao dos sistemas agricolas 

tradicionais e modernos. Os sistemas agricolas tradicionais em geral estao voltados para a 

producao de subsistencia, com pouca ou nenhuma utilizacao de insumos modernos, como 

fertilizantes e agrotoxicos. O cultivo do solo e feito a enxada, agredindo menos o meio 

ambiente, porem, devido as escassas informacoes tecnicas do agricultor principalmente no 

manejo do solo e da agua e importante trabalhar com os mesmos a questao da protecao 

ambiental. 

Os sistemas agricolas modernos geralmente estao baseados na monocultura, algumas 

de cultivo anual, como a cana-de-acucar, e outras de cultivo permanente como e o caso dos 

reflorestamentos para fins comerciais. Estes sistemas de produ?ao sao dependentes de 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tecnicas agricolas utilizadoras de insumos modernos externos a propriedade: sementes 

melhoradas, maquinas agricolas, combustiveis fosseis, agrotoxicos, etc. Eles ocupam grandes 

extensoes de terras, favorecendo assim, a degradacao do meio ambiente. 

Metodos de cultivo inadequados quase sempre causam impactos ambientais negativos 

como: reducao da diversidade de especies da flora e fauna, varios danos ao solo, como a 

erosao, reducao de sua fertilidade e contaminacao, assim como, a contaminacao das aguas, da 

flora e fauna e do agricultor devido a utilizacao incorreta de agrotoxicos. Em vista destes e 

outros impactos o manual cita medidas a serem tomadas para evitar a degradacao dos solos, o 

qual e a base da producao vegetal, sendo sua protecao fundamental para mante-la. 

Entres a mediadas atenuantes tem-se: a utilizacao da cobertura do solo por vegetais 

para manter o solo protegido das intemperies, rotacao de culturas e pousio, curvas de niveis 

em terracos, entre outros. Para o caso dos reflorestamentos para fins comerciais, os metodos 

que renunciam a monocultura sao tidos como menores causadores de impactos negativos. 

Com relacao a producao de animais o manual enfatiza os principais impactos 

ambientais desencadeados pela suinocultura, caprino-ovinocultura, avicultura e 

principalmente pela bovinocultura e aquicultura. Quanto a inter-relacao entre a producao 

vegetal e animal o manual de impactos ambientais menciona: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A producao animal e uma atividade diretamente relacionada com a producao 

vegetal, de onde obtem a base da alimentacao dos animais, a partir das forragens, 

leguminosas e restos de cultivo. Ambas sao supridoras de materias-primas para as 

industrias e agroindustrias, desempenhando um papel fundamental na cadeia 

produtiva (DIAS; PEREIRA, 1999, p.25). 

Entre os principais impactos ambientais negativos causados pela producao animal 

extensiva temos o superpastoreio, que provoca a deterioracao da fertilidade dos solos e de 

suas carateristicas fisicas devido a eliminacao da vegetacao para tal pratica, favorecendo o 

processo de erosao. O mesmo tambem ocasiona a compactacao dos solos o que reduz sua 

capacidade de infiltracao da agua. Como medidas atenuantes destes processos pode-se 

executar a rotacao de pastos, limitar o numero de animais por area, controlar a duracao do 

pastoreio, etc. 

Portanto, no que conceme aos aspectos ambientais da agropecuaria o Manual de 

Impactos Ambientais faz uma ponte entre os impactos negativos desta atividade e as medidas 

que podem atenuar os mesmos, pois este manual tern como um de seus objetivos apresentar 

formas de producao que degradem menos o meio ambiente. 
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1.1.2 Teoria dos Refugios 

No periodo quaternario houve acentuada mudanca climatica de caracteristicas ciclicas, 

reunindo desde climas glaciais ate fases de climas mais quentes. Tais mudancas climaticas 

influenciaram a formacao de refugios florestais e campestres e, por conseguinte na 

distribuicao de vegetais e animais (BIGARELLA, 1971; TROPPMAIR, 1995zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

VIAE)ANNA; CAVALCANTI, 2007). 

Diante disso, a Teoria dos Refugios afirma que durante o Pleistoceno terminal, as 

flutuacdes climaticas da passagem para uma fase mais seca e fria, culminaram na retracao de 

florestas tropicais as exiguas areas de permanencia da umidade, constituindo os refugios e 

sofrendo, portanto, diferenciacao resultante deste isolamento (VIADANNA; CAVALCANTI, 

2007). 

Para chegar a essa conclusao foram necessarios varios estudos. Dentre seus principais 

idealizadores esta Aziz Nacib Ab'Saber. 

Segundo esse autor, os enclaves de sistemas ecologicos, ou ilhas de vegetacao 

visivelmente atipicas, encontradas no interior dos grandes dominios morfoclimaticos e 

fitogeograficos, refletem as mudan?as climaticas e paleologicas do periodo quaternario. Ele 

define tais enclaves como paisagens de exce?ao que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] constituem fatos isolados, de diferentes aspectos fisicos e ecologicos inseridos 

no corpo geral das paisagens habituais. Mais que isso, sao referencias para os 

homens desde a pre-historia. Servem, ainda, de referenda para os que vierem muito 

depois de nos caso sejam bem conservados e protegidos. Tendo uma localizacao, 

quase sempre, muito distanciadas entre si, os sitios de paisagens bizarras em um pais 

de tamanho gigante raramente podem ser conhecidos ou estudados em sua totalidade 

(AB'SABER, 2003, p. 149). 

Nas mudancas originadas pela ultima das glaciacoes, com estocagem de gelo nos 

polos e nas altas montanhas, simultaneamente a um descenso do nivel geral dos oceanos, 

caatingas se estenderam pelo atual Brasil Tropical Atlantico, enquanto cerrados tomaram 

areas de floresta em recuo (AB'SABER, 2003). 

Argumenta-se que nos sertoes semiaridos, areas consideradas como espacos umidos e 

subumidos constituem verdadeiros subzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-espa90s de excecao. Tratam-se de superficies de 

relevo serrano que sao submetidas as influencias de mesoclimas de altitude, representando 

verdadeiras "ilhas verdes" no dominio morfoclimatico das caatingas que cobrem as 

depressoes interplanalticas e intermontanas semiaridas (SOUZA; OLIVEIRA, 2006). 

Alguns exemplos de enclaves umidos e subumidos na regiao semiarida do Nordeste 

Brasileiro sao: no estado do Ceara (Serra de Uruburetama; Serras de Baturite/ 
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Maranguape/Aratanha/; Serra da Meruoca; Planalto da Ibiapaba e Chapada do Araripe), na 

Paraiba (Enclave do Brejo da Borborema - PB), em Pernambuco (Enclave do Brejo da 

Borborema - PE), em Alagoas (Enclave de Brejo da Borborema - AL), na Bahia (Enclaves da 

Chapada Diamantina e das Serras da Cadeia do Espinhaco), e em Minas Gerais (Enclave da 

Serra do Espinhaco - MG) (SOUZA; OLIVEIRA, 2006). 

Conforme Souza e Oliveira (2006), os enclaves apresentam melhores condicoes 

ambientais e de recursos naturais, consequentemente, ao articular-se com os sertoes 

semiaridos que os rodeiam, constituem importantes setores de producao agricola. 

Diante do exposto, Sousa (2011) conclui que os mecanismos ambientais resultado de 

variacoes climaticas do periodo quaternario, deram origem ao espaco de excecao em estudo -

a Serra de Santa Catarina - PB - ja que nela identificou alem de vegetacao tipica da regiao a 

presenca de especies vegetais de clima umido, o que a torna, dentro do contexto das caatingas 

um refugio florestal. E e por suas caracteristicas naturais mais favoraveis a pratica da 

atividade agricola, que a Serra de Santa Catarina acaba atraindo os moradores da area para o 

cultivo na mesma, ameacando sua cobertura vegetal primaria. 

1.2 PROCEDIMENTOS TECNICOS-METODOLOGICOS 

Para elaboracao deste trabalho foi realizado um estudo bibliografico referente a 

degradacao e impacto ambiental e a teoria dos refugios atraves da busca de artigos publicados 

em sitios da internet e periodicos, de livros, de dissertacoes e teses. A discursao dos temas 

citados anteriormente e um subsidio importante para a concretizacao desta pesquisa, pois 

proporciona o conhecimento mais detalhado da realidade da Serra de Santa Catarina, na 

medida em que sao enfatizados alguns fatores desencadeadores dos processos de degradacao 

ambiental, questao de maior interesse deste estudo, assim como o reconhecimento da Serra 

como refugio florestal. 

A pesquisa e de carater descritivo qualitativo tendo como base para analise das 

caracteristicas socioeconomicas do municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada, dados 

secundarios obtidos por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e do 

Programa das Nacdes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e para apreciacao da 

existencia de degradacao ambiental na Serra de Santa Catarina a observacao por meio de 

fotografias. 

Por fim, a descricao das caracteristicas geoambientais da Serra foi concretizada a 

partir do trabalho de Sousa (2011). 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS E SOCIOECONOMICAS DO MUNICIPIO 

DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 CARACTERIZANDO 0 MUNICIPIO 

O municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada localiza-se no Alto Sertao Paraibano, na 

microrregiao de Sousa. Limita-se ao norte com Sousa e Aparecida, a oeste com Nazarezinho, 

ao sul com Aguiar, a Sudeste com Coremas e a Leste com Sao Domingos de Pombal e 

Pombal. 

S Ba M* 

Figura 1: Mapa de localizacao do municipio com a area estudada. 
Fonte: Google Maps, 2012. 

Sao Jose da Lagoa Tapada foi fundada em 28 de julho de 1959 e antes da sua 

emancipacao, a mesma era uma vila pertencente ao municipio de Sousa. A vila foi sendo 

construida ao redor de uma capela, numa fazenda pertencente ao Pe. Izidro Gomes de Sa, e 

tinha como nome Oiticica, posteriormente Oiticicatuba, e por fim Sao Jose da Lagoa Tapada. 
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A cidade recebeu esse nome em homenagem ao padroeiro da cidade Sao Jose e pelo fato da 

vila ter sido construida em volta de uma lagoa, que aos poucos foi sendo soterrada. 

A tabela 1 apresenta o contingente populacional da cidade nos anos de 2000 e 2010, 

assim como, o percentual de pessoas residindo na zona urbana e rural nos respectivos anos. 

Tabela 1: Efetivo populacional de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB (anos 2000 e 2010) 

2000 Participacao (%) 2010 Participacao (%) 

Total 7.184 100 7.564 100 

Urbano 2.978 41,45 3.315 43,83 

Rural 4.206 58,55 4.249 56,17 

Fonte: Elaboracao propria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

O municipio possui uma area de 341,805 km2, com uma populacao de 7.564 

habitantes, em 2010, e uma densidade demografica de 22,13 hab/km2. A maior parte da 

populacao de Sao Jose da Lagoa Tapada esta inserida na zona rural, equivalendo a 56% da 

populacao total, enquanto que a populacao urbana representa 44%. 

Comparando o contingente populacional entre os anos 2000 e 2010 e possivel perceber 

um crescimento de 5,29% ja que em 2000 a cidade possuia 7.184 habitantes. Quanto a 

populacao residente na zona urbana houve um crescimento de 11,32% e na rural de 1,02%2. 

Alem disso, deve-se ressaltar que a participacao da populacao urbana no total do municipio 

entre os anos 2000 e 2010 cresceu, passando de 41,45% para 43,83%, enquanto a rural 

diminuiu, caindo de 58,55% para 56,17%, representando um exodo rural, ou seja, uma 

tendencia a concentracao da populacao na cidade. 

De acordo com dados do Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o municipio possui um baixo desenvolvimento humano3. O Indice de 

Desenvolvimento Humano apresentou um crescimento de 38,06 %, passando de 0,247 em 

1991 para 0,341, em 2000. Ja entre os anos 2000 e 2010 obteve um crescimento de 55,43%, 

passando de 0,341 para 0,530. 

A dimensao que mais contribuiu para o desenvolvimento entre os anos 1991 e 2000 

foi a educacao com um incremento de 100%. A dimensao longevidade apresentou nestes dois 

2 O numero total de residentes na zona urbana no ano 2000 era 2.978 e na rural 4.206. Em 2010, esses valores 

correspondiam a 3.315 e 4.249, respectivamente. 
3 Segundo o Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento e uma medida media das conquistas de 

desenvolvimento humano basico em um determinado local, variando entre 0 e 1. Classifica-se em muito baixo 

desenvolvimento, com um indice entre 0 e 0,499; baixo desenvolvimento, entre 0,5 e 0,599; medio 

desenvolvimento, entre 0,6 e 0,699, alto desenvolvimento, entre 0,7 e 0,799 e muito alto desenvolvimento, entre 

0,8 e 1. 
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anos um aumento de 13,07% e a renda, uma variacao de 19,60%. Nos anos 2000 e 2010 foi a 

educacao que tambem mais contribui com o desenvolvimento do municipio com um 

incremento de 263,64%. A dimensao de longevidade apresentou nestes dois anos um aumento 

de 15,89% e a renda, uma variacao de 25,89%. Observe a tabela 2: 

Tabela 2: Indice de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada 

PB (anos 1991, 2000 e 2010) 

1991 2000 2010 

Total 

IDHM-Renda 

IDHM-Longevidade 

DHM-Educacao 

0.247 

0.352 

0.551 

0.055 

0.341 

0.421 

0.623 

0.110 

0.530 

0.530 

0.722 

0.400 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Programa das Nac5es Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD). 

O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distancia entre o IDHM do municipio 

e o limite maximo do indice, que e 1, foi reduzido em 12,48% entre 1991 e 2000. Entre os 

anos de 2000 e 2010 a distancia entre o IDHM do municipio e o limite maximo do indice foi 

reduzido em 38,06%. Entre 1991 e 2010 Sao Jose da Lagoa Tapada teve um incremento no 

seu IDHM de 114,57% nas ultimas duas decadas, acima da media de crescimento nacional 

(47,46%) e acima da media de crescimento estadual (72,25%). O hiato de desenvolvimento 

humano foi reduzido em 37,58% entre 1991 e 2010. 

No ano del991 Sao Jose da Lagoa Tapada ocupa a posicao 5.018° comparando com os 

municipios do Brasil. Em 2000 passa a ocupar a 5.376° posicao. Em 2010, S3o Jose da Lagoa 

Tapada ocupa a 5395° posicao, em relacao aos 5.565 municipios do Brasil, sendo que 5394 

(96,93%) municipios estao em situacao melhor e 170 (3,05%) municipios estao em situacao 

semelhante ou pior. Em relacao aos 223 outros municipios da Paraiba, Sao Jose da Lagoa 

Tapada ocupa a 214a posicao, considerando que 213 (95,52%) municipios estao em situacao 

melhor e 9 (4,04%) municipios estao em situacao pior ou semelhante. 

O Produto Interno Bruto de Sao Jose da Lagoa Tapada, em 2010, foi de 33.039 mil 

reais, sendo que 78% deste valor e resultado do valor adicionado nos servicos, enquanto que a 

industria contribuiu com apenas 11% e a agropecuaria com 8%. No mesmo ano, o Produto 

Interno Bruto per capita era de 4.367,97 reais. (IBGE, 2010). 
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Por fim, segundo o IBGE (2010), a principal atividade economica praticada no 

municipio e a agropecuaria. Deste modo, cabe aqui uma breve descricao do desenvolvimento 

e evolucao dessa atividade no municipio. 

E no seculo XVII que se inicia a ocupacao do sertao paraibano com a criacao 

extensiva de rebanhos bovino, equino, caprino, ovino e muar. A criacao de gado no sertao 

tinha como objetivo oferecer aos centros urbanos acucareiros forca de trabalho. 

O inicio da atividade agricola e contemporaneo a penetracao do interior e a criacao de 

gado. O cultivo de alimentos era feito em pequenas areas para a subsistencia da populacao 

que vivia em torno dos currais, principalmente pelos vaqueiros. Segundo Andrade (1998) os 

pequenos campos cultivados eram cercados por cercas ou valados que bloqueavam a 

passagem de bovinos, equinos, bodes e carneiros, os quais poderiam vir a devastar as 

plantacoes. 

A agricultura no sertao nordestino desenvolvia-se em locais mais umidos como nos 

leitos dos rios, nas lagoas secas, nas "serras frescas". 

Essa agricultura restringia-se apenas a mandioca, ao milho, feijao, algodao e, as 

vezes, a melancia e ao melao. Nas "serras frescas", porem, alem desses produtos, 

surgiram logo a cana-de-acucar e as fruteiras. As areas agricolas constituiam, porem, 

pequenas manchas, "ilhas" isoladas na vastidao das caatingas. (ANDRADE, 1998, 

p. 155) 

O municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada tambem teve o uso do solo baseado nestas 

culturas e condicoes ambientais. 

O grafico 1 apresenta a evolucao da producao agricola da lavoura temporaria neste 

municipio, a qual diminuiu consideravelmente entre os 1990 e 2000 e chega a ser 

inexpressiva em 2010. 



redu9ao naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lavouras de goiaba e manga. Esta ultima produzida em grande escala nos anos 

1990 cai progressivamente entre os anos 2000 e 2010, fato parecido ocorre com o cultivo da 

goiaba. A producao da banana e coco-da-baia cresceu paulatinamente entre os anos 1990 e 

2010, este pode ser explicado com base na atividade economica voltada para a producao 

destes frutos nas varzeas de Sousa-PB. Produtos que despertam o interesse do mercado 

nacional e internacional e que acaba por influenciar na producao do mucicipio de Sao Jose da 

Lagoa Tapada, situada nas proximidades de Sousa. 

Grafico 2: Produ?ao agricola da lavoura permanente em toneladas (1990, 2000 e 2010) 

• 1990 

• 2000 

2010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Banana Algodao Coco-da-baia Goiaba Manga 

Fonte: Elaboraclo propria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

A queda da producao agricola da lavoura temporaria e permanente no periodo 

estudado tambem pode ser explicada pela maior importancia dada a outro setor da economia a 

partir dos anos 2000, a pecuaria. A tabela 3 evidencia esta afirmativa, a qual mostra a 

quantidade de bovinos nos anos de 1990, 2000 e 2010. 

Tabela 3: Efetivo dos rebanhos bovinos (anos 1990, 2000 e 2010) 

Produto/Ano 1990 2000 2010 

Tipo de rebanho-bovino 5.052 4.895 6.890 

Fonte: Elaboracao propria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

E fundamental compreender que o aumento do numero de animais criados e 

diretamente proporcional ao aumento das areas destinadas as pastagens plantadas e que e 

diretamente proporcional a diminuicao das areas dedicadas as lavouras temporarias. No 

Nordeste, com excecao do Maranhao, ocorreram no periodo que vai de 1995 a 2006 

diminuicoes das areas dedicadas ao cultivo de lavouras temporarias. Em toda a regiao esse 

valor e da ordem de 15%. Na Paraiba a redu9ao presenciada e da ordem de (-44%), a mesma 
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apresentou um dos maiores aumentos das areas destinadas as pastagens plantadas entre os 

anos de 1995 e 2006 (+75%), tendencia de aumento que e seguida no Brasil e nos estados 

nordestinos, segundo Nunes (2011). O que pode explicar o observado para o municipio de 

Sao Jose da Lagoa Tapada. 

A extracao vegetal e ourra atividade tambem geradora de renda em areas como a em 

estudo. Esse tipo de atividade evidencia-se desde o descobrimento do Brasil. Ela iniciou de 

forma exploratoria, impiedosa, destruindo a floresta brasileira com o intuito de adquirir 

riquezas com, por exemplo, a extracao indiscriminada de vegetais como o pau brasil ou com a 

substituicao das florestas pela agricultura. 

Nos dias atuais, a destruicao da cobertura vegetal continua, com a expansao do 

povoamento, as praticas agropecuarias, extracao de plantas com valor comercial, etc. Com 

relacao a quantidade produzida na extracao vegetal do municipio em estudo a tabela 4 revela: 

Tabela 4: Quantidade produzida na extracao vegetal (anos 1990,2000 e 2010) 

Produto/Ano 1990 2000 2010 

Carvao vegetal (Toneladas) 45 6 2 

Lenha (metros cubicos) 22.809 2. 803 700 

Fonte: Elaboracao propria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

A analise desta tabela permite observar que houve reducao na extracao vegetal a qual 

pode ser explicada pela acao exploratoria da populacao chegando num determinado momento 

a escassez vegetal e portanto, a diminuicao da producao vegetal, o que provoca ainda mais 

impactos na cobertura vegetal local. 
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3. LOCALIZACAO E CARACTERIZACAO GEOAMBBENTAL DA SERRA DE 

SANTA CATARESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo busca descrever algumas caracteristicas fisicas sobre a area de estudo, 

tais como informacoes sobre localizacao e caracteristicas geoambientais. Para isso, tomou-se 

como referenda o trabalho de Sousa (2011). 

3.1 LOCALIZACAO 

A area em estudo localiza-se na cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada, alto sertao da 

Paraiba, situada entre as coordenadas geograficas UTM, 9230 km N a 9220 km N de latitude 

e 610 km E a 575 km E de longitude. A Serra, objeto de estudo, esta inserida nas 

microrregioes de Cajazeiras e Sousa e estende-se por aproximadamente 25 km abrangendo 

uma area de aproximadamente 112,1 km2, desde o Olho d' agua do Frade, em Nazarezinho, 

ate o riacho saco dos Bois, em Sao Jose da Lagoa Tapada. 

Figura 2: Localizacao da area em estudo. 

Fonte: Google Maps, 2013. 
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3.2 GEOLOGIA 

A Serra de Santa Catarina apresenta geologia datada do Periodo Pre-Cambriano. Com 

relacao aos aspectos geologicos da Serra: 

[...] a area em estudo esta inserida geologicamente no chamado Complexo Gnaissico 

Migmatitico, possuindo em sua estrutura ortognaisses de composicjio granitica e 

tonalitica, monzodioritica e dioritica, e migmatito com meomassa gnaissico e 

leucossoma granitico e pegmatitico, alem de calcissilicatica. A area em estudo esta 

situada no chamado lineamento de Patos que corresponde a profunda fratura no 

contexto geologico do Planalto da Borborema, seccionando esta regiao no sentido E-

W. Corresponde a uma area que sofreu intenso tectonismo, resultando no 

fraturamento e cizalhamento, alem de apresentar relevo fortemente acidentado. 

Ainda pode-se acrescentar, que em algumas pequenas areas podem ser encontrados 

depositos aluviais quartanarios, resultantes das deposifoes em diminutas depressoes 

alveolares (riachos intermitentes) (PARAQ3A 2006zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Sousa 2011, p.39). 

A partir de caracteristicas tectdnicas e litologicas que interrelacionam-se com outros 

fatores do ambiente, como as condicoes geomorfologicas, hidrologicas e pedologicas, a 

geologia influi diretamente sobre os demais componentes geoambientais. 

3.3 GEOMORFOLOGIA 

A area em estudo e caracterizada geomorfologicamente como um alinhamento de 

crista, pertencendo a categoria de outras areas cristalinas elevadas, apresentando relevo desde 

ondulado ate montanhoso. Os niveis altimetricos da mesma alcancam em media 700 m, 

chegando a ultrapassar altitude de 830 m em suas areas mais elevadas. 

A Serra de Santa Catarina tern sua origem relacionada aos processos tectonicos da 

orogenese do ciclo brasiliano que ocorreu na area de estudo em seu passado geologico. E por 

ser um relevo resultante de um tectonismo ruptil apresenta formas agucadas e bastantes 

acidentadas, com vertentes ingremes. 

3.4 SOLO 

Os tipos de solos encontrados na Serra de Santa Catarina variam de acordo com as 

modificacoes do relevo, climatica e da litologia. As classes de solo encontradas sao: os 

Argissolos Vermelho Amarelo, os Neossolos Regoliticos, os Neossolos Litolicos Eutroficos 

mais Afloramento de Rocha. 
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A classe de solo que aparece com maior intensidade e o Neossolo Litolico Eutrofico e 

o Afloramento de Rocha. Essa classe de solo possui uma forte influencia nas feicoes 

geomorfologicas, podendo ser originadas de diferentes litologias, destacando os migmatitos e 

os gnaisses, tambem sao encontrados solos insipientes de carater eutrofico. 

O Argissolo Vermelho Amarelo ocorre nas cotas de 400 a 550 metros, altitude em que 

esta classe de solo pode desenvolver-se com interferencias minimas da erosao proveniente da 

declividade. Os solos sao geralmente profundos ou muito profundos possuindo um horizonte 

de acumulacao de argila (B textural). 

O Neossolo Regolitico caracteriza-se pela grande quantidade de material desagregado 

com textura em geral arenosa e cascalhenta. Compreende a solos pouco profundos com 

sequencias de horizontes A, C e R. 

3.5 CLIMA E HIDROGRAFIA 

De acordo com a classificacao climatica proposta por Mendonca e Danni Oliveira 

(2007zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Sousa, 2011, p.50) a Serra de Santa Catarina esta sujeita ao clima Tropical 

Equatorial com sete a oito meses secos, considerado tambem como clima semiarido. 

As chuvas que ocorrem na area de estudo sao produzidas principalmente pela ZCIT e 

pelos vortices ciclonicos de altos niveis - VCAN's. Linhas de instabilidade geram chuvas em 

fevereiro a marco na Serra, sendo que a ZCIT contribui para o incremento das mesmas. As 

precipitacoes do mes de Janeiro na area sao produzidas principalmente pelos VCAN's. 

O relevo e outro fator que exerce forte influencia na formacao da chuva na Serra de 

Santa Catarina, considerando que as areas situadas a barlavento da mesma sao mais limidas do 

que a sotavento. Os fluxos de ar deslocam-se das areas de alta pressao para as de baixa 

pressao, formando assim a umidade que e despejada com maior intensidade a barlavento da 

Serra. 

Quanto aos recursos hidricos da Serra, a mesma se caracteriza por ser um divisor de 

aguas de rios que desaguam na Bacia Hidrografica do Rio Piranhas, assim se constituem em 

areas de nascentes daquela bacia. Os riachos que drenam na Serra possuem agua apenas 

durante o periodo chuvoso (intermitentes). Os rios possuem um padrao de drenagem 

predominantemente dentritico, devido as caracteristicas das rochas cristalinas. 

Os recursos hidricos subterraneos sao escassos em virtude da presenca de rochas 

cristalinas do Pre-Cambriano, as quais tern baixa permeabilidade. A agua subterranea 
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comumente se acumula em fraturas, fendas e falhas ou planicies aluviais dos rios, e possui 

baixa qualidade, dada aos elevados teores de sais. 

3.6 VEGETACAO 

Na Serra de Santa Catarina ha a presenca do Bioma Caatinga tendo vista que a mesma 

esta localizada na regiao semiarida nordestina. Segundo Brandao (2005, p. 66) a vegetacao da 

Caatinga: 

Caracteriza-se pelo conjunto de arvores e arbustos espontaneos, densos, baixos, 

retorcidos, de aspecto seco, nanofoleaceas, coreaceas, de carater caducifolio, com 

raizes profundas; adapta-se a altas temperaturas e a evapotranspira?ao do ambiente 

semi-arido (BRANDAO, 2005, p.66). 

Este bioma apresenta diferenciacdes fisionomicas e floristicas as quais estao 

relacionadas as caracteristicas edafoclimaticas. Dentre as forma96es vegetais tem-se: 

• Caatinga arbustiva - com a predominancia do estrato arbustivo, com individuos 

com cerca de 2 a 5 metros (figura 1). 

• Caatinga arborea-arbustiva - onde e possivel encontrar os dois estratos associados, 

um arbustivo com individuos entre 3 a 4 metros e outro arboreo com individuos 

entre 7 e 8 metros (figura 2). 

Figura 3: Caatinga arbustiva Figura 4: Caatinga arborea-arbustiva 
Fonte: Brandao (2005) Fonte: BrandSo (2005) 

• Caatinga arbustiva-arborea 
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• Mata seca 

• Mata subumida seca 

No contexto das caatingas a Serra da Santa Catarina e considerada um refugio 

florestal, contendo especies vegetais tipicas das areas de predominancia de climas umidos a 

subumidos. 

Dentre as especies vegetais tipicas das areas de restingas e mata atlantica (de climas 

mais umidos) ja foram coletadas, classificadas e fotografadas as seguintes: 

• Malpighiaceae (Murici de praia), 

• Rubiaceae (Jenipapo), 

• Bignoniaceae (Ipe- Roxo), 

• Leguminosae (Jatoba), 

Alem de especies das familias Celastraceae e Myrtaceae (Goiabinha da Serra), e a 

ocorrencia de pteridofitas. 

3.7 DIVISAO DOS ESPACOS DA SERRA (CARACTERISTICAS EDAFOCLIMATICAS 

X USO DO SOLO) 

O breve estudo das vertentes da Serra com base em suas caracteristicas 

edafoclimaticas, nas atividades desencadeadas pelo homem, e nos impactos ambientais 

produzidos por tais praticas, sera realizado tomando como mencao o trabalho de Sousa 

(2011). 

3.7.1 Vertente superior 

Nesta parte da Serra ha uma intrinseca relacao entre umidade, solo e vegetacao 

(processo de retroalimentacao ou feedback). Um exemplo e a existencia de uma cobertura 

vegetal de porte maior e rica em especies em virtude da associacao da elevada altitude, da 

umidade e dos tipos de solos. 

O clima e do tipo subumido onde as temperaturas apresentam-se em virtude da altitude 

mais amenas do que o sertao circundante. Essa vertente tern uma hidrografia superficial 

escassa alimentada pela agua das chuvas, rios de carater intermitente os quais fazem parte da 

Bacia Hidrografica do Rio Piranhas. Com relacao as aguas subterraneas essa unidade possui 

baixo potencial de infiltra9ao, constituindo um aquifero muito pobre. No entanto, a 
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hidrografia e influenciada pela geologia da Serra a qual apresenta rochas cristalinas datada do 

periodo Pre-Cambriano, fator este que nao permite a perenidade dos rios e a infiltracao das 

aguas. 

Os tipos de solos que predominam nesta unidade sao os Neossolos Litolicos nas areas 

de maior declividade e os Neossolos Regoliticos nas areas um pouco menos declivosas. O 

tipo de mata e subumida, de estrato arboreo chegando a atingir, em alguns locais, mais de 

15m de altura. 

A area possui altitude acima de 600 metros, portanto de mais dificil acesso. A 

declividade e acentuada, ultrapassando em alguns locais os 45 graus, fator nao favoravel para 

o uso agricola do solo. O uso desta vertente e baseado no extrativismo da madeira. 

De acordo com o Codigo Florestal (Lei 12.651/2012) esta e uma area de preservacao 

permanente, pois parte de sua vegetacao esta situada em declividade superior a 45 graus, mas 

o que se ve e o desmatamento da vertente para a retirada de madeira. 

3.7.2 Vertente inferior 

Quanto as caracteristicas fisicas desta unidade, a mesma apresenta litologia e 

declividade semelhante a vertente superior. Rios temporarios perdurando no periodo chuvoso 

os quais drenam para a Bacia Hidrografica do Rio Piranhas, e chuvas assim como na vertente 

superior que ocorrem no periodo de fevereiro a maio, periodo na qual atua a Zona de 

Convergencia Intertropical, sistema atmosferico que determina a quadra chuvosa na regiao. O 

clima desta unidade e do tipo semiarido. 

Os solos sao mais espessos do que os da vertente superior, embora predominem os 

solos mais rasos. Nesta area, estao presentes os Argissolos que se caracterizam por 

apresentarem um horizonte B bastante argiloso em seu perfil, sendo mais profundo em relacao 

aos demais. Os Neossolos Litolicos se localizam nas regioes mais declivosas desta unidade. 

Tem-se ainda, a presenca dos Neossolos Regoliticos. 

A Altitude desta unidade encontra-se entre 400 e 600 metros, sendo que nas partes 

mais elevadas em torno de 500 e 600m tem-se a Caatinga arborea-arbustiva, cujo estrato 

dominante e o arboreo. Mais abaixo em torno de 300 e 400m, tem-se a Caatinga arbustiva-

arborea, cujo estrato dominante sera o arbustivo. Nesta vertente a reducao da umidade ira 

determinar uma cobertura vegetal de menor porte em relacao a vertente anterior. 

Assim como na vertente superior o uso do solo e baseado no extrativismo da madeira, 

atividade que vem contribuindo para alargar as areas de solo exposto, o que aumenta o 
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deslocamento de material dos horizontes superficiais dos solos para as partes mais baixas da 

Serra, incorporando estes sedimentos na drenagem superficial que pode provocar o 

assoreamento dos rios. 

3.7.3 Piemonte 

O Piemonte localiza-se abaixo dos 400m chegando ate aproximadamente os 200m 

quando inicia a grande planura da Depressao Sertaneja, sendo este considerado o sope da 

Serra. Ele apresenta as mesmas caracteristicas litologicas das outras duas unidades, ja as 

declividades nesta area encontram-se abaixo dos 45 graus. 

O clima e semiarido, cujas temperaturas demonstram-se mais elevadas do que as das 

vertentes superior e inferior, porem mais amenas que a Depressao Sertaneja circundante. Com 

relacao aos aspectos pedologicos, tem-se nesta unidade a presenca dos solos mais espessos 

como os Argissolos, mas tambem de solos mais rasos como os Neossolos Litolicos que se 

localizam nas areas mais declivosas desta unidade. 

Nesta unidade, a vegetacao dominante e a Caatinga arbustiva que e determinada com 

a diminuicao da umidade em relacao as unidades anteriores localizadas em maiores altitudes. 

A principal atividade desenvolvida no Piemonte e a agriculture de subsistencia a qual 

e favorecida pela presenca de uma declividade menor do que as vertentes anteriores. Existe 

tambem a presenca de uma criacSo extensiva nesta area. 

Entretanto, a vegetacao apresenta-se profundamente modificada e secundaria em 

virtude do uso para a agriculture de subsistencia deste espaco. Na realidade, em quase sua 

totalidade restam apenas cultivos passados ou entao uma vegetacao pioneira que se aproveita 

das areas que foram desmatadas. 

Segundo Sousa (2011), as tecnicas de manejo dos solos utilizadas pelos agricultores 

para o cultivo de cultures anuais como o milho, o feijao e a mandioca nao sao adequadas, 

provocando assim a erosao do solo e consequentemente um impacto ambiental. 

3.7.4 Depressao Sertaneja Circundante 

A Depressao Sertaneja Circundante e formada pelo embasamento cristalino. A feicao 

geomorfologica da mesma apresenta-se como uma superficie pediplanizada e rebaixada em 

relacao a Serra de Santa Catarina. 
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O clima desta regiao e semiarido, com temperaturas medias superiores a 26° C e 

precipitacoes inferiores a 800mm anuais. As precipitacoes se concentram nos meses de 

fevereiro a maio, produzidas pela Zona de Convergencia Intertropical. 

Os rios sao intermitentes, dado as caracteristicas climaticas da Depressao Sertaneja 

que nao dispoe de chuvas suficiente para abastece-los durante todo o ano. Assim, com a 

escassez de agua superficial a populacao local e abastecida pelos acudes. As aguas 

subterraneas tambem sao escassas devido ao tipo de solo e geologia predominante, cuja 

infiltracao e reduzida. Nesta unidade estao presente os Neossolos Litolicos e os Planossolos. 

A vegetacao e do tipo Caatinga, hoje descaracterizada pela utilizacao da pecuaria 

extensiva, principal atividade praticada nesta regiao a qual provoca uma serie de impactos 

ambientais. 
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4. OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA SERRA DE SANTA CATARINA 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA referida Serra por tratar-se de um enclave umido consiste numa importante area para 

pratica da agropecuaria e da extracao vegetal, na qual e perceptivel o manejo inadequado do 

solo para tais fins, ocasionando desta forma, impactos ambientais negativos. 

A presenca de atividades agricolas provoca a devastacao da cobertura vegetal 

causando a exposicao dos solos e consequentemente a sua erosao. 

A figura 5 evidencia a presenca de atividades agricolas (exemplo: cultivo do milho) na 

Serra. 

Figura 5: Plantacao de milho na Serra de Santa Catarina 
Fonte: BRANDAO, Marcelo. Agriculture na Serra. 2012. 

No Nordeste semiarido brasileiro ainda se faz presente tecnicas tradicionais de preparo 

do solo para o plantio como o corte da cobertura vegetal e tambem a queima da mesma. Na 

area em estudo, e perceptivel a pratica da queima da vegetacao (mais conhecida como broca) 

como e observado na figura 6. 
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Figura 6:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Preparo da terra para o plantio pela queima da vegetacao 
Fonte: BRANDAO, Marcelo. Agricultura na Serra. 2012. 

Este sistema de producao de alimentos rudimentar e utilizado geralmente pelos 

pequenos agricultores ja que os mesmos nao dispoem de renda suficiente para aderir a 

tecnologias modernas de cultivo do solo, como as maquinas, e tambem sao desprovidos de 

informacoes e incentivos governamentais acerca de metodos de preparo da terra para o plantio 

que degradem menos a natureza, como a rotacao de culturas, as curvas de nivel e o consorcio 

entre duas culturas numa mesma area. 

Entre os impactos ambientais negativos que esta tecnica de cultivo (broca) acarreta 

quando aplicada de modo intensivo tem-se: 

• A alteracao das caracteristicas fisicas dos solos; 

• Perda de nutrientes como o fosforo e o nitrogenio; 

• Diminuicao da fertilidade do solo; 

• Reducao da producao e produtividade agricola; 

• Extincao de especies da flora e fauna nativa; 

A pecuaria e outra atividade desenvolvida na Serra, como mostra a figura 7. A 

producao animal na mesma e extensiva, o que suite impactos negativos na natureza como a 

eliminacao da vegetacao nativa para o plantio do pasto, o que provoca a deterioracao das 

caracteristicas fisicas do solo e a diminuicao de sua fertilidade, deixando assim o solo 
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propenso a erosao. A pecuaria tambem proporciona a compactacao dos solos reduzindo sua 

capacidade de infiltracao da agua e causando o assoreamento das nascentes de lagos e rios. 

Figura 7: Criacao de bovinos 

Fonte: BRAND AO, Marcelo. Pecuaria na Serra. 2012. 

A extracao da madeira e uma atividade que tambem se faz presente na Serra, tendo 

como uma de suas utilidades a producao do carvao vegetal e da lenha. A figura 8 apresenta a 

extracao da madeira apos a queima da vegetacao. 
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Figura 8:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Madeira empilhada apos queimada 
Fonte: BRANDAO, Marcelo. Extracao vegetal na Serra. 2012. 

Na figura 9 pode ser observado na Serra de Santa Catarina uma vegetacao rala, seca, 

solo pedegroso, caracteristicas tipicas do Bioma Caatinga em periodo de estiagem (vegetacao 

predominate na area estudada). E tambem notavel uma area sem a presenca de arvores, 

demonstrando que a Serra passou por um processo de exploracao que culminou com esta 

perda e a exposicao do solo a erosao. 
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Figura 9:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evidencia da seca e da devastacao na Serra 
Fonte: BRANDAO, Marcelo. Serra de Santa Catarina. 2012. 

A producao agricola, pastoril e extrativa desencadeadas de modo intensivo sem um 

manejo sustentavel da terra acaba por provocar uma serie de consequencias tanto no que diz 

respeito a degradacao fisica e quimica do espaco explorado como impactos economicos e 

sociais, pois o uso do solo por anos consecutivos faz com que haja uma queda na producao 

vegetal surtindo impactos negativos na renda dos produtores rurais e, por conseguinte na 

qualidade de vida da populacao. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os impactos ambientais na Serra de 

Santa Catarina a partir das atividades agricolas, pastoris e extrativas praticadas na mesma, 

levando em consideracao que a serra possui um otimo potencial para desencadear tais 

atividades devido as suas caracteristicas edafoclimaticas favoraveis, ja que se trata de um 

enclave umido e apresenta especies florestais tipicas da Mata Atlantica e de restinga. 

O estudo das caracteristicas socioeconomicas do municipio de Sao Jose da Lagoa 

Tapada permitiu conhecer melhor sua realidade. O mesmo tern a maior parte da populacao 

residindo na zona rural, entretanto nos ultimos anos a populacao urbana vem crescendo mais 

do que a rural evidenciando desta forma o exodo das pessoas para a cidade. 

Ao avaliar a producao agricola da lavoura temporaria e permanente na area em estudo 

nos anos de 1990,2000 e 2010 percebeu-se uma reducao destes tipos de producao, enquanto o 

efetivo dos rebanhos bovinos aumentou entre os anos 2000 e 2010 e a producao extrativa 

vegetal da lenha e do carvao diminuiu no periodo entre 1990 e 2010. 

O estudo das vertentes da Serra proporcionou visualizar a pratica de atividades 

agropastoris e extrativas conforme a sua topografia. Nas areas de maior altitude a extracao 

vegetal e mais presente, enquanto que nas de menor altitude e nas depressoes a agricultura de 

subsistencia e a criacao de gado extensiva sao mais constantes. 

A visualizacao de fotografias como a da vegetacao da Serra em chamas, de plantacao 

de milho, criacao de gado e de empilhamento de madeira comprovam a existencia de tais 

praticas na area em estudo e de degradacao ambiental. Estas se tratam de atividades 

rudimentares realizadas sem um manejo adequado do solo, ou seja, sem um planejamento 

ambiental previo, uma vez que o maior intuito da populacao e apenas explorar os produtos 

que a terra disponibiliza. Isso acontece principalmente devido a falta de informacao dos 

pequenos produtores. 

Tais acoes vem ocasionando uma serie de impactos ambientais negativos na Serra de 

Santa Catarina como a erosao e perda de fertilidade do solo, a perda de especies animais e 

vegetais, nativas da area, e de interesse dos estudios por se tratar de um espaco de excecao 

dentre do contexto da Caatinga. 

Tendo em vista o seu potencial paisagistico, na Serra pode se desenvolver o 

ecoturismo, atividade que proporciona lazer para os turistas e renda para o pessoal envolvido 

com este projeto, alem de ser uma pratica de carater conservacionista. No entanto, e preciso 
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que os orgaos piiblicos de ordem estadual e municipal invistam em tais projetos para que os 

mesmos possam ser concretizados. 
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