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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente relatorio tem por finalidade apresentar os resultados dos trabalhos 

desenvolvidos no decorrer do estagio supervisionado do curso de engenharia civil. Em sintese, 

este trabalho consistiu da criacao de um banco de dados georreferenciado correspondente aos 

projetos de assentamento do estado da Paraiba ( bem como da realizacao do estudo das 

potencialidades de aguas e solos dos referidos assentamentos), Figura 1. 

2. MOTWACAO 

Decorrente da crescente necessidade de tomada de decisao com base em informacoes 

atualizadas, a geo-informacao e hoje ferramenta essencial ao planejamento e esta 

desenvolvendo metodos de receber, tratar e visualizar toda a massa de dados geradas, 

ampliando as possibilidades de mapeamento e de analise da informacao geografica atraves de 

um SIG - Sistema de informacao geografica. 

Em um SIG, os dados geograficos sao divididos em classes ou tipo de informacoes de 

modo a facilitar o seu uso, evitando excesso de informacoes que dificultariam e atrasariam a 

sua exibicao quer seja no monitor ou na impressora. Com isso as informacoes completas ficam 

armazenadas num banco de dados do SIG aguardando sua consulta. 

Os bancos de dados tradicionais sao hoje bastante eficientes para manipulacao de dados 

alfanumericos, mas os dados geograficos tem uma natureza diferente. Sendo este um 

diferencial importante na implantacao de um SIG. 

Alguns SIG armazenam as informacoes em camadas ou Layers, nao conferindo a estes 

nenhuma forma especial de organizacao, levando o usuario a gerenciar o ambiente resultante 

disto. E o caso de SIG aplicados em CAD e sistemas "DESKTOP MAPPING". No caso de 

SIG apoiado em imagens, cada imagem pode ser armazenada em um arquivo diferente, no 

entanto, dispoem de alguma forma de indexacao das imagens, permitindo seu acesso de forma 

mais automatizada. De qualquer forma um banco de dados racional, armazena os dados de 

cada fonte de informacao em uma tabela separada e entao define os relacionamentos entre as 

tabelas de modo que se possa usar as informacoes de mais de uma tabela de uma so vez. 

O segredo da armazenamento e a recuperacao eficiente de seus dados e o processo de 

planejamento identificado. Primeiro aquilo que voce quer que o banco de dados faca, e entao 

podera criar um projeto pratico que resultara numa ferramenta de gerenciamento de dados mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura I - Local izacao dos p r o j e t o s de assen tamen to da para iba 



precisa e rapida. Ou seja, utilizacao da geo-informacao como ferramenta essencial de 

planejamento. 

A base de informacoes para a geracao de um banco de dados georreferenciados e obtida 

atraves de um conjunto de tecnicas e equipamentos de alta tecnologia tais como: 

posicionamento por satelites (GPS - Global Positioning System), sistemas de informacao 

geografica, mapeamento digital, imagem por satelites, automacao cartografica, modelos 

digitais de terreno, si sterna de varredura automatica, computadores e, principalmente, 

programas concebidos para tratar e visualizar toda a massa de dados gerada, ampliando as 

possibilidades de mapeamento e de analise da informacao geografica. 

Em outras palavras banco de dados e uma colecao de informacoes organizadas que sao 

relacionadas a um topico ou proposito em particular, de modo a ser facilmente acessada 

atraves de um computador onde mostram em forma de consultas, formularios e relatorios, as 

informacoes atualizadas; obtem respostas as perguntas; imprimem relatorios, graficos e 

etiquetas. 

No decorrer deste, serao demonstrados as informacoes e parametros relativos a criacao 

de um banco de dados georreferenciado dos projetos de assentamentos do estado da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. PROJETOS DE ASSENTAMENTOS ESTUDADOS 

Os Projetos de Assentamento objeto do presente trabalho foram agrupados por regioes 

visando evitar a repeticao de algumas variaveis hidro-climaticas, que se apresentaram 

semelhantes em determinados projetos de assentamento. Alem deste criterio considerou-se 

tambem a influencia do posto pluviometrico na area. Neste caso o litoral foi dividido em litoral 

norte, sob influencia do posto pluviometrico de Joao Pessoa, e litoral sul que tem influencia do 

posto de Alhandra. As caracteristicas ou variaveis especificas de cada assentamento sao 

apresentados em separado apos o conjunto de informacoes comum a regiao. 

A seguir sao apresentadas as subdivisoes das regioes (seis) e respectivos assentamentos, 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Regiao I - Litoral Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Alhandra - Subauna e Arvore Alta; 

• Pitimbu - Camucim Grande, Sede Velhas do Abiai, Teixeirinha, APASA e Nova Vida; 

• Caapora - Capim de Cheiro; 

Regiao II- Litoral Norte 

• Santa Rita - Projeto de Assentamento Aguas Turvas; 

• Conde - Gurigi II, Barra de Gramame e Paripe; 

• Lucena - Estiva do Geraldo; 

• Rio Tinto - Compart II; 

Regiao III - Litoral Sudoeste 

• Cruz do Espirito Santo/Sape - Engenho Santana, Massangana I, Massangana II, Massang; 

III e Santa Luzia; 

• Sao Miguel de Taipu - Engenho Novo II, Tabatinga e Santa Terezinha; 

• Pedras de Fogo - Corvoada, Nova Tatiane e Nova Aurora; 

Regiao IV - Curimatau 

• Tacima - Vazante; 

• Dona Ines - Sitio; 

• Jacarau - Jacaratea; 

• Barra de Santa Rosa - Quandu; 

• Aracagi - Santa Lucia; 

Regiao V - Breio 

• Alagoa Nova/ Massaranduba - Caja de Alagoa Nova, Chao de Balsamo; 

• Alagoa Grande - Caiana e Sape; 

• Alagoinha - Caja de Alagoinha e Ribeiro Grande; 

Regiao VI - Sertao/Cariri 

• Teixeira/ Imaculada - Cachoeira de Matureia e Garra/Pedra Lavrada; 

• Monteiro - Santa Catarina; 



3.1. Etapas de um SIG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O SIG e um sistema de informacoes aplicados a dados georrefernciados onde um atributo 

z e associado as coordenadas x,y, ou seja, e um conjunto de processos, que alimentados de 

dados, produz informacao util. No caso o georreferenciamento ou geoprocessamento integra as 

fases de coleta, processamento e uso de informacoes relativas ao espaco fisico, seus 

cruzamentos, analise e produtos. 

De uma forma geral, Geoprocessamento pode ser entendido como um conjunto de 

procedimentos tecnicos que lidam com dados georreferenciados e, cuja area de atuacao 

envolve a coleta e o tratamento da informacao espacial, assim como o desenvolvimento e uso 

de novos sistemas e aplicacoes. Neste contexto, um Sistema de Informacao Geografica - SIG, 

pode ser definido como um sistema automatizado capaz de adquirir dados das mais diversas 

fontes, gerenciar tais informacoes, analisa-las com o objetivo de gerar novas informacoes a 

partir dos dados existentes e apresentar resultados de facil interpretacao ao usuario . 

Em geral um SIG pode assistir o usuario nas cinco etapas essenciais do 

Geoprocessamento: aquisicao, pre-processamento, gerenciamento, manipulacao e analise de 

dados, alem da geracao de produtos. Para uma dada aplicacao de informacao geografica, e 

importante visualizar estas etapas como um processo continuo conforme pode ser observado na 

Figura 2. Estas etapas sao descritas de forma sucinta a seguir: 

I) A aquisicao de dados e o processo de identificacao e coleta de dados necessarios para 

uma aplicacao especifica. A coleta de dados (novos ou ja existentes) e proveniente de diversas 

fontes como fotografias aereas, ortofotos, levantamentos topograficos e aerofotogrametricos, 

imagens de satelite, mapas bi e tridimensionals, cartas, relatorios estatisticos, levantamento de 

populacao e outras fontes de informacoes. Estes dados sao obtidos por intermedio de 

restituidores (analogicos, analiticos, digitals ou ortofotograficos), ortoprojetores, fitas 

magneticas, digitalizadores e entrada de dados via teclado. 

Uma vez estabelecido o ambiente computacional, a aquisicao de dados e talvez o 

componente de maior custo na implantacao de um SIG. Os fatores que contribuem para isto 

sao: a disponibilidade de mao de obra especializada, a aquisicao de equipamentos sofisticados, 

a complexidade dos processos envolvidos, o volume dos dados, assim como os requisitos de 

qualidade e a precisao impostos pela Cartografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II) OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pre-processamento envoive a manipulacao de dados nos mais diversos formatos, 

de modo que eles possam ser introduzidos no SIG. Duas das principals fases do processamento 

incluem a conversao do formato de dados e o estabelecimento de um Sistema de Coordenadas 

para registrar e especificar sistematicamente as localizacdes dos objetos dentro de uma base de 

dados. 

III) O Gerenciamento de dados e realizado por funcoes que criam, acessam e 

manipulam o banco de dados. Essas funcoes sao oferecidas por Sistemas Gerenciadores de 

Bancos de Dados - SGBD, que provem metodos para entrada, atualizacao e recuperacao de 

dados. O uso do SGBD permite ainda realizar, com maior facilidade, a interligacao de bancos 

de dados ja existentes com o sistema de geoprocessamento. 

IV) A manipulacao e analise dos dados e geralmente o foco da atencao dos usuarios do 

sistema. Nesta etapa, estao os operadores analiticos que "manipulam" o conteudo do banco de 

dados para criar novas informacoes. Como nenhum sistema pode abranger toda a capacidade 

analitica de um usuario, ele deve oferecer facilidades especificas para mover dados e 

informacoes entre sistemas. No entanto, quando se fala em Geoprocessamento, frequentemente 

o enfoque e restrito a manipulacao e analise dos componentes de um SIG. 

Fig. 2 - Fases do Geoprocessamento 
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V)AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA geracao de produtos e a fase onde os dados de saida do SIG sao criados. Esses 

produtos de saida devem incluir relatorios estatisticos, mapas e graficos de varios tipos. Estes 

produtos vao servir de base para a Tomada de Decisao por parte dos usuarios finais, sendo, em 

muitos casos, a unica fase do Geoprocessamento que realmente os interesse. Produtos de saida 

incluem materials compativeis com o computador, como fitas e discos em formatos padrao 

para armazenamento em arquivos ou para a transmissao para outros sistemas. 

3.2. Levantamento de Dados em Campo 

Alem dos estudos utilizando os dados e mapas existentes foram feitas visitas aos 

assentamentos por especialistas em agua e solo, visando complementar as informacoes 

existentes. Nesta atividade, procurou-se obter dados para subsidiar a elaboracao do relatorio de 

potencialidade de agua e solo dos PA. (Tabela 1). 

Os mananciais que servem para abastecimento humano tambem foram alvo de coleta de 

informacoes, procurando identificar se possiveis aproveitamentos com irrigacao nao causariam 

a reducao acentuada da disponibilidade e deterioracao da qualidade da agua no proprio 

assentamento e nos vizinhos. 

Tabela 1 - Projetos de assentamento visitados 

ASSENTAMENTO MUNICIPIO 

Caja de Alagoinha Alagoinha 

Ribeiro Grande Alagoinha 

Arvore Alta Alhandra 

Subauma Alhandra 

Subauma Sobradinho Alhandra 

Santa Lucia, Faz. Aracagi 

Calabouco Araruna 

Retirada/ Capim de Cheiro Caapora 

Barra do Gramame Conde 

Gurugi II Conde 

Paripe/ Capim Acu Conde 
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Continuacao da Tabela 1 

Tabatinga, Faz. Conde 

Santana, Eng. Cruz, do Espirito Santo 

Santana, Faz. Cruz, do Espirito Santo 

Sitio Dona Ines 

Jaracatea Jacarau 

Santa Catarina Monteiro 

Aurora Pedras de Fogo 

Corvoada I Pedras de Fogo 

Corvoada II Pedras de Fogo 

Fazendinha, Eng. Pedras de Fogo 

Nova Tatiane, Faz. Pedras de Fogo 

Sede Velha do Abiai Pitimbu 

Camucim Grande Pitimbu/Caapora 

Campart II Rio Tinto 

Geraldo, Faz. Santa Rita, Lucena 

Itabatinga, S. Terezinha e Eng. Novo II Sao Miguel de Taipu 

Pedra Lavrada Teixiera 

Garra Imaculada 

Sao Domingos Bananeiras 

Pocinhos Cabaceiras 

Extrema Poco Dantas 

Estrela D'Alva, Faz. Sao Sebastiao do Umbuzeiro 

Santa Luzia, Faz. Sape 

Massangana I, II e III, Faz. Cruz do Espirito Santo 

Acaua, Faz. Sousa 

Vazante Tacima 

Cachoeira de Matureia Teixeira 
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4. GEORREFERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO E 

CRIACAO DO BANCO DE DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A aplicacao da tecnica do geoprocessamento consiste basicamente das cinco etapas ja 

citadas anteriormente as quais foram utilizadas na execucao deste item. Neste contexto, no 

tocante ao Geoprocessamento, descreve-se abaixo o desenvolvimento de cada uma das suas 

fases. 

Alem dos resultados aqui apresentados, acompanham a este relatorio arquivos contendo 

as areas georreferenciadas e o banco de dados . 

4.1. Aquisicao de Dados 

Para a execucao desta primeira fase, que consistiu do levantamento de todo o material 

(plantas, memoriais descritivos, e cartas topograficas da SUDENE) relacionado com as areas 

assentadas, deparou-se com o problema da heterogeneidade existente nas informacoes 

cartograficas contidas no material utilizado. 

A amarracao cartografica dos assentamentos foi feita de formas distintas. Algumas 

plantas estavam referenciadas geograficamente por coordenadas geodesicas, outras por 

coordenadas planas e outras ainda por coordenadas arbitrarias. Para solucionar este impasse e 

prevendo-se a construcao de uma base de dados espacial, onde este tipo de padronizacao seria 

necessario, decidiu-se pela escolha de um sistema de coordenadas unico, neste caso, o sistema 

de coordenadas cuja projecao e UTM. Os dados foram convertidos para o sistema de 

coordenadas escolhido a partir da utilizacao do Geodesia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software desenvolvido pelo Centro 

de Cartografia Automatizada do Exercito - CCAUEX. 

Um outro problema observado, diz respeito as diferentes escala das plantas enviadas, que 

variavam de 1:2.000 a 1:25.000 dificultando a associacao de algumas informacoes obtidas em 

outras escalas, alem da falta de padronizacao para a simbologia utilizada em algumas cartas 

causando inconsistencias nos dados. 

Ainda nesta fase, uma outra dificuldade enfrentada foi a ausencia de plantas e/ou 

memoriais descritivos de alguns assentamentos o que, em alguns casos, impossibilitava a 

continuidade do trabalho. 
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A aquisicao dos dados e, na verdade, a etapa mais onerosa e demorada de todo o 

processo de implantacao de um SIG, uma vez que a complexidade dos processos, o volume de 

dados, os requisitos de qualidade e a precisao impostos pela cartografia exigem a 

disponibilidade de mao de obra especializada, bem como de equipamentos sofisticados. Esta 

fase foi relativamente a mais longa e mais onerosa de todo o projeto, uma vez que muito tempo 

foi gasto com capacitacao e triagem do material a ser trabalhado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Pre-Processamento 

O processo de entrada de dados utilizado neste projeto, consistiu da digitalizacao manual 

de cada um dos assentamentos. Este processo foi escolhido devido a fatores como, o meio 

(papel) em que se encontravam os assentamentos, a disponibilidade de hardware (mesa 

digitalizadora) e software adequados, alem da experiencia ja existente para este processo. 

Tomando-se como base os memoriais descritivos, elaborados pelo INCRA a partir do 

levantamento feito em campo, e as plantas resultantes deste levantamento, partiu-se para a 

analise cuidadosa dos softwares indicados para a digitalizacao dos assentamentos. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software escolhido para a entrada de dados foi o MicroStation da INTERGRAPH 

(ambiente basico, constituido de modulos distintos com funcoes especificas). Trata-se de um 

software de CAD (Desenho Auxiliado por Computador) que fornece o ambiente e as 

ferramentas de trabalho para a manipulacao dos dados graficos. Uma outra vantagem deste 

aplicativo, e o fato de atender aos mais diversos propositos, como: digitalizacao, arquitetura, 

engenharia, etc. 

A escolha foi reforcada pela constatacao da operacionalidade desta plataforma no 

Laboratorio de Meteorologia, Recursos Hidricos e Sensoriamento Remoto da Paraiba -

LMRS/PB, Fundacao Parque Tecnologico da Paraiba - PaqTcPB, Exercito Brasileiro, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica - 1BGE e o proprio INCRA, onde a solucao 

INTERGRAPH ja vem sendo adotada com sucesso ha varios anos. A experiencia destas 

instituicoes viabiliza a cooperacao tecnica e esclarecimento de possiveis duvidas que venham a 

surgir no decorrer do desenvolvimento de aplicacoes de geoprocessamento. 

A digitalizacao manual e um processo de entrada de dados de baixa/media precisao em 

relacao a outros processos como rasterizacao e vetorizacao. Em virtude disso, sao comuns 

erros do tipo poligonos abertos, arcos pendentes, textos e simbolos em posicoes erradas, curvas 
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de nivel que se cruzam e duplicidade de linhas causados pelas limitacoes humanas e pelas 

limitacoes da maquina. 

A editoragao e o processo subsequente a digitalizacao e tem como objetivo a correcao 

dos erros causados e a preparacao do material digitalizado para o gerenciamento dos dados. 

Este processo e bastante lento exigindo do operador atencao e sensibilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Gerenciamento, Manipulacao e Analise dos Dados 

O gerenciamento dos dados neste projeto, consistiu da construcao de um banco de dados 

contendo informacoes espaciais e alfanumericas referentes a cada uma das areas assentadas. 

Inicialmente foi feita uma analise cujo objetivo era determinar quais dados ja existiam, quais 

estavam sendo levantados e quais estavam faltando. Defmidos os dados, partiu-se para a 

implementacao do banco de dados georreferenciados. 

O SGBD utilizado para o gerenciamento dos dados alfanumericos foi o DBASE IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Plus 

por ser um software largamente utilizado e de facil manipulacao. Para a integracao dos dados 

alfanumericos com os dados espaciais provindos da digitalizacao, optou-se pelo software MGE 

da INTERGRAPH, que assim como o MicroStation e um modulo do pacote Mapping Office. O 

MGE e o modulo responsavel pela gerencia do SIG e integracao dos demais modulos em um 

mesmo ambiente. 

Para a escolha deste aplicativo, alguns criterios foram observados, tais como: 

a) Capacidade de execucao de calculos de areas e distancias geodesicas, e operacao sob 

sistemas de projecao e Datum distintos; 

b) Organizacao dos elementos graficos em feicoes cartograficas atraves de especificacao 

automatica de simbologia, cor, espessura e nivel de armazenamento; 

c) Possibilidade de consultas ao Banco de Dados atraves de uma simples operacao de 

selecao com o mouse sobre o elemento grafico referenciado. 

A filosofia do MGE consiste da combinacao das informacoes geograficas em um Projeto. 

O Projeto e uma colecao de informacoes geograficas relacionadas a uma area de estudo, e sao 

armazenadas sob a forma de mapas e tabelas. Os mapas sao agrupados em categorias 

relacionadas geograficamente ou tematicamente. Um elemento geografico e representado em 

um mapa como uma feicao. Cada feicao em um mapa deve ter apenas uma simbologia. 

Baseando-se na metodologia definida pelo MGE, definiu-se o Projeto utilizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com a simbologia padrao especificada e com a definicao das feicoes e das 

camadas (niveis) de informacao, construiu-se um banco de dados para cada assentamento 

contendo a seguinte estrutura: nome do assentamento, municipio onde esta localizado, nome 

do proprietario, area total do assentamento, perimetro do assentamento, carta(s) topografica(s) 

da SUDENE na qual o assentamento esta localizado, benfeitorias do assentamento, vias de 

acesso, vegetacao predominante, clima, limites do assentamento, numero de familias 

assentadas, aproveitamento agricola, potencial agricola, aproveitamento pecuario, potencial 

pecuario, bacias existentes na regiao do assentamento, infra-estrutura hidrica, classes de solo, 

proporcao de cada tipo de solo identificado, distancia da sede municipal, precipitacao media, 

tipo de relevo predominante. 

Alem dos dados referentes a cada assentamento, construiu-se um outro banco de dados, 

agora contendo informacoes referentes as bacias hidrograficas dos assentamentos. O banco de 

dados criado tem a seguinte estrutura: nome da bacia hidrografica, area total da bacia e 

potencialidade hidrica da bacia (em m3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. Geracao do Produto Final 

Como resultados iniciais obteve-se: 

• Um conjunto de mapas digitals no formato DGN com as areas de assentamento do 

INCRA, junto com as informacoes de drenagem e estradas digitalizadas a partir das cartas 

topograficas da SUDENE, na escala de 1:100.000. Estes arquivos podem ser impressos em 

qualquer escala e em qualquer tipo de substrato (papel, filme poliester, filme fotografico, 

transparencia, etc.) para a divulgacao em relatorios e apresentacoes. Estes arquivos acham-se 

impressos no formato A4 no Anexo . 

• Um Banco de Dados georreferenciados contendo informacoes sobre os assentamentos e 

as bacias hidrograficas identificadas. Esta base de dados esta no formato definido pelo MGE, o 

MPD pode ser facilmente acessados e utilizados para uma serie de consultas e aplicacoes. A 

base de dados gerada para cada assentamento acha-se descrita em forma de tabelas no Anexo . 

• Para a realizacao de analise espacial e geracao de mapas tematicos, foi desenvolvida 

uma demonstracao com alguns assentamentos digitalizados e adaptados para o software zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Maplnfo da Maplnfo Corp. O Maplnfo e um software for windows de facil manipulacao e 

especifico para analise e geracao de produto final. Pretende-se com esta demonstracao deixar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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clara a importancia da utilizacao de SIG para este tipo de aplicacao, alem da diversidade de 

analises possiveis de serem feitas. 

Foi feito a analise preliminar da viabilidade do aproveitamento agropecuario da 

propriedade no que se refere aos recursos de agua e solo, visando o aproveitamento auto-

sustentavel dos projetos de assentamentos, tornando o trabalho ainda mais completo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. VANTAGENS DA IMPLANTA^AO DE UM BANCO DE DADOS 

Uma das vantagens do implantacao deste sistema sao os recursos que os softwares do 

tipo SIG dispoem para manipulacao de dados, entre elas temos: 

• Integracao de dados de diferentes tipos e origens; 

• Analise das relacoes espaciais entre as diversas entidades(topologia); 

• Facilidade na geracao de documentos cartograficos e mapas tematicos; 

• Facilidade na manipulacao de dados graficos e alfanumericos no mesmo ambiente; 

• Facilidade na obtencao de informacoes da base digital em tempo real: distancias ao longo 

de eixos, areas de poligonos, etc... 

• Possibilidade de "cruzar" informacoes diversas; 

• Utilizacao de areas de buffer(faixa de dominio ao longo de um eixo, raio de abrangencia ao 

redor de um ponto). 

Uma outra vantagem da utilizacao deste banco de dados e a possibilidade de se realizar 

consultas em dois sentidos : 

• Pesquisas nas bases de dados alfa-numericos e apresentacao da informacao grafica 

correspondente; 

• Ou, em sentido eontrario, selecao de elementos na base de dados graficos e apresentacao 

da informacao alfanumerica correspondente; 

Alem dessas, podemos citar tambem a operacoes QUERY(consulta restritiva) 

conjugando criterios 16gicos(pr6prios das bases de dados convencionais) com criterios 

espaciais. 

E importante salientar o fato de que uma vez implantado este banco de dados a 

ampliacao e/ou atualizacao da sua base de dados podera ser feita a qualquer momento sem 

necessidade de realizar-se modificacoes na sua estrutura ou perda de informacoes existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. VIABILIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das pincipais caracteristicas do meio ambiente e a sua nao uniformidade espacial. 

Devido a isto para se realizar uma representacao realistica do meio ambiente torna-se 

necessario incorporar-se muitas informacoes espaciais. 

No caso particular das bacias hidrograficas ha uma composicao infinita de numeros ou 

pontos onde: precipitacoes, infiltracdes, evaporacao e escoamento formam um balanco hidrico 

local. Em hidrologia, georreferenciar cada informacao desta significa representar cada ponto da 

superficie continua(bacia hidrografica), e a cada um destes associar, dentre outras coisas, a 

area representativa elementar no contexto de geracao do escoamento superficial dentro da 

bacia, a influencia topografica atraves do tamanho e forma de sub-bacias, bem como seu papel 

hidrologico e sua variabilidade de solos e precipitacoes. Neste contexto, o Sistema de 

Informacao Geografica(SIG) se insere como uma ferramenta que prepara, armazena, atualiza, 

analisa e apresenta estes dados em conjuncao com outros. 
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7. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podemos concluir neste documento apresentado, que consistiu da Implantacao de um 

banco de dados georreferenciados relativo aos projetos de assentamento do Estado da Paraiba, 

que o uso de banco de dados e de grande relevancia hoje, haja visto as facilidades e a rapidez 

que o mesmo transforma, manipula e combina as informacoes armazenadas. 

Segundo pesquisas, 85% de todos os bancos de dados existentes tem algum tipo de 

relacao geografica,o que leva a constatar que seu uso nas areas privadas esta muito utilizada. 

No que diz respeito ao aproveitamento como estagiario, tive a oportunidade de 

participar e avaliar o desenvolvimento de um trabalho a nivel profissional, que contribuiu de 

forma efetiva para a minha formacao profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 





NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campart 2 

MUNICIPIO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RioTinto 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

1883 

28077,7 

CARTAS: |R'oGrapiuna 

BENS: S e d e

' ' 9
a |

P
a

° ; trator; caminhao; 2 grupos 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 

Estrada vicinal 

DISTANCFA DA SEDE (km): 

CLIMA: 

17 

Tropical limido 

PRECIPITAQAO MEDIA ANUAL (mm): 

CIASSIF1CAQAO DO SOLO: 

VEGETAQAO: 

1650 0 

AQd 

Bern conservada; 20 a 60% desmatada; cerrado arboreo-arbustivo 

RELEVO: 
Fortemente ondulada; montanhoso 

APROVEITAMENTO AGRICOLA: Abacaxi; mandioca; inhame; coco; feijao; graviola; caju 

APROVEITAMENTO PECUARIO: Bovino (|eite> 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: 
Rio Grata; Rio Pinga- Pinga; fonte 

POTENCIAL AGROPECUARIO: Necessita de bastante adubacao 



LEGENDA 

ESTRADA CARROCAVEL 

RODOVIA ESTADUAL 

RODOVIA FEDERAL 

VIA FERREA 

RIOPERENE 

RtO WTERMTTENTE 

CONTORNO DA BACIA 

RESERVATORfO 

AREA ALAGADA 

LMTE DO ASSENTAMENTO 

UNITE DE PROPRdEDADE 

EDFICACAO 



NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Engenho Fazendinha 

MUNICIPJO: P e d r a s d e F

° 9 ° 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

591,81 

25617,54 

CARTAS: S a o M

' 9
u e l d e

 Taipu 

BENS: 
Grupo 

HAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 
77 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: 
Tropical umido 

PRECIPITAQAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASS1FICAQAO DO SOLO: 

VEGETACAO: 

1250 0 

Mais de 60% desmatada 

RELEVO: 
Piano; ondulado 

APROVEITAMENTO AGRICOlJi: M i
, n

° . feijao; mandioca; inhame; batata-doce, abacaxi; cana 

APROVEITAMENTO PECUARIO: 
Bovino 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: R i 0

 Mumbaba; 2 acudes; poco 

POTENCIAL AGROPECUARIO: 



LEGENDA 

ESTRADA CARROCAVEL 

RODOVIA ESTADUAL 

RODOVIA FEDERAL 

VIAFERREA 

RIOPERENE 

ROINTERMITENTE 

CONTORNO DA BACIA 

RESERVATORIO 

AREAALAGADA 

UMTTE DO ASSENTAMENTO 

UMITE DE PROPRIEDADE 

EDFICAQAO 



NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fazenda Acaua 

MUNICIPIO: Aparecida 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

CARTAS: 

BENS: Sede 

2825 

29086,54 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 

BR-230; Estrada Vicinal 

120 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18 

Semi-arido 

PRECIPITACAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICACAO DO SOLO: 

VEGETAQAO: 

750.0 

EVO: | P l
a n

° ; Suave Ondulado; Ondulado 

APROVEITAMENTO AGRICOLA: M i l h

° :
 F e i

i
a

° : ^ao- Arroz 

APROVEITAMENTO PECUARIO: 
Bovino; Caprino; Jumento; Cavalo; Galinha 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: 3 Acudes:2 Rios 2 Pocos 

POTENCIAL AGROPECUARIO: 



LEGENDA 

ESTRADA CARROCAVEL 

RODOVIA ESTADUAL 

RODOVIA FEDERAL 

VIA FERREA 

RIO PERENE 

RIO INTERMTENTE 

CONTORNO DA BACIA 

RESERVATORIO 

AREA ALAGADA 

UMfTE DO ASSENTAMENTO 

UMITE DE PROPRIEDADE 

EDIFICACAO 



NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fazenda Aurora 

MUNIC1PIO: P e d r a s d e F

° 9 ° 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

CARTAS: 

BENS: 

411 

17647,85 

Ferreiros 

Sede; Grupo; Galpao; Eletrificacao; Banco de Insumo 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 

PE-082; Estrada Interna 

104 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: 
Tropical Cimido 

PRECIPITACAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICACAO DO SOLO: 

VEGETACAO: 

1250 0 

PV6; PE12 

RELEVO: 
Piano; Suave Ondulado 

APROVEITAMENTO AGRICOLA: | n n a m e

; Mandioca; Abacaxi; Milho; Feijao; Batata-Doce 

APROVEITAMENTO PECUARIO: Gad0 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: A c u d e R i o d a s

 Candeias; Poco 

POTENCIAL AGROPECUARIO: 



MA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Edmilson Amancio Torres 

Faz. Cacimba Nova 

Joao Crispim 

Faz. Mata Verde 

Raimundo Jose de Oliveira 
Fazenda Barra 1 Eugenio Nunes de Farias 

Fazenda Matanna 

Antonio Sinezio da Silva 

Faz. Olho D'Agua Do Neto 

Espoiio de Jose Porfiro Filho 

Si'tio Paraiso 

Joao Viana 

Espoiio de Manoel Alves 

Pequeno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• n oedf° 
^nl0T aos Santos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o 
o 
CO 

1 <8 
§ ' -e 
,r 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

co co 
o . E „ > 

r- in (J — 

•c c .ECO 
§ « 3 co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 CO TJ 

Joao Martins Feitosa 

Fazenda Feijao 

LEGENDA 

Joelito Corde 
ESTRADA CARROCAVEL 

ROOOV1A ESTADUAL 

RODOVIA FEDERAL 

VIA FERREA 

RIO PERENE 

RWNTERMTENTE 

CONTORNO DA BACIA 

RESERVATORW 

I r ^T ^ C . AREA ALAGADA 

LMTE DO ASSENTAMENTO 

LIMITE DE PROPREDADE 

EDIFICACAO 



NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fazenda Santa Catarina 

MUNIC1PIO: [Monteiro 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

CARTAS: 

3697 

24910 

Prata 

BENS: 8 e s c o l a s

: igreja; posto saude; posta telefonico; sede; trator 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 

BR 412; estrada vicinal 

346 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: 
Semi-arido 

PRECIPITAQAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICACAO DO SOLO: 

590.0 

PE6 

VEGETACAO: 2 0 a 6 0 % d e s m a t a

d a ; caatinga hiperxerofila 

RELEVO: 
Suavemente ondulada; ondulada 

APROVEITAMENTO A GRICOLA: M i l h

° ;
 f e

' i
a o

^
 a

'g°dao; palma; capim buffel 

APROVEITAMENTO PECUARIO: Bovinos; caprinos; ovinos; suinos 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: 2 a

?
u d e s

:
5

 P
0 0 0 5 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ia3oa\ cacimba 

POTENCIAL AGROPECUARIO: Limitacoes ao manejo do solo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 



FAZSNQAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SANTA IJJUA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joao Cardoso 

Manuel Augusto \ R i o Q u a n d l i 

Jose Arimateia 
Pereira da Silva 

r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Humberto Femandes 

Jose R^sendo Filho 

Jose Dantas 

Sebastiao Damazio 
dos Santos 

Antonio Damazio 
dos Santos 

LEGENDA 

ESTRADA CARROCAVEL 

= = = RODOVIA ESTADUAL 

RODOVIA FEDERAL 

H 1 VIAFERREA 

RIOPERENE 

RIO INTERMITENTE 

CONTORNO DA BACIA 

RESERVATORIO 

- AREA ALAGADA 

LIMTE DO ASSENTAMENTO 



NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fazenda Santa Lucia 

Aracagi 

MUNICIPIO: 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

CARTAS: 

BENS: 

1040 

17640 

Aracagi 

Casa sede; 16 residencias; armazem; barracao 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 

P B0 5 7 

100 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: 
Tropical umido 

PRECIPITACAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICACAO DO SOLO: 

VEGETAQAO: 

920.0 

NC4; PE9 

RELEVO: 

APROVEITAMENTO AGRICOIuA: M i l n

° ; feijao; cana; fava; inhame; verduras; macaxeira; abacaxi 

APROVEITAMENTO PECUARIO: 
Bovino; Suino; caprino; equino 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: R i 0

 Mamanguape; Rio Guandu; 3 a$udes; 1 poco; 2 cacimbas; lagoa 

POTENCIAL AGROPECUARIO' 8 o a

 P
o t e n c

i
a

' i d a d e agricola; nacessita-se de praticas conservacionistas 





NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vazante 

MUNICIPIO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I
3

?"
3 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

539 

10935.43 

CARTAS: ^a o
 e x

'
s t e c a r t a 

BENS: ^
a s a d e

 ^
a n n n a

- galpao; 2 tratores; sede; 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
35 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: 
Tropical umido 

PRECIPITACAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICAQAO DO SOLO: 

VEGETACAO: 

650.0 

RELEVO: 
Suavemente ondulado 

APROVEITAMENTO AGRICOLA: M i , h

° ;
 f e

' J
a

° ;
 a |

9
o d a

° ; mandioca 

APROVEITAMENTO PECUARIO: 
Bovino 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: 1 a c u d e 1

 cisternas 

POTENCIAL AGROPECUARIO: Apotencialidade e a pecuaria 





NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paripe II 

Conde 

MUNICIPIO: 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

CARTAS: 

BENS: 

288 

15050 

Nossa Sra. da Penha 

casa de farinha; grupo 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 

PB 018; estrada vicinal 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 

Tropical umido 

PRECIPITAQAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICACAO DO SOLO: 

VEGETACAO: 

1680 0 

PV5 e HGD 

Bern conservada; cerrado arboreo-arbustivo 

RELEVO: 
Suave ondulado; ondulado 

APROVEITAMENTO AGRICOLA: 'n^rne ; mandioca; banana; mangaba; manga; mamao 

A PRO VEITA MENTO PECUARIO: Bovino <corte e leite) 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: R i o T i m b o 1

 P°<?° 

POTENCIAL A GROPECUARIO: 0 s s o l o s r e c

l
u e r e m

 praticas de manejo especiais e adubacao 



W m eidaJo ao Azevedc. 

Expedito / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Herd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ant zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0n'ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m0 

Jose Francisco , 

Francisco Cunha Lima 

Herdeiros de Severino Cabrai 

Pedrb'e Francisco Brito 

Herdeiros de 
Praxedes Luiz Bezerr 

Diversos 

Proprietarios 

Heraido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEGENDA 

ESTRADA CARROCAVEL 

RODOVIA ESTADUAL 

RODOVIA FEDERAL 

VIA FERREA 

RIO FERE NE 

ROINTERMITENTE 

CONTORNO DA BACIA 

RESERVATORIO 

—————— — AREA ALAGADA 

UMITE DO ASSENTAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LiMITE DE PSOPRiEDADE 

EDFICAQAO 



NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iFazenda Pocinhos 

MUNICIPIO: Cabaceiras 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

4988,66 

31256,14 

CARTAS:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i
Nao

 e x

'
s t e

 c a ^
3 

BENS: S e d e

i
 2

 armazens; igreja; cocheira; 5 casas; silos trincheiras 

VIAS DEACESSO: |
P B 4 1 2

:
 e

strada vicinal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FAMtUAS: 50 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: 

15 

Semi-arido 

PRECIPITACAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICACAO DO SOLO: 

VEGETACAO: 

400.0 

NC10 

20 a 60% desmatada 

RELEVO: 
Suvemente ondulado; ondulado 

APROVEITAMENTO AGRICOLA: Palma ^nam 

APROVEITAMENTO PECUARIO: B o v i n o c a

P
r i n o 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: 2 a«?udes 

POTENCIAL AGROPECUARIO: 





NOME:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cachoeira de Matureia 

MUNICIPIO: 

AREA TOTAL (ha): 

PERIMETRO (m): 

CARTAS: 

BENS: 

Matureia 

534 

11600 

SB.24-W-I 

Sede comunitaria; casa de farinha; viveiro; casas; trator; kit irrigacao; 2 silos 

VIAS DE ACESSO: 

FAMILIAS: 

PB 306 

23 

DISTANCIA DA SEDE (km): 

CLIMA: 
Semi-arido 

PRECIPITAQAO MEDIA ANUAL (mm): 

CLASSIFICAQAO DO SOLO: 

VEGETAQAO: 

710.0 

20 a 60% desmatada; caatinga hiperxerofila 

RELEVO: 
suavemente ondulado; ondulado 

APROVEITAMENTO AGRICOIA: mho> f e i

i
a

° ; mandioca; palma; capim 

APROVEITAMENTO PECUARIO: B o v i n

° :
 C a

P
r i n

° : P'scicuitura 

INFRA-ESTRUTURA HIDRICA: 

POTENCIAL AGROPECUARIO: 

4 acudes 

Os a?udes existentes tem disponibilidade suficiente para atender as 

necessidades de animais 


