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R E S U M 0 

0 p r e s e n t e t r a b a l h o f o i r e a l i z a d o , t e n d o como f o r i t e s 

C a r t a s T o p o g r a f i c a s e Imagens TM/LANDSAT. 

Usando C a r t a s T o p o g r a f i c a s f o i e x t r a i d o d a s mesmas ' 

as C o o rdenadas G e o g r a f i c a s e t o d a r e d e de Drenagem e A c u d e s . Co 

mo tambem f o r a m t r a g a d o s os N u c l e o s U r b a n o s e a r e d e v i a r i a p r i n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i — 

c i p a l , em OVERLAYS, p o s t e r i o r m e n t e f o i t r a n s p o r t a d o p a r a Imagem 

TM/LANDSAT com o o b j e t i v o de a t u a l i z a r t a i s d a d o s . 

A p a r t i r da a t u a l i z a g a o dos mapas f o i f e i t a a F o t o i n 

t e r p r e t a g a o d a s Imagens TM/LANDSAT, com o o b j e t i v o de c o n f e c c i o 

n a r n o v o s "OVERLAYS" l i m i t a n d o as A r e a s A l u v i a i s p a s s i v e i s de 

i r r i g a g a o . 

A t u a l i z a d o s a r e d e de d renagem e a g u d e s , f o r a m l o c a -

dos pogos p r o f u n d o s e amazonas i d e n t i f i c a d o s p o r seu numero de 

c a d a s t r o , p e l a v a z a o , p e l o t e o r de r e s i d u o s e c o e p e l a f o r m a g a o 

c a p t a d a . 

A p a r t i r de d a d o s e x i s t e n t e s em d i v e r s o s o r g a o s 1 

(CDRM, DNOCS, CONESP, e t c ) . 

A r e g i a o s e l e c i o n a d a p a r a o l e v a n t a m e n t o do p r o j e t o , 

f o i t o d o o E s t a d o da P a r a l b a . 
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CAPITULO 0 2 

2- REVISAQ BIBLIOGRAFICA 

2 . 1 - S e n s o r i a m e n t o Remoto 

S e n s o r i a m e n t o Remoto e a d e t e c t a g a o da n a t u r e z a de urn 

o b j e t o sem que h a j a c o n t a t o f i s i c o em que a v i o e s e s a t e l i t e s sao 

as p l a t a f o r m a s m a i s comuns (GARCIA, 1 9 8 2 ) . Desse modo podemos en 

c a r a r a v i s a o como sendo a f o r m a m a i s s i m p l e s de s e n s o r i a m e n t o 

r e m o t o , e n o s s o s o l h o s como o m a i s ' a n t i g o a p a r e l h o de c o l e t a de 

da d o s . 

As t e c n i c a s de s e n s o r i a m e n t o r e m o t o e n g l o b a m a u r i i a o 

de modernos s e n s o r e s , e q u i p a m e n t o s de p r o c e s s a m e n t o s de d a d o s , i n 

f o r m a g o e s t e o r i c a s e p r a t i c a s e v e l c u l o s a e r e o s e e s p a c i a i s p a r a 

p r o p o s i t o s de l e v a n t a m e n t o da s u p e r f l c i e t e r r e s t r e . A f u n g a o do 

s e n s o r i a m e n t o r e m o t o e c o l e t a r i n f o r m a g o e s r e l e v a n t e s s o b r e todos 

os fenomenos da s u p e r f l c i e da t e r r a , e s t u d a n d o suas p r o p r i e d a d e s 

e l e t r o m a g n e t i c a s r e g i s t r a d a s a p a r t i r de v e l c u l o s a e r e o s e e s p a -

c i a i s (DAELS & ANTROP, 1 9 7 7 ) . * 

Os p a r a m e t r o s a serem m e d i d o s p a r a i d e n t i f i c a g a o e m e d i 

gao de c a r a c t e r I s t i c a s f i s i c a s e a m b i e n t a i s no s e n s o r i a m e n t o remo 

t o p e r t e n c e m a t r e s f enomenos d i f e r e n t e s : 

. V a r i a g o e s nos campos de f o r g a s r e p r e s e n t a d o s p e l o 1 

m a g n e t i s m o e g r a v i d a d e ; 

. P r o p a g a g a o de ond a s a c u s t i c a s ; 

. V a r i a g a o na d i s t r i b u i g a o da e n e r g i a e l e t r o m a g n e t i c a . 

* APUD RAMOS (1983) 
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Os d o i s p r i m e i r o s fenomenos nao s e r a o a b o r d a d o s n e s t e 

t r a b a l h o , d e v i d o os mesmos f o r n e c e r e m p a r a m e t r o s p a r a t e c n i c a s 

de s e n s o r i a m e n t o r e m o t o u t i l i z a d a s p e l a g e o f i s i c a . O t e r c e i r o 

fenomeno s e r a de m a i o r i n t e r e s s e , j a que o mesmo f o r n e c e i n f o r -

magoes n e c e s s a r i a s p a r a o mapeamento e i n v e n t a r i o de r e c u r s o s 

n a t u r a i s , u t i l i z a n d o t e c n i c a s de s e n s o r i a m e n t o r e m o t o . 

2.1.1 - E n e r g i a E l e t r o m a g n e t i c a 

A l u z v i s i v e l e a f o r m a m a i s c o n h e c i d a da e n e r g i a e l e 

t r o m a g n e t i c a , embora e x i s t a m o u t r a s f o r m a s que tambem sao f a m i -

l i a r e s , t a i s como: r a i o s u l t r a v i o l e t a s , r a i o - x , o n d a s de r a d i o 

e c a l o r . Todas as f o r m a s de e n e r g i a e l e t r o m a g n e t i c a sao b a s i c a -

mente da mesma n a t u r e z a e sua f o r m a de p r o p a g a g a o e e x p l i c a d a 

p e l a t e o r i a o n d u l a t o r i a da l u z . E s t a t e o r i a d e s c r e v e a e n e r g i a 

e l e t r o m a g n e t i c a como uma f e i g a o s i n u o s a , h a r m o n i c a , que se p r o -

paga na v e l o c i d a d e de 300.000 Km/s ( v e l o c i d a d e da l u z ) . 

As ondas e l e t r o m a g n e t i c a s assumem v a l o r e s que se r e p e 

tern em d e t e r m i n a d o s p e r i o d o s , d a i a imagem da p a l a v r a h a r m o n i c a 

p e r m i t i n d o que se d e f i n a as duas m a i s i m p o r t a n t e s c a r a c t e r i s t i -

c a s das mesmas, que s a o : o c o m p r i m e n t o de onda ( \ ) e a f r e -

q u e n c i a ( f ) . , 

O c o m p r i m e n t o de onda ( \ ) e d e f i n i d o como a d i s t a n -

c i a e n t r e d o i s p i c o s c o n s e c u t i v o s das ondas e l e t r o m a g n e t i c a s . £ 

m e d i d o em m i c r o m e t r o s (;im) . Urn m i c r o m e t r o e i g u a l a 1 x 10 m. 

0 numero de p i c o s que pass,am p o r urn d e t e r m i n a d o p o n t o 

numa u n i d a d e de tempo, e d e f i n i d o como f r e q u e n c i a ( f ) . A frequen 
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c i a e m e d i d a em H e r t z (1 H e r t z = 1 c i c l o p o r s e g u n d o ) . 

O c o m p r i m e n t o de onda e a f r e q u e n c i a e s t a o r e l a c i o n a -

dos p e l a s e g u i n t e e quagao: 

C = \ . f , ond e : C = v e l o c i d a d e da l u z = 3 0 0 . 0 0 0 Km/s 

As d i v e r s a s f o r m a s de e n e r g i a e l e t r o m a g n e t i c a , de acor 

do com o c o m p r i m e n t o de onda, podem s e r d i s p o s t a s num g r a f i c o de 

nominado e s p e c t r o e l e t r o m a g n e t i c o . 

O b s e r v a - s e que a p a r t e r e f e r e n t e a e n e r g i a e l e t r o m a g -

n e t i c a v i s i v e l e e x t r e m a m e n t e pequena (0,4 urn a 0,7 ;jm) ,• q u a n d o 

comparada a t o t a l i d a d e do e s p e c t r o . D e n t r o d e s s e i n t e r v a l o temos 

as c o r e s que e n x e r g a m o s , d i s t r i b u i d a s da s e g u i n t e f o r m a : 0,4 jam 

a 0,5 urn - a z u l , 0,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ym a 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,6 ^im - v e r d e , 0,6 ;am a 0,7 ;im - v e r -

m e l h o . 

Os e q u i p a m e n t o s de s e n s o r i a m e n t o r e m o t o m a i s comuns 

operam nas s e g u i n t e s f a i x a s do e s p e c t r o e l e t r o m a g n e t i c o : v i s l v e L 

i n f r a v e r m e l h o r e f l e t i d o , i n f r a v e r m e l h o t e r m a l e m i c r o o n d a s . 

2.1.2 - F o n t e s de E n e r g i a E l e t r o m a g n e t i c a 

A p r i n c i p a l f o n t e de e n e r g i a e l e t r o m a g n e t i c a e o s o l , 

no e n t a n t o t o d a s u b s t a n c i a com t e m p e r a t u r a a c i m a do z e r o a b s o l u -

t o (0° k = -273 C) e m i t e c o n t i n u a m e n t e r a d i a g a o e l e t r o m a g n e t i c a , 

embora de m a g n i t u d e e c o m p r i m e n t o de onda c o n s i d e r a v e l m e n t e d i f e 

r e n t e do s o l . 
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2 • 1 • 3 - Mecanismos de I n t e r a c a o de E n e r g i a E l e t r o m a g n e t i c a 

Quando a e n e r g i a e l e t r o m a g n e t i c a e n t r a em c o n t a t o com 

a m a t e r i a , s e j a e l a s o l i d a , l i q u i d a ou g a s o s a , podem o c o r r e r i n 

t e r a g o e s que p r o d u z e m m o d i f i c a g o e s na e n e r g i a i n c i d e n t e , e essas 

m o d i f i c a g o e s sao i m p o r t a n t e s no s e n s o r i a m e n t o r e m o t o . 

As i n t e r a g o e s m a i s i m p o r t a n t e s o c o r r e m da s e g u i n t e ma 

n e i r a : 

- A r a d i a g a o pode p a s s a r a t r a v e s da s u b s t a n c i a , p o r -

t a n t o e l a pode s e r t r a n s m i t i d a . 

- A r a d i a g a o pode s e r a b s o r v i d a p e l a s u b s t a n c i a c a u -

sando seu a q u e c i m e n t o . 

- A r a d i a g a o pode s e r e m i t i d a p o r uma s u b s t a n c i a . To-

da m a t e r i a a t e m p e r a t u r a a c i m a de 0° K e m i t e r a d i a g a o . 

- A r a d i a g a o pode s e r e s p a l h a d a , i s t o e, d e s v i a d a em 

t o d a s as d i r e g o e s . 0 e s p a l h a m e n t o da l u z s o l a r p e l a a t m o s f e r a 1 

t o r n a n d o o c e u a z u l , e um e x e m p l o d e s t e f e n o m e n o . 

- A r a d i a g a o pode s e r r e f l e t i d a , i s t o e, pode r e t o r -

n a r sem s o f r e r mudanga, a p a r t i r de uma s u p e r f l c i e , s e g u i n d o um 

a n g u l o i g u a l , porem o p o s t o , ao a n g u l o de i n c i d e n c i a n e s t a s u p e r 

f i c i e , o u e s p a l h a m - s e em t o d a s as d i r e g o e s , apos a r e f l e x a o . 

No s e n s o r i a m e n t o r e m o t o devem s e r sempre l e v a d o s em 

c o n s i d e r a g a o e s t e s mecanismos de i n t e r a g a o da e n e r g i a e l e t r o m a g 

n e t i c a com a m a t e r i a . A a b s o r g a o e o e s p a l h a m e n t o p e l a a t m o s f e -

r a tern uma i n f l u e n c i a i m p o r t a n t e na i n t e n s i d a d e e na c o m p o s i g a o 

e s p e c t r a l da r a d i a g a o q u e , v i n d a do a l v o , c h e g a a t e o e q u i o n a -

m ento de s e n s o r i a m e n t o r e m o t o , p o d e n d o mesmo b l o q u e a r a r a d i a -

gao, e p o r i s s o a a q u i s i g a o de dados p e l o s e n s o r i a m e n t o r e m o t o 
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se l i m i t a a r e g i o e s do e s p e c t r o que nao sao b l o q u e a d o s p e l a a t -

m o s f e r a , as chamadas " j a n e l a s a t m o s f e r i c a s " . 

2.1.4- R e f l e c t a n c i a E s p e c t r a l da V e g e t a g a o , S o l o e Agua 

As c u r v a s de r e f l e c t a n c i a e s p e c t r a l das t r e s p r i n c i -

p a l s f e i g o e s t e r r e s t r e s , v e g e t a g a o , s o l o e a gua, p e r m i t e m a l -

gumas i m p o r t a n t e s c o n s i d e r a g o e s . 

A n a l i s a n d o - s e a c u r v a que r e p r e s e n t a a r e f l e c t a n c i a 

e s p e c t r a l da v e g e t a g a o , o b s e r v a - s e a p r e s e n g a de uma s e r i e de 

p i c o s e v a l e s , que podem s e r i n t e r p r e t a d o s da s e g u i n t e f o r m a : 

- Os " V a l e s " na r e g i a o v i s i v e l do e s p e c t r o e s t a o r e -

l a c i o n a d o s ao p i g m e n t o das f o l h a s das p l a n t a s . A c l o r o f i l a a b -

s o r v e f o r t e m e n t e a e n e r g i a i n c i d e n t e s o b r e e l a , em c o m p r i m e n t o s 

de onda da ordem de 0,45 ;um e 0,65 ;jm, r e l a t i v o s r e s p e c t i v a m e n -

t e as c o r e s a z u l e v e r m e l h o . Da mesma f o r m a o " p i c o " na r e g i a o 

de 0,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jim e q u i v a l e n t e a c o r v e r d e , e c a u s a d o p e l a f o r t e r e f l e c -

t a n c i a , j a que a c l o r o f i l a e o p i g m e n t o que da c o r v e r d e as 1 

p l a n t a s . Porem a v e g e t a g a o pode a p r e s e n t a r a l g u m d i s t u r b i o no 

seu c r e s c i m e n t o ou p r o d u t i v i d a d e , que i m p l i q u e num d e c r e s c i m o 

da p r o d u g a o de c l o r o f i l a , e e n t a o a a b s o r g a o da r a d i a g a o d i m i -

n u e , c a u s a n d o a l g u m a s v e z e s o " a m a r e l a m e n t o " d a s f o l h a s p e l o 

e f e i t o c o m b i n a d o das c o r e s v e r d e e v e r m e l h a que chegam r e f l e t i -

d as aos n o s s o s o l h o s . 

Quando se p a s s a do v i s i v e l p a r a o i n f r a v e r m e l h o r e -

f l e t i d o , p o r v o l t a de 0,7 ;um a r e f l e c t a n c i a da v e g e t a g a o c r e s c e 

a s s u s t a d o r a m e n t e , e de 0,7 ^m a 1 , 3#,um as p l a n t a s r e f l e t e m c e r -

ca de 50% da e n e r g i a i n c i d e n t e s o b r e e l a s . E s t a a l t a r e f l e c t a n -
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c i a e s t a r e l a c i o n a d a a e s t r u t u r a i n t e r n a das f o l h a s , que v a r i a 

de e s p e c i e p a r a e s p e c i e v e g e t a l , v a r i a n d o c o n s e q u e n t e m e n t e a 

r e f l e c t a n c i a de e s p e c i e p a r a e s p e c i e v e g e t a l , o que p e r m i t e m u i 

t a s v e z e s s u p e r a - l a s , mesmo quando i s t o nao e p o s s i v e l no v i s i -

v e l . Alem d i s s o q u a l q u e r d i s t u r b i o que a l t e r e a e s t r u t u r a i n t e r 

na (ou e x t e r n a ) da f o l h a i r a r e p r e s e n t a r uma m o d i f i c a g a o na sua 

r e f l e c t a n c i a , p e r m i t i n d o m u i t a s v e z e s a s e p a r a g a o e n t r e p l a n t a s 

d o e n t e s e s a d i a s . 

- Acima de 1,3 >im a e n e r g i a i n c i d e n t e s o b r e a v e g e t a 

gao £ a b s o r v i d a nos " v a l e s " r e p r e s e n t a d o s p e l o s c o m p r i m e n t o s de 

onda de 1,4 jam 1,9 ûm e 2,7 ^m. I s t o se d e v e a p r e s e n g a de agua 

nas f o l h a s , que a b s o r v e f o r t e m e n t e n e s t e s c o m p r i m e n t o s de o n d a . 

D e v i d o a i s s o , e s s a s r e g i o e s e s p e c t r a i s sao chamadas "bandas de 

a b s o r g a o de a g u a " . 

A c u r v a que r e p r e s e n t a o s o l o na f i g u r a 03, a p r e s e n -

t a p o u c a s v a r i a g o e s t i p o s " p i c o s " e " v a l e s " na sua r e f l e c t a n c i a 

e s p e c t r a l , que depende de v a r i o s f a t o r e s , t a i s como: u m i d a d e , 

c o m p o s i g a o g r a n u l o m e t r i c a , r u g o s i d a d e da s u p e r f l c i e , p r e s e n g a 

de o x i d o de f e r r o e c o n t e u d o de m a t e r i a o r g a n i c a , que sao f a t o -

r e s c o m p l e x o s , v a r i a v e i s e i n t e r r e l a c i o n a d o s . A u m i d a d e do s o l o 

d i m i n u e a sua r e f l e c t a n c i a , e p o r i s s o nas "bandas de a b s o r g a o 

de agua" a 1,4 ;jm, 1,9 ^m e 2,7 jam, o s o l o tambem a p r e s e n t a v a -

l e s na sua r e f l e c t a n c i a e s p e c t r a l . Por o u t r o l a d o a u m i d a d e do 

s o l o e s t a f o r t e m e n t e r e l a c i o n a d a a sua t e x t u r a : s o l o s g r o s s e i -

r o s e a r e n i t i c o s sao g e r a l m e n t e bem d r e n a d o s , r e s u l t a n d o em ba_L 

xa umidade e r e f l e c t a n c i a m a i s a l t a , e n q u a n t o que s o l o s de g r a -

n u l a g a o f i n a , como a r g i l i t o s , sao m a l d r e n a d o s e m a i s u m i d o s , 

a p r e s e n t a n d o e n t a o menor r e f l e c t a n c i a . 

A agua a p r e s e n t a a c u r v a de r e f l e c t a n c i a m a i s s i m -
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p i e s . A agua r e f l e t e a l g u m a e n e r g i a a p e n a s em c o m p r i m e n t o s de 

onda p r o x i m o s a 0,6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pm, f 6 r a d e s s a r e g i a o a agua p r a t i c a m e n t e 1 

t r a n s m i t e t o d a r a d i a g a o i n c i d e n t e , porem e s s a t r a n s m i t a n c i a d e -

pende de v a r i o s f a t o r e s , como a p r e s e n g a de m a t e r i a l em s u s p e n -

sao, m a t e r i a o r g a n i c a como a l g a e o u t r o s m i c r o o r g a n i s m o s . A p r e 

senga de s e d i m e n t o s em s u s p e n s a o aumenta c o n s i d e r a l v e m e n t e a r e 

f l e c t a n c i a da agua no v i s i v e l . 

2.1.5- P a d r a o de R e s p o s t a E s p e c t r a l 

0 p a d r a o de r e s p o s t a e s p e c t r a l da v e g e t a g a o , s o l o e 

agua sao d i f e r e n t e s , como j a f o i v i s t o a n t e r i o r m e n t e , e d e p e n -

dem da r e g i a o do e s p e c t r o que e e s c o l h i d o p a r a se f a z e r e s t a d i _ 

f e r e n g a . 

Os d o i s t i p o s de e f e i t o s que i n f l u e n c i a m o p a d r a o es 

p e c t r a l d os a l v o s sao os s e g u i n t e s : e f e i t o s t e m p o r a i s e e f e i t o s 

e s p a c i a i s . 

Os e f e i t o s t e m p o r a i s sao a q u e l e s que mudam as c a r a c 

t e r l s t i c a s e s p e c t r a i s do a l v o a t r a v e s do tempo. Como e x e m p l o 

podemos c i t a r uma p l a n t a g a o q u a l q u e r , que v a r i a de a c o r d o com a 

e s t a g a o do ano ou e s t a g i o de c r e s c i m e n t o . 

0s« e f e i t o s e s p a c i a i s sao a q u e l e s que m o d i f i c a m as ca 

r a c t e r i s t i c a s e s p e c t r a i s d o s a l v o s de a c o r d o com a sua p o s i g a o 

g e o g r a f i c a . Como e x e m p l o podemos c i t a r d u a s c u l t u r a s do mesmo 

t i p o de p l a n t a s e p a r a d a s p o r c e n t e n a s de q u i l o m e t r o s , p o r t a n t o 

sob c o n d i g o e s d i f e r e n t e s de s o l o , c l i m a e t e c n i c a s de c u l t i v o , 

que i m p l i c a r a o em r e s p o s t a s e s p e c t r a i s d i f e r e n t e s . 
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2.2- Drenagem 

A drenagem e o e l e m e n t o que m a i s se d e s t a c a a t r a v e s 

do exame e s t e r e o s c o p i c o nas imagens de g r a n d e e s c a l a , j a que a 

mesma r e s u l t a da m a n i f e s t a g a o de uma s e r i e de f a t o r e s como r e l e 

v o , c l i m a , v e g e t a g a o , g e o l o g i a e c a r a c t e r i s t i c a s do p r o p r i o s o -

l o . 

O p a d r a o de drenagem de uma r e g i a o e em g r a n d e p a r t e 

f u n g a o da r e l a g a o i n f i l t r a g a o / d e f l u v i o . S o l o s r e l a t i v a m e n t e a r e 

n o s o s , d e v i d o a ; t e x t u r a g r o s s e i r a , f a v o r e c e m a i n f i l t r a g a o em 

d e t r i m e n t o do d e f l u v i o , a p r e s e n t a n d o um p a d r a o p o u c o d e n s o . So-

l o s r e l a t i v a m e n t e a r g i l o s o s o f e r e c e m m a i o r r e s i s t e n c i a a i n f i l -

t r a g a o , f a v o r e c e n d o o d e f l U v i o e c r i a n d o um p a d r a o de drenagem 

m a i s d e n s o . 

A drenagem pode s e r e s t u d a d a de duas m a n e i r a s , q u a l i 

t a t i v a m e n t e e q u a n t i t a t i v a m e n t e . Na a n a l i s e q u a l i t a t i v a devem 

s e r o b s e r v a d o s p a r a m e t r o s como p a d r a o de drena g e m , g r a u de i n t e 

g r a g a o , d e n s i d a d e , g r a u de u n i f o r m i d a d e , o r i e n t a g a o , g r a u de 1 

c o n t r o l e , a n g u l a r i d a d e e a n g u l o de j u n g a o . 

0 a r r a n j o e s p a c i a l dos c u r s o s f l u v i a i s , que d e f i n e o 

p a d r a o de drenagem, pode s e r i n f l u e n c i a d o em sua a t i v i d a d e mor-

f o l o g i c a p e l a n a t u r e z a e d i s p o s i g a o das camadas r o c h o s a s , p e l a 

r e s i s t e n c i a l i t o l o g i c a v a r i a v e l , p e l a s d i f e r e n g a s de d e c l i v i d a -

de e p e l a e v o l u g a o g e o m o r f o l o g i e a da r e g i a o (CHRISTOFOLETTI, / 

1 9 7 4 ) * 

Os p r i n c i p a l s t i p o s do p a d r a o de d r e n a g e m , segundo a 

d i s p o s i g a o e s p a c i a l d os c a n a i s , s a o : d e n t r i t i c o , t r e l i g a , r e t a n 

g u l a r , p a r a l e l o , r a d i a l e a n u l a r . 

* APUD SANTOS (1985) 



10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3- A q u i s i g a o de Dados em S e n s o r i a m e n t o Remoto 

A a q u i s i c a o de dados em s e n s o r i a m e n t o r e m o t o e o p r o 

c e d i m e n t o p e l o s q u a i s e s t e s s i n a i s sao d e t e c t a d o s , g r a v a d o s e 

i n t e r p r e t a d o s . 

A d e t e c c a o da e n e r g i a e l e t r o m a g n e t i c a pode s e r o b t i -

da de duas f o r m a s : f o t o g r a f i c a m e n t e ou e l e t r o n i c a m e n t e . 0 p r o -

c e s s o f o t o g r a f i c o u t i l i z a r e l a g o e s q u l m i c a s na s u p e r f l c i e de um 

f i l m e s e n s i v e l a l u z p a r a d e t e t a r v a r i a c o e s de e n e r g i a d e n t r o 

de uma c e n a , e r e g i s t r a r os s i n a i s d e t e t a d o s , g e r a n d o uma i m a -

gem f o t o g r a f i c a , apos a r e v e l a g a o . 

0 p r o c e s s o e l e t r o n i c o g e r a s i n a i s e l e t r i c o s que c o r -

respondent as v a r i a g o e s de e n e r g i a da cena o r i g i n a l , e r e g i s t r a 

e s t e s s i n a i s g e r a l m e n t e numa f i t a m a g n e t i c a . E s t e s s i n a i s e l e -

t r i c o s podem s e r c o n v e r t i d o s numa imagem f o t o g r a f i c a , p e l a sua 

c o n v e r s a o em s i n a i s l u m i n o s o s que i m p r e s s i o n a m um f i l m e s e n s i -

v e l a l u z , o u f o t o g r a f a n d o um v i d e o de t e l e v i s a o . 

Em s e n s o r i a m e n t o r e m o t o o t e r m o f o t o g r a f i c o e r e s e r -

v ado e x c l u s i v a m e n t e p a r a i m a g e n s que sao d e t e c t a d a s e g r a v a d a s 

num f i l m e . 0 t e r m o imagem f o t o g r a f i c a e usado p a r a q u a l q u e r r e -

p r e s e n t a g a o em f o t o g r a f i a de um dado imageado. P o r t a n t o o r e -

g i s t r o f o t o g r a f i c o de um s e n s o r e l e t r o n i c o e uma imagem f o t o g r a 

f i c a . E n t a o , t o d a f o t o g r a f i a e uma imagem f o t o g r a f i c a , mas nem 

t o d a imagem f o t o g r a f i c a e uma f o t o g r a f i a . 

2.4 - P r i n c i p a l s E q u i p a m e n t o s de S e n s o r i a m e n t o Remoto 

Os e q u i p a m e n t o s de s e n s o r i a m e n t o r e m o t o e s t a b e l e c e m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 
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c o n d i c o e s de d e t e c t a r e m e d i r e n e r g i a e l e t r o m a g n e t i c a , em d i -

v e r s o s c o m p r i m e n t o s de o n d a , e c o n v e r t e m o s i n a l r e s u l t a n t e nu 

ma f o r m a que p o s s a s e r p e r c e b i d a p e l o s s e n t i d o s humanos, p a r a 

p o s t e r i o r i n t e r p r e t a c a o . 

Os e q u i p a m e n t o s m a i s c o n h e c i d o s e u t i l i z a d o s no B r a -

s i l a t u a l m e n t e sao os s e g u i n t e : 

- S i s t e m a s - F o t o g r a f i c o s 

a) S i s t e m a s F o t o g r a f i c o s C o n v e n c i o n a i s 

b) S i s t e m a F o t o g r a f i c o M u l t i e s p e c t r a l 

- S i s t e m a s E l e t r o n i c o s 

a) S i s t e m a s I m a g e a d o r e s M u l t i e s p e c t r a i s 

( S c a b b e r s M u l t i e s p e c t r a i s ) 

b ) Radar de V i s a d a L a t e r a l ( S l a r - S i d e L o o k i n g 

A i r v o r n e R a d a r ) 

c ) S a t e l l i t e s 

N e s t e t r a b a l h o s e r a dado um e n f o q u e apenas nos s i s t e 

mas e l e t r o n i c o s / s a t e l l i t e s " , d e v i d o as imagens u t i l i z a d a s t e r e m 

s i d o p r o v e n i e n t e s de um d e l e s , LANDSAT-5, o q u a l s e r a d e s c r i t o 

m a i s d e t a l h a d o . 

2.5 - S a t e l l i t e s LANDSAT 
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2 . 5 . 1 - H i s t o r i c o do Programa L a n d s a t 

0 p r o g r a m a LANDSAT, i n i c i a d o em 1967 p e l o g o v e r n o 

a m e r i c a n o , com o nome i n i c i a l de "PROGRAMA ERTS" ( E a r t h Resou-

r e s T e c h n o l o g y S a t e l i t e ) , r e s u l t o u em uma s e r i e de 5 s a t e l i t e s . 

0 s a t e l i t e ERTS-1 , p o s t e r i o r m e n t e •£ denorain a d o de 

LANDSAT-1, f o i l a n g a d o em 23 de j u l h o de 1972 e perm a n e c e u em 

o r b i t a a t e 6 de J a n e i r o de 1978. 

0 ERTS-2 (LANDSAT-2) f o i l a n g a d o em 22 de J a n e i r o 1 

de 1975, d a t a em que o p r o g r a m a p a s s o u a d e n o m i n a r - s e LANDSAT. 

A c o n t i n u i d a d e do p r o g r a m a d e u - s e com o l a n g a m e n t o do LANDSAT 3 

em 5 de m a i o de 1978, do LANDSAT-4 em 16 de j u l h o de 1982 e 

do LANDSAT-5 em margo de 1984 (VALfiRIO FILHO, 1 9 8 4 ) . * 

2.5.2 - LANDSAT-5 

0 s a t e l i t e LANDSAT-5 e s t a e q u i p a d o com d o i s s i s t e -

mas s e n s o r e s : 

1 - Um s i s t e m a MSS com 4 c a n a i s com uma r e s o l u g a o es 

p a c i a l de 80m, ( e l e m e n t o de r e s o l u g a o no t e r r e n o = 79 x 79m). 

2- Um novo s c a n n e r m u l t i e s p e c t r a l d e n o m i n a d o Thema-

t i c Mapper (TM). 0 s i s t e m a TM e um s i s t e m a s e n -

s o r de 2? g e r a g a o d e r i v a d o do MSS que e q u i p o u 

os s a t e l i t e s 1 , 2 e 3. As m o d i f i c a g o e s m a i s i m -

p o r t a n t e s que o TM a p r e s e n t a em r e l a g a o ao MMS 

podem s e r r e u n i d o s em d o i s a s p e c t o s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  

* APUD SANTOS (1985) 
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- O TM p o s s u i 7 c a n a i s , e n q u a n t o o MSS do LANDSAT 1 

e 2 p o s s u i a 4 c a n a i s , e o MSS do LANDSAT-3 i n i c i o u seu f u n c i o -

namento com 5 c a n a i s 

- A r e s o l u g a o e s p a c i a l d o s c a n a i s do TM na p a r t e r e 

f l e t i d a , do e s p e c t r o e l e t r o m a g n e t i c o ( v i s i v e l e i n f r a - v e r m e l h o 

r e f l e t i d o ) e de 30m ( e l e m e n t o de r e s o l u g a o no t e r r e s n o = 3 0 x 

30m) e n q u a n t o que n o s LANDSAT 1 , 2 e 3 a r e s o l u g a o e r a de 80m. 

Na p a r t e e m i t i d a do e s p e c t r o ( i n f r a v e r m e l h o t e r m a l ) o TM a p r e -

s e n t a uma r e s o l u g a o e s p a c i a l de 120m ( e l e m e n t o de r e s o l u g a o no 

t e r r e n o = 120 x 120m) e n q u a n t o o c a n a l 8 do MSS do LANDSAT-3 1 

( c a n a l t e r m a l ) a p r e s e n t a v a uma r e s o l u g a o e s p a c i a l de 240 m / 

( e l e m e n t o de r e s o l u g a o e o t e r r e n o = 238 x 238m). 

Q u a n t o a d i s t r i b u i g a o dos c a n a i s do TM e as su a s a-

p l i c a g o e s p a r a os q u a i s os mesmos f o r a m p r o j e t a d o s , s e r a d e s -

c r i t o apenas os c a n a i s u t i l i z a d o s n e s t e t r a b a l h o , c a n a i s 3 e 4. 

- C a n a l 3 - 0,63 a 0,69zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pm - v i s i v e l - e o c a n a l 1 

m a i s i m p o r t a n t e p a r a o e s t u d o da v e g e t a g a o . £ a banda de a b s o r 

gao da c l o r o f i l a , e e s t e c a n a l f o i p r o j e t a d o p a r a s e p a r a r z o -

nas com v e g e t a g a o de zonas sem v e g e t a g a o , bem como e n f a t i z a r o 

c o n t r a s t e e n t r e t i p o s d i f e r e n t e s de v e g e t a g a o . 

- C a n a l 4 - 0,76 a 0,9 )im - i n f r a v e r m e l h o r e f l e t i d o 

p r o j e t a d o p a r a a u x i l i a r n o s t r a b a l h o s que e n v o l v a m c a l c u l o s de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t  

b i o m a s s a e d i s c r i m i n a g a o de c o r p o s de agu a . 
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CAPlTULO 0 3 

3- MATERIAIS E MfiTODOS 

3 . 1 - S i t u a g a o e L o c a l i z a g a o da A r e a de E s t u d o 

O E s t a d o da P a r a l b a l o c a l i z a - s e na p o r g a o o r i e n t a l 

o 1 " 

do N o r d e s t e do B r a s i l , e n t r e os m e r i d i a n o s de 34 45 54 e 

38° 45 45 de l o n g i t u d e o e s t e e e n t r e os p a r a l e l o s d ^ 6° 02 

12" e 8° 19* 18" de l a t i t u d e s u l . 

Sua f o r m a a l o n g a d a no s e n t i d o l e s t e - o e s t e e m a r c a -

da p o r duas s a l i e n c i a s ( a da r e g i a o de C a t o l e do Rocha, a No 

r o e s t e , e o p l a t o dos C a r i r i s , na p o r g a o c e n t r o - s u l ) e p o r 

duas v a s t a s r e e n t r a n c i a s f o r m a n d o uma c i n t u r a nas p r o x i m i d a -

des do m e r i d i a n o de P a t o s , r e p r e s e n t a d a s , ao n o r t e , p e l a s b a -

c i a s dos r i o s S e r i d o e E s p i n h a r a s , a f l u i n d o no r i o P i r a n h a s 

em t e r r i t o r i o do R i o Grande do N o r t e e, ao s u l , em Pernambu-

c o , p e l o a l t o V a l e do R i o P a j e u . A p r e s e n t a no s e n t i d o n o r t e -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o 1 " 

s u l uma d i s t a n c i a l i n e a r de 253 Km e a n g u l a r de 2 17 06 e 

de 443 Km l i n e a r no s e n t i d o l e s t e - o e s t e . L i m i t a - s e ao n o r t e 

o ' " 

com o E s t a d o e 3 59 51 a n g u l a r do R i o Grande do N o r t e ; a 

l e s t e com o Oceano A t l a n t i c o ; a o e s t e com o E s t a d o do C e a r a , 

e ao s u l , com Pernambuco-. 

£ i n t e r e s s a n t e s a l i e n t a r que a P o n t a do S e i x a s , no 

Cabo B r a n c o , c o r r e s p o n d e ao p o n t o m a i s o r i e n t a l da A m e r i c a do 

S u l . 

0 E s t a d o da P a r a l b a p o s s u i 171 m u n i c i p i o s e 249 1 

d i s t r i t o s . Com apenas 56.372 Km 2, qi f e c o r r e s p o n d e a 0,66% do 

t e r r i t o r i o n a c i o n a l e 316% do n o r d e s t i n o , a P a r a l b a e um dos 
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menores E s t a d o s B r a s i l e i r o s . Em r e l a g a o ao N o r d e s t e , so e maior 

do que S e r g i p e (21.994 Km 2) e A l a g o a s (27.731 K m 2 ) . O b s e r v a -

se que a m a i o r p a r t e de sua s u p e r f l c i e t o t a l ( 9 7 , 7 8 % ) a c h a - s e 

i n c l u i d a na zona do P o l l g o n o das Secas, c o r r e s p o n d e n d o a 1 

5,88% da mesma. 

£ n o t a v e l a v a r i a g a o da p a i s a g e m n a t u r a l e n c o n t r a -

d a : a r e a s u m i d a s que se c o n t r a p o e m a o u t r a s s e m i - a r i d a s ; r i o s 

que secam d u r a n t e os p e r i o d o s de e s t i a g e m p r o l o n g a d a , t r a n s -

f o r m a n d o - s e em v e r d a d e i r a s e s t r a d a s de a r e i a , e r i o s que p e r -

manecem c h e i o s d u r a n t e t o d o o a n o ; uma v e g e t a g a o que v a r i a - 1 

d e s d e as f o r m a g o e s f l o r e s t a i s a t e a c a a t i n g a h e r b a c e a , um r e -

l e v o marcado p e l a p r e s e n g a de p l a n i c i e s , p l a n a l t o s , s e r r a s e 

v a l e s . 

E s t a d i v e r s i d a d e de p a i s a g e m a l i a d a as d i v e r s i f i c a 

goes s o c i o - e c o n o m i c a s geram a n e c e s s i d a d e de r e g i o n a l i z a g a o 

e s p a c i a l p a r a s e r v i r de a p o i o aos p e s q u i s a d o r e s , e s t u d i o s o s e 

ao p l a n e j a m e n t o . D e n t r e os d i v e r s o s t r a b a l h o s r e a l i z a d o s n e s -

t e s e n t i d o , d e s t a c a r e m o s a l g u m a s r e g i o n a l i z a g o e s d e l e s r e s u l -

t a n t e s : 

a) Zonas F i s i o g r a f i c a s : L i t o r a l e Mata ( 4 . 3 1 6 K m 2 ) ; 

A g r e s t e e C a a t i n g a L i t o r a n e a (5.428 K m 2 ) ; B o r b o r e m a O r i e n t a l 

(5.207 K m 2 ) ; Borborema C e n t r a l (15.204 K m 2 ) ; S e r t a o A l t o 

(3.04 3 K m 2 ) ; S e r t a o de P i r a n h a s (13.460 K m 2 ) ; S e r t a o do O e s t e 

(5.963 Km 2) e S e r i d o (1.512 K m 2 ) . 

b) M i c r o r r e g i o e s Homogeneas: C a t o l e do R o c h a ( 2 . 9 5 9 

K m 2 ) ; S e r i d o P a r a i b a n o (2.669 Km 2) C u r i m a t a u (2.755 K m 2 ) ; D i e 

m onte da B o r b o r e m a (2.345 K m 2 ) ; L i t o * a l P a r a i b a n o ( 4 . 3 1 6 K m 2 ) ; 

S e r t a o de C a j a z e i r a s (5.567 K m 2 ) ; D e p r e s s a o do A l t o P i r a n h a s 
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(12.409 K m 2 ) ; C a r i r i s V e l h o s (1 3.845 K m 2 ) ; A g r e s t e da,Borborema 

( 3 . 6 6 1 K m 2 ) ; B r e j o P a r a i b a n o (1.105 K m 2 ) ; A g r o - P a s t o r i l do Ba_L 

xo P a r a i b a (1.698 Km 2) e S e r r a do T e i x e i r a (3.043 K m 2 ) . 

O E s t a d o f o i d i v i d i d o em 5 R e g i o e s G e o g r a f i c a s : 

L i t o r a l 

P r a i a 

T a b u l e i r o s 

V a r z e a s 

A g r e s t e A c a t i n g a d o 

B r e j o S e r r a n o s 

B r e j o 

S e r r a s 

A g r e s t e 

Borborema 

C u r i m a t a u 

C a r i r i s da P a r a i b a 

C a r i r i s de P r i n c e s a 

S e r t a o 

S e r t a o do S e r i d o 

B a i x o S e r t a o do P i r a n h a s 

A l t o S e r t a o 

3.2- G e o l o g i a 

A g e o l o g i a p a r a i b a n a e n f o c a os a s p e c t o s l i t o l o g i c o s , 

e s t r a t i g r a f i c o s e de g e o l o g i a e s t r u t u r a l que dao um c u n h o de 

g e n e r a l i z a g a o ao t ema, sem h a v e r s u p r e s s a o d o s f a t o s g e o l o g i 

c o s m a i s i m p o r t a n t e s . 
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- L i t o l o g i a 

Uma a n a l i s e g l o b a l da l i t o l o g i a m o s t r a uma predom_L 

n a n c i a do c o m p l e x o c r i s t a l i n o s o b r e o s t e r r e n o s s e d i m e n t a r e s . 

Os t e r r e n o s s e d i m e n t a r e s sao e n c o n t r a d o s no L i t o -

r a l c o n s t i t u i n d o a f l o r a m e n t o s c a l c a r i o s ou r e l e v o s p i a n o s , 

p o u c o e l e v a d o s (os t a b u l e i r o s ) , a l e m de p l a n i c i e s m a r i n h a s e 

f l u v i o - m a r i n h a s . No i n t e r i o r , sao i d e n t i f i c a d a s c h a p a d a s se 

d i m e n t a r e s , a l e m da B a c i a S e d i m e n t a r do R i o do P e i x e . 

0 c o m p l e x o c r i s t a l i n o a p r e s e n t a - s e com uma m a r c a n -

t e p r e d o m i n a n c i a de r o c h a s m e t a m o r f i c a s s o b r e as r o c h a s magma 

t i c a s . 

3 . 2 . 1 - E s t r a t i g r a f i a 

As r o c h a s m a i s a n t i g a s p r e d o m i n a m no c o m p l e x o c r i s 

t a l i n o f o r m a n d o o c o m p l e x o g n a i s s i c o - m i g n a t l t i c o - g r a n i t o i 

d i c o de i d a d e A r q u e o z o i c a , que e a f e t a d o p o r i n t r u s o e s de r o -

c h a s m a g m a t i c a s : g a b r o s , g r a n t o s , b o s o l t o s , e t c . , do P r o t e r o 

z o i c o . 

Tambem do P r o t e r o z o i c o , d i s c o r d a n t e s o b r e os t e r r e 

n os A r q u e o z o i c o s e f o r m a n d o f a i x a s o r i e n t a d a s SW-HE, sao r e -

c o n h e c i d a s as 1 s e q u e n c i a s c o n s t i t u i n t e s d e : Formagao E q u a d o r 1 

com q u a r t z i t o s ; Formagao S e r i d o com m i c a x i s t o s ; g r u p o C a c h o e i 

r i n h a com s e q u e n c i a de r o c h a s que i n c l u i f i l i t o s e m i c a x i s t o s . 

Do F a n e r o z o i c o , e n c o n t r a m - s e no e x t r e m o o e s t e do 

E s t a d o duas o c o r r e n c i a s p a l e o z o i c a s r e p r e s e n t a d a s p o r a r e n i -

t o s c o n g l o m e r a t i c o s de c o r e s c l a r a s o u , as v e z e s , a v e r m e l h a -

d a s . 
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Do M e s o z o i c o , em a r e a s dos m u n i c i p i o s de Pombal, 1 

Souza e A n t e n o r N a v a r r o , sao e n c o n t r a d o s s e d i m e n t o s que vao de 

c o n g l o m e r a d o s e a r e n i t o s e s i l t i t o s , c o n s t i t u i n d o a b a c i a s e d i -

m e n t a r do R i o do P e i x e . No L i t o r a l , uma s e q u e n c i a que i n i c i a 

com a r e n i t o s e c o n t i n u a com c a l c a r i o s o g r u p o P a r a i b a . 

Do c e n o z o i c o , a r e p r e s e n t a g a o c o n s i s t e em a r e n i t o s 

v a r i e g a d o s , na m a i o r i a p o u c o c o n s o l i d a d o s , c o n s t i t u i n t e s do g r u 

po B a r r e i r a s , a l e m de a r e i a s que c o n s t i t u e m as p l a n i c i e s m a r i -

n has f o r m a d o r a s das p r a i a s ou o s mangues e n c o n t r a d o s nas desem-

b o c a d u r a s dos p r i n c i p a l s r i o s que sao e n c o n t r a d o s p r e e n c h e n d o 

os l e i t o s dos r i o s . 

- E s t r u t u r a 

Na P a r a i b a , e m a r c a n t e a o c o r r e n c i a de e s t r u t u r a s 1 

f a l h a d a s onde se s a l i e n t a o g r a n d e l i n e a m e n t o que a t r a v e s s a I o n 

g i t u d i n a l m e n t e o E s t a d o , c o n h e c i d o como L i n e a m e n t o de P a t o s . 

E s t r u t u r a s d o b r a d a s em a n t i c l i n a i s e s e n c l i n a i s sao 

comuns, e, as v e z e s , i n f l u e n c i a m no r e l e v o . 

A g e o l o g i a da P a r a i b a pode s e r r e s u m i d a da s e g u i n t e . 

m a n e i r a : 

1 - H o l o c e n o 

R e s t i n g o s e Dunas 

A l u v i o e s 

Mangues 

T e r c i a r i o 

Grupo B a r r e i r a s ( i n c l u i n d o a Forma 

gao B a n a n e i r a s ) 

S e r i e S e r r a do M a r t i n s 
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3- C r e t a t i c o 

Formagao I t a m a r a c a 

Formagao Gramane 

S e r i e R i o do P e i x e 

4- P r e - t a m b r i a n o (B) 

5- P r e - t a m b r i a n o (CD) P l u t o n i c o s A c i d o s 

3.2.2- H o l e c e n o 

Sao f o r m a g o e s r e c e n t e s , com camadas em g e r a l nao ' 

c o n s o l i d a d a s de a r e i a a r g i l a e d e p o s i t o s o r g a n i c o s , s o b r e p o s t a s 

ou n a o . 

E s t a s f o r m a g 5 e s sao r e p r e s e n t a d a s p o r e s t r e i t a f a i -

xa do l i t o r a l , c o n s t i t u i d a de p r a i a s , d u n a s , r e s t i n g a s , t e r r a -

gos l i t o r a n e o s , mangues, r e c i f e s de c o r a l e de a r e n i t o . O c o r r e m 

tambem p e n e t r a g o e s o c u p a n d o g r a n d e s a r e a s as margens d o s r i o s 

f o r m a n d o a l u v i o e s , t e r r a g o s f l u v i a i s e mangues. 

As p r a i a s , d u n a s , r e s t i n g a s e t e r r a g o s l i t o r a n e o s , 

c o m p o n e n t e s da b a i x a d a l i t o r a n e a , sao c o n s t i t u i d o s p o r s e d i m e n -

t o s a r e n o s o s q u a r t z o s o s m a r i n h o s nao c o n s o l i d a d o s . 

- (Dumas) P a d z o l H i d r o m o r f i c o 

0 c o n t o r n o l i t o r a n e o e i n t e r r o m p i d o em m u i t o s p o n -

t o s p e l a s e m b o c a d u r a s dos r i o s . N e s t a s a r e a s a d i m i n u i g a o da 1 

c o r r e n t e f a v o r e c e a d e p o s i g a o de f i n o s s e d i m e n t o s , dando o r i g e m 

ao a p a r e c i m e n t o de t e r r e n o s alagadi£os e p a n t a n o s o s s u j e i t o s ' 
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aos m o v i m e n t o s das m a r e s . E s t a s a r e a s sao c o n h e c i d a s p o r man-

gues e o c o r r e m de m a n e i r a e x p r e s s i v a nas e m bocaduras dos r i o s 

C a m a r a t u b a , Mamanguape, P a r a i b a , Gramame e A b i a l . 

E s t e s s e d i m e n t o s sao g e r a l m e n t e a r g i l o - s i l t o s o s cm 

m i s t u r a com t r i t o s o r g a n i c o s e dao o r i g e m a u n i d a d e s o l o s 

i n d i s c r i m i n a d o s de mangues. 

T a i s r e e n t r a n c i a s c o r t a m m u i t a s v e z e s t o d a a s u p e r -

f l c i e dos t a b u l e i r o s . Sao as v a r z e a s dos b a i x o s c u r s o s dos r i o s 

de m a i o r v o l u m e , c o n s t i t u i d o s de s e d i m e n t o s a l u v i a i s nao c o n s o 

l i d a d o s de n a t u r e z a v a r i a d a , f o r m a n d o camadas e s t r a t i f i c a d a s 1 

sem d i s p o s i g a o p r e f e r e n c i a l , e p o r d e p o s i g o e s o r g a n i c a s . 

Onde os s e d i m e n t o s sao e s s e n c i a l m e n t e o r g a n i c o s , en 

c o n t r a m - s e os s o l o s O r g a n i c o s I n d i s c r i m i n a d o s . 

As m a i o r e s a r e a s d e s t e s s e d i m e n t o s sao as v a r z e a s 

dos b a i x o s c u r s o s dos r i o s Mamanguape, P a r a i b a , Gramame e A b i -

a l . 

Os s e d i m e n t o s a l u v i a i s o c o r r e m tambem ao l o n g o das 

p l a n l c i e s de i n u n d a g a o dos p r i n c i p a l s c u r s o s d'agua da zona se 

ca onde e n c o n t r a m - s e as u n i d a d e s S o l o s A l u v i a i s E u t r o p i c o s e o 

S o l o n e t z S o l o d i z a d o . 

3.2.3- T e r c i a r i o 

Grupo B a r r e i r a s - R e f e r i d o ao P l i o c e n o , e c o n s t i t u i -

do de s e d i m e n t o s p o u c o c o n s o l i d a d o s , de e s t r a t i f i c a g a o p r e d o m i -

n a n t e m e n t e h o r i z o n t a l , a f o s s i l l f e r o s , a p r e s e n t a n d o s e d i m e n t o s 1 

a r e n o - a r g i l o s o s , a r g i l o - a r e n o s o s , a r e n o s o s , a r g i l a s de coloragao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 
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v a r i e g a d a , i n t e r c a l a n d o m u i t a s v e z e s com camadas de s e i x a s r o -

l a d o s e c o n c r e g o e s l a t e r i t i c a s . Os s e d i m e n t o s do Grupo B a r r e i -

r a s t o r n a m - s e m a i s a r e n o s o s em d i r e g a o ao R i o Grande do N o r t e . 

Na P a r a i b a , e n c o n t r a m - s e s e d i m e n t o s do Grupo B a r r e i 

r a s em t o d a a zona umida c o s t e i r a , p e n e t r a n d o , a t e 40 Km p a r a o 

i n t e r i o r , l i m i t a d o s a l e s t e p e l a s f o r m a g o e s do H o l o c e n o . 

£ comum no l i t o r a l P a r a i b a n o , e s t e s s e d i m e n t o s c h e -

garem a t e a o r l a m a r i n h a , e n t r a n d o em c o n t a t o com as v a g a s , 

f o r m a n d o as f a l e s i a s . 

A e s p e s s u r a do m a t e r i a l do Grupo B a r r e i r a s e v a r i a -

v e l , p odendo em a l g u n s l o c a i s a t i n g i r a t e 80 m e t r o s , onde e n -

t r a m em c o n t a t o com os c a l c a r i o s do C r e t a c i c o . 

A m e d i d a que avangam p a r a o e s t e , d i m i n u e m de e s p e s -

s u r a , e n t r a n d o em c o n t a t o com r o c h a s do PreVCambiano (CD) de 

m a n e i r a p o u c o p e r c e p t i v e l . 

E n c o n t r a m - s e , a i n d a , r e m a n e s c e n t e s de c a p e a m e n t o s 1 

do t e r c i a r i o , r e l a c i o n a d o s aos do Grupo B a r r e i r a s , em a l g u n s 

t r e c h o s da B o r b o r e m a , na zona do b r e j o . 

Sao r e p r e s e n t a d o s p e l a Formagao B a n a n e i r a s . E s t e s 

s e d i m e n t o s c o n s t i t u e m m a t e r i a l de o r i g e m de L o t a s s o l V e r m e l h o 

A m a r e l o D i s t r o f i c o e L a t o s o l V e r m e l h o A m a r e l o E u t r o f i c o . 

E s t a f o r m a g a o e c o n s t i t u i d a de um c o m p l e x o a r g i l o s o 

v a r i e g a d o com a l g u n s s e i x o s p o u c o r o l a d o s , e n c o n t r a n d o - s e t a m -

bem camadas d e s c o n t i n u a s de c o n c r e g o e s l a t e r i f i c a s . E s t a f o r m a 

gao r e p o u s a d i r e t a m e n t e s o b r e o P r e - Cambiano, c o n s t i t u l d o de 

g n a i s s e s l i s t r a d o s , m i g m a t i t o s e g r a n i t o s , em B a n a n e i r a s e ' 

A r e i a . 
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t a d o , a l g u m a s s e r r a s com t o p o r e v e s t i d o p o r c a p e a m e n t o s s e d i -

m e n t a r e s r e l a c i o n a d o s com a s e r i e S e r r a d o s M a r t i n s , que c o n s -

t i t u e n t v e r d a d e i r a s c h a p a d a s de e x t e n s a o m a i s o u menos r e d u z i d a . 

Em a l g u n s c a s o s , em c o n s e q u e n c i a do p r o c e s s o e r o s i v o , sao e n -

c o n t r a d o s a p e n a s v e s t i g i o s , n o t a d o s p e l a c o l o r a g a o v e r m e l h a 1 

que a p r e s e n t a m c e r t o s t o p o s . 

L i t o l o g i c a m e n t e e s t e s c a p e a m e n t o s sao c o n s t i t i i l d o s 

de s e d i m e n t o s a r g i l o s o s , a r e n i t o s s i l i c i f i c a d o s , a r e n i t o s f e r -

r u g i n o s o s f o r t e m e n t e c i m e n t a d o s p o r l i m o n i t a , a l e m de gangas 

l a t e r l f i c a s , r e p o u s a n d o s o b r e t e r r e n o s do Pr e - C a m b i a n o . Sao r e 

l a t i v a m e n t e pequenos os r e s t o s d e s t e s c a p e a m e n t o s s e d i m e n t a r e s 

e n c o n t r a d o s n e s t a s s e r r a s , c u j a s a l t i t u d e s s i t u a m - s e em n l v e i s 

s u p e r i o r e s a 600 m. 

Merecem d e s t a q u e , a i n d a , as S e r r a s de A r a r u n a , do 

Bombocadinho e a l g u n s c a p e a m e n t o s s e d i m e n t a r e s da S e r r a do T e i 

x e i r a , c u j a s a l t i t u d e s v a r i a m e n t r e 700 e 800 m. 

3.2.4- C r e t a c i c o 

0 C r e t a c i c o na P a r a i b a £ r e p r e s e n t a d o , no l i t o r a l , 

p e l a s f o r m a g o e s I t a m a r a c a e Gramame. No i n t e r i o r , p o r uma g r a n 

de b a i x a d a no e x t r e m o o e s t e do E s t a d o , em Souza, r e l a c i o n a d a a 

s e r i e R i o do P e i x e . 

Formagoes I t a m a r a c a e Gramame - A Formagao I t a m a r a -

ca e c o n s t i t u l d a de a r e n i t o s c a l c l f e r o s , o r a c o m p a c t o s o r a f i a 

v e i s , t e n d o p o u c a i m p o r t a n c i a na P a r a i b a ( s o b o p o n t o de v i s t a 
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de s o l o s ) , onde a f l o r a somente na fazenda A b i a i , com maior r e -

presentagao em Pernambuco. 

A Formagao Gramame repousa sobre a Formagao Itamara-

ca, sendo c o n s t i t u l d a por c a l c a r i o s compactos i n t e r c a l a d o s por 

mangos em p e r f e i t a e x t r a t i f i c a g a o . 

Ha afloramentos desta formagao na estrada que v a i pa 

ra Jacuma, no Engenho Mussure, no Vale do Rio Gromame em Joao 

Pessoa em todo o e s t u a r i o do Rio Paraiba e no Vale do M i r i r i . 

Serie Rio do Peixe - Limitada ao Sul pelo "Lineamen-

to de Patos", e com uma extensao maxima de 75 Km de comprimento 

no sentido Leste-Oeste, encontra-se a Bacia Sedimentar Cretacia 

da Serie do Rio do Peixe, compreendendo os municipios de Souza, 

Antenor Navarro, StS Helena e T r i u n f o , indo ate as proximidades 

de Umai no Ceara. 

Esta area sedimentar c r e t a c i a tern forma alongada e 

i r r e g u l a r , podendo-se considerar com maior l a r g u r a a de 20 Km. 

A Sudoeste de Brejo das F r e i r a s esta bacia apresenta 

um f o r t e estrangulamento que quase a secciona, apresentando uma 

lar g u r a de 2,5 Km. 

Litologicamente esta bacia e composta de a r e n i t o s 1 

vermelhos e cinzentos com cimento c a l c a r i o , a r g i l i t o s vermelhos 

f o l h e l h o s e s i l t i t o s olivoceos impregnados de carbonato de c a l -

c i c Nas proximidades de Umare no Ceara, pode-se encontrar um 

a r e n i t o roseo conglomeratico, onde se reconhecem pequenos s e i -

xos de f e l d s p a t o , aparentemente i n a l t e r a d o s , que cedem lugar ' 

aos a r e n i t o s com cimento c a l c a r i o . 
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3.2.5- Pre-Cambriano (B) 

£ representado na Paraiba por mi c a x i s t o s , f i l t r o s e 

q u a r t z i t o s com muscovita e s e r i c i t a da s e r i e Ceara. Dentre os 

mica x i s t o s , destacam-se b i o t i t a x i s t o s , c l o r i t o x i t o s e s e r i c i t o -

x i s t o s . Alem dessas rochas os f i l i t o s tern grande importancia no 

Estado. 

A area onde dominam os x i s t o s s e r i do ( b i o t i t o x i s t o s ) 

d i s t r i b u i - s e pelos municipios de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, 

P i c u i e F r e i Martinho e estende-se,pelo Rio Grande do Norte. 

A area de predominio de f i l i t o s estende-se no s e n t i -

do E -SN, desde a Serra Caxexa, em uma f a l h a que c o r t a a P a r a i -

ba no sentido este-oeste, passando por Juazeirinho e Salgadi -

nho, estreitando-se a medida que se aproxima do "Lineamento de 

Patos", na encosta do Macico do T e i x e i r a . Toma maiores propor-

coes na porgao sudoeste do Estado nos municipios de Catingueira^ 

Santana dos Garrotes, Nova Olinda, Manaira, Pianco, Conceigao, 

S. Boa-Ventura e Diamante. 

Em toda esta area ha predominancia de b i o t i t a - s e r i c i 

t a - f i l i t o , ocorrendo tambem, c l o r i f o x i s t o s , s e r i c i t a x i s t o s , e 

inclusoes de c a l c a r i o s c r i s t a l i n o s . 

Nas'proximidades de S. Jose de Piranhas ocorre uma 

e s t r e i t a f a i x a , onde predominant f i l i t o s e f i l o n i t o s , havendo ' 

ainda ocorrencia de micaxistos ao Sul de Cajazeiras e no Sape 

da Serra de Luiz Gomes. 
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Os q u a r t z i t o s tambem estao induldos no Pre-Cambiano 

(B), fazendo parte da Serie do Ceara, apresentando-se sempre em 

forma de c r i s t a s . 

Destacam-se na Paraiba, duas importantes serras de 

q u a r t z i t o s micoceo s e r i c l t o . A p r i m e i r a com aproximadamente 1 

100 km de extensao serve de boqueirao a dois grandes agudes:Bo 

queirao de Piranhas (Eng9 Avidos) e Coremas-Mae d 1Agua. 

A segunda, com caimento para nordeste, passando por 

Junco do Serido e penetrando no Rio G.do Norte, apresenta, em 

sua p a r t e c e n t r a l , acentuado grau de destuigao, terminando' sua 

vemente na porgao m e r i d i o n a l . 

Estes q u a r t z i t o s deram origem aos solos L i t o l i c o s 1 

E u t r o f i c o s . 

3.2.6- Pre-Cambriano (CA) 

£ representado na Paraiba por gnaisses e m i g n a t i t o s . 

Estas rochas metomorficos sao as mais disseminadas no Estado, 

ocorrendo sempre associados com micaxistos e g r a n i t o s , i n c l u i n 

do diques de quartzo. 

Os graisses sao rochas que ocupam maior extensao e 

distribuem-se por quase todo o Estado, apos a f a i x a sedimentar 

l i t o r a n e a . ( 

Encontram-se geralmente associados aos g r a n i t o s , con 

forme pode-se notar nas .areas de Princesa I s a b e l , Tavares, Mon-

te Horebe, Bonito de Santa Fe e Conceigao. 

Dentre os v a r i o s t i p o s de graisses que ocorrem na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 
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Paraiba podem ser c i t a d o s ; b i o t i t a - p l a g i o c l a s i o - g n a i s s e , Leuco-

guaisse c o t r e c l a s t i c o , guaisse s i e n i f i c o , gnaisse com b i o t i t a , 

gnaisse p r o f i r i c o , gnaisse s i l i c i f i c a d o , gnaisse com mignatiza-

do, homblinda-biotita-gnaisse, gnaisse p o r f i r i c o metressomotica. 

Sao tambem importante os m i g n a t i t o s . 

3.2.7- Plutonicas Acidas 

Sao representadas essencialmente pelos g r a n i t o s . Es_ 

tao disseminadas em quase todo o Estado, aflorando em forma que 

sao r e s u l t a n t e s da erosao d i f e r e n c i a l . 

As p r i n c i p a l s areas' de ocorrencia de g r a n i t o s l o c a l : ! 

zam-se nas proximidades dos municipios de Pocinhos, Esperanga, 

Serra Branca, Sume, Monteiro, T e i x e i r a (Macigo do T e i x e i r a ) , 1 

Princesa I s a b e l (Macigo de T r i u n f o ) , Conceigao, . Catole,, do Ro 

cha, C a t i g u e i r a , Pedra Branca e Sao Mamede. 

Detre os v a r i o s t i p o s de g r a n i t o s que ocorrem no Es-

tado podem ser c i t a d o s : M i c r o - g r a n i t o s manzonitico, g r a n i t o leu 

c o c r a t i c o , g r a n i t o roseo, g r a n i t o c a t a d a s t r i c o , g r a n i t o p r o f i -

co metassomatico, g r a n o d i o r i t o e t o n a l i t o . 

4.0- RELEVQ 

As formas de relevo do Estado da Paraiba sao essen-

cialmete i n f l u e n c i a d o s por:. f a t o r e s e s t r u t u r a i s ( l i t o l o g i a e 

tectonica) - e !c3;imaticos (atuais e antigos) , sendo f a t o r r e l e 

vante a proximidade do oceano, importante modificador dos c l i -

mas l o c a i s . 

A Paraiba apresenta, dois grandes conjuntos de f o r -
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mae de relevo ligadas ao clima: o Dominio quente, e umido l i t o r a 

neo e o Dominio quente e seco ou semi-arido. 

A- DOMlNIO QUENTE E UMIDO LITOR_AENO 

Caracteiza-se apresentar clima dominantemente quente 

e umido. As temperaturas media anuais oxilam entre 24°c e 27°c,' 

os indi c e s p l u v i o m e t r i c o s em torno de 900 a 1.800mm ao ano e umi 

dade r e l a t i v a em torno de 80%. As condigoes de unidade dominan-

te neste setor permitem uma d i v e r s i d i c a g a o da cobertura v e g e t a l , 

onde podem ser i d e n t i f i c a d o s campos de varzeas, formagao f l o r e s -

t a i s (mapas e mangues), de cerrados, de praias e t c . As areas de 

mapa encontram-se bastante reduzidas, em fungao do desmatamento. 

A rede de drenagem e representada por pequenas bacias r e s t r i t a s * 

que se desenvolvem no sentido o e s t - l e s t e , (bacias dos r i o s Grua-

j u ) , Soe da E s t i v a , entre outras) i n t e r c a l a d a s por outras de ma-

i o r p a r t e , p r o v i n i e n t e s da Borborema e que obedecem ao mesmo d i -

recionamento. Como exemplo, citamos, as bacias dos r i o s Paraiba, 

Mamanquape e Camaratuba. 

Neste dominio, salientam-se as sequintes unidades 1 

de r e l e v o : 

Baixada Litoranea - Sao os terrenos pianos, c o n s t i t u 

idos por sedimentos recentes, que ocupam as cotas mais baixas da 

o r l a maritima e adjacencias. Na composigao desta unidade do r e l e 

vo p a r t i c i p a m os sequintes elementos: t e r r a g o de acumulagao mari 

nha, r e s t i n g a s , dumas, formas l a c u s t r e s , mangues e varzeas. 

Depois de Joao Pessoa e por quase todo l i t o r a l Sul, 

a Baixada Litoranea se e s t r e i t a , chegando mesmo a desaparecer ' 

em muitos pontos. No seu avango, os terrenos t e r c i a r i o s entram 
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em contato d i r e t o com o mar e, a l , sob o e f e i t o da abrasao sur-

gem as f a l e s i a s , paredoes que se debrugam sobre o mar, exibindo 

as cores variagadas dos sedimentos, predominantemente a r g i l o 

arenosos pouco consolidados, que os constituem. 

0 contorno l i t o r a n e o , com suas p r a i a s protegidas pe-

l o s r e c i f e s se desenvolve uniformemente, apenas interrompido pe 

las desembocaduras de r i o s como o Camaratuba, o Mamanguape, o 

M i r i r i , o Paraiba, o Gramame e o A b i a l . 

Baixos Platos Costeiros ( t a b u l e i r o s ) - Apresentam-se 

como uma ampla s u p e r f i c i e plana ou suavemente ondulada, acompa-

nhando a diregao da f a i x a c o s t e i r a . Seus l i m i t e s com a Baixada 

Litoranea sao c a r a c t e r i s t i c a m e n t e n i t i d o s . 

No Estado da Paraiba os Baixos Platos Costeiros ( t a -

b u l e i r o s ) mostram-se bastante preservados em relagao aqueles s i 

tuados mais ao s u l , sob condigoes c l i m a t i c a s mais umidas. De um 

modo g e r a l apresentam l a r g u r a que v a r i a de 35 a 40 quilometros. 

Os r i o s em demanda do oceano, entalham esta s u p e r f i c i e t a b u l a r , 

formando velas qeralmente de fundo chato, quardando sempre um 

c e r t o paralelismo. 

Encontram-se t a b u l e i r o s j u n t o as p r a i a s em a l t i t u d e s 

de 10 a 30 metros e ate entre 2 e 3 metros. 

Depressao Sublitoranea - Situa-se entre os Baixos 1 

Plat5s Costeiros e o rebordo do P l a n a l t o da Borborema, em com-

partimento deprimido, cujas a l t i t u d e s nao ultrapassam 200 me-

t r o s . Trata-se de uma area baixa, com s u p e r f i c i e c o l i n o s a de re 

levo suave ondulado e drenado por dois r i o s temporarios, de va-

les abertos e pouco profundos. + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 
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0 l i m i t e oeste desta area se faz com a escarpa do Pla 

n a l t o da Borborema; com as encostras o c i d e n t a i s dos Baixos Pla-

tos Costeiros. Esta ares de e s t r u t u r a c r i s t a l i n a , forma uma de-

pressao alongada no sentido n o r t e - s u l , cercada a oeste pela es-

carpa da Borborema e a l e s t e pelos t a b u l e i r o s . 

0 aspecto suavemente ondulado da regiao e i n t e r r o m p i 

do apenas pela presenga de algumas elevagoes r e s i d u a i s e espo-

roes da Borborema que invadem certos trechos da area. 

B - DOMINIO QUENTE E SECO OU SEMI-ARIDO 

Este setor ocupa a maior parte do t e r r i t o r i o da Parai_ 

ba. £ caracterizado por climas secos, onde se reg i s t r a m a l t a s ' 

medias, mensais de temperatura (entre 25 a 30°C), baixos lnde-

ces p l u v i o m e t r i c o s (entre 300 e 1000mm), a l t a s taxas de evapora 

gao acentuadas por ma d i s t r i b u i g a o dos t o t a i s anuais, o que i n -

t e r f e r e nos componentes h i d r i c o s l o c a i s . Isso condiciona a pre-

senga de uma vegetagao marcadamente x e r o f i l a , como a caatinga,' 

de solos rasos e pedregosos e de uma drenagem i n t e r m i t e n t e , r e -

presentada pelas bacias dos r i o s Paraiba, Curimatau, Espinharas 

e Pianco-Piranhas. 

As condigoes de a l t i t u d e e a exposigao aos ventos ma 

i s umidos podem favorecer o aprecimento l o c a i s menos secos e/ou 

menos quentes, como o a l t o das serras e chapadas e os pes de ser 

ras sertanejas. 

Neste dominio, salientam-se os sequintes unidades de 

rele v o . 

P l a n a l t o da Borborema ( S u p e r f i c i e e f r e n t e o c i d e n t a l j , 

de orientagao g e r a l E-W, £ o ocidente de r e l e v o mais importante 
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do nosso Estado. Sao observadas as mais severa condigoes de c l i 

ma seco do Estado, dado ao f a t o de se encontrar no l i m i t e maxi-

mo de i n f l u e n c i a das massa de ar que atingem esta area. 

A e s t r u t u r a do P l a n a l t o e o de um macigo, formado de 

rochas c r i s t a l i n a s diversas (pre-cambrianas) que, posteriormen-

te deformado pela agio de t e c t o n i c o . Em decorrencia dessa agao^ 

o p l a n a l t o apresenta ora porgoes soerguidas, ora abaixadas, ora 

in c l i n a d a s ou alinhadas, segundo determinadas diregoes. Sao co-

muns, ainda, na Borborema, os folhamentos e as fraturas decorren 

tes tambem dos esforgos sobre a r l g i d a e s t r u t u r a do p l a n a l t o . 

Aspecto que mais se destacam no conjunto de r e l e v o 1 

da Borborema: 

- Frentes do P l a n a l t o - Destaca-se na Paraiba entre 

a Depressao Sublitoranea, a l e s t e , e as extensasareaspediplana-

das s e r t a n e j a s , no i n t e r i o r , determinando busca e acentuada d i -

ferenga de n l v e l atraves de suas encontas, na parte l e s t e e o 

oeste. 

A escarpa o r i e n t a l , que representa a repentina mudan 

ga de n l v e l observado na Depressao Sublitoranea, tern o tragado' 

bastante r e g u l a r , fazendo-se n o t a v e l a r u t u r a do r e l e v o p r i n c i -

palmente no trecho central " F r o n t e m que se encotra i n s t a l a d a a Zo 

na do Brejo. 

Neste relevo predominantemente f o r t e ondulado e mon-

tanhoso, com vales profundas em forma de V, as diferengas a l t i -

metricas l o c a i s sao de 100 a 200 metros e ate maiores, quando ' 

mais proximas da escarpa. 

Ha c e r t o trechos, princip^lamente nas porgoes mais i n 
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t e r i o r e s da regiao, onde se v e r i f i c a um relevo menos ocidentado, 

com formas colinosas l i m i t a n d o vales relativamente amplos em f o r 

ma de U. Este vales, cujas varzeas oferecem melhores condigoes 1 

de c u l t i v o , sao muito importantes para a a g r i c u l t u r a r e g i o n a l . 

A drenagem da Frente O r i e n t a l do P l a n l t o c o n t r i b u i pa 

ra os cursos dos r i o s Paraiba, Curimatau e especilamente para Ma 

maquape. 

Ainda pode ser r e f e r i d a como par t e i n t e g r a n t e dessa ' 

Frente O r i e n t a l da Borborema, a area c o l i n o s a do Sape da escarpa, 

que se entende desde P i r p i r i t u b a ate pouco abaixo da cidade' de 

Alagoa Grande. 

- S u p e r f i c i e do P l a n a l t o ou S u p e r f i c i e dos C a r i r i s 

C o n s t i t u i uma das unidade mais amplas e regulares no conjunto da 

Borborema. Dois n i v e i s podem ser destacados no contexto g e r a l des_ 

ta s u p e r f i c i e : um n l v e l s u p e r i o r , ao n o r t e , em torno de 600 me-

t r o s , e o u t r o ao s u l , um pouco mais baixo, e n t r e 4 00 e 500 metros. 

O sup e r i o r , c a r a c t e r i z a - s e por um re l e v o g e r a l suave 1 

ondulado e piano, ocorrendo elevagaes rochosas, testemunhas de e 

rosao. Tais elevagoes tem pouca expressao em a l t i t u d e e desenvol 

ve-se linermante, em g e r a l podendo: prolongar-se por v a r i o s q u i -

lometros, como acontece com a Serra do Borges, ao s u l de Juazei-

r i n h o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 

Esse n l v e l de 600 metros, de s u p e r f i c i e suavemente on 

dulado e planas, apresenta-se bastante preservado. Nele, com cer 

ta frequeencia, observam-se trechos levemente abaciados, onde se 

acumula agua na epoca chuvosa. 

A s u p e r f i c i e relacionada com n i v e l mais baixo (400-500 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 
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metros) e bem mais expressiva no que d i z r e s p e i t o a area, do que 

a adjacente de 600 metros, j a r e f e r i d a . 

Embora esta parte de S u p e r f i c i e dos C a r i r i apresenta 

maior dissecamento com diversos trechos onde o relevo mostra-se' 

ondulado, no conjunto impoe-se o mesmo aspectos suavemente ondu-

lado que domina na porgao s e t e n t r i o n a l . 

A semelhanga do que ocorre ao n o r t e , porem de manei-

ra mais acentuada, observam-se movimentagoes isoladas do r e l e v o ' 

montanhoso. Sao os testemunhos representados pelas Serra da Con-

ceigao, Bronca, do Cora, do Gongalo do Falcao, do Falcao, do Joa 

zinho e do e do Carnoro. 

- Restos de Capeamento Sedimentar Elevados - A presen 

ga destes capeamentos conforme aspecto bem c a r a c t e r i s t i c o aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e l e 

vagoes, sendo facilemente determinada pelo aspecto r e t i l i n e o dos 

topos por eles r e v e s t i d o s . Situam-se em n i v e i s superiores a 600 

metros e na maioria dos casos a pequena expressao das ares abran 

gidas por t a i s capeamentos nao permite sua representagao cartogra 

f i c a . 

Entretanro sao bastante expressivas aqueles e x i s t e n -

tes em alguma serra das porgoes norte e nordeste e nordeste do 1 

P l a n a l t o . Detre estas merecem destaque as Serras do Cuite, do Bern 

bacadinho, da Araruna e de Dona Ines. 

Depressoes Sertanejas - Constituem areas relativamen 

t e baixas (250-300 m) e planas ou com c o l i n a s muito suaves, desen 

volv i d a s a aoete do Estado, e n t r e a escarpa o c i d e n t a l da Borbore 

ma e os alinhamentos de serras f o r n t e i r i g a s com os Estados v i z i -

nhos. * 

Nesta Unidade morfologica, destacam-se a s u p e r f i c i e 
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de Pediplomagao com Pequenas" Inselberques e a Bacia Sedimentar ' 

Cretacica. 

- S u p e r f i c i e de Pediplanagao com Pequenos I n s e l b e r -

ques - C o n s t i t u i uma extensa s u p e r f i c i e suavemente ondulada e, 

em c e r t o s trechos, ondulado, circundada por elevagoes p e r i f e r i 

cas do P l a n a l t o da Borborema. Esta s u p e r f i c i e intramontana so-

f r e ainda a t i v o processo de desnudagao, em que os d e t r i t o s sao 

carreados de maneira d i f u s a pelos numeros cursos d'agua i n t e r -

mitentes pertecente ao sistema do r i o Piranhas. 

Por ou t r o lado os inselbergues, elevagao rochosas,* 

isoladas disseminadas sobre a s u p e r f i c i e pediplanadas, bem co-

mo a presenga de "bajadas", atestam a i n t e r f e r e n c i a de condi-

goes de aridez acima das que hoje vigoram na area. 

Situada a p e r i f e r i a do p l a n a l t o esta s u p e r f i c i e tern 

seus l i m i t e s determinados a l e s t e pela Frente Ocidental do Pla 

n a l t o : ao sul pelo macigo de T e i x e i r a , que se prolonga ate o 

extremo oesta do Estado, onde convina com as elevagoes de d i r e 

gao n o r t e - s u l , que funcionam com d i v i s o r d'agua ent r e r i o s P i -

ranhas e Jaguaribe, determinando o l i m i t e o c i d e n t a l da depres-

sao . 

- Bacia Sedimentar Cretacica - Situa-se no extremo' 

oeste do Estado, j a nas cabeceiras do Rio Piranhas, c o n s i s t i n -

do, em deposito sedimentar bastante importante, c o n s t i t u i d o de 

duas formagoes: deposito de bacia c r e t a c i c a do Rio do Peixe e 

sedimentos a l u v i a i s do Holoceno. Seus 1i m i t e s sao determinados 

pela elevagoes do Pre-Cambriano, que a cercam totalmente. 

Possui forma alongada e f r r e g u l a r , e xibindo um acen 

tuado estrangulamento em sua porgao mediana. 
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Contam-se, aproximadamente, 80/m em seu comprimento, 

que v a i das proximidade de Pombal ate L Mar, no Ceara: sua maior 

l a r g u r a esta em to r n o de 20 km. A s u p e r f i c i e desta bacia f o s s i l 1 

e plana, com pequenas s a l i e n c i a s . 

Outras Areas C r i s t a l i n a s Elevadas ( i n c l u i Macicas e 

Inselbergues) - Contrastando com o suave p e r f i l das s u p e r f i c i e s ' 

pediplanadas sertanejas ocorrem de quando em quando elevagao de 

c o n t i t u i g a o g r a n i t i c a e/ou g n a i s s i c a , de porte variado, destacan 

do-se isoladas ou n a i . Correspondem as p r i m e i r a s os inselbergues, 

cujas s i l h u e t a s rochosas pontilham a s u p e r f i c i e , especiamente nas 

adjacencias de Patos. Tais elevagoes", consideradas "residuo da ' 

pediplanagao", exibem a rocha nua e com escasso revestimento cons 

t i t u i d o por especies supestes l o c a l i z a d o nas pequenas plataformas' 

ou r e e n t r a n c i a s , onde se acumula delgada camada de d e t r i t o s . 

As mais importantes sao as ocorrencias dos macigos, 

que abrangem area relativamente amplas, onde se v e r i f i c a r e l e v o 

desde ondulado ate montanhosa. 

Estes macigos atingem elevadas a l t i r u d e s , o que deter 

mina alteragao de condigoes c l i m a t i c a s . 

A Serra do Comissario, situada ao Norte de Souza, po 

de ser um bom exemplo dessa "motanhas Unas" remanaescentes, na ' 

s u p e r f i c i e pediplanada do Sertao do Piranhas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

Outro macigo importante e o que c o n t r i b u i para a de-

l i m i t a g a o das Depressao Sertanejas no setor o c i d e n t a l . Trata-se ' 

de um conjunto de elevagao onde o relevo v a r i a de ondulado a f o r -

te ondulado e montanhoso, abrangendo extensa area notadamente dos 

municipios do Bonito de Santa Fe, Mont« Horebe e Serra Grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 
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A zona serrana mais importante, porem e aquela deter 

minada pelo conhecido Macigo de T e i x e i r a , onde esta situado a 

zona f i s i o g r a f i c a do Sertao A l t o . 

Este macigo tern sua encosta s e t e n t r i o n a l lineamente' 

disposta na diregao l e s t e - o e s t e delimitando drasticamente com 1 

sua escarpa ingreme o setor s u l da s u p e r f i c i e pediplanada s e r t a 

ne j a . 

5.0 - CLIMA 

Embora o, Estado da Paraiba e s t e j a situado numa l a t i -

tude de 7°S (proximo ao Equador), pertencento, p o r t a n t o , a f a i -

xa t r o p i c a l do Hemisferio Sul, v e r i f i c a m - s e , desvios s i g n i f i c a -

t i v o s nas condigoes c l i m a t i c a s ( i n f l u e n c i a do r e l e v o ) , p r i n c i p a l 

mente no sentido Leste-Oeste. 

A situagao proximo ao Equador, com a l t a radiagao de 

energia anual correspondendo aproximadamente a 3.000 horas de 

isolagao, determina um clima quente, c a r a c t e r i z a d o por uma tem-

peratura media anual de 26°C, sem estagoes termicas, porem com 

estagao umida d e f i n i d a . 

A paraiba s i t u a - s e dentro da f a i x a dos ventos de Su-

deste (Aliscos) que fazem pa r t e da c i r c u l a g a o atmosferics g l o -

b a l , e n t r e t a n t o / as areas serranas, mais ou menos t r a n s v e r s a l s ' 

a diregao oreoonderante destes ventos, orovocam desvios s i q n i f i ^ 

cativos-que, de i n i c i o , se evidenciam sobre a forga e a continui 

dade de massa de ar, para, f i n a l m e n t e , se d i f e r e n c i a r e m quanto' 

a p r e c i p i t a g a o e s p a c i a l . 

Temos Joao Pessoa e Areia , como exemplos da zona umi 
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da o r i e n t a l : Campina Grande e Umbuzeiros (com r e s t r i g o e s ) , Sole 

dade, P i c u i e Monteiro, exemplo da zona seca c e n t r a l ; Patos, ' 

Souza, Cajazeiras, Brejo do Cruz e Princesa I s a b e l , exemplos da 

sona o c i d e n t a l , um pouco mais umida. 

De acordo com a c l a s s i f i c a g a o de Koppess, na Paraiba 

foram constatados os sequintes t i p o s e subtipos c l i m a t i c o s : 

- Quente e umido com chuva de outono-inverno- Ocorre 

desde o l i t o r a l ate a t i n g i r o P l a n a l t o da Borborema em uma exten 

sao aproximada de 100 Km. Caracteriza-se por apresentar chuvas 

de outono-inverno e um peribdo de estiagem de 5 a 6 meses. 

A epoca chuvosa tem seu i n i c i o no mes de f e v e r e i r o 1 

ou margo, em fungao da duragao da estiagem, prolongando-se ate 

j u l h o ou agosto, aparecendo os meses de junho e j u l h o como os 

mais chuvosos. 

0 periodo seco comega em setembro e prolonga-se ate 

f e v e r e i r o , sendo mais acentuado no t r i m e s t r e da primavera, sal_i 

entando-se o mes de novembro como o mais seco. 

As p r e c i p i t a g o e s p l u v i o m e t r i c a s na Zona do L i t o r a l e 

Mata oscilam em t o r n o de 1.500 mm, descrescendo rapidamente pa-

ra o i n t e r i o r , a t i n g i n d o , j a na l o c a l i d a d e de Sape, a media de 

990 mmanuais ;. Na regiao do Agreste a Caatinga Litoranea e em 

grande parte da f r e n t e O r i e n t a l da Borborema, as p r e c i p i t a g o e s 

p l u v i o m e t r i c a s estao normalmente em torno de 700 mm. 

A amplitude termica anual e muito pequena em fungao 

da baixa l a t i t u d e . As temperaturas variam muito pouco durante 

o ano e as medias anuais sao elevadas, com valores compreendi -

dos entre 22°c e 26 c. * 



37 

A u: idade r e l a t i v a e bastante uniforme em toda a r e -

giao, com medias em tor n o de 80%. 

- Semi-Arido quente - Este t i p o c l i m a t i c o ocorre em 

toda a s u p e r f i c i e do P l a n a l t o da Borborema, desde a zona do Bre 

j o ate o Sertao. 

Esta f a i x a semi-arida entre o l e s t e e o oeste p a r a i -

bano e a area mais seca de todo o Estado, com p r e c i p i t a g o e s p l u 

viometricas medias anuais muito baixas e uma estagao seca que 1 

pode a t i n g i r 11 meses. 0 que c a r a c t e r i z a o clima da re g i a o , e a 

grande i r r e g u l a r i d a d e de seu regime p l u v i o m e t r i c o , que depende 

das massas de ar que vem do L i t o r a l e do Oeste. 

As pr e c i p i t a g o e s p l u v i o m e t r i c a s medios anuais da r e -

giao estao em torno dos 400 mm, ocorrendo em Cabaceiras uma das 

medias mais baixas do B r a s i l , da ordem de 279 mm, sendo que a 

media do mes mais chuvoso nao chega a a t i n g i r 60 mm. 

As medias de temperatura nunca sao i n f e r i o r e s a 24°c. 

- Quente e umido com chuvas de verao-outono - Este 

clima ocorre na p ^ r t e oeste do Estado, desde Patos ate o Ceara. 

Todo o regime p l u v i o m e t r i c o esta na dependencia da ' 

Massa E q u a t o r i a l C o n t i n e n t a l , que se desloca em diregao Sul, e 

tambem dos a l i s i o s do Nordeste. 

As chuvas comegam a c a i r no verao, ocorrendo as maio 

res p r e c i p i t a g d e s p l u v i o m e t r i c a s nos meses de Janeiro, f e v e r e i -

ro e margo. A estagao seca i n i c i a - s e em maio e prolonga-se ate 

dezembro, sendo que as menores p r e c i p i t a g o e s p l u v i o m e t r i c a s ve-

r i f i c a m - s e nos meses de setembro e outubro. 

As temperaturas medias se mantem constantes durante 

quase todo o ano, sendo a amplitude termica sempre i n f e r i o r a 
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5 c. novembro e dezembro apresentam-se os meses mais quentes 

coi n c i d i n d o quase sempre com o f i m da estagao seca, margo e 

a b r i l geralmente sao os meses quentes. 

5.1- REGIAO BIOCLIMATICAS 

Fundamenta-se esta c l a s s i f i c a g a o no r i t m o das tern 

peraturas e das p r e c i p i t a g o e s durante o ano, atraves das me-

dias mensais, considerando os estados f a v o r a v e i s e desfavora 

veis a vegetagao i s t o e, os periodos quentes e f r i o s , secos' 

e umidos. 

Podem ser d i s t i n g u i d o s , p o r t a n t o , as seguintes ' 

f a i x a s b i o c l i m a t i c a s . 

a) Subdesertico quente de tendencia t r o p i c a l - Ca 

r a c t e r i z a - s e por apresentar temperaturas medias em torno de 

25°c, com p r e c i p i t a g o e s de ordem de 300 mm anuais. A c u r t a es 

tagao chuvosa decorre das descidas da f r e n t e i n t e r t r o p i c a l ' 

no f i m do verao e comega no outono. Estagao seca muito longa 

superior a 8 meses. A umidade r e l a t i v a do ar e de 65%. 

• b) Mediterraneo ou Nordestino quente de seca acen 

tuada - Este clima apresenta uma temperatura media anual em 

torno de 23°c, p r e c i p i t a g a o anual variando e n t r e 300 e 400mm 

e estagao seca de 7 e 8 meses. A umidade r e l a t i v a do ar e de 

75%. 

c) Mediterraneo ou Nordestino quente de seca me-

di a - Caracteriza-se por apresentar uma media termica anual 

entre 21 e 24°c/ com t o t a i s p l u v i o m e t r i c o anuais variando en 

t r e 700 e 500 mm. A umidade r e l a t i v a do ar g i r a em torno de 

80%. 
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d) Mediterraneo ou Nordestino quente e seca atenua 

da - Tipo b i o c l i m a t i c o apresentando como c a r a c t e r i s t i c a s uma 

media termico anual em torno de 25°c. T o t a i s p l u v i o m e t r i c o s ' 

anuais v a r i a v e i s ( f a i x a do l i t o r a l entre 1600 e 1700 mm),mais 

para o i n t e r i o r e l a se s i t u a entre 700 e 900 mm. A umidade re 

l a t i v a do ar e de 80 a 85%. A estagao seca dura de 4 a 5 me-

ses . 

e) Mediterraneo ou Nordeste subseco - C a r a c t e r i z a -

se por apresentar medias anuais em torno de 25°c, os t o t a i s 

p l u v i o m e t r i c o s anuais variam de 1.000 a 1.200 mm, na area do 

Brejo, de 1.500 a 1.700 mm, no l i t o r a l . A umidade r e l a t i v a do 

ar e de 80% e a estagao seca e c u r t a , de 1 a 3 meses. 

f ) T r o p i c a l quente de seca acentuada - tern como ca 

r a c t e r i s t i c a uma temperatura media anual em to r n o de 25°c. A-

presenta t o t a i s p l u v i o m e t r i c o s anuais entre 600 e 800 mm, uraa 

estagao seca de 7 a 8 meses e a umidade r e l a t i v a do ar em t o r 

no de 6 5%. 

g) T r o p i c a l quente de seca media - Caracteriza-se 1 

por apresentar uma temperatura media em to r n o de 25°c. Os i n -

dices p l u v i o m e t r i c o s anuais giram entre 600 e 700 mm. A esta-

gao seca dura entre 5 e 7 meses. A umidade r e l a t i v a do ar e 

65%. 

h) T r o p i c a l quente de seca atenuada - Este clima a 

presenta temperatura media anual em to r n o de 23°c, in d i c e s ' 

p l u v i o m e t r i c o s que se avizinham de 1.000 mm anuais, umidade 

r e l a t i v a do ar de 65% aproximadamente, e uma estagao seca que 

dura cerca de 6 meses. 

6.0- SOLOS 

Os solos da Paraiba vao r e f l e t i r duas ordens de f a -

tores importantes: c l i m a t i c o s e eda f i c o s . 
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Sendo assim, cerca de 1/5 do T e r r i t o r i o Paraibano 

apresenta solos evoluldos em fungao do clima quente e umido 

(26 c, 900-1700 mm; 7 a 9 meses com chuvas). Trata-se do l i t o 

r a l e de algumas serras, assim como o Brejo e do corredor sub 

umidc da depressao s u b l i t o r a n e a . As unicas excegoes sao repre 

sentadas pelos solos brutos arenosos das r e s t i n g a s e p r a i a s , 1 

dos solos a l u v i a i s das varzeas e dos solos s a l i n o s e encharca 

dos dos mangues. Mas, apesar dos condicionantes c l i m a t i c o s ' 

que atuam nessa porgao do Estado, a rocha-mae v a i desempenhar 

um importante papel nos t i p o s de solos que a l i se encontram . 

Os t a b u l e i r o s c o s t e i r o s e sub c o s t e i r o s formados a p a r t i r dos 

sedimentos heterogeneos do Grupo B a r r e i r a s apresentam solos 

do t i p o podzol, quando as camadas rochosas sao arenosas, en 

quanto que as camadas a r g i l o s a s normalmente ostcntam solos l a 

t e r i t i c o s ( l a t o s s o l o s ) d iversos, l i x i v i a d o s e solos p o d z o l i -

cos. 

Na area do Brejo, as rochas g r a n i t i c a s e os restos 

dos capeamentos sedimentares dao uma imensa variedade de l o -

tossolos e de solos podzolicos pobres em n u t r i e n t e s . 

Ja na depressao s u b l i t o r a n e a , que e submetida a 

uma pluviosidade menor, a grande variedade de rochas c r i s t a l i 

nas engendram solos podzolicos, mais r i c o s em n u t r i e n t e s asso 

ciados a solos com h i d r o m o r f i a temporaria (planossolos) e so-

los pouco espessos, do t i p o bruno. No r e s t a n t e do t e r r i t o r i o 

v 

paraibano recoberto por caatingas a semi-aridez i n t e r f e r e na 

pedogenese que e l e n t a por f a l t a de um fornecimento abundante 

de materia organica ( d e t r i t o s v e g e t a i s ) . 

A a t i v i d a d e erosiva dos agentes mecanicos externos 

e f o r t e , o que faz com que os solos 'dominantes estejam pouco 

evoluidos ( l i t o s s o l o s e regossolos) normalmente associados a 

solos brunos, v e r t i s s o l o s e a solos salgados (solos h a l o m o r f i 

cos) . 
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As serras mais umidas e elevadas, g r a n i t i c o s (apre -

sentam solos mais profundos arenosos (regossolos) e solos p o d z o l i 

cos. 

Nos g l a c i s e pediplanos predominant, geralmente, so-

los Brunos - nao c a l c i c o s , rasos e pedregosos. Nos b a i x i o s sao en 

contrados solos a r g i l o s o s que racham na epoca seca e se encharcam 

durante a estagao chuvosa: os v e r t i s s o l o s . 

Frequentes ainda sao as importantes panchas de solos 

halomorficos em areas planas ou embaciadas elaboradas sobre r o -

chas a l c a l i n a s . 

Os gnaisses e x i s t o s normalmente dao origem a solos 1 

a r g i l o s o s , compactos e pedregosos fortemente s u j e i t o s a e r o s a o d i 

tossolos e solos brunos l i t o l i c o s ) . 

Ja os g r a n i t o s grosseiros dao origem a solos mais a-

renosos, um pouco mais profundos. 

Algumas classes de solos da Paraiba: 

. SOLOS ALUVIAIS - Sao solos pouco desenvolvidas ' 

(nao hidromorficos) formados a p a r t i r de sedimentos a l u v i a i s nao 

consolidados e apresentam um hor i z o n t e A, normalmente sobre cama-

das e s t r a t i f i c a d a s sem relagao genetica entre s i . Ha casos em que 

se pode v e r i f i c a r o i n i c i o de formagao de um h o r i z o n t e B ou mesmo 

um (B) i n c i p i e n t e . 

. SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES - Sao solos holo-

m5rficos, encontrados na o r l a maritima que se desenvolvem sobre 1 

sedimentos recentes do Holoceno, nas areas baixas i n f l u e n c i a d a s 

pelas aguas do mar e que possuem vegetagao de mangue ou manguesal. 
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. PLANOSSOLOS - Sao solos com horizonte B t e x t u r a l , 

mudanga t e x t u r a l abrupta do hor i z o n t e A para o B, que tern um h o r i 

zonte s u b s u p e r f i c i a l cue mostra feigoes associadas com unidade 

(mosqueado e/ou cores de redugao). 

. VERTISSOLOS - Nesta classe estao compreendidos so-

los com a l t o conteudo de a r g i l a s 2:1 (do grupo da m o n t m o r i l o n i t a ) . 

Apresentam fendilhamento quando ha estagao seca, podendo t e r mi-

crorelevo c o n s t i t u i d o por " g i l g a i " . Sao a r g i l o s o s (mais de 30% de 

a r g i l a ) , com elevada capacidade de tr o c a de cat i o n s ( v a l o r T) em 

v i r t u d e da grande quantidade de a r g i l a do t i p o 2:1. 

. REGOSSOLOS - Sao solos profundos ou de profundida-

de media, pouco d i f e r e n c i a d o s , sequencia de horizontes A, C e R, 

com bastante m a t e r i a l s p r i m a r i o s de f a c i l intemperizagao nas f r a -

goes areias (grossa + f i n a ) e/ou na fragao cascalho. Na Paraiba 1 

estes solos sao muito arenosos, a a n a l i s e minerologica das areias 

e/ou cascalho revela bastante f e l d s p a t o potassico. 

. LITG-LICOS - sao solos rasos ou muito rasos, que a-

presentam um horizonte A, assente diretamente sobre a rocha - R -

ou mesmo um hor i z o n t e C de pequena espessura en t r e A e R. Em a l -

guns casos, ocorre um ho r i z o n t e B em i n i c i o de formagao ou mesmo 

(B) i n c i p i e n t e . 

. PODZOL HIDROMCRFICO - Solos com ho r i z o n t e B podzol 

"Spodie horizon". Compreende solos h i d r o m o r f i c o s com ho r i z o n t e B 

de concentragao i l u v i a l de carbono e/ou sesquioxidos l i v r e s , nao 

acompanhada de quantidade aproximadamente equivalente de a r g i l a ' 

c r i s t a l i n a i l u v i a l . Normalmente este h o r i z o n t e forma-se sob um ho 

r i z o n t e A e l u v i a l . 
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. SOHONETZ SOLODIZADO - Sao solos halomorficos,com ho 

r i z o n t e B so l o n e t z i c o ou "matric horizons" c l a s s i f i c a g a o america 

na a t u a l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modalidade e s p e c i a l dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hor i z ont e B t e x t u r a l com 

saturagao com sodio t r o c a v e l (100 Na+/T) acima de 15% e e s t r u t u -

ra normalmente colunar ou p r i s m a t i c a , sendo raramente em blocos. 

. SOLOS ORGANICOS - Sao solos essencialmente o r y a n i -

cos, c o n s t i t u i d o s por residuos vegetais f i b r o s o s de coloragao ' 

pr e t a , com elevados teores de carbono (15 a 40%). 

7.0 VEGETACAO 

0 Estado da Paraiba apresenta uma vegetagao variada 1 

que r e f l e t e as condigoes ambientais d i f e r e n c i a d a s em seus d i v e r -

sos compartimentos morfologicos. 

As Formagoes Vegetais se apresentam em nove p r i n c i -

pais t i p o s : 

1- VEGETACAO PIONEIRA - Corresponde a f a i x a contigua 

aos l i m i t e s das preamares. £ c o n s t i t u l d a de uma vegetagao predo-

minantemente herbacea, adaptada as condigoes de elevada s a l i n i d a 

de. Algumas especies apresentam f a l h a s suculentas como defesa a 

seca f i s i o l o g i c a l o c a l . Ex: I r e s i n a p o r t u l a c o i d e s Moq. (bredo de 

p r a i a ) . 

A medida que se afasta da praia,a vegetagao aumenta ' 

de p o r t e , (aparecem semi-arbustos e a r b u s t o s ) , pois d i m i n u i o t e 

or de s o l e aumenta a quantidade de materia organica do solo. 

2- CAMPOS E MATA DE RESTINGA - A vegetagao de Campos 

e do t i p o a r b u s t i v o , de densidade v a r i a v e l . Em areas mais aber -

tas , aparecem algumas especies t i p i c a s do cerrado ( t a b u l e i r o ) . 
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Entre as especies do Campo, ocorre: Byrsonima gardneriana Juss 1 

( m u r i c i de p r a i a ) . 

A Mata de Restinga e s u b c a d u c i f o l i a , com arvores de 

parte medio (10-15 m) , tranco de diametros pequenos, copas l a r -

gas e i r r e g u l a r e s . 

Alem do Anacardium o c c i d e n t a l e L ( c a j u e i r o ) , uma das 

especies mais c a r a c t e r i s t i c a s , ocorrem: Schinus t h e r e b e n t h i f olius 

R. Caroeira da p r a i a ) . 

3- MANGUESAIS - Estao l o c a l i z a d o nos e s t u a r i o s e- ex-

pandem-se para o i n t e r i o r da p l a n l c i e ate onde se fagam presen-

tes as i n f l u e n c i a s marinhas pelo f l u x o e r e f l u x o das mares. Cons 

t i t u e m uma Formagao F l o r e s t a l p e r e n i f o l i a , com especie altamente 

adaptadas ao t i p o de ambiente f l u v i o - marinho, de s a l i n i d a d e 1 

elevada e solos i n s t a v e i s , pantanosos, com a l t o t e o r de materia 

organica em decomposigao. 

Algumas especies vivem obrigatoriamente no setor pan-

tanoso, entre e l a s , destacam-se: Rizophora mangle L (mangue ver-

melho). 

4- MATA OMIDA - Compreende dois t i p o s : L a t i f o l i a d e Pe 

r e n i f o l i a Costeira (Mata A t l a n t i c a ) e L a t i f o l i a d a P e r e n i f o l i a de 

A l t i t u d e (Mata do B r e j o ) . 

A p r i m e i r a corresponde as f l o r e s t a s c o s t e i r a s b r a s i -

l e i r a s , ou matas de encosta. Hoje se agrava a sua destruigao pe-

l a , ocupagao, em grande escala, da c u l t u r a da cana-de-agucar em 

seu h a b i t a t n a t u r a l . 

£ uma formagao densa, sempre verde, de arvores a l t a s 

(mais de 30 m) e troncos com diametros consideraveis, apresentan 

do muitas l i a n a s e v a r i a s especies de e p e f i t a s nos setores mais 

umidos. 
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Entre as especies arboreas, aparecem: Ocotea glomerata (Louro). 

A Mata L a t i f o l i a d a de a l t i t u d e e bem caract e r i z a d a 1 

pela formagao que ocorre na zona do Brejo Paraibano, l o c a l i z a d a 

em a l t i t u d e de 500/600 m, alcangando p r e c i p i t a g o e s medias anu-

a i s de 1400 mm. £ uma formagao arborea de grande p o r t e , densa, 

com um numero relativamente grande de palmeiras. Como exemplo 1 

da f l o r a , aparecem: z o l d e r n i a i l i c i f o l i a (pau s a n t o ) . 

A continua derrubada dessa mata tern ampliado a area 

de expansao das chamadas caatingas brejadas, t i p i c a s do contato 

entre a zona umida do Brejo e as areas mais secas, c a r a c t e r i z a -

da pela interpenatragao> das f l o r a s da'mata umida e da Caatinga. 

5- CERRADO - Sobre os baixos p l a n a l t o s c o s t e i r o s , 1 

c o i n c i d i n d o com o capeamento arenoso, de solos pobres, mal dre-

nados, ocorre a vegetagao de cerrado que recebe no Nordeste a 

denominagao p a r t i c u l a r de t a b u l e i r o . Apresenta-se como uma f o r -

magao herbaceo-arbustiva, com v a r i a s especies comuns as dos cam 

pos cerrados do B r a s i l C e n t r a l . 

A formagao do cerrado, s o f r e , atualmente, uma des-

t r u i g a o em grande escala, com a expansao da c u l t u r a c a n a v i e i r a 

e instalagao de D e s t i l a r i a s , incentivadas pelo PROALCOOL. Entre 

as especies, c a r a c t e r i s t i c a s , ocorrem: Hancornia Speciosa Gomez 

(mangaba) . 

6- AGRESTE - O Agreste, formagao t i p i c a da regiao 

sub-umida, e uma vegetagao acatingada com a maioria das espe-

cies c a d u c i f o l i a s espinhosas, com ocorrencias de cactaceas. 

Apresenta um e s t r a t o herbaceo e s t a c i o n a l , composto 1 

de plantas anuais ou vivazes que se desenvolvem no pcrlodo das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 
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chuvas, e outro a r b u s t i v o - a r b o r i o , de p l a n t a s , na sua ma i o r i a , 

x e r o f i l a s . 

0 Agreste s u b l i t o r a n e o aparece como uma comunidade de 

c a r a c t e r l s t i c a s x e r o f i l a s com muitos pontos de contato com a caa 

t i n g a dos C a r i r i s . 

Destacam entre suas especies: Ziziphus j o a z e i r o Mart' 

( j u a z e i r o ) . 

A formagao Agreste da Borborema e c o n s t i t u i d a pela as 

sociagao de especies da mata s u b c a d u c i f o l i a com especies de Caa-

t i n g a arborea-arbustiva. 

Entre as especies arboreas, estao: Caesalpinia pyrami 

dalos ( C a a t i n g u e i r a ) . 

No e s t r a t o a r b u s t i v o , ocorre o marmoleiro i e a jurema 

(Mimosa Sp.) em grande quantidade. 

7- MATA SUBCADUCIFOLIA DE TRANSICAO - Situa-se a o c i -

dente das matas umidas, como que representando os u l t i m o s n i v e i s 

de umidade compativeis com o desenvolvimento de uma Formagao Flo 

r e s t a l . Apresenta f o r t e baixo e diametro das arvore • medrocres. 

E x i s t e grande quantidade de palmeiras, no caso, perten 

centes ao genero A t t a l e a . 

Em graus d i f e r e n t e s , essa Formagao se faz presente tan 

t o o ocidente das matas a t l a n t i c o s (no lado o c i d e n t a l do municl-

p i o de Joao Pessoa), como das matas umidas de a l t i t u d e (entre a 

mata do Brejo e o Agreste da Borborema). 

Podem ser c i t a d a s entre as especies: Syagus oleracea. 

8- CAATINGA - A Formagao das Caatingas c a r c a t e r i z a - s e 

por uma maxima adaptagao dos vegetais a carencia'- h i d r i c a . Assim, 
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existem muitas plantas suculentas, como as Cacteceas. As especi-

es sao, na sua ma i o r i a , c a d u c i f o l i a s , espinhosas, com fo l h a s pe-

quenas ou de laminas s u b d i v i d i d a s , e x i s t i n d o , i n c l u s i v e , algumas 

sem fol h a s ( a f i l a s ) para r e d u z i r o maximo a perda de agua por 1 

t r a n s p i r a c a o . 

A Fomacao da Caatinga dos Ca r i r s e do Curimatau apre-

senta semelhangas na composigao e na e s t r u t u r a . Sao no g e r a l do 

t i p o arbustivo-arboreo, apresentando, e n t r e o u t r a s , as especie: 1 

Cereus jamaracu se (Mandacaru). 

A Caatinga do Serido a t i n g e um a l t o grau de empobreci. 

mento, c o n s t i t u i n d o - s e , praticamente, de um e s t r a t o herbaceo qua 

se continuo de capim panasco ( A r i s t i d a sp). 

Atualmente, a Caatinga sert a n e j a apresenta, no g e r a l , 

f o r t e a r b u s t i v o com dominio da f a v e l a , (Cnidosculos p h y l l a can-' 

t h u s ) . 

9- MATAS SERRANAS - Quando a a l t i t u d e e capas de mod.i 

f i c a r o clima, diminuindo a temperatuda e aumentando a umidade 1 

atmosferica, dentro do quadro g e r a l de semi-aridez, estabelece-se 

uma formagao do t i p o arboreo com maiores das especies p e r e n i f o 

l i a . £ o que ocorre nas Serra de T e i x e i r a , Monte Horebe, Dona 1 

Ines, entre ou t r o s . A vegetagao apresenta algumas especies da ma 

ta umida e elementos arboreo da f l o r a da Caatinga. 

Entre as especies desta Formagao, ocorrem: Dalbergia' 

c e a r e n s i s ( V i o l e t a ) . 

8.0 HIDROGRAFIA E RECURSOS HlDRICOS 

Dentro as c a r c a t e r i s t i c a s do sistema h i d r o g r a f i c o da 
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Paraiba r e s s a l t a r a predominancia dos r i o s temporarios ou i n t e r -

mitentes que reduzem seu voluma d'agua ou secam corapletamente nos 

periodos de longa estiagem - e dos r i o s de regime p l u v i a l -cujas 

cheias ou secas dependent das estagoes chuvosas e secas r e s p c t i v a 

mente. 

De uma maneira g e r a l , podemos i d e n t i f i c a r 8 bacias h i 

d r o g r a f i c a s no Estado: as bacias dos r i o s Piranhas, Paraiba, Cu-

r i m - t a u , Camaratuba, Mamanguape, M i r i r i Gramame e A b i a i . 

A bacia do r i o Piranhas e a de maior p o t e n c i a l h i d r i - r 

co. Embora nao seja totalmente paraibana, e l a drena toda regiao' 

s e r t a n e j a . Seu p r i n c i p a l r i o e o Piranhas que nasce no A l t o Ser-

tao da Paraiba e desagua no l i t o r a l do Rio Grande do Norte. Suas 

p r i n c i p a l s sub-bacias sao as dos r i o s Pianco, Espinharas, Peixe, 

Serido e P i c u i . Nesta bacia estao l o c a l i z a d o s v a r i o s agudes (dos 

quais destacamos o Estevao Marinho, Mae D'Agua, o Engenheiro A v i 

dos, e t c . ) . 

A bacia do Paraiba esta totalmente c o n t i d a no Estado. 

Seu r i o p r i n c i p a l , o r i o Paraiba tern sua nascente no P l a n a l t o da 

Borborema e se estende no sentido SW-NE alcangando o A t l a n t i c o , 

onde forma importante e s t u a r i o . £ o mais extremo dos r i o s conse-

quentes da Borborema O r i e n t a l . Na sua margem esquerda l o c a l i z a -

se sua p r i n c i p a l * sub-bacia, a do Rio Taperoa. 

Os ; p r i n c i p a l s agudes da Bacia do Paraiba sao os de 

Boqueirao, Sume e outros menores como o de Soledade, Taperoa,etc. 

Alem das bacias do Paraiba e Piranhas, merece desta -

que as bacias do Mamanguape, Camaratuba, Curimatau, M i r i r i e Abi 

a l com os seus cursos mais ou menos p a r a l e l o s entre s i , que com-

pletam a rede de drenagem do Estado. Os r i o s desempenham impor-
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tantes flingoes como por exemplo: a de abastecedor de alimentos 

para as populagoes r i b e i r i n h a s e a de fornecedor de agua para ' 

os centros urbanos. Sao u t i l i z a d o s ainda para a i r r i g a g a o e ra 

ramente como v i a de t r a n s p o r t e e geradores de energia. 

8.1- A UTILIZAQAO DOS RECURSOS HfDRICOS 

A i r r e g u l a r i d a d e na d i s t r i b u i g a o das chuvas e a su-

cessao de periodos prolongados de estiagem constituem os p r i n c i l 

pais problemas de regiao semi-arida da Paraiba. 

Os habitantes do sertao Constroem barragens nos r i o s 

i n t e r m i t e n t e s terao agudes cheios durante os meses secos. Do ' 

mesmo modo que perfurando pogos terao acesso a agua armazenada 

no sub-solo e poderao i r r i g a r suas lavouras e dar de beber ao 1 

gado durante a estiagem. 

A seca nao e apenas um problema n a t u r a l , e antes de 

tudo uma questao economica e s o c i a l . A u t i l i z a g a o dos recursos 

h i d r i c o s que estao d i s p o n l v e i s na regiao semi-arida exige um i n 

vestimento p r e v i o que se m a t e r i a l i z a em agudes, pogos e cacim -

bas, capaz de colocar a disposigao do a g r i c u l t o r a agua que ne-

c e s s i t a r a durante os meses secos. 
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9.0- RESULTADOS 

Uti l i z a n d o - s e as imagens TM/LANDSAT f o i f e i t o ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mapea-

mento na rede de drenagem, atualizagao da rede de agudes e levan-

tamento de areas " l u v i a i s como tambem a plotagem dos pogos p e r f u -

rados no Estado da Paraiba. 

9.1- FASES EXECUTADAS: 

Rede de Drenagem, Reservatorio de Agua, Pogos e A r e a s 

A l u v i o n a i s . 

Foram confeccionadas 74 fo l h a s na escala de 1:100.000, 

tendo como base de c o n t r o l e as folh a s t o p o g r a f i c a s da SUDENE. 

Tanto para a rede de drenagem como para as a r e a s u r b a 

nas u t i l i z o u - s e a nomenclatura das cartas t o p o g r a f i c a s . 

Os r e s e r v a t o r i o s de agua foram at u a l i z a d o s a p a r t i r 1 

das imagens mais recentes TM/LANDSAT d i s p o n i v e i s , em relagao a s 

cartas t o p o g r a f i c a s . Nas folh a s j u n t o aos r e s e r v a t o r i o s mais im-

portantes constou o nome, a sua capacidade de acumulo e sua u t i -

l i z a g a o . 

9.2- PLOTAGEM DOS POCOS: 

A plotagem dos pogos era seguida dos dados: v a z a o , n9 

de cadastro, residuo s e c o e formagao captada. 

9.3- ALUVlAO 

Nas fol h a s das alu v i a o s constou: 

- Nome e loc a l i z a g a o dos municipios e d i s t r i t o s 

- As p r i n c i p a l s rodovias e estradas 
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- Os r e s e r v a t o r i o s de agua associados as aluviaos 

- Dados do p o t e n c i a l dos solos a l u v i a i s , col f i n s de 

aproveitamento a g r i c o l a . 

9.4- TRABALHQS DE DESENHO 

As fol h a s 1.100.000 sao apresentadas segundo o padrao 

i n t e r n a c i o n a l da d i v i s a o ao milionegimo, onde constarao o t i t u l o 

da f o l h a , a legenda e a escala g r a f i c a . 

10- DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

As imagens TM/LANDSAT 5, foram elementos indispensa -

v e i s para a realizagao deste t r a b a l h o por apresentarem elementos 

f o t o i n t e r p r e t a t i v o s necessarios na execugao do mesmo. 

Atraves da aplicagao dos processos f o t o i n t e r p r e t a t i -

vos, a rede de drenagem f o i f a c i l m e n t e i d e n t i f i c a d a por meio da 

imagem TM/LANDSAT 5. 

10.1- ANALISE VISUAL DA IMAGEM 

A metodologia para a i n t e r p r e t a g a o v i s u a l de imagens 

TM/LANDSAT u t i l i z a d a neste estudo, baseia-se em tecnicas de f o -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 

t o i n t e r p r e t a g a o de f o t o g r a f i a s p r e t o e branco, adaptada a a n a l i -

se de imagens o r b i t a i s . A diferenga fundamental con s i s t e em que 

as imagens o r b i t a i s nao apresentam estereoscopia, sendo a forma 

do relevo e das decl i v i d a d e s deduzidas a p a r t i r de outraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c a r a c -

t e r l s t i c a s da imagem. , 

As imagens o r b i t a i s apresentam c a r a c t e r i s t i c a s s i n o t _ i 

cas que permitem a observagao do t i p o ou padrao dos elementos de 
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drenagem da area, embora nao seja p o s s i v e l a t o t a l r e s t i t u i g a o 

da rede de drenagem devido a escala do produto (1:100.000). 

As c a r a c t e r l s t i c a s do padrao de drenagem p o s s l v e i s ' 

de serem observados nas imagens o r b i t a i s sao: grau de i n t e g r a -

gao, densidade e qrau de uniformidade. 

0 qrau de inteqragao r e f e r e - s e ao qrau de unidade ' 

exi b i d o por um determinado padrao de drenagem sendo p o s s i v e l de 

terminar os seus l i m i t e s ; a densidade r e f e r e - s e ao espagamento' 

entre os canais ou ao numero de canais por unidade de s u p e r f i 

c l e , podendo ser de t e x t u r a g r o s s e i r a , quando de baixa densida-

de, media quando moderada densidade e f i n a quando a l t a densida-

de; o grau de uniformidade r e f e r e - s e a homogeneidade dos pa -

droes de drenagem, r e f l e t i n d o a uniformidade da e r o s i b i l i d a d e 1 

dos m a t e r i a l s e permitindo areas com d i f e r e n t e s c a r a c t e r i s t i c a s , 

Com o o b j e t i v o de se v e r i f i c a r a quantidade de agua.. 

presente em uma area pode-se fazer atraves de f o t o g r a f i a s ae-

reas imagens de radar e de s a t e l i t e , em d i f e r e n t e s n i v e i s de de 

talhamento. 

F o t o g r a f i a s aereas pancroticas tem um v a l o r muito 1 

grande, embora para grandes areas, seja necessario um grande n9 

de f o t o g r a f i a s , o que d i f i c u l t a bastante o servigo do t e c n i c o . 

Na banda infravermelha do f i l m e f o t o g r a f i c o , umidade 

e corpos de agua" sao pa r t i c u l a r m e n t e bem d e f i n i d o s , realgando 1 

f e i g o e s , por vezes, i m p e r c e p t l v e i s da h i d r o g r a f i a . 

A h i d r o q r a f i a tambem pode ser bem delineada atraves 

de imaqens radarmetricas, i a que a s u p e r f i c i e da aqua, l i s a e 

h o r i z o n t a l se c o n t i t u e numa s u p e r f i c i e sem r e t o r n o , aoresentan-

do-se reqras nas imaqens r e s u l t a n t e s . O padrao de drenagem e 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 
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tambem adicionalmente d e f i n i d o pela sua continuidade e pelo f a t o 

de que a emergencia, ao r e f l e t i r - s e nas imagens e na vegetagao 

marginal produz uma l i n h a bem d e f i n i d a . 

11- CONCLUSQES: 

A p a r t i r dos resultados o b t i d o s , pode-se apresentar 1 

as seguintes conclusoes: 

1) As imagens TM-LANDSAT 5 na apresentagao em papel 

f o t o g r a f i c o em pret o e branco, na escala 1:100.000, sao u t e i s pa 

ra o delineamento de umidades f o t o m o r f i c a s dos elementos de area 

recoberta. 

2) No que se r e f e r e as imagens LANDSAT, o canal 7 e o 

mais adequado no delineamento de corpos de agua, embora t a n t o a 

an a l i s e d e s c r i t i v a como a quantidade de drenagem, sejam p r e j u d i -

cadas pela d i f i c u l d a d e em obter um tragado suficientemente deta-

lhado. 

3) A r e s t i t u i g a o da rede h i d r o g r a f i c a e dos corpos 1 

d'agua de s u p e r f i c i e e u t i l sob os seguintes aspectos: 

a) Permite reconhecer o t i p o e padrao atraves de d i s -

posigao especial dos elementos de drenagem ou canais de drenagem 

e x i s t e n t e ; 

b) Estabelece uma p a r t i c u l a r i z a g a o da area em zonas 1 

homogeneas de drenagem, oferecendo subsidios para que se _ fosse 

fazer i n f e r e n c i a s sobre os solos ou suas associagoes; 

c) Permite a delimitagao de bacias e sub-bacias h i d r o 

g r a f i c a s , com grande importancia para obras de i n f r a e s t r u t u r a . 


