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R E S U M O 

0 presente estudo de revisao b i b l i o g r a f i c a teve como ob-
j e t i v o c e n t r a l a apresentacao e a descricao de -uma metodologia de 
planejamento adequado a elaboracao de piano de manejo para o Par
que Estadual do Pico do Jabre, situado em Teixeira-PB. 

A metodologia indicada consiste na d i g i t a l i z a c a o , i n t e r -
pretacao e superposicao e l e t r o n i c a s de mapas de recursos n a t u r a i s , 
em urn sistema de informacoes geograficas computadorizado, para a 
analise da capacidade de uso desses recursos, face a in s t a l a c a o de 
a t i v i d a d e s ou i n f r a e s t r u t u r a s p r e v i s t a s no manejo do Parque. 

A aplicacao dessa metodologia gera mapas de oportunida-
des e mapas de r e s t r i c o e s , com base na relacao f a v o r a v e l e desfa-
voravel de cada c a t e g o r i a de recurso n a t u r a l , com r e s p e i t o a cada 
uso pretendido e as necessidades de administracao e de protecao do 
Parque. 

A adequada consulta desses mapas permite o planejamento 
por meio da analise de hipoteses a l t e r n a t i v a s , provendo a d e f i n i -
cao do zoneamento do parque e o desenvolvimento de sub-programas 
de manejo, t a i s como os sub-programas de pesquisa, de recreacao, 
de educacao ambiental, de protecao e de administracao, e t c , d e v i -
damente organizados dentro de programas e s p e c i f i c o s de manejos. 



1. INTRODUQflO 

->As unidades de conservacao, para cumprir importantes 
funcoes ecologicas, c i e n t i f i c a s , economicas, s o c i a i s e p o l i t i c a s 
no pais, devem t e r suas a d m i n i s t r a t e s e sens pianos ou sistemas 
de manejos at u a l i z a d o s , de forma dinamica, e fundamentados em 
p r i n c i p i o s de planejamento (MILANO, 1986). 

Os parques f l o r e s t a i s em p a r t i c u l a r assumem urn relevante 
papel entre as unidades de conservacao, devido ao seu uso m u l t i p l o 
em pesquisa, recreacao, educacao ambiental, conservacao dos recur
sos n a t u r a i s , e t c . Portanto, o piano de manejo dessa c a t e g o r i a de 
unidade de conservacao torna-se complexo, exigindo um planejamento 
muito bem elaborado para cada uso e para a protecao dos recursos 
n a t u r a i s . 

0 Parque Estadual do Pico do Jabre f o i criado pelo de-
c r e t o estadual nc 14834 de 19.10.92 (SUDEMA, 1992). E' uma unidade 
de conservacao que possui formagoes f l o r e s t a i s umidas, favorecidas 
pela elevada a l t i t u d e , nao v e r i f i c a d a s nas regioes c i r c u n v i z i n h a s 
representadas pela caatinga (XAVIER, 1992). 

As c a r a c t e r i s t i c a s importantes que essa unidade de con
servacao apresenta sao: a presenca marcante do ponto culminante da 
Paraiba e as formacoes f l o r e s t a i s e x i s t e n t e s , as quais podem a b r i -
gar especies da fauna praticamente e x t i n t a s da caatinga como Pene
lope s p e r c i l i a r e s (Jacu), Tayassu t a j a c u (Porco-do-mato), Cebus 

s p e l l a (Macaco prego) e Kerodcn r u p e s t r i s (Moco), que ainda so-
brevivem em pequeno numero na area da serra (XAVIER, 1992). 

A presente monografia tern como o b j e t i v o a apresentacao e 
descricao de uma metodologia apropriada a elaboracao de um piano 
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de manejo para o Parque Estadual do Pico do j a b r e . Essa metologia, 
em l i n h a s g e r a i s , deve p e r m i t i r a sis t e m a t i c a manipulacao e i n t e -
gracao de informacoes geograficas, obtidas por meio de i n v e n t a r i o s 
dos recursos n a t u r a i s do Parque, para a analise de sua capacidade 
de uso e para o planejamento das a t i v i d a d e s pretendidas. E' impor-
t a n t e que essa metodologia apresente capacidade para a manipulacao 
simultanea de grande numero de dados, permitindo f a c i l i d a d e e r a -
pidez de planejamento, elevada precisao t e c n i c a e p o s s i b i l i d a d e de 
aplicacao de c r i t e r i o s o b j e t i v o s na avaliacao da capacidade ecolo-
gica de uso de um l o c a l . 

A ferramenta basica dessa metodologia e a manipulacao 
e l e t r o n i c a de informacoes, empregando-se um sistema de informacoes 
geograficas, que consiste no mapeamento de cada recurso n a t u r a l 
por meio de arquivo m a t r i c i a l de dados, e na interp r e t a c a o desses 
mapas para cada uso pretendido e a superposicao desses mapas para 
a selecao e zoneamento de a t i v i d a d e s admissiveis no parque. 

Os resultados basicos dessa metodologia sao mapas de 
oportunidade e de r e s t r i c a o dos recursos n a t u r a i s l o c a i s para uso 
do parque. Esses mapas permitem o seu zoneamento, ou seja, a d e f i -
nigao e l o c a l i z a c a o das a t i v i d a d e s a serem exercidas no mesmo. Os 
mapas fornecem informacoes v a l i o s a s tambem para o estabelecimento 
de programas de administracao e f i s c a l i z a c a o do parque, para o 
planejamento do sistema de circulacao e a elaboracao de sub-pro
gramas de manejo. 



2 . OBJETIVOS. 

0 o b j e t i v o do presente tr a b a l h o e i n d i c a r e descrever 
uma metodologia apropriada para o planejamento da administracao do 
uso do Parque do Pico do Jabre com a t i v i d a d e s e i n f r a - e s t r u t u r a s 
de recreacao, educacao ambiental e pesquisa c i e n t i f i c a , e t c , com-
p a t i v e i s com a f i s c a l i z a c a o para a protecao de seus recursos natu
r a i s . 

Os o b j e t i v o s que darao subsidios ao planejamento de seu 
manejo, sao os seguintes: 

a) o r i e n t a r a manutencao da diversidade n a t u r a l e conservacao 
dos recursos geneticos da f l o r a e da fauna s i l v e s t r e s , indicando 
zonas de preservacao de diversas formacoes ecol6gicas por meio de 
um zoneamento adequado da area do parque; 

b) i n d i c a r medidas de manejo para a preservacao das especies 
com r i s c o de extincao; 

c) prever medidas para e v i t a r e c o n t r o l a r a erosao do so l o ; 
d) p l a n e j a r medidas de administracao, f i s c a l i z a c a o e p o l i c i a -

mento; 
e) t r a c a r pianos de educacao ambiental, de forma a a p r o v e i t a r 

oportunidades educativas formais ou i n f o r m a i s , de investigacao e 
de monitoramento do ambiente; 

f ) d e l i m i t a r e implementar areas de recreacao ao ar l i v r e para 
residentes e v i s i t a n t e s , estimulando-se o turismo ecologico; 

g) implementar a delimitacao e conservacao dos cenarios natu
r a i s e speciais, que sejam a t r a t i v o s em termos t u r i s t i c o s ; 

h) i n d i c a r a l t e r n a t i v a s para o sistema de c i r c u l a c a o ; 
i ) oferecer a l t e r n a t i v a de l a z e r , educacao ambiental e de pes

quisa c i e n t i f i c a , com a l t a qualidade, para a populacao. 
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0 o b j e t i v o da metodologia a ser empregada na elaboracao 

do piano de manejo do Parque e t e s t a r a capacidade de uso do sens 
recursos n a t u r a i s , previamente inventariados e mapeados: veeeta-
CSQ, fauna, solos, rede h i d r o g r a f i c a , r e l e v o . oualidade v i s u a l e 
exposicao s o l a r . 

A aplioacao dessa metodologia deve gerar com precisao 
mapas de oportunidades e de r e s t r i c o e s das categorias de todos os 
recursos n a t u r a i s considerados, para cada a t i v i d a d e ou i n f r a - e s -
t r u t u r a pretendida. Com o estudo desses mapas, por meio da a n a l i s e 
de hipoteses a l t e r n a t i v a s , podem-se p l a n e j a r as seguintes o r i e n t a -
coes a d m i n i s t r a t i v a s e de f i s c a l i z a c a o : 

a) delimitacao da area do Parque; 
b) elaboracao do zoneamento do parque, indicando as areas 

p r i o r i t a r i a s para a preservacao da biodiversidade genetica f l o r i s -
t i c a e f a u n i s t i c a , dos solos e com oportunidades para pesquisa, as 
areas com uso i n t e n s i v o para recreacao, educacao ambiental e abas-
tec imento de agua, as areas de uso extensivo e as areas de recupe-
racao; 

c) especificacao de sub-programas de manejo para cada zona do 
parque, de forma a assegurar o uso comedido para a conservacao dos 
recursos n a t u r a i s ; 

d) d e f i n i c a o de programa de pesquisa do parque, aproveitando 
as oportunidades de monitoramento e investigacao do ambiente, para 
pesquisar medidas de conservacao de especies com r i s c o de e x t i n -
cao; 

e) estabelecimento de programa de recreacao, aproveitando as 
oportunidades r e c r e a c i o n a i s nao contra-indicadas por r e s t r i c o e s 
ecol6gicas e estimulando o turismo ecologico; 

f ) desenvolvimento de programa de in t e r p r e t a c a o da natureza do 
parque, com v i s t a s ao aproveitamento das oportunidades de educacao 
ambiental, t a i s como os cenarios especiais e locacoes de t r i l h a s 



i n t e r p r e t a t i v a s ; 
g) planedamento do programa de policiamento do parque; 
h) delineamento do programa de administracao do uso do parque; 
i ) determinacao das melhores oportunidades e menores r e s t r i -

cSes para circulagao dentro da area do parque. 
Os r e q u i s i t o s basicos esperados da metodologia a ser em

pregada no planejamento de parques f l o r e s t a i s sao os seguintes: 
1- capacidade de mapeamento e integracao de grande numero de 

informacoes ambientais; 
2- e s t r u t u r a s sistematicas simples para p e r m i t i r f a c i l i d a d e e 

rapidez na u t i l i z a c a o das informaQoes para planejamento; 
3- elevada precisao t e c n i c a ; 
4- emprego de c r i t e r i o s o b j e t i v o s , para se e v i t a r decisoes 

s u b j e t i v a s . 



3. REVISflO DE LITERATURA 

A confeccao de mapas em f o l h a s transparentes, cada urn 
contendo t i p o s de dados, que sao sobrepostos, e urn procedimento 
ac e i t a v e l para analise que f o i herdado de a r q u i t e t o s p a i s a g l s t i -
cos, como Mamnig, Cleveland, E l i o t , Wough e Jansen, na v i r a d a do 
seculo. Em 1963, Phel Lewis, empregou a sobreposicao para a n a l i s e 
sistematica de recursos p a i s a g i s t i c o s e, em 1969, Ian McHarg, usou 
procedimentos n a t u r a i s s i m i l a r e s para a n a l i s a r recursos n a t u r a i s e 
relacoes e x i s t e n t e s entre eles (GONCALVES, 1989). 

No entanto, a f a l t a de precisao g r a f i c a , o a l t o consumo 
de tempo para hachurar os mapas e a d i f i c u l d a d e de d i s t i n g u i r , v i -
sualmente, as areas de c o i n c i d e n c i a , a p a r t i r da sobreposicao de 
t r e s mapas, sao problemas conhecidos e salientados por GRIFFITH e t 
a l (1987) c i t a d o por GONCALVES (1989), no uso da t e c n i c a de sobre
posicao de f o l h a s transparentes. 

Por essa razao, STEIGUER & GILES (1981) c i t a d o por GON-
CALVES (1989) sugeriram a superposicao e l e t r o n i c a dos dados, u t i -
lizando-se sistema de computapao, para s u b s t i t u i r o manuseio de 
fol h a s transparentes, assegurando assim os b e n e f i c i o s da 16gica do 
processo. 

A s i s t e m a t i c a dessa metodologia e a conversao das cate-
gorias de cada recurso n a t u r a l mapeado em a t r i b u t o s numericos de 
v a l o r crescente que expressem o seu grau de intensidade, formando 
arquivos m a t r i c i a i s em banco de dados computadorizado. Esses ar-
quivos, quando desejado, podem ser t r a n s c o d i f i c a d o s em caracteres 
de impressao g r a f i c a , gerando o mapa e l e t r o n i c o . Os v a l o r e s do ar-
quivo-mapa podem ser s u b s t i t u l d o s por a t r i b u t o s numericos que i n -
terpretam a oportunidade ou r e s t r i c a o da c a t e g o r i a de recurso na-



t u r a l para urn determinado uso pretendido. Os arquivos-mapa de dois 
ou mais recursos n a t u r a i s podem ser combinados pela soma de seus 
a t r i b u t o s numericos, com ou sem ponderacao, caracterizando a su-
perposicao e l e t r o n i c a , que gera mapas de oportunidade e mapas de 
re s t r i c o e s para urn determinado uso do espaco geografico (Figuras 1 
e 2 ) . 

Para a re a l i z a c a o da manipulacao e l e t r 6 n i c a de dados ge-
ografic o s desenvolveram-se v a r i o s sistemas de informacao g e o g r a f i -
ca computadorizados, com d i f e r e n t e s capacidades de uso, t a n t o para 
computadores de grande p o r t e quanto para microcomputadores (GON-
QALVES, 1989). 

CALIJURI & ROHM (1994) definem urn sistema de informacao 
geografica como uma colegao organizada de hardware. software. da
dos geografico e pessoal envolvido no t r a b a l h o , projetados para 
eficientemente capturar, armazenar, a t u a l i z a r , manipular, a n a l i s a r 
e apresentar todas as formas de informacoes referenciadas geogra-
ficamente ou ge o r e f e r e n c i a i s . 

Com grandes vantagens quanto a capacidade, rapidez, p r e 
cisao e o b j e t i v i d a d e , os sistemas de informacoes geograficas cons-
t i t u e m t e c n o l o g i a apropriada ao planejamento, adaptando-se a va
r i o s ramos da c i e n c i a moderna: Engenharia Urbana, Geologia, Pedo-
l o g i a , Manejo de Bacias H i d r o g r a f i c a s , Sensoriamento Remoto, entre 
outras (CALIJURI & ROHM, 1994). 

Com o agucamento da percepcao dos problemas ecologicos 
modernos cresce o numero de p r o j e t o s que procuram estudar os pro-
cessos ambientais dinamicos, de forma cada vez mais detalhada. Es
se t i p o de analise requer sistemas de informacao capazes de mani
p u l a r , de forma f l e x i v e l , grandes massas de dados (CAMARA, 1993). 

Consequentemente, as i n s t i t u i c o e s publicas e v a r i a s o r-
ganizacoes nao gorvenamentais tern procurado i n v e n t a r i a r , mapear e 
anal i s a r os recursos n a t u r a i s e x i s t e n t e s nas formacoes vegetacio-





I N V E N T A R I O S 

' U E C L I V I D A D E , 

S O L O S 

A G I) A 

F A U N A 

V E G E T A C AO 

V I S U A L 

E X P O S l C , AO 

r 1 

I N T E R P R E -

T A C A O , 

S E G U N D O 

0 U S O 

P R O J E T A D O 

-> 

f-> 

-> 

-> 

M A P A S DE 

O P O R T U N I O A D E S 

M A P A S DE 

R E S T R I C O E S 

-> z 

/ 
L 

Y> Z 
r 

/ 

/ V \ f 

~ J Z 
M E S A L U M I N O S A OU C O M P U 

V 

TADOR 

7 
J 

V 

MAPA G E R A L DE O P O R -
T U N I D A D E S P A R A O 
U S O E S P E C I F I C A D O 

7 
MAPA G E R A L DE R E S -
T R i q O E S P A R A 0 
U S O E S P E C I F I C A D O 

D E C I S A O DA 

L O C A L I Z A C AO 

DAS A T I V I D A D E S , , 

U S O S E INST A -

L A C O E S 

FIGURA 2 - Localizacao I d e a l para 
ou I n s t a l a c a o , Baseada 
Varios Locais de uma 
FONTE: GRIFFITH e t a j J # 

uma Determinada A t i v i d a d e 
na Capacidade de Uso dos 
Unidade de Conservacao. 
(1987) C\"UcAo por S0C>7&, 



10 
nais do B r a s i l , u t i l i z a n d o sistemas de informacoes. Urn estudo 
c l a s s i c o desse t i p o f o i o mapeamento e a analise da area de con-
servacao da Estacao Ecologica de P i r a p i t i n g a - MG, real i z a d o s pela 
u t i l i z a c a o de imagens de sensoriamento remote, processadas em urn 
sistema de informacoes geograficas (SANO & ASSAD, 1993). 

0s sistemas de informacao geografica (SIGs) combinam os 
avancos em c a r t o g r a f i a automatizada, em manipulacao de banco de 
dados e em sensoriamento remoto, no desenvolvimento de metodologia 
de analise geografica, com procedimento a n a l i t i c o unico, capaz do 
gerenciamento e da atualizacao constante das informacoes d i s p o n i -
v e i s (CALIJURI & ROHM, 1994). 

0 mapa d i g i t a l s u r g i u da necessidade de agilizac&o do 
acesso aos dados g r a f i c o s , georeferenciados, permitindo o cruza-
mento com dados alfanumericos armazenados em computadores, podendo 
gerar como re s u l t a d o , uma seri e de produtos como: plotagens em pa-
p e l , impressoes a laser ou termais em f i l m e s , publicacoes t e c n i -
cas, r e l a t o r i o s , saidas em video (TAVARES, 1993). 

0 processo fundamental dos sistemas de informacao geo
g r a f i c a e a integracao e l e t r o n i c a de dados. Por essa razao, BRAN-
DALIZE (1993) os considera urn produto basico para o manuseio de 
dados c a r t o g r a f i c o s e e s t a t i s t i c o s , de forma e s t r u t u r a l apropriada 
para tomada de decisao em planejamento. 

Em essencia, o tr a b a l h o a ser desenvolvido para acesso a 
metodologia desempenhada pelos SIGs consiste na adaptacao dos ma
pas ou arquivos g r a f i c o s para a e s t r u t u r a m a t r i c i a l e a selecao 
das informacoes d e s c r i t i v a s desejjadas (VENTURI, 1993). 



11 

4. METODOLOGIA 

4.1- CARACTERIZAQAO DA UNIDADE DE CONSERVAQAO "PARQUE ESTADUAL 
DO PICO DO JABRE" 

4.1.1- LOCALIZAQAO 
A Serra do Jabre l o c a l i z a - s e na parte c e n t r a l do Estado 

da Paraiba, entre os meridianos de 37° 25' e 37° 30' de longi t u d e 
Oeste e entre os p a r a l e l o s de 7° 10' e 7° 15' de l a t i t u d e Sul. 
Abrange os municipios de T e i x e i r a e Mae D~agua, com aproximadamen-
t e 567 hectares (XAVIER, 1992). 

4.1.2- RELEVO 
A Serra do Jabre l o c a l i z a - s e no macico de T e i x e i r a que 

pode ser considerada como a zona serrana mais importante, pois ne-
l a esta situada a zona f i s i o g r a f i c a do A l t o Sertao. 0 topo do ma
cico de T e i x e i r a apresenta uma s u p e r f i c i e bastante r e g u l a r onde 
se destacam blocos g r a n i t i c o s e de sua s u p e r f i c i e erguem-se morro-
tes de cumes r e t i l i n e o s tipicamente sedimentares. 0 macico apre
senta uma a l t i t u d e g e r a l de 700m at i n g i n d o porem, 1090m no Pico do 
Jabre (SUDENE, 1972). 

A Serra do Jabre apresenta urn relevo fortemente ondulado 
e montanhoso com substrato de gnaisse e g r a n i t o e afloramentos r o -
chosos por toda sua extensao (SUDENE, 1972). 

4.1.3- SOLOS 
Os solos da Serra do Macico de T e i x e i r a apresentam-se 

arenosos e podzolicos, relativamente profundos nas partes mais 
elevadas e umidas. 0 Pico do Jabre apresenta rochas do t i p o horn-
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blenda-granito metassomatico e o solo e l i t o l i c o , com horizonte A 
f r a c o de t e x t u r a arenosa a media fase pedregosa rochosa (SUDENE, 
1972; A t l a s Geografico da Paraiba, 1985). 

4.1.4- CLIMA 
Segundo a c l a s s i f i c a c a o de Koeppen, a regiao da Serra do 

Jabre esta sob o dominio de clima AW (quente e umido com chuvas 
de verao a outono) ( A t l a s Geografico da Paraiba, 1990, c i t a d o por 
XAVIER, 1992). 

A temperatura l o c a l v a r i a de 5 a 28°C, para as minimas e 
maximas, apresentando uma media de 20°C a sombra na epoca do ve
rao. A estacao seca dura entre 5 e 7 meses e a umidade r e l a t i v a do 
ar e de 65% (IBGE, 1978, c i t a d o por XAVIER, 1992). 

As chuvas ocorrem nos meses de dezembro a a b r i l e sofrem 
a i n f l u e n c i a das massas quentes e umidas da convergencias i n t e r 
t r o p i c a l (CIT) oriundos da Amazonia ( A t l a s Geografico da Paraiba, 
1985, c i t a d o por XAVIER, 1992). 

4.1.5- VEGETAQAO 
A vegetacao t i p i c a da Serra do Jabre e do t i p o p e r e n i f o -

l i a l a t i f o l i a d a , com i n f l u e n c i a da unidade o r o g r a f i c a (ANDRADE & 
LIMA, 1966, c i t a d o por XAVIER, 1992), demonstrando c a r a c t e r i s t i c a s 
semelhante as das f l o r e s t a s c o s t e i r a s ou A t l a n t i c a s e divergindo 
quanto a composicao da vegetacao dominante maior na regiao, repre-
sentada pela caatinga. 

4.1.6- VOCAQAO NATURAL 
0 Parque do Pico do Jabre, em v i r t u d e de suas caracte

r i s t i c a s , apresenta vocacao n a t u r a l para conservacao da vegetacao, 
da fauna, dos recursos h i d r i c o s e do solo com oportunidades para a 
realizacao de pesquisas c i e n t i f i c a s e para a t i v i d a d e s de recreacao 

• 
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como piquenique e camping e de educacao ambiental. 

Essa vocacao n a t u r a l i m p l i c a a necessidade de estudo da 
capacidade de uso de sens recursos n a t u r a i s : vegetacao, reserva 
f a u n i s t i c a , solos, recursos h i d r i c o s , r e l e v o , qualidade v i s u a l e 
exposicao sol a r para o estabelecimento das a t i v i d a d e s e i n f r a e s -
t r u t u r a s c o r r e l a t a s com os usos p r e v i s t o s : estradas, t r i l h a s , cen-
t r o a d m i n i s t r a t i v e e de pesquisa, museu educativo, h o t e l e re s t a u -
rante, pesquisa e monitoramento ambiental. A analise da capacidade 
de uso do Parque e urn recurso basico para a elaboracao do seu p i a 
no de manejo. 

4.1.7- INFRAESTRUTURA ATUAL 
Em razao do Parque do Pico do Jabre t e r sido recentemen-

t e c r i a d o , nao apresentam i n f r a e s t r u t u r a a d m i n i s t r a t i v a , de p o l i -
ciamento, de c i r c u l a c a o , de recreacao, de educacao ambiental ou de 
pesquisa c i e n t i f i c a . 0 Parque tambem nao conta ainda com piano de 
manejo que o r i e n t e a sua administracao e policiamento. 

4.2- INTERPRETAQA0 E ANALISE DA CAPACIDADE POTENCIAL DOS RE
CURSOS NATURAIS DO "PARQUE DO PICO DO JABRE" 
A i n t e r p r e t a c a o da capacidade de uso dos recursos natu

r a i s do Parque do Pico do Jabre devera d e f i n i r as a t i v i d a d e s ou 
i n f r a e s t r u t u r a s que poderao ser desenvolvidas e a suas respectivas 
localizacoes, bem como a lo c a l i z a c a o das areas de protecao perma-
nente, de uso extensivo e de recupercao, resultando no zoneamento 
do Parque. 

Para se p l a n e j a r o uso e a protecao de urn parque e ne-
cessario o levantamento de seus recursos n a t u r a i s , por intermedios 
de i n v e n t a r i o s r e a l i z a d o s por e s p e c i a l i s t a s , que, como r e s u l t a d o , 
mapeiam as va r i a s categorias de cada recurso n a t u r a l , entre esses, 
a vegetacao, a fauna, os solos, os recursos h i d r i c o s , o r e l e v o , a 
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qualidade v i s u a l e a exposicao s o l a r . 

De posse desses mapas basicos, esses poderao ser subdi-
v i d i d o s em quadriculas, em uma escala apropriada, e d i g i t a l i z a d o s 
para arquivo de dados m a t r i c i a i s , em urn Sistema de Informacoes Ge-
ograficas, a exemplo do desenvolvido por GONQALVES (1989), para 
computadores de 16 b i t s . 

A seguir, para cada a t i v i d a d e ou i n f r a e s t r u t u r a de uso 
p r e v i s t a no Parque, com relacao a administracao, f i s c a l i z a c a o , 
educacao ambiental, pesquisa c i e n t i f i c a e recreacao, t a i s como 
centro a d m i n i s t r a t i v o ou de pesquisa, estrada, t r i l h a , museu edu
c a t i v e pesquisa c i e n t i f i c a e monitoramento ambiental, centro de 
v i s i t a n t e s , e t c , os arquivos de cada recurso n a t u r a l deverao ser 
t r a n s c r i t o s para a t r i b u t o s numericos que int e r p r e t e m a sua capaci
dade de uso, designando o grau de oportunidade e de r e s t r i c a o de 
cada c a t e g o r i a de recurso n a t u r a l para a localizacao da a t i v i d a d e 
ou i n f r a e s t r u t u r a correspondente. 

Com a combinacao e l e t r o n i c a dos mapas i n t e r p r e t a d o s de 
todos os recursos n a t u r a i s , devidamente ponderados, para cada uso 
p r e v i s t o , serao gerados mapas de oportunidade e mapas de r e s t r i 
c t s com relacao a cada a t i v i d a d e ou i n f r a e s t r u t u r a pretendida, 
que sac as ferramentas basicas para o planejamento do manejo do 
parque, u t i l i z a n d o a analise de hipoteses a l t e r n a t i v a s . 

Esses mapas especificam as areas com melhores o p o r t u n i -
dades e menores r e s t r i c o e s para a instalacao de uma a t i v i d a d e ou 
i n f r a e s t r u t u r a necessaria, de forma a minimizar o impacto ambien
t a l . 

0 planejamento em s i do manejo do Parque devera ser f e i -
t a com base no zoneamento que t a i s mapas permitem. Com esse zonea-
mento e com os mapas e s p e c i f i c o s para cada uso podem ser estabele-
cidas e d i s t r i b u i d a s adequadamente as t a r e f a s de manejo, bem como 
as a t i v i d a d e s e i n f r a e s t r u t u r a s p e r m i t i d a s pela analise da capaci-



dade ecologica de uso, t a i s como os programas de policiamento, de 
pesquisa, de recreacao, de protecao, de educacao ambiental. 

4.2.1- LEVANTAMENTOS E INVENTARIOS DOS RECURSOS NATURAIS 
Os levantamentos que deverao ser r e a l i z a d o s para o esta-

belecimento dos mapas-base (arquivos e l e t r o n i c o s ) sao: vegetacao, 
d e c l i v i d a d e , solo, fauna, recursos h i d r i c o s , recursos v i s u a i s e 
exposicao s o l a r . 

Os arquivos basicos serao d i g i t a d o s atraves de valo r e s 
numericos correspondentes ao grau de intensidade de cada c a t e g o r i a 
do recurso n a t u r a l no banco de dados do sistema de informacoes ge-
ogr a f i c a s . Para esse f i m , os mapas inventariados serao devidamente 
quadriculados. 

4.2.2- ATRIBUTOS DE OPORTUNIDADE E DE RESTRICOES 
Os a t r i b u t o s de oportunidades e de r e s t r i c o e s , usados 

para a obtencao dos arquivos t r a n s c r i t o s ou i n t e r p r e t a d o s , deverao 
t r a d u z i r , r e s p e c t i v a e hierarquicamente a indicacao e a c o n t r a - i n 
dicacao de cada recurso n a t u r a l , com relacao a urn determinado ob-
j e t i v o p r e v i s t o (SOUZA, 1990). 

Os a t r i b u t o s designarao p o r t a n t o , a e f i c i e n c i a e a segu-
ranca de u t i l i z a c a o das categorias de recursos n a t u r a i s , para a 
contraposicao a economicidade e ao impacto ambiental inerentes a 
essa u t i l i z a c a o . 

Para cada c a t e g o r i a de recurso n a t u r a l e cada o b j e t i v o , 
esses a t r i b u t o s de oportunidade e r e s t r i c a o corresponderao a urn 
peso de importancia: 0 = sem relacao; 1 = baixo; 2 = medio; 3 = 
a l t o . 

Os a t r i b u t o s de oportunidade serao confrontados basean-
do-se em vantagens, atracoes ou f a c i l i d a d e s t e c n i c a s , economicas e 
ecologicas, em relacao as exigencias de implantacao e de manuten-
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cao do o b j e t i v o proposto, ao c o n t r a r i o dos a t r i b u t o s de r e s t r i c o e s 
que serao confrontados baseando-se em desvantagens, c o n t r a - i n d i c a -
coes ou d i f i c u l d a d e s t e c n i c a s , economicas e ecologicas, r e l a t i v a s , 
a implantacao do o b j e t i v o s proposto. 

4.2.3- MAPAS DE OPORTUNIDADES E DE RESTRICOES 
Os mapas de oportunidades e de r e s t r i c o e s para cada ob

j e t i v o desejado serao obtidos pela combinacao e l e t r o n i c a de a r q u i 
vos de todos os recursos n a t u r a i s ( s o l o , vegetacao, fauna, recur
sos h i d r i c o s , e t c . ) . 

Para i n d i c a r a importancia r e l a t i v a de cada arquivo, de-
pois que t i v e r sido t r a n s c r i t o com a t r i b u t o s de oportunidades e de 
r e s t r i c o e s na tomada de decisao, dar-se-a a cada arquivo urn peso 
de importancia, numa escala de 0 a 3. Esse peso funcionara como urn 
v a l o r numerico contido nos arquivos. 



•U B L I 0"T E C A - U P P B . 17 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados concretos obtidos com a aplicapao da meto
dologia d e s c r i t a sao mapas de oportunidade e de r e s t r i c o e s para 
cada a t i v i d a d e ou i n f r a e s t r u t u r a r e l a t i v a s ao uso e a protecao do 
parque. Esses mapas fornecem informacoes basicas necessarias para 
o planejamento do parque (Figura 3 ) : 

5.1- DELIMITAQAO DA AREA 
Todas as informacoes obtidas e analisadas, por meio da 

metodologia empregada, p o s s i b i l i t a r a o d e f i n i r as delimitacoesda 
area do Parque do Pico do Jabre, necessarias ao cumprimento dos 
o b j e t i v o s da unidade de conservacao. 

5.2- ZONEAMENTO 
Poderao ser demarcadas as areas com d i f e r e n t e s n i v e i s de 

uso e a t i v i d a d e que podem ser consideradas adequadas para a pre-
servacao, pesquisa c i e n t i f i c a , educacao ambiental e recreacao que 
ca r a c t e r i z a r a o melhor esses o b j e t i v o s . 

0 zoneamento c o n s i s t i r a , assim, num importante i n s t r u -
mento de planejamento que apoiara a administracao na d e f i n i c a o de 
at i v i d a d e s que poderao ser desenvolvidas em cada zona, setor do 
parque, orientando a sua forma de uso (MILANO, 1986). 

0 zoneamento sera e f e t i v a d o agrupando-se porcoes homoge-
neas da area sob uma mesma denominacao segundo as suas c a r a c t e r i s -
t i c a s n a t u r a i s ou f i s i c a s e com base nos interesses c u l t u r a i s , r e -
crea t i v o s e c i e n t i f i c o s (MILANO, 1983). 
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Cada zona t e r a seu o b j e t i v o e s p e c i f i c o , ou seja: 

a. Zona I n t a n g i v e l 
Contemplara areas em que a p r i m i t i v i d a d e da natureza 

permanece i n t a c t a . Nessa zona nao sera p e r m i t i d a qualquer i n t e r f e -
r e n c i a humana, sendo portanto dedicada a protecao i n t e g r a l do 
Ecossistema e dos recursos geneticos, bem como ao monitoramento 
ambiental. 

b. Zona P r i m i t i v a 
• Correspondera aquelas areas n a t u r a i s , onde a intervencao 

humana tenha sido pequena ou minima e apresentem especies de f l o r a 
e fauna ou fenomenos n a t u r a i s de grande v a l o r c i e n t i f i c o , que po
derao suportar, ocasionalmente, o acesso l i m i t a d o ao p u b l i c o . 

c. Zona de Uso Extensivo 
Sera formada principalmente de areas n a t u r a i s , mas pode

rao envolver areas com algumas alteracbes antropicas. Abrangera 
paisagens t i p i c a s e amostras s i g n i f i c a t i v a s da vegetacao e da t o -
p o g r a f i a do parque, c o n s t i t u i n d o uma zona de t r a n s i c a o entre a zo
na p r i m i t i v a e a zona de uso i n t e n s i v e 

d. Zona de Uso I n t e n s i v o 
mm 

Sera f i x a d a em areas n a t u r a i s ou s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l -
teradas pelo homem, que contenham paisagens que sirvam a a t i v i d a 
des r e c r e a t i v a s e relativamente concentradas, com f a c i l i d a d e de 
t r a n s i t o , a s s i s t e n c i a ao p u b l i c o e recursos de educacao ambiental. 

e. Zona de Recuperacao 
Contera areas que sofreram uma grande alteracao a n t r o p i -

ca, sendo, p o r t a n t o , uma zona temporaria que se j u n t a r a em uma das 
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f . Zona de Uso Especial 
Serao destinadas a essa zona a areas necessarias a admi

n i s t r a c a o , manutencao e servicos do parque. A escolha dessas areas 
devera ser de forma que nao entrem em c o m f l i t o com seu ca r a t e r na
t u r a l , devendo ser lo c a l i z a d a s na p e r i f e r i a do parque. 

5.3- PROGRAMAS DE MANEJQ 
As a t i v i d a d e s p r e v i s t a s dentro de cada zona do parque 

serao estabelecidos por meio de programas especiais ( F i g . 4 ) . 
Para a concretizacao dos o b j e t i v o s de manejo, os subpro-

gramas deverao ser planejados de forma a apresentar o(s) o b j e t i -
vos(s) a ser(em) cumprido(s), a(s) norma(s) para a sua realizacao 
e a(s) d i r e t r i z ( e s ) necessaria(s) ao desenvolvimento das a t i v i d a 
des p e r t i n e n t e s a cada zona de manejo (SILVA, 1992, MILANO, 1986). 

5.3.1- PROGRAMA DE MANEJQ DO MEIO AMBIENTE 

5.3.1.1- SUBPRQGRAMA DE INVESTIGACfiQ QU PESQUISA-
Se r v i r a de base para levantamentos f u t u r o s e para dar 

subsidios a administracao do parque no sentido de avaliacao e de 
readequacao das a t i v i d a d e s desenvolvidas. Nesse sentido, podera 
ser indicada a demanda de pesquisa c i e n t i f i c a para a protecao e 
uso dos recursos da f l o r a e da fauna. 

5.3.1.2- SUBPRQGRAMA DE MANEJQ DOS RECURSOS 
Apresentara as medidas para a protecao das c a r a c t e r i s t i -

cas da vegetacao, fauna e outros recursos contra a depredacao, 
destruicao, e tambem para a aplicacao de tecnicas ecol6gicas de 
manejo para a conservacao da paisagem do parque. 
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FIGURA 4. Fluxograma dos Programas de Manejo 



22 
5-3.1.3- SUBPRQGRAMA DE MONITORAMENTO 

Serao avaliadas todas as alteracoes ocorrentes na area, 
sejam elas espontaneas ou provocadas pelo homem, para serem i n d i -
cadas as a t i v i d a d e s necessarias ao monitoramento da unidade de 
conservacao. 

5.3.1.4- SUBPRQGRAMA DE PROTECAO 
Serao d e f i n i d a s as medidas de protecao e o pessoal espe-

c i a l i z a d o (guarda-parque ou p o l i c i a f l o r e s t a l ) , e os equipamentos 
necessarios a protecao do parque. 

5.3.2- PROGRAMA DE USQ PUBLICO 

5.3.2.1- SUBPRQGRAMA DE INTERPRETACAO 
Serao apresentadas as a t i v i d a d e s e as tecnicas de i n t e r -

pretacao para o conhecimento dos recursos n a t u r a i s do parque de-
pois que tiv e r e m sido montados a i n f r a e s t r u t u r a e os services de-
sejados. 

5.3.2.2- SUBPRQGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL 

Serao d e f i n i d a s as a t i v i d a d e s de educacao ambiental e 
todas as informacoes e formas de uso da unidade de conservacao pa
ra este f i m . Podera contar com o apoio de escolas de 1°- e 2^ 
graus, universidades e organizacoes conservacionistas. 

5.3.2.3- SUBPRQGRAMA DE RECREACAO 
Serao d e f i n i d a s as a t i v i d a d e s de recreacao dentro das 

po s s i b i l i d a d e s que os recursos e x i s t e n t e s possam oferecer aos v i -
s i t a n t e s . Sera necessario saber a demanda para as v a r i a s a t i v i d a 
des e a indicacao das instal a c o e s necessarias como t r i l h a s , a l o j a -
mento, estacionamento, e t c . 



5.3.2.4- SUBPRQGRAMA DE RELACOES POBLICAS E EXTENSAO 
Serao apresentadas todas as formas possiveis de d i v u l g a -

cao para lev a r o conhecimento do parque a todas as pessoas. Para 
is s o , sera necessario apoio de p o l i t i c o s l o c a i s , r e g i o n a i s e ate 

( 
do governo do Estado. 

5.3.2.5- SUBPRQGRAMA DE TURISMQ 
Serao indicadas as at i v i d a d e s p o s s i v e i s de ser usadas 

para o turismo sem que entrem em c o n f l i t o com os o b j e t i v o s conser-
v a c i o n i s t a s e c i e n t i f i c o s da unidade de conservacao. 

5.3.3- PROGRAMA DE QPERACQES 

5.3.3.1- SUBPRQGRAMA DE ADMINISTRACAO 
Serao apresentadas as medidas a d m i n i s t r a t i v a s e o pesso-

a l necessario para a manutencao do parque. Devera haver uma condu-
cao integrada das i n t e r r e l a c b e s homen/recursos n a t u r a i s para a sa-
t i s f a c a o da demanda de b e n e f i c i o s p r e v i s t o s nos o b j e t i v o s da u n i 
dade de conservacao. 

5.3.3.2- SUBPRQGRAMA "DE MANUTENCAO 
Serao d e f i n i d o s todos os requesitos necessarios para 

manter a in t e g r i d a d e da unidade de conservacao e a manutencao de 
equipamento e instalacoes p r e v i s t o s para o parque. 
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6. CONCLUSOES 

0 estudo f e i t o sobre uma proposta para elaboragao do 
piano de manejo para o Pico do Jabre, u t i l i z a n d o o metodo da su-
perposicao de mapas, integrado ao Sistema de Informacoes Geografi-
cas, cons i s t i n d o no mapeamento de cada recurso, para cada a t i v i d a 
de ou i n f r a e s t r u t u r a p r e v i s t a para o parque, nos permite c o n c l u i r 
que: 

As vantagens v e r i f i c a d a s nessa metodologia j u s t i f i c a m a 
sua c l a s s i f i c a c a o como a forma mais adequada do ponto de v i s t a 
ecologico para a c o n c i l i a c a o do uso do parque em b e n e f i c i o socio-
econbmico da sociedade com a protecao de seus recursos n a t u r a i s . 
Entre essa's vantagens destacam-se a p r a t i c i d a d e e a f a c i l i d a d e d e 

emprego, em v i r t u d e de sua e s t r u t u r a l o g i s t i c a s i s t e m a t i c a , sua 
grande capacidade de manipulacao de dados m u l t i d i s c i p l i n a r e s , sua 
grande precisao t e c n i c a , sua f l e x i b i l i d a d e e sua o b j e t i v i d a d e . 
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