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I. APRESENTACAO 

O presente relatorio contempla a proposta de Estagio Supervisionado em 
cumprimento as exigencias da Universidade Federal de Campina Grande para a 
obtencao do titulo de graduacao em Engenharia Agricola, tendo esse sido realizado no 
Laboratorio de Recursos Hidricos Professor Manoel Gilberto de Barros, Avenida 
Aprigio Veloso 882, Bloco BU, Bodocongo, CEP 58109-970, Campina Grande-PB, 
fone-fax:310 1292. 

O mesmo aborda o estudo da Geotecnologia na Gestao de Propriedade 

Rural: Estudo de Caso do Assentamento Venancio Tom6 de Araujo - CAMPINA 

GRANDE-PB. 

O principio de exploracao dos lotes do assentamento deve se ajustar ao modelo 

da agricultura familiar, de forma racional, efizaz e promotor de auto-desenvolvimento 

sustentavel, objeto deste projeto que compreende conceitos de tecnologias geo-

cartograficas, destaca o suporte computacional para manipulacao de dados, ha registro 

pedoclimatico e vegetal da area para efetivar a aptidao de uso da terra. 
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n. INTRODUCAO 

Este trabalho reune uma avaliacao da capacidade de aptidao das terras para fins 

agropecuarios e silviculturais, estabelecendo um conjunto de medidas passiveis de 

nortear e servir de base a formulacao de pianos de desenvolvimento e de recomendacdes 

tecnicas que possam subsidiar tomadas de decisSes relativamente a problemas referentes 

as questoes de uso, manejo e conservacao dos solos, sem os riscos de sua degradacao, 

transformando-os em areas potencialmente aptas a uma exploracao racional e 

economicamente viavel. 

Neste sentido, e seu objetivo especifico a apresentacao de dados referentes a 

area, reunindo um elenco de condicSes de aptid5o - com ou sem restricdes - e de 

inaptidao pedoclimatica, levando-se em consideracao a necessidade de se conhecer e 

ampliar seu desempenho economico. Sua execucao exigiu um conhecimento 

aprofundado do meio fisico, principalmente no que tange aos estudos de solos e clima, 

objetivando uma orientacao mais especifica de seus fatores limitantes, sobretudo 

daqueles relacionados diretamente com o desenvolvimento das culturas. 

Para tanto, procedeu-se a coleta de informa96es sobre as caracteristicas 

ambientais predominantes na area do assentamento, visando-se um melhor 

entendimento do espaco onde este se situa, com o propositi) de se estudar, conhecer seus 

potenciais e definir suas aptidSes pedoclimaticas. Com este fito, entre outros, 

estudaram-se e pesquisaram-se dados referentes ao solo, vegetacao, condicoes 

meteorologicas e manejo do solo. 
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IE. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

No Brasil se faz necessaria a pratica de uma agricultura rentavel e competitiva, 
nao apenas pelos imperativos de justica social mas, tambem pelo fato de que a 
agricultura, na sua totalidade, tern potencial para contribuir de forma mais eficiente na 
solucao de grandes problemas nacionais. 

Essa contribuicao, entretanto, mostra-se impotente em fiinc, So da pratica 
sistematica de uma agricultura irrational, ineficiente nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9ao, gestao, 
com ercializa9ao de insumos e produtos, proporcionando um subdesenvolvimento cada 
vez mais crescente no meio rural, o qual vem contribuindo de forma significativa com o 
subdesenvolvimento nacional. 

Atualmente, torna-se imperial a necessidade por parte dos agricultores da 

ado9ao de inova96es que proporcionem o aumento dos seus rendimentos, mediante a 

eliminagao das ineficiencias no setor agricola que tern conduzindo a popula9ao do 

campo ao exodo rural, filoquendo sua capacidade de se tomar rentavel e competitivo. 

Vale salientar, entretanto, que nao basta apenas adotar inova96es tecnologicas 

na fase de produ9ao propriamente dita, mas sim inovar processos gerenciais e 

organizacionais, alem de proporcionar um elo de cadeia agro-alimentar, alicerce 

primordial para a gerac, So de eficientes empresarios rurais, capazes de obter insumos de 

baixos custos, minimizar custos da produ9ao, agrgar valor ao produto e 

consequentemente obter maiores receitas. 

O modelo conventional de desenvolvimento agropecuario, nao possibilita que 
os agricultores alcancem tal eficiencia em fun9ao da falta de recursos e de politica de 
modemiza9§io ao alcance de todos, baseada no acesso ao credito, insumos de alto 
rendimento, animais de alto potencial energetico, equipamentos modernos, obras de 
infra-estrutura, garantias oficiais de precos e com ercializa9ao, entre outros. Cercados 
pela necessidade de ado9ao de novas tecnicas e m odern iza9ao do setor e pela ausencia 
de recursos que proporcionem tal desenvolvimento, torna-se imperativo que os 
governantes, no minimo proporcionem aos agricultores a tecnologia e capacitacao para 
que a partir de entao possam eles se desenvolver, menos dependentes das decisSes 
governamentais, dos servi90 s do estado e dos inacessiveis recursos externos a 
propriedade. 

Ha alguns anos comecou-se ouvir sobre como fazer agricultura, eficiente com 

ferramentas de ultima geracjio, que poderiam promover uma serie de beneficios a 

produ95o. 

A enfase na informa9§o criou uma situa9ao em que os vastos lucros podem ser 

realizados com base no acesso privilegiado as in form a96es, em particular nos mercados 

monetarios e financeiros. Mas para Harley (1989), isso e em certo sentido, apenas a 

ponta ilegal de um iceberg em que o acesso privilegiado as in form a96es de quaisquer 

especies (tais como conhecimentos cientificos e tecnicos, politicas do governo e 

mudan9as politicas) passa a ser um aspecto essential das decisSes bem-sucedidas e 

lucrativas. 
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Para podermos melhor definir "informacoes" e preciso revermos a nocao de 

dados, ou seja, conjunto de valores (numericos, alfabeticos, alfanumericos, graficos) 

sem significado proprio. A partir do momento que tais dados passam a possuir um 

significado para um determinado uso ou aplicacjlo, que lhes e conferido por um ser 

humano, deixam de ser meros registros para se constituir em informa9oes. 

Ao longo das ultimas decadas, a informatica tern evoluido conceitualmente e 

isso tern se refletido nas organiza9oes. Nos anos 70, comenta Meirelles (1994) a tonica 

era o Processamento de Dados, que ensejou o surgimento dos Centros de 

Processamentos de Dados (CPD) ja na decada de 80, a enfase foi dada aos Sistemas de 

Informa9ao, a Automa9ao e aos Bancos de Dados, com o aparecimento dos Centros de 

Informa9§o (CI). Na decada de 90, tais Centros de Informa9ao dispdem tambem da 

Tecnologia de Informa9ao, que constitui-se em instrumento integrador dos elementos 

vitais da organiza9ao. 

Meirelles (1994) afirma que a industria da informatica esta na sua infancia e, 

para aquele autor "os impactos e eventos significativos ainda estao por vir !" O advento 

da informatica e o crescente emprego de seus recursos na pesquisa geografica 

oportunizou o surgimento do que se tern referido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Spatial Data Handling 

(Manuseio de Dados Espaciais) ou Geomatics (Geomatica ou Geoprocessamento). 

O Geoprocessamento de acordo com Rodrigues (1988) e tido como "a 

tecnologia de coleta e tratamento de informa96es espaciais e de desenvolvimento de 

sistemas que as utilizam". 

Rodrigues (1990) classifica os Sistemas de Geoprocessamento em aplicativos, 

de informa9ao e especialistas. 

• Sistemas aplicativos: conjuntos de program as que realizam operaQoes 
associadas a atividades de projeto, analise, avalia9ao, planejamento, etc., 
em areas tais como Transportes, Minera9ao, Hidrologia, Urbanismo. Sao 
sistemas voltados para representa9ao de entes de expressao espacial e a 
realiza9&o de opera96es sobre estas representa96es; visam a realiza95o de 
um largo espectro de tarefas e podem ser grupados segundo classes de 
sistemas voltados a entrada de dados, a saida de dados e a realiza95o de 
tarefas especificas, como por exemplo: projeto assistido por computador, 
mapeamento automatizado; 

• Sistemas de informacoes: SIG,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stricto sensu, denota "software" que 

desempenha as fun96es de coleta, tratamento e apresenta9§io de 

informa96es sobre entes de expressao espacial e sobre o continuo 

espacial. SIG, lato sensu, denota o "software"; o "hardware"; os 

procedimentos de entrada e saida dos dados; fluxos de dados de 

supridores para o sistema e deste para os consumidores; normas de 

codifica9§o de dados; normas de opera9ao; pessoal tecnico; etc., que 

desempenham as fun9oes de coleta, tratamento e apresenta9ao de 

informa96es; 

• Sistemas especialistas: sistemas computacionais que empregam o 

conhecimento na solu9ao de problemas que normalmente demandariam a 
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inteligencia humana; emulam o desempenho de um especialista atuando 
em uma dada area do conhecimento. 

Tendo em vista a relativa dificuldade em diferenciar os diferentes sistemas de 
geoprocessamento e relevante explicitar melhor algumas definicoes, tomando por base 
Korte (1994) que apresenta a diferenciacao entre CADD, CAM, AM/FM e GIS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• CADD (Computer Aided Design and Drafting) ou Projeto Assistido por 

Computador, e uma tecnologia normalmente empregada pelo CAM 

(Computer Assisted Mapping) ou Mapeamento Assistido por 

Computador, para a producao de mapas como substituicao ao processo 

cartografico tradicional. Os dados sao organizados em camadas (layers) 

empregados para organizar as feicdes do mapa por temas (themes). 

• CAM (Computer Assisted Mapping) pode reduzir em muito o tempo de 

producao de mapas e possibilitar economias de recursos financeiros 

quando comparado aos processos cartograficos tradicionais, tornando as 

atualizacoes mais simples e rapidas, uma vez que modifica somente o 

elemento selecionado sem causar alteracao nos demais. CAM, entretanto, 

nao e um sistema muito adequado para realizar analises; as relacoes 

espaciais nao sao definidas na estrutura de dados, requerendo 

processamentos especiais para a inspe9ao de tais rela?6es, o que torna 

demorada a resposta a perguntas complexas. 

• AM/FM: Automated Mapping, ou mapeamento Automatizado, Facility 
Management, isto e, Gerenciamento de Servicos de Utilidade Publica, 
baseiam-se tambem em tecnologia CADD. Entretanto, a apresentacao 
grafica geralmente nao e tao precisa e detalhada como em sistemas 
CAM; a enfase de AM/FM esta centrada no armazenamento, na analise e 
na emissao de relat6rios. As rela?6es entre os componentes do sistema de 
utilidade publica sao definidas como redes (Networks) que sao 
associadas a atributos, permitindo assim modelar e analisar a opera9§o do 
sistema de utilidade publica. Atributos nao-graficos podem ser ligados 
aos dados graficos. Dentre as limita96es estao a nao-defini9§o de redoes 
espaciais. 

• GIS: Geographic Information System, ou Sistema de Informa9ao 
Geografica, 6 mais recomendado para a analise de dados geograficos; 
difere dos dois sistemas anteriormente apresentados por definir as 
rela96es espaciais entre todos os elementos dos dados. Esta conven9ao 
conhecida como topologia dos dados, vai alem da mera descri9ao da 
localiza9ao e geometria das fei96es cartograficas. A Topologia tambem 
descreve como as fei96es lineares estao conectadas, como as areas sao 
limitadas, e quais areas sao contiguas. Para definir a topologia do mapa, o 
GIS usa uma estrutura de dados especial, empregando n6s (nodes) arcos 
(lines) e areas (polygons). O GIS tambem contem dados atributos, alem 
de dados geometricos espaciais, os quais sao associados com os 
elementos topologicos, provendo maiores informa96es descritivas. Por 
permitir acesso a ambos os dados (espaciais e atributos) ao mesmo 
tempo, o SIG possibilita buscar o dado atributo e relaciona-lo com o dado 
espacial e vice-versa. 

9 
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Assim sendo, Korte (1994) conclui que, enquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAM e AM/FM sao 

empregados para o armazenamento, a manipulacao e a recuperacao de dados 

geograficos, um SIG construido especificamente para efetuar analises espaciais torna-se 

necessario para analisar de forma completa os dados geograficos. 

A fim de se melhor compreender o que se tern definido como Sistema de 

hiformacoes Geograficas (SIG), inicialmente revisa-se as defini96es de sistema, 

informa9ao geografica e sistema de informa9&o. Considerando: 

• Sistema como sendo "conjunto ou arranjo de elementos relacionados de 

tal maneira a formar uma unidade ou um todo organizado, que se insere 

em contexto mais amplo"; 

• Informacao geografica como "conjunto de dados ou valores que podem 

ser apresentados em forma grafica, numerica ou alfanumerica, e cujo 

significado contem associacdes ou rela96es de natureza espacial"; 

• Sistema de informacao como "conjunto de elementos inter-relacionados 

que visam a coleta, entrada, armazenamento, tratamento, analise e 

provisao de informa9des". 

Pode-se agora apresentar as defini9des de Sistemas de Informa98es Geograficas, 

de acordo com os autores mais conceituados internacionalmente: 

"classe ou categoria de sistema de informa98es caracterizada pela natureza 
espacial das informa96es, tais como a identifica9ao, descri95o e localiza9ao de 
entidades, atividades, limites e objetivos" (Tomlinson, 1972 apud Queiroz Filho, 1993). 

"sistemas voltados a aquisi9So, analise, armazenamento, manipula95o e 
apresenta9§io de informa96es referenciadas espacialmente" (Marble, 1984). 

"Geographical Information Systems (Geographical e nao Geographic, como 

escrevem os americanos) constituent "um conjunto de ferramentas para coleta, 

armazenamento, recuperacao, transforma9ao e exibicao de dados espaciais do mundo 

real para um conjunto particular de prop6sitos'7<Burrough, 1989). 

Outras defini96es, apresentadas por autores brasileiros merecem destaque: 

• "Sistema Geografico de Informa9ao (SGI) constitui o tipo de estrutura 
mais importante em termos de viabilizacao do Geoprocessamento", este 
ultimo sendo conjunto de procedimentos computacionais que, operando 
sobre bases de dados geocodificados ou, mais evoluidamente, sobre 
bancos de dados geograficos executa analise, reformula96es e sinteses 
sobre os dados ambientais disponiveis" (Silva e Souza, 1987). 

• "Sistemas de Informa96es Geograficas sao modelos do mundo real uteis 
a um certo proposito; subsidiam o processo de observa9ao (atividades de 
defini9ao, mensura9ao e classifica9ao) a atuacSo (atividades de opera9ao, 
manuten9ao, gerenciamento, constni9ao, etc.) e a analise do mundo real" 
(Rodrigues e Quintanilha, 1991). 

• "SIG's sao constituidos por uma serie de programas e processos de 
analise, cuja caracteristica principal e focalizar o relacionamento de 
determinado fenomeno da realidade com sua localiza9ao espacial; 

10 
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utilizam uma base de dados computadorizada que contem informacao 

espacial, sobre a qual atuam uma serie de operadores espaciais; baseia-se 

numa tecnologia de armazenamento, analise e tratamento de dados 

espaciais, nao-espaciais e temporais e na geracao de informac6es 

correlatas" (Teixeira et al, 1992). 

• SIG's sao sistemas cujas principais caracteristicas sao: "integrar, numa 

unica base de dados, informacoes espaciais provenientes de dados 

cartograficos, dados de censo e de cadastro urbano e rural, imagens de 

satelite, redes e modelos numericos de terreno; combinar as varias 

informacoes, atrav^s de algoritmos de manipulacao, para gerar 

mapeamentos derivados; consultar, recuperar, visualizar e plotar o 

conteudo da base de dados geocodificados" (Camara, 1993). 

Os sistemas de informac8es geograficas surgiram ha mais de trSs decadas e 

tem-se tornado ferramentas valiosas nas mais diversas areas de conhecimento. A 

hist6ria relata diversas iniciativas efetivas no sentido de empregar a tecnologia 

computacional no processamento de dados espaciais. Entretanto, o primeiro SIG que se 

tem noticia surgiu em 1964 no Canada (Canada Geographic Information System) por 

iniciativa do Dr. Roger Tomlinson, que embora tenha construido os modulos basicos de 

"software", impulsionando o desenvolvimento de "hardware" e elaborado uma 

complexa base de dados, so publicou seus trabalhos uma decada depois. Tais sistemas 

constituem um ambiente tecnologico e organizacional que tem, cada vez mais, ganho 

adeptos no mundo todo. 

Mais que nunca na historia da humanidade, e" valida a expressao "informacao e 

poder" e aqueles que tem acesso a informacao nao apenas chegam na frente dos 

concorrentes, estes ultimos nem ficam sabendo que ficaram para tras. 

Os Sistemas de Informac5es Geograficas sao compostos basicamente por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Hardware 

• "Software" 
S Recursos humanos (peopleware) 

^ S Bases de dados 

/ Metodos e procedimentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hardware 

Corresponde a parte material, aos componentes fisicos do sistema, dividindo-

se, segundo Meirelles (1994) em: 

Sistema central: composto por circuitos eletronicos/integrados (chips) o 
principal deles sendo a CPU (Central Processing Unit) ou Unidade de 
Processamento Central, responsavel pelo gerenciamento de todas as funcdes do 
sistemas. Um dispositivo denominado memoria principal, ou central, armazena 
as informacoes que serao, ou que foram, processadas pela CPU, na forma binaria 
0(s)e l(s).Atualmente, ha inumeras alternativas tecnologicas em termos de CPU, 

11 
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tais como: "mainframes" (computadores de grande porte) minicomputadores (de 

medio porte) estacoes de trabalho (workstation) microcomputadores (pequeno 

porte, sejam eles "desktop", "laptop", "notebook", "palmtop", "personal digital 

assistant", etc.). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perifiencos: destinados a concretizacao da comunicacao entre as pessoas e a 

maquina; sao eles: as unidades de entrada e saida. Alem disso, e necessario ter 

memoria auxiliar, ou secundaria, onde armazena-se permanentemente os dados. 

Dentre os equipamentos perifericos pode-se destacar, para os dados de 

entrada: teclado, mouse, mesa digitalizadora (digitizer) "scanner" (dispositivo de 

varredura 6tica: MICR, OCR, leitora de codigos de barras, etc., restituidores 

fotogrametricos, CCD (Charge Coupled Device) camaras digitais, coletores de 

dados, sistema de posicionamento global (GPS - Global Positioning System) 

estacao total, etc. Para armazenamento estao disponiveis: disquete, fita 

"streamer", CCT (Computer Compatible Tape) disco rigido, disco otico (CD-

ROM, CD-WORM e regravavel) disco magneto-otico, etc. Para exibicao e saida: 

monitor de video (tubo CRT e tela plana) impressora (matricial, laser, jato de 

tinta, jato de cera, termo-estatica, etc.) mesa plotadora (plotter) dispositivo para a 

impressao direta sobre filme (fotoplotter) etc. A evolucSo da area de 

telecomunicacdes ensejou o surgimento do MODEM 

(MOdulador/DEModulador) empregado para a entrada e saidas automaticas de 

dados por via telefonica. 

Software 

Genericamente, "software" e tido como: um conjunto de instrucdes arranjadas 

de forma logica, para serem inteligiveis pela CPU; tambem conhecido como "logiciel", 

em frances, ou logiciario; pode ser dividido, segundo Meirelles (1994) em: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 
basico: sistema operational; ambiente operational; tradutores, interpretadores, 

compiladores de linguagem; comunicacao em rede, interface com o usuario, etc.; 

Aplicativo: programa escrito em uma linguagem para uma aplicacao espetifica; 

exemplo: editor de texto, programa estatistico, editor grafico, gerenciador de 

banco de dados, etc. 

Burrough (1989) considera cinco modulos de "software" como sendo sub-

sistemas de um SIG: 

• entrada e verificacao de dados; 
• armazenamento de dados e gerenciamento da base de dados; 

• saida e apresentacao de dados; 

• transformacao de dados; 
• interacao com o usuario. 

Recursos HumanoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Peopleware) 

Meirelles (1994) distingue dois grupos de recursos humanos em Informatica: 
pessoal de processamento de dados (analistas e programadores) e usuarios finais. Esse 
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autor observa que, com o passar do tempo, a distancia entre os dois grupos tem 

diminuido com o incremento da informatizacao, ao ponto que existe atualmente uma 

sobreposicSo entre os dois segmentos, o que se deve em parte a constante e crescente 

envolvimento do usuario no desenvolvimento, operacao e responsabilidade pelos 

sistemas. 

Burrough (1989) por sua vez, no tocante ao(s) SIG(s) considera que dependendo 

do pais e da organizacao, a disponibilidade de pessoal capacitado no mercado de 

trabalho pode variar enormemente. Assim sendo, esse autor classifica o "staff' em 

funcao do nivel de habilidade em: alto e baixo, sem com isso desejar subestimar o 

segundo grupo. Os elementos do grupo de baixo nivel de habilidade nao necessitam 

saber como o SIG funciona, pois basta que mantenham-no funcionando, alimentem os 

bancos de dados e assegurem que o resultado se tornara disponivel. E o caso de 

digitadores, operadores, digitalizadores, etc. 

Quanto ao pessoal de alto nivel, ha quatro classes: 

• gerencial (para manter o sistema funcionando e para interacao 

harmoniosa com o restante da organizacao); 

• tecnico (inclui cartografos, programadores, equipe de desenvolvimento); 

• cientifico (equipe de pesquisa); 

• a classe de contato com os demais segmentos e usuarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bases de Dados 

As bases de dados flsicas sao compostas por arquivos onde os dados sao 

armazenados; quando as bases de dados sao associados programas de gerenciamento, os 

quais permitem executar rotinas de manutencao e controle, o que resulta sao os bancos 

de dados. Os sistemas de bancos de dados surgiram no inicio dos anos 60 e tem sido 

submetidos a profundas mudancas em seus conceitos e tecnologias, de acordo com 

Korth e Silberschatz (1989). Basicamente, os sistemas de bancos de dados sao 

concebidos para gerenciar grandes quantidades de informacao; o gerenciamento dos 

dados envolve tanto a definicao de estruturas para armazenamento como a provisao de 

mecanismos para manipulacao. Aqueles autores afirmam que tais sistemas devem 

proporcionar a seguranca das informacoes armazenadas no banco de dados, mesmo em 

casos de queda de energia no sistema ou de tentativa de acessos desautorizados. Se os 

dados forem compartilhados por diversos usuarios, o sistema precisa impedir possivel 

resultados anomalos. 

Para Korth e Silberschatz (1989) um sistema gerenciador de banco de dados 

(Data Base Management System, DBMS) consiste na colecao de dados inter-

relacionados e em programas que acessam esses dados. Os dados contem as 

informacoes concernentes a uma particular empresa. O principal objetivo de uma 

DBMS e proporcionar um ambiente que seja conveniente e eficiente na recuperacao e 

na insercao de informacoes no banco de dados. 

Metodos e Procedimentos 

A fim de que se consiga um maior desempenho do SIG, e necessario definir 
metodos e procedimentos de entrada, processamento e saida de dados, de tal forma que: 
os dados inseridos na base de dados atendam aos padroes previamente estabelecidos, 
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que seja evitada a redundancia de informacoes, que o uso dos equipamentos seja 
otimizado, que a seguranca seja garantida, que os trabalhos apresentem organizacao 
interna e, principalmente, que os produtos de informacao decorrentes do processo sejam 
condizentes com as necessidades de informacao dos usuarios. 

Um SIG pode ser composto por diversos modulos de software, ou sub-sistemas, 
dentre os quais destacam-se: 

• Coleta, entrada e verificacao; 

• Armazenamento e gerenciamento; 

• Processamento; 

• Visualizacao e apresentacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coleta, Entrada e Verificacao 

Sistemas de informacoes geograficas requerem dois tipos principais de dados, 
que devem ser considerados separadamente. O primeiro deles, refere-se aos dados 
geograficos (posicionais) necessarios para definir onde as feicSes cartograficas ocorrem; 
e o segundo tipo, e composto pelos atributos que registram o que as feicdes 
cartograficas representam. Burrough (1989) enfatiza que e esta habilidade de processar 
as feicoes cartograficas em termos de seus atributos espaciais e nao-espaciais que vem a 
ser o criterio que distingue o SIG (onde os dados nao-espaciais podem registrar uso da 
terra, propriedades, caracteristicas do solo, tipos de vegetacao, etc.) da Cartografia 
Assistida por Computador (onde os dados naoespaciais se referem a cor, tipo de linha, 
simbologia, etc.). 

A coleta de dados para um SIG pode ser efetuada atraves de levantamentos de 
campo, mapeamentos com uso de fotografias e imagens, aplicacao de questionarios, 
realizacao de entrevistas, ou mesmo por compilacSo de dados existentes normalmente 
em forma analogica. 

Armazenamento e Gerenciamento 

Este sub-sistema se refere a maneira pela qual os dados sao estruturados e 

organizados, tanto com respeito a como estes devem ser manuseados no computador, 

quanto como os dados sao percebidos pelos usuarios do sistema. E importante frisar 

como Burrough (1989) que os dados sao relativos ao posicionamento, a topologia 

(relacionamentos) e aos atributos dos elementos geograficos (pontos, linhas e areas 

representando os objetos sobre a superficie terrestre). A organizacao da base de dados e 

realizada pelo sistema gerenciador de banco de dados (DBMS, Database Management 

System) que consiste em uma colecao de dados inter-relacionados (Base de Dados) e 

em uma colecao de programas que acessam tais dados, de acordo com Korth e 

Silberschatz (1989). O principal objetivo de um sistema gerenciador dessa natureza e o 

de propiciar um ambiente (conveniente, rapido e eficiente) na recuperacao e na insercao 

de dados. 

Burrough (1989) comenta que a forma mais simples de base de dados e uma lista 
simples de todos os itens; um novo item adicionado a lista e colocado no final desta, a 
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qual se torna cada vez mais longa. Embora seja muito facil inserir dados em tal 

estrutura, a recuperacao e ineficiente. Outra alternativa mais eficiente que as listas e o 

uso de arquivos seqiienciais ordenados, que permitem a insercao de novos itens dentre 

os ja existentes, de maneira a facilitar a recuperacao posterior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Processamento 

Teixeira et al (1992) dividem as operacdes que podem ser realizadas sobre os 

dados em: pre-processamento e processamento. As func5es de pre-processamento 

permitem modificar os dados como um todo com o objetivo de efetuar: 

• Mudancas de escala, projecSo cartografica, estrutura (por exemplo, de 
vetorial para matricial ou vice-versa); 

• Uniao de bases de dados; 

• Conversao entre tipos de arquivos, etc... 

Para aqueles autores, as funcoes de processamento propriamente dito tem por 

objetivo extrair informacoes de acordo com as necessidades do usuario, destacando-se 

as funcSes de: 

• Localizacao de uma entidade e listagem de seus atributos; 

• Atualizacao dos dados; 

• Calculo de areas, perimetro e distancias; 

• Posicionamento; 

• Operacdes aritmeticas; 

• Calculos estatisticos; 

• Classificacao entre pianos de informacao; 

• Filtragens espaciais, etc... 

No ponto de vista de Burrough (1989) a este sub-sistema da-se o nome de 

transformacao, a qual embarca duas classes de operacao: (a) as funcoes necessarias para 

remover erros dos dados ou atualiza-los ou mesmo uni-los a outros conjuntos de dados; 

(b) o grande espectro de metodos de analise que pode ser aplicado aos dados a fim de 

obter respostas as questoes solicitadas ao SIG. 

Dentre as funcoes que podem ser disponibilizadas em um SIG, destaque especial 

e dado ao Processamento Digital de Imagens, ou seja, um conjunto de procedimentos 

relativos a manipulacao e analise de imagens, que inclui, de acordo com Quintanilha 

(1990): 

• A entrada dos dados digitals; 

• O realce (manipulacao de contraste); 

• A analise estatistica; 
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• A geracao de saidas. 

O principal objetivo do Processamento Digital de Imagens e o de melhorar o 
aspecto das imagens digitals para o analista humano e fornecer outros subsidios para a 
sua interpretacao, inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente 
submetidos a outros processamentos. Outra funcao util para um SIG e a do 
Processamento Digital de Dados Altimetricos. Para Cintra (1990) ao longo do tempo a 
automacao da Topografia se deu em tres estagios: 

• No primeiro o computador foi empregado como instrumento de calculo; 

• Na segunda etapa o computador passou a ser utilizado como gerenciador 

de dados, desenhista de figuras planas e emissor de relatorios; 

• Ja na terceira fase, o computador tornou-se um auxiliar no projeto e no 

desenho de elevacao (digital elevation models) que desempenham 

atividades de desenho de curvas de nivel e de perfis, calculos de areas e 

volumes, secoes e blocos perspectivos. 

O uso de equipamentos topograficos e geodesicos, com enfase para o Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) e as Estacdes Totais (total stations) propiciam meios 
tecnologicos sofisticados para insercao de dados digitals no(s) SIG(s) de forma rapida, 
eficiente e dinamica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GPS (Geografic Posicion System) 

Apresentacao 

A ideia da utilizacao de corpos celestes para navegacao, acompanha o homem 
desde os primeiros passos da humanidade e, ao que tudo indica, este continuara durante 
muito tempo utilizando corpos celestes para se orientar, mas agora, utilizando corpos 
dispostos convenientemente no espaco e sob seu inteiro controle. 

Dai surgiu a necessidade de se criar um sistema e que foi desenvolvido pelo 

Departamento de Defesa Norte-Americano para fins militares, veio ao publico durante a 

guerra do Golfo Persico e posteriormente foi liberado para uso civil. Este sistema 

consiste de uma rede de satelites em orbita circular, posicionados a cerca de 20.000 km 

de altura e, no que diz respeito ao uso civil, destina-se a prover continuamente (24 horas 

por dia) em qualquer condicao meteorologica e em qualquer lugar do globo terrestre, 

posic6es geograficas bastante precisa incluindo informacSes de velocidade, 

deslocamento e tempo, para veiculos terrestres, maritimos e aeronauticos dotados de 

receptores GPS. Os pianos orbitais destes satelites foram arranjados de maneira que os 

mesmos fomam uma teia no ceu permitindo que em qualquer lugar sempre quatro ou 

mais satelites estejam acima do horizonte. 

Normalmente os receptores obtem dados de oito ou mais satelites. Maior 

precisao na posicao e obtida quando os satelites considerados no calculo estao mais 

afastados entre si. A escolha dos satelites e" efetuada automaticamente pelo receptor 

GPS levando em considera?ao o melhor posicionamento disponivel. Recentemente 
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surgiram no mercado receptores GPS que operam com doze satelites, o que diminui a 
margem de erro. Entretanto, o Departamento de Defesa Norte-Americano pode 
intencionalmente, para fins estrategicos, reduzir esta precisao em todos os aparelhos de 
uso civil, entre 3 a 4 vezes, por interm^dio do que se chama SAP (Selective Availability 
Program). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Principio Basico 

O funcionamento do sistema GPS se baseia no principio da triangularizacao, em 
que o observador conhece a posicao de um conjunto de satelites em relacao a um 
referencial inercial e a sua posicao em relacao a este conjunto, e obtem sua propria 
posicao no sistema de referenda. O sistema de referenda utilizado pelo sistema GPS e o 
WGS (WGS-72 ate 1986 e WGS-84 a partir de 1987). 

O GPS e dividido em tres segmentos principais: 

• Segmento espacial, constituido pelos satelites; 

• Segmento de controle, constituido pelas estacoes terrestres que controlam 

o desempenho e o funcionamento do sistema; 

• Segmento usuario, constituido pelos usuarios do sistema. 

Na figura 1 encontra-se os parametros basicos utilizados pelo GPS na 

determinacao da posicao do usuario. 

Definindo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t = posicao do usuario; 

x = posicao do i-esimo satelite; 

9 = posicao do usuario em relacao ao i-esimo satelite. 

Assim, admitindo - (Xu, Yu, Zu), temos a relacao: (Xu - Xi) A2 + (Yu - Yi)A2 

+ (Zu - Zi)A2 = A2. Cada satelite i transmite sua posicao (Xi, Yi, Zi) e o instante de 

transmissao To. 

Figura 1: O Principio Basico do GPS 
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O usuario possui um receptor que mede os intervalos de tempo de propagacao 

decorridos a partir da transmissao do sinal pelo i-esimo satelite. Considerando uma 

perfeita sincronizacao dos relogios e desprezando-se os efeitos de distorcao da 

ionosfera, efeitos relativisticos, entre outros. 

Se ha desvios de sincronizacao dos relogios, torna-se como o erro 
correspondente ao desvio dos relogios. 

Assim, necessita-se dos dados de quatro satelites observados simultaneamente, 

para se obter um sistema de quatro equacoes, e determinar Xu, Yu, Zu, bu. 

E importante ressaltar que, dependendo da geometria relativa dos satelites, o 
sistema de equacoes pode nao ter solucao. Alem disso, se mais de quatro satelites sao 
observados simultaneamente, existe um conjunto de quatro outros que foraecem a 
solucao com menor erro. De modo que se tem um minimo de quatro satelites visiveis 
simultaneamente 24 horas por dia, em posicao conveniente, que foi concebida 
inicialmente uma constelacao de 24 satelites, sendo tres reservas, conforme a figura 2. 
Esses satelites estariam divididos em 3 orbitas quase circulares, com periodo de 11 h 58 
min (metade do periodo de rotacao da Terra, com semi-eixo maior de aproximadamente 
26.500 km) inclinadas de 63 e espacadas de 120. Dez satelites foram lancados com 
essas caracteristicas. Devido a aspectos economicos, o sistema foi inicialmente alterado 
para 18 satelites (e mais tres reservas) arranjados em seis pianos orbitais inclinados de 
55 com argumentos do perigue de 0, 120 e 240 e longitudes do modo ascendente de 0, 
60,120, 180, 240 e 300. Atualmente os 27 satelites estao em operacao. 

Figura 2: Conjunto de 
Satelites em orbita na 
Atmosfera terrestre. 

A mensagem transmitida por cada satelite ao usuario contem: 

- Parametros para correcao do relogio do satelite; 

- Efemerides do satelite; 

- Almanaque e "saude" de todos os satelites; 

- Dados para correcao da propagacao ionosferica; 

- Parametros para correcoes orbitais; 
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- Codigo de identificacao. 

As freqiiencias de transmissao utilizadas pelos satelites sao as seguintes: 

1) Comunicacao com os usuario - Link de Transmissao: 

a - LINK (LI) - portadora de 1575,42 MHz, niveis de 160 a 163 dBW e 
modulacao em fase; 

b - LINK (L2) - portadora de 1227,60 MHz, niveis de - 166 dBW e 
modulacao em face. 

2) Comunicacao com as estacoes de controle - Link de Recepcao: 
BANDA- S = 2227,50 MHz. 

3) Comunicacao com as estacoes de controle - Link de Recepcao: 
BANDA- S = 1783,74 MHz. 

Os codigos de identificacao utilizados sao os seguintes: 
a - Codigo P (Precision), para uso militar; 
b - Codigo C/A (Course/Acquisition) para uso civil. 

Esses codigos sao do tipo ruido pseudoaleatorio e permitem que a mensagem de 

posicao do satelite transmitida para o usuario seja, eventualmente, acrescida de ruido, 

nao necessariamente Gaussiano, que deteriora a precisao com que o usuario ira 

determinar a sua posicao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Principals Fontes de Erro 

As principais fontes de erro do GPS sao as seguintes: 

• Erro devido a geometria dos satelites com relacao ao observador; 

• Desvios dos relogios dos satelites; 

• Atraso de propagacao e processamento dos sinais pelos circuitos dos 

satelites; 

• Erros devido a trajetorias multiplas dos sinais; 

• Efeitos da atmosfera sobre a velocidade e a trajetoria de propagacao dos 

sinais transmitidos; 

• Erros devidos a resolucao e ruido do receptor do usuario; 

• Erro na determinacao da posicao dos satelites (erro de efemeride). 

Comentando sobre alguns erros na determinacao das efemerides, menciona-se 

que, devido as caracteristicas de suas orbitas, os satelites do GPS estao submetidos as 

seguintes perturbagoes: potencial terrestre, atracao lunissolar e pressao de radiacao solar 

(incluindo os efeitos da sombra da Terra). Devido a comensurabilidade do periodo do 

satelite com o periodo de rotacao da Terra, uma perturbacao adicional (ressonancia) 

aparece. 

Para se conseguir a precisao necessaria para algumas aplicacSes especificas, 

todas essas perturbacoes devem ser consideradas simultaneamente. 

Interacao do GPS com a Topografia 

Nos ultimos quinze anos, a cartografia convencional e a analise espacial de 
dados sofreram profundas modificac6es, basicamente marcadas pelo advento da micro-
informatica que possibilitou o uso generalizado de sistemas computacionais para 
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desenho, consulta, armazenamento e ligacoes de dados espaciais, ate entao tratados de 

maneira manual, por impressoes offset de cartas e outros documento cartograficos, 

armazenados em mapotecas em papel. 

Paralelamente, os metodos de coletas de dados de campo evoluiram ate um 

patamar, sem precedentes, de precisao, rapidez confiabilidade dos dados, e riqueza de 

detalhes, tais que revolucionaram os conceitos de topografia, aerofotogrametria, 

geodesia e restituic&o cartografica atraves de batimetrias. 

No campo de desenho, edicao, armazenamento e analise complexa de dados 
espaciais surgiram o(s) CAD(s) (Computer Aided Design) e os GIS (Geographical 
Information System) capazes de proezas inimaginaveis, ha vinte anos atras, tais como: 
restituicao digital de fotografias aereas; - edicao e plotagem de documentos 
cartograficos totalmente automatizadas; digitalizacao optica por varredura de 
documentos cartograficos antigos, para atualizacao com auxilio de imagens por satelite, 
atraves do sensoriamento remoto orbital; geracao de banco de dados georreferenciados 
para analise, pesquisa, consulta, verificacao das enterrelacoes espaciais entre os 
elementos graficos; geracao e plotagens automaticas de outros documentos 
cartograficos, derivados da integracao de informacSes multidiciplinares, aos dados 
espacialmente representados; entre outros. 

Na coleta de dados de campo, as tecnicas geodesicas e topograficas para 
determinacoes de angulos e distancias utilizadas para a obtencao de coordenadas BI ou 
tridimensionais sobre a superficie terrestre, atraves de complexas e interminaveis 
cadernetas de campo, preenchidas com dados de instrumentos opticos e mecanicos tais 
como teodolitos, goniometros, biissola, niveis e trenas, tornaram-se tao obsoletos que 
nos dias atuais sao utilizados somente para locacoes de obras de engenharia civil, que 
nao necessitam de maiores precisQes. Com efeito, a associacao da eletronica fina a 
instrumentos mecanicos deram origem a nova ciencia, cuja defmicao envoive um 
neologismo chamado de "mecatronica". 

Sistema inteligentes de visualizacoes opticas e determinacoes de distancias, por 

miras Laser ou infravermelhas, integradas nas conhecidas estacoes totais (Total Station) 

dotadas de cadernetas eletronicas, foram um grande avanco, nessas ciencias. 

Contudo, algo ainda mais extraordinario surgiu, como resultado das primeiras 

pesquisas sobre distanciometros, utilizados na Segunda Guerra Mundial, baseados em 

freqiiencias de radio muito altas (bandas de microondas S, K, X, C, L e P). Foi a 

geodesia por satelites geoposicionadores baseados em RADAR, cujo primeiro sistema 

orbital, operacionalmente explorado, foi o NNSS/Trasnsit (Navy Navigational Satellite 

System) desenvolvido pela marinha dos Estados Unidos, com a finalidade basica da 

navega9§io e posicionamento de belonaves americanas sobre superficie, em meados dos 

anos 60. De fato, este sistema esteve operacional ate o inicio de 1993, e foi largamente 

utilizado em geodesia de apoio de campo a aerofotogrametria de regioes de dificilimo 

acesso, como a Amazonia. 

Hoje, o sistema de Posicionamento Global (GPS) com a constelacao NAVSTAR 

(Navigation System with Timing and Ranging) totalmente completa e operacional, 

ocupa o primeiro lugar entre os sistemas e m&odos utilizados pela topografia, geodesia, 
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aerofotogrametria, navegacao aerea e maritima, e quase todas as aplicacoes em 

geoprocessamento que envolvam dados de campos. 

Leva n tarn en to planimetrico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Definicao de Planimetria 

E a parte da topometria que se encarrega de realizar no terreno asmedidas 
necessarias a coleta de dados que permitam a execugSo das plantas no que diz respeito 
aos limites do terreno levantado e aos acidentes neles figurantes. 

Processo de Levantamento Planimetrico 

Ao se utilizar processos de medidas mais rigorosos e instrumentagao mais 

precisa, diz-se que o levantamento e regular; inversamente se os processos de medidas 

sao menos rigorosos, a instrumentacao menos precisa, diz-se que o levantamento e 

expedito. 

Existem diversos processos de levantamento e a escolha do m&odo mais 
conveniente de trabalho e funcao da situacao oferecida no campo, da instnimentacao 
que dispomos e da finalidade da futura planta. 

O caminhamento pode ser declinado ou goniometrico segundo os angulos 

obtidos sejam com bussola, teodolito ou esta9§lo total. 

Este tipo de levantamento ocorre frequentemente no levantamento de sitios, 

chacaras, fazendas, estradas, etc. 

Quando o ponto de chegada da poligonal nao coincide com o ponto de partida, 

dizemos que a poligonal e aberta ou o caminhamento e aberto, isso ocorre geralmente 

no levantamneto de um rio. 

Cadernetas de Planimetria 

Sabe-se que todas as opera9des de campo devem ser registradas numa caderneta 

especial. As cadernetas empregadas na planimetria sofrem ligeiras varia96es 

compativeis aos metodos de trabalho escolhido para o levantamento, e o operador deve 

fazer, antecipadamente, a adaptacao da caderneta ao sistema que optou para os trabalhos 

de campo. Genericamente a caderneta apresenta a seguinte disposi9ao: 

RE EST P. VISADO DIST ANG. HOR OBS. 

1 2 3 4 5 6 

Nas colunas 1, 2 e 3 anota-se respectivamente, as res, esta9oes e os pontos 

visados. A coluna 4 pode ser diferenciada quando trabalha-se medindo distancias 

inclinadas para depois reduzi-las ao horizonte, neste caso anotamos: 

DISTANCIA 

INCL HORIZ 
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A coluna 5 e reservada para anota^Ses de angulos horizontals, ainda que sejam 
eles azimutes, rumos, ou deflexoes. No caso das deflexoes, pode-se subdividir a coluna 
dos angulos em direita e esquerda. 

Na colunazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, reservada para as observacoes, elabora-se esbo90  da situa9ao 

encontrada no campo. Esse esbo90  nao tem escala, mas pode ser proportional. O 
operador deve lembrar que nem sempre sera o desenhista, e portanto, a caderneta deve 
ser preenchida com clareza e o esbo90  deve ser desenhado com relativa propor9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V isualizaeao e Apresentacao 

Este sub-sistema do SIG diz respeito as maneiras em que os dados sao exibidos e 

os resultados das analises sao relacionados aos usuarios. 

Os produtos de in form a9ao podem ser apresentados como mapas, tabelas e 

figuras de variadas maneiras, empregando recursos tecnologicos que vao, desde o 

monitor de video de alta resolu9&o (mapa virtual) passando pela traditional mesa 

plotadora (plotter) pelos dispositivos de saida mais recentes (fotoplotter, laserprinter, 

thermoprinter) ate o emprego de sistemas multimidia para integrar texto(s), imagem(ns), 

som(ns) e voz(es), que sao armazenados em discos 6 t icos ou mesmo magneto-oticos. 

Uma vez que o sub-sistema de exibi9§o e apresenta9ao convencionalmente resulta em 

produtos visuais, nem todos os usuarios sao beneficiados, em especial aqueles que sao 

desprovidos de visao ou que tem visao residual. Para tal segmento de usuarios, uma 

outra alternativa de apresenta9§o de mapas e graficos, e possivel atraves do emprego de 

novas tecnologias (e nao necessariamente avan9adas), que permitem gerar mapas tateis 

e mapas falantes. 

Aronoff (1991) descreve aplica96es representativas para as quais um SIG pode 
ser utilizado com sucesso; os exemplos se fazem presentes em varias disciplinas, 
incluindo aplica9oes amplamente aceitas tais como: 

• Agricultura e planeiamento do uso da terra 

• Silvicultura e gerenciamento da vida silvestre 

• Arqueologia 

• Geologia 

• Aplica9oes municipals 

Varias outras aplica9oes menos usuais sao tambem apresentadas, tais como a 
previsao da localiza9ao de sitios arqueologicos ou o mapeamento da d ist r ibu i9ao de 
plantas a partir dos registros de museus. Aquele autor afirma, entretanto, que tais 
aplica96es nao constituem descri96es de projetos detalhados; ao inves disso, elas 
apresentam idtias e conceitos a fim de dar uma nocao do leque de aplica9oes do SIG. 
Tais exemplos, porem, representam aplica9oes que foram implementadas 
operacionalmente ou foram demonstradas e descritas na literatura. 

A primeira das aplica96es citadas por Aronoff (1991) diz respeito a agricultura 
e ao planejamento do uso da terra. A agricultura tem tamanha importancia national e 
economica, por se ocupar da produ9§o de alimentos, que e geralmente melhor 
inventariada e monitorada do que outros recursos naturais. A nivel national, o 
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monitoramento da produ9ao agricola tem sido realizado como sendo uma atividade 

voltada a efetuar relatos estatisticos, ao inves de gerar mapeamentos. A avaliacao das 

areas agricolas mais importantes e uma ciencia bem desenvolvida e realizada pelas 

agencias nacionais empregando procedimentos que foram desenvolvidos antes que o 

poderoso "software" SIG estivesse disponivel. As atividades de mapeamento focalizam 

geralmente o mapeamento dos solos e a adequa9ao a agricultura. Mas, muitas das 

organiza96es responsaveis pelo monitoramento do uso do solo para a agricultura ja 

adotaram metodos de SIG; alem de ser empregado para avaliar a producao de safras 

agricolas ( arroz, trigo, canola, batata, cacau e cafe) os procedimentos de SIG tem sido 

usados para avaliar as praticas de gerenciamento de terras para pastagem. 

A analise integrada do tipo de solo, declividade, praticas de lavoura e tipo de 
planta9ao, foram usados para predicao da erosao do solo, tal que programas de controle 
da erosao pudessem ser dirigidos para as areas com mais alto risco, Figura 3. 

Figura 3: Procedimento de analise para planejamento da erosao do solo (Fonte: Aronoff, 1991) 

Talvez seja a nivel local que a tecnologia SIG tenha o maior efeito sobre a 
maneira pela qual a terra agricola e monitorada, pois tecnicas relativamente simples 
podem fornecer um nivel de processamento de informa96es que permite a avalia9ao, 
repara9ao e reavaliacao de cenarios alternativos, a um custo aceitavel. Uma questao 
importante na adocao das tecnicas de SIG para o planejamento do uso da terra a nivel 
local e relativa a como colocar tal tecnologia nas mSos dos tomadores de decisao; uma 
abordagem seria organizar projetos cooperativos nos quais a agenda de usuarios 
potenciais fa9a uso de uma instala9ao operada por especialistas em SIG (como ocorreu 
no Projeto de Registro de terras do Condado de Dane, no Estado de Wisconsin, iniciado 
em 1982, reunindo agencias locais, estaduais e federals, com a participa9ao da 
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Universidade de Wisconsin); outra alternativa seria levar a tecnologia ate os tomadores 

de decisao, em que os proprios profissionais do gerenciamento da terra especifiquem os 

dados de entrada, os produtos finals, as operacSes analiticas necessarias, estruturem o 

planejamento e a analise da tomada de decisao, executem a analise no SIG e avaliem os 

resultados. 

A segunda aplicacao citada por Aronoff (1991) e voltada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA silvicultura e ao 

gerenciamento da vida silvestre. A Silvicultura abarca o gerenciamento de um grande 

leque de recursos naturais que ocorrem em areas florestais; alem de madeira para 

construcao, as florestas fornecem recursos tais como terras cobertas por pastagem para o 

rebanho, areas de recreacao, habitat para a vida silvestre e fontes de suprimento de agua. 

Assim sendo, a responsabilidade dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Servi90  Florestal Americano incluem o 

gerenciamento do desmatamento, do habitat da vida silvestre, do arrendamento de 

pastos, das areas de recreacao, das atividades de mineracao e a protecao de especies em 

extincao e de sitios arqueologicos. 

Para satisfazer a essas diversas responsabilidades, devem ser acomodadas 
atividades de conserva9ao e de uso de recursos. Avaliar a compatibilidade de usos 
multiplos e harmonizar valores que competem entre si, sao diflceis processos de 
planejamento que podem ser auxiliados pelas tecnicas de SIG, comenta Aronoff (1991). 

Nos ultimos dez anos a tecnologia SIG tem sido amplamente aceita tanto pelas 

agencias florestais publicas quanto pelas companhias privadas; isso se deve em grande 

parte aos beneficios dos mapas de inventario mais atualizados. O inventario florestal e a 

ferramenta primaria de gerenciamento para a produ9ao de madeira na America do 

Norte, sendo empregado para avaliar os recursos florestais existentes e desenvolver 

cronogramas de plantio e de tratamento, projetar suprimentos futuros de madeira e para 

outras atividades de planejamento operacional. 

Por si so, o uso de um SIG para atualizar mapas de inventario florestal e" um 

pouco mais do que Cartografia Automatizada, usando tecnologia computacional para 

um processo manual existente, observa Aronoff (1991). 

E a capacidade analitica do SIG que o distingue, pois pode ser usado para 

armazenar e analisar informa9ao florestal de maneiras que nao podiam ser feitas 

anteriormente; pode ser usado para calcular a quantidade de madeira a ser extraida de 

uma area, modelar o alastramento de incendios nas matas, ou desenvolver e avaliar 

pianos alternativos de ceifa. A capacidade de processamento do SIG permite que varias 

alternativas sejam avaliadas de forma relativamente rapida. 

A vida silvestre depende da presen9a de um misto apropriado de recursos dentro 

de uma area geograficamente definida. Um SIG pode ser usado para analisar tais fatores 

como a disponibilidade de alimentos e abrigos, protec&o contra os predadores, e a 

adequa9ao de areas para locais de aninhamento e permanencia. Tecnicas de SIG tem 

sido usadas para analisar o habitat de uma grande gama de especies de animais; pianos 

de informa9ao para adequa9ao do habitat da vida silvestre e areas criticas a vida 

silvestre sao comumente incluidas nas bases de dados florestais na America do Norte. 
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A terceira aplicacao de SIG apresentada por Aronoff (1991) e emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arqueologia. 
Uma das missSes em comum do Parque Nacional e das agencias florestais e a protecao 
de sitios arqueologicos; os arqueologos tem feito uso das tecnicas de SIG tanto para 
analisar sitios conhecidos, quanto para predizer a localizacao daqueles ainda nao 
descobertos. As medidas arqueologicas, tais como o tamanho do sitio, a localizacao, 
idade, numero de artefatos, numero de habitacoes, juntamente com as medidas 
ambientais (tais como elevacao, declividade, aspecto, relevo local e distancia da fonte 
d'agua) tem sido usadas para predizer a localizacao de sitios arqueologicos. Nao e 
surpreendente, afirma o autor, que tais fatores sejam bons previsores, pois os seres 
humanos selecionam locais de assentamento baseado na proximidade de recursos, como 
agua e alimentos, um microclima confortavel e seguranca. Para desenvolver um modelo 
de previsao, essas medidas sao coletadas nos sitios arqueologicos conhecidos em uma 
area de estudo, explica Aronoff (1991) sendo que os dados ambientais sao coletados 
para toda a area de estudo. 

A quarta aplicacao citada por Aronoff (1991) e a geologia. A analise da geologia 
de uma regiao, seja para exploracao mineral ou de petroleo, seja para mapeamento a 
nivel de reconhecimento, e fundamentalmente um procedimento de integracao de dados. 
Os geologos procuram identificar padroes geologicos uteis na paisagem, relacionando 
diversos conjuntos de dados geologicos. Esbocos de campo sao usados para registrar 
observacSes diretas; a concentracao dos elementos dissolvidos em um riacho local 
fornece pistas para a composicao dos materials rochosos dentro da bacia hidrografica; 
levantamentos aeromagneticos e gravitacionais sao utilizados para mapear mudan9as 
sutis nos campos magnetico e gravitacional terrestre que podem indicar a presenca de 
depositos significativos de minerios. Para serem uteis, todos esses dados devem ser 
analisados com referenda a sua localizacao geografica. Ao permitir a possibilidade de 
exibir e analisar diversos conjuntos de dados conjuntamente, um SIG habilita o geologo 
a trabalhar com os dados mais rapidamente, com maior exatidao e de maneira que nao 
poderia ser aplicadas praticas usando metodos manuais. 

Aplicacoes municipals constituem o quinto tipo de aplicacoes de SIG 
mencionadas por Aronoff (1991). A maioria da informacao necessaria para operar um 
municipio e georeferenciada, ou seja, e referenciada a uma especifica localizacao 
geografica. As informacSes sobre zoneamento, propriedades, estradas, escolas e 
parques, todas se relacionam a localizacoes geograficas. Embora o uso do computador 
seja comum, a adocao de SIG's pelos municipios tem sido lenta, observa o citado autor; 
em parte isso tem sido um resultado de altos custos iniciais de criacao da base de dados 
para o SIG. Talvez mais fundamentals sejam os custos de mudanca da organizacao 
administrativa da municipalidade tal que o SIG possa ser efetivamente implementado. 

As aplicacoes municipals de SIG, continua Aronoff (1991) proveem a 

sistematica coleta, atualizacao, processamento e distribuicao de dados relacionados a 

terra. A capacidade de tratar dados obtidos por levantamentos do terreno e tambem uma 

exigencia comum desses sistemas. O(s) SIG(s) municipal(s) e(sao) usado(s) para a 

tomada de decisao legal, administrativa e economica, assim como para as atividades de 

planejamento. 

Uma base de dados municipals bem concebida pode aprimorar a eficacia da 

organizacao em manter a base de informacSes da qual a municipalidade depende e em 

fazer o melhor uso de seu investimento em informacao. 
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A seguir, destaca-se ilustracoes relacionadas ao SIG: figuras 4 a 6. 

FIGURA 4: os principais metodos de coleta de dados utilizados em SIG 
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FIGURA 5: sinais recebidos de 4 ou mais satelites de posicionamento global (gps) permitem 
que a latitude, longitude e altitude (elevacao) sejam determinadas precisamente em qualquer 
lugar da superficie terrestre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FIGURA 6: fiu^Ses cartometricas e sobreposicao de mapas sao as principals form as de 
manipulacao e analise de dados em SIG. 
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Atualmente, se nao tiverem os conhecimentos para aproveitarem as 

potencialidades e oportunidades de desenvolvimento existente em suas propriedades, a 

disponibilidade de recursos, por si so ja nao sera mais suficiente para que se alcance o 

desenvolvimento agricola tao necessario ao pais. 

Com base no exposto, o ProjetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GEOTECNOLOGIA NA GESTAO DE 

PROPRIEDADE RURAL: ESTUDO DE CASO DO ASSENTAMENTO 

VENANCIO TOME DE ARAUJO, Campina Grande-PB, visa ao estudo de 

uma melhor maneira de gerenciar o sistema produtivo agricola de modo mais detalhado, 

aumentando assim a capacidade de administrar a propriedade como um todo. 

IV. MATERIAIS E METODOS 

A metodologia de trabalho adotada baseou-se na nova tecnologia aportada por 

SIG (Sistemas de InformacSes Geograficas) permitindo o georreferenciamento dos 

dados cartografados e a implantacao de um banco de dados que reune todas as 

informacoes referentes a area estudada. 

A execucao deste trabalho apoiou-se em modernos recursos tecnologicos, desde 

os processos de coletas de dados, tanto para o uso quanto para o tratamento das 

informacoes, resultando em maior qualidade, eficacia e agilidade, como o GPSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Global 
Position System) ou Sistema de Posicionamento Global, o que possibilitou alcancar um 

maior nivel de detalhamento das informacSes cadastradas, uma vez que se trabalhou 

sobre uma base georreferenciada em escala compativel com a area do projeto de 

assentamento estudado. Utilizou-se os equipamentos Estacao total e GPS topografico e 

os softwares PCGPS-95, Microstation (versao J7) Maplnfo Profissional 6.5, Pentax e 

TopoEvn. 

Nas figuras 7 e 8, estao ilustrados a Estacao Total (PENTAX, modelo PC-300) e 

o GPS topografico (March II) utilizados neste trabalho. 

Figura 7: Estacao total e prisma Figura 8: GPS topografico 
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Nas figuras 9, 10 e 11 estao ilustrados o Laboratorio de hidraulica (antena de 
GPS em destaque) a Base de GPS Geodesico e a Interface do software que gerencia a 
base. 

Figura 9: Laboratorio de hidraulica Figura 10: Base de GPS Geodesico 
(antena de GPS em destaque) 

Figura 11: Interface do software que gerencia a base 

Para desenvolvimento deste trabalho, primeiramente fizemos uma visita de 

reconhecimento a propriedade. 

Em seguida foram afixados marcos de cimento em pontos do perimetro, cada 

marco com 50 cm de altura, enterrando-se 30 cm de seu tamanho. Depois pintou-se nos 

marcos sua numeracao (alfanumerica) de acordo com a ordem. Posteriormente com uso 

do GPS topografico, fez-se o levantamento de todos os marcos ao longo do perimetro, 

de todas as estradas, construcoes, recursos hidricos e reserva florestal da propriedade. A 

figura 12, apresenta operadores em campo utilizando o GPS e Estacao total para 

levantamento dos pontos. 

29 



Estagio supervisionado 

Figura 12: Operadores em campo utilizando o 
GPS e a Estacao total para levantamento dos pontos 

Apos levantamento de todos os pontos necessarios para confeccSo do mapa da 
propriedade, transferiu-se atraves do software PCGPS-95 todos os dados do 
equipamento GPS topografico para o computador. Na figura 13 esta registrado os 
tecnicos trabalhando na confeccao do mapa. 

Figura 13: Sala de Geoprocessamento 

Com os dados registrados no computador, fez-se o processamento, uniao e 

exportacao dos pontos para o software Microstation (versao J7). Na figura 14 esta 

ilustrado a disposic&o dos pontos no software PCGPS-95 apos o processamento e uniao 

dos mesmos. 
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Figura 14: ilustracao dos pontos apos o processamento e uniao dos mesmos, 
no software PCGPS-95. 

No software Microstation (versao J7) fez-se a ligacao dos pontos, 

confeccionando-se o mapa, no que diz respeito a localizacao, aos limites da propriedade 

e recursos existentes na mesma, figura 15. 

Figura 15: Ilustracao do mapa de localizacao, limites e recursos existentes na 
propriedade, confeccionado no software Microstation (versao J7). 
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Numa segunda etapa do trabalho (parcelamento) foram locados na propriedade 
200 lotes de 1 ha cada, sendo um lote para cada familia assentada. No limite de cada 
lote foram afixados marcos de cimento com as mesmas caracteristicas dos marcos do 
perimetro. 

Para locacao dos marcos utilizou-se a Estacao Total, dando saida nos marcos do 
perimetro. Na figura 16, esta ilustrado o software Pentax, que responsavel pela 
transferencia dos dados registrados na memoria da Estacao Total para o computaddor. 

Figura 16: Ilustracao do software Pentax, que responsavel pela transferencia dos dados 
registrados na estacao total para o computador. 

Ainda no software Pentax, exportou-se os dados registrados para o software 

TopoEvn (caderneta. lvt). Com os dados dispostos na caderneta.lvt, inseriu-se as 

coordenadas geograficas dos marcos iniciais (locados anteriormente atraves de GPS) 

calculando-se os demais pontos. Apos calculados os pontos, exportou-se para o software 

Topoevn Cad. Na figura 17, esta ilustrado a Caderneta. lvt com os dados dos lotes 

locados em campo. 
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Figura 17: ilustracao da CadernetaLvt com os dados dos lotes locados em campo. 

Em seguida, exportou-se os pontos do software Topoevn Cad para o software 

Microstation (versao J7). Com os pontos no software Microstation (versao J7) inseriu-se 

os mesmos no mapa de levantamento da propriedade. 

Seguindo o mesmo procedimento de confeccao do mapa de levantamento, fez-se 

a ligacao dos pontos dos limites dos lotes, complementando-se o mapa da propriedade. 

A figura 18 apresenta os pontos dos limites dos lotes no software Topoevn Cad apos 

serem georreferenciados e a figura 19 apresenta a complementacao do mapa da 

propriedade com a confeccao dos limites dos lotes individuals, utilizando o software 

Microstation (versao J7). 
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Figura 18: Apresentacao dos pontos dos limites dos lotes, apos serem 
geoorreferenciados no software Topoevn Cad. 
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Figura 19: Apresenta a complementagao do mapa da propriedade com a confeccao dos 
limites dos lotes individuals, utilizando o software Microstation (versao J7). 

Com o mapa da propriedade completo e detalhado, com limites e recursos 

existentes, estabeleceu-se proposta para uso de aptidao agricola. 
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v. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAREA DE ESTUDO 

V.l. Historico do Assentamento 

O Assentamento Venancio Tome de Araujo originou-se a partir da 

desapropriacao da Fazenda Quixaba/Trapia. A referida fazenda ja ocupou papel de 

destaque na economia do municipio de Campina Grande-PB, quando foi responsavel 

por quase toda a producao de corda nele registrada. Destacou-se ainda como grande 

produtora de sisal e algodao. 

O nome escolhido para o assentamento, Venancio Tome de Araujo, pelos 

proprios assentados, simboliza uma forma de agradecimento das familias ao entao 

Superintendente do INCRA-PB, Senhor Marcio Jose da Silva Araujo, como 

homenagem prestada ao seu falecido pai, Senhor Venancio Tome" de Araujo, um dos 

incentivadores junto ao DNOCS para a construcao do acude hoje existente no 

assentamento, principal reservatorio constante no referido assentamento. 

Construiu-se agrovilas com um total de 200 casas e locou-se 200 lotes de 1 ha, 

para serem assentadas um total de 200 familias, atualmente contando com o apoio do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina Grande-PB, procede-se o 

cadastramento e residem 70 familias, oriundas quase que na sua totalidade do municipio 

de Campina Grande, cujos chefes de familia sempre desenvolveram como atividade 

basica a agricultura, alem de outras atividades complementares, tendo se identificado 

cadastrados que atuam tambem como pedreiro, eletricista, encanador, pintor, motorista, 

entre outras profissSes. 

As familias cadastradas vem se envolvendo de forma bastante ativa no processo 

de implantacao do referido assentamento, com participacao efetiva na elaboracao do 

presente Piano de Desenvolvimento, as quais tem demonstrado grande expectativa 

quanto ao inicio das atividades nele programadas. 

V.2. Caracteristicas gerais da area 

V.2.1. Localizacao e Clima 

O Assentamento Venancio Tome de Araujo localiza-se no Municipio de 

Campina Grande-PB (Figuras 20) na Microrregiao Agreste da Borborema Oriental 

entre as coordenadas 7°18'00" e 7°21'34" de Latitude Sul e 36°00'35" e 36°04'18" de 

longitude Oeste, ocupando uma area de 2.482,1050 ha, de acordo com os dados 

levantados. A figura 21 apresenta o mapa de localizacao das agrovilas do assentamento. 
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Mapa d e Divisao Pollt ica d o Est ad o d a Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Localizacao da Area de Estudo 

Figura 20 - Localizacao do Assentamento Venancio Tome de Araujo 

Figura 21 - Mapa de Localizacao das Agrovilas do Assentamento Venancio Tome de 
Araujo 
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A microrregiao de Campina Grande, tem clima de carater heterogeneo, 

apresentando grande variabilidade em funcao da localizacao da area. Assim, o 

Assentamento apresenta caracteristicas de clima Mediterraneo quente (ou nordestino de 

seca m6dia a atenuada) com periodos secos variando entre 4 a 7 meses, segundo 

Gaussen, e indice xerotermico entre 100-150. Segundo KOppen, esta situado na regiao 

de transicao entre clima semi-arido quente tipo Bsh e clima quente e umido com chuvas 

de outono-inverno tipo As'. A temperatura media segundo o Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e Departamento de Ciencias Atmosfericas da Universidade 

Federal de Campina Grande, esta em torno de 22°C com umidade relativa variando de 

75 a 83% e precipitacao media aproximada de 730 mm/ano (serie de 10 anos). 

Na Tabela 1 tem-se a distribuicao pluviometrica (medias mensal e anual) durante 

o periodo de 1994 a 2000, e na Tabela 2 tem-se a evarx>transpiracao referencial de 

acordo com os dados fornecidos pelo Laboratorio de Meteorologia, Recursos Hidricos e 

Sensoriamento Remoto da Paraiba (LMRS) para o ano de 2000. A coleta de dados foi 

realizada na Estacao Meteorologica instalada em Sao Jose da Mata, distrito de Campina 

Grande-PB e na EMBRAPA em Campina Grande-PB. Os dados de precipitacao 

provavel em nivel de 75% de probabilidade (PP 75%) foram obtidos atraves de 

Hargreaves (1973). Os dados de evapotranspiracao referencial mensal e diario foram 

obtidos atraves de Dados Basicos Climatologicos do Nordeste, SUDENE (1984). 

PRECIPITACAO (mm) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Municipio/Estagdo Ano 

MESES 

Municipio/Estagdo Ano 

JAN FEV MAR ABR MAI JIJN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
2000 75,1 289,1 29,1 158,5 98,6 217,0 176,7 144,3 96,1 23,0 7,2 57,6 1.314,7 

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
1999 3,2 17,2 67,4 15,1 61,1 28,0 105,5 48,6 14,7 26,2 0,0 17,6 404,6 

Campina Grande 

/S. Jose da Mata 
1998 10,2 0,8 54,3 27,2 31,1 27,0 58,7 123,1 4,4 15,1 0,0 6,6 358,5 

Campina Grande 

/EMBRAPA 
1997 7,4 117,8 88,8 91,6 136,3 41,7 83,8 46,9 12,6 0,9 1,8 51,8 681,4 

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
19% 0,0 7,2 52,4 98,1 64,4 63,5 85,8 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 401,7 

Campina Grande 

/EMBRAPA 
1995 4,1 15,9 53,9 132,2 60,2 169,8 170,2 19,3 3,3 2,7 15,0 0,0 646,6 

Campina Grande 

/EMBRAPA 
1994 17,1 15,6 142,5 84,7 180,6 244,5 143,1 54,9 90,2 4,9 2,4 60,0 1.040,5 

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
Media 50,7 107,0 151,6 147,3 48,0 23,2 14,8 3,3 1,2 1,7 8,3 16,4 589,8 

Campina Grande PP75% 7,0 12,0 23,0 49,0 60,0 71,0 63,0 34,0 7,0 2,0 1,0 4,0 612,0 

Tabela 1: Distribuicao pluviometrica (precipitacao media mensal e anual) no periodo de 1994 
a 2000, registrada no municipio de Campina Grande-PB 
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EVAPOTRANSPIRAQAO (mm) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Municipio/Estagdo 

MESES 

Municipio/Estagdo 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA W D£Z ANUAL 

Campina Grande 161,2 142,8 139,5 114,0 89,9 75,0 80,6 99,2 126,0 151,9 156,0 161,2 1.497,3 

Tabela 2: Evapotranspiracao referencial, registrada no municipio de Campina Grande-PB em 2000 

V.2.2. Geologia 

A geologia da area de estudo esta representada por: 

(a) Pre-Cambriano Indiviso: que em sua grande maioria se encontra inserido 

no Complexo Gnaissico-Migmatitico (pcgn) incluindo calcario cristalino 

(ca). Essa unidade apresenta uma associacao litologica variada e 

complexa, predominando os biotita-gnaisses, biotita-muscovita gnaisse, 

biotita hornblenda gnaisse, leptinitos e migmatitos, esses ultimos 

representados principalmente por epibolitos e diadisitos. Entre a 

confluencia do rio Sao Pedro e riacho Bodocongo, encontra-se uma 

pequena area cujo material de origem se refere as rochas granitoides: 

granitos, granodioritos, tonalitos, monzonitos (p€gr). 

(b) Holoceno: representado na area pelos aluvides dos riachos Logradouro, 

Rio Gon9alo e do rio Sao Pedro, que apresentam faixas aluvionais 

muitos estreitas, cuja composicao litologica e areia, silte e argila 

(CDRM, 1982). 

V.2.3. Geomorfologia e Relevo 

O Assentamento encontra-se inserido no Planalto da Borborema, que se constitui 

no mais importante acidente geografico da Regiao Nordeste, exercendo na Paraiba um 

papel de particular importancia no conjunto do relevo e na diversificacao do clima. A 

unidade geomorfologica denominada Superficie de Planalto ou Superficie dos Cariris, 

onde se situa o Assentamento, ora diagnosticado, representa uma das unidades mais 

amplas e regulares no conjunto da Borborema. Ocupa a porcao da Superficie do 

Planalto da Borborema, cujo nivel e" definido como mais baixo, com altitudes variando 

entre 400-500m. Essa por9ao e considerada como a parte mais expressiva da Superficie 

do Planalto, e a sua suave inclinacao, dirigida para o sul, conduz seus cursos d'agua 

intermitentes para o rio Paraiba. O relevo que ai ocorre apresenta-se bastante uniforme, 

predominando o suave ondulado em quase toda sua extensao (aproximadamente 80% da 

area total do imovel) totalizando cerca de 1.985,6840ha, quase sempre entrecortado por 

areas de relevo piano ou quase piano que, por estarem identificados em areas nao 

agrupadas, estima-se totalizar 20% (totalizando cerca de 496,42lOha). 

V.2.4. Vegetacao 

A vegeta93o predominante e do tipo caatinga hipoxerofila em area de transi9ao 
para caatinga hiperxerofila. De acordo com o reconhecimento de campo realizado na 
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area, as especies mais encontradas (Brasil, 1972) foram: juremazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Mimosa sp.) quixaba 

(Bumelia sertorum Mart) facheiro (Cereus sp) angico (Anadenanthera macrocarpa -
Benth) marmeleiro (Ylanta sp) mandacaru (Cereus jamacary) palmatoria-braba 

(Opuntia palmadora) macambira (Bromelia laciniosa Mart) caroa (Neoglaziovia 
variegata) xique-xique (Pilocereus gounelliei) aroeira (Astronium urundeuva) pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium) avelos (Euphorbia tirucalli). A figura 22 apresenta o Mapa 

de Uso Atual e Cobertura Vegetal do Assentamento Venancio Tome de Araujo. 

Figura 22 - Mapa de Uso Atual e Cobertura Vegetal do Assentamento Venancio Tome 
de Araujo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V.2.5. Solos 

Identificou-se no Assentamento a predominancia de solos bruno nao calcico 

vertico e solonetz solodizado. Em alguns pontos, areas mais rebaixadas do relevo suave 

ondulado registrou-se presenca de vertissolo e, nas areas mais elevadas, de solos 

litolicos eutroficos, os quais aparecem como inclusoes dos solos predominantes na 

area. Os solos aluviais eutr6ficos, tambem definidos como inclusoes, ocorrem em 

faixas muito estreitas, praticamente acompanhando os leitos do rio Sao Pedro e dos 

riachos Logradouro e Goncalo. Registrou-se afloramentos de rocha com a presenca de 

muitos calhaus de quartzo, rolados, desarestados, na superficie do solo. Alem de 

algumas inclusoes de regossolo eutrofico, planossolo solodico eutrofico e solos 

halomorficos indiscriminados, todos constituindo inclusdes dos principals tipos de 

solos que ocorrem no referido Assentamento. A figura 23 apresenta o Mapa de Solos do 

Assentamento Venancio Tome de Araujo. 
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Figura 23 - Mapa de Solos do Assentamento Venancio Tome de Araujo 

V.2.6. Classes de Capacidade de Uso das Terras 

No tocante as classes de capacidade de uso das terras, essas foram enquadradas 

nas seguintes classes: 

Classe IV: define terras que se prestam mais para lavoura esporadica. Sao 
areas mais ingremes, mais susceptiveis a erosao e proprias para cultivos 
continuos. As areas de relevo mais acidentado sao mais indicadas para culturas 
permanentes ou silvicultura. As areas mais planas e mal drenadas sao propicias 
para o cultivo de arroz e/ou capineiras. Na area do Assentamento Venancio 
Tome de Araujo, essa classe de terras e encontrada nas unidades de solos 
Bruno nao Calcicos vertico, Vertissolo e nas pequenas manchas de Planossolo 
que se encontram caracterizadas como inclusoes; 

Classe VII: compreende terras nao cultivaveis com severas limitacoes para 

culturas permanentes e reflorestamento. Sao acidentadas, rasas, erosivas, 

pedregosas e/ou rochosas e com problemas de salinidade e/ou sodicidade. Na 

area de estudo, essas terras sao encontradas com mais freqiiencia nas 

unidades de Solonetz Solodizado, Solos Litolicos Eutroficos e Afloramentos 

de Rocha.A figura 24 apresenta o Mapa de Classes de Capacidade de Uso das 

Terras do Assentamento Venancio Tome de Araujo. 
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Figura 24 - Mapa de Classes de Capacidade de Uso das Terras do Assentamento 
Venancio Tome" de Araujo 

V.2.7. Recursos Hidricos 

O Assentamento Venancio Tome de Araujo e cortado pelo rio Sao Pedro e pelos 
riachos Goncalo e Logradouro, cursos d'agua intermitentes que desaguam no acude do 
DNOCS, situado em seus dominios, com capacidade de 6 milhdes de metros ciibicos, o 
qual vem sendo utilizado tanto para consumo humano quanto animal, possuindo ainda 8 
acudes de porte medio, 1 barragem de pedra e 9 cisternas, distribuidos de maneira a 
beneficiar o Assentamento como um todo, alem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 0 90  artesiano localizado na sede, com 
36,0m e bomba de l,5hp, que fornece agua de razoavel qualidade para a comunidade. O 
Assentamento e ainda beneficiado com as aguas do riacho Bodocongo que, embora 
improprias para o consumo humano, poderao ser aproveitadas para a irrigacao de 10 ha de 
capim, sorgo e milho para forragem. 

A figura 25 apresenta o Mapa de Classes de Terras para Irrigacao do 

Assentamento Venancio Tome de Araujo. 
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Figura 25 - Mapa de Classes de Terras para Irrigacao do Assentamento Venancio 
Tome de Araujo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V.3. Aptidao pedoclimatica para instalacao de culturas 

A aptidao pedoclimatica do Assentamento em estudo, de acordo com Paraiba 
(1978) e trabalho de campo, foi definida para a exploracao das culturas do algodao 
arboreo, algodao herbaceo, caju, feij3o macassa, mamona, mandioca, milheto, milho 
(ligeiro) palma forrageira, pastagem (capim elefante) sisal, sorgo, acerola, pinna e 
plantas medicinais. 

VI. RESULTADOS 

Para efeito de tomada de decisao adotou-se como principio balizador o modelo 

de agricultura familiar. 

Como pode ser visto, fez-se os zoneamentos apresentados nas figuras 22, 23, 24 

e 25, onde sao ilustrados os zoneamentos por tipo de cobertura vegetal, solos, classes de 

capacidade de uso da terra e terras para irrigacao, o que vai permitir uma serie de 

atividades na propriedade, como: proposta de implantacao de eco-turismo, 

reflorestamento, etc. 

Para melhor aplicacao dos mapas gerados, partiu-se para o georreferenciamento 
da propriedade, possibilitando logo em um primeiro momento, identificar sua 
localizacao no Estado da Paraiba, assim como o mercado consumidor mais pr6ximo 
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VII. CONCLUSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOES 

Os resultados apontam um planejamento e acompanhamento criterioso destas 
areas, no tocante ao uso e ocupacao das terras, ja que apresentam em parte, condicdes 
restritas de utilizacao, sobretudo no tocante aos aspectos edaficos. 

O relevo na area de estudo varia desde suave ondulado a montanhoso, o que 

proporciona ao homem e a mulher do campo possibilidades restritas de utilizacao em 

alguns locais, sendo necessario adotar o uso de tecnicas de conservacao dos solos que 

possibilitem, a longo prazo, sua exploracao agricola de forma sustentavel. 

Como observamos, o sistema de informacao geografica (SIG) e um sistema 
voltado a aquisicao, analise, armazenamento, manipulacao e apresentacao de 
informacoes referenciadas espacialmente. 

Observou-se tambem que os sistemas de informacoes geograficas (SIG) 
requerem dois tipos principals de dados, que devem ser considerados separadamente. O 
primeiro deles, refere-se aos dados geograficos (posicionais) necessarios para definir 
onde as feicdes cartograficas ocorrem; e o segundo tipo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 composto pelos atributos que 
registram o que as feicdes cartograficas representam. O SIG caracteriza-se tambem pela 
habilidade de processar as feicoes cartograficas em termos de seus atributos espaciais e 
nao-espaciais (onde os dados nao-espaciais podem registrar uso da terra, propriedades, 
caracteristicas do solo, tipos de vegetacao, etc.). 

Uma questao importante na adogao das tecnicas de SIG para o planejamento do 
uso da terra a nivel local e relativa a como colocar tal tecnologia nas maos dos 
tomadores de decisao; uma abordagem seria organizar projetos cooperativos nos quais a 
agenda de usuarios potenciais faca uso de uma instalacao operada por especialistas em 
SIG; outra alternativa seria levar a tecnologia ate os tomadores de decisao, em que os 
proprios profissionais do gerenciamento da terra especifiquem os dados de entrada, os 
produtos finais, as operacoes analiticas necessarias para estruturarem o planejamento e a 
analise da tomada de decisao, executem a analise no SIG e avaliem os resultados. 

Comprovamos que mais do que nunca na historia da humanidade, 6 valida a 

expressao "informacao e poder" e aqueles que tem acesso a informacao nao apenas 

chegam na frente dos concorrentes, estes ultimos nem fleam sabendo que ficaram para 

tras. 
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para distribuicao de sua producao (alem de informacoes relacionadas com a cultura da 

regiao circunvizinha, para melhor elaboracao de projetos). 

O sistema de informacao geografica (SIG) possibilita tambem a implantacSo de 

um banco de dados contendo todos os parametros descritivos e cadastrais relacionados a 

cada um dos elementos graficos representatives existentes nos mapas, como por 

exemplo: perimetro da propriedade, estradas, recursos hidricos, manchas de solo, uso 

atual, vegetal, lotes parcelados, dentre outros. Estas informacoes organizadas desta 

forma peimitirao aos usuarios tomadores de decisao a realizacao das mais variadas 

consultas envolvendo, em muitas situacSes, dados relacionados a varios niveis de 

informacoes. Um exemplo disso e a consulta de informacSes sobre o tipo de solo, 

declividade, praticas de lavoura e tipo de plantacSo, usados para predic&o da erosao do 

solo, tal que programas de controle da erosao pudessem ser dirigidos para as areas com 

mais alto risco. O mesmo valendo para o manejo pecuario para o qual sao manipulados 

dados relacionados a alimentacao, recursos hidricos, existencia ou nao de cercas, 

climatologia, dentre outras. 

Um outro exemplo bastante significativo da utilizagSo do SIG e o cadastro dos 

lotes do assentamento. Para cada lote parcelado e atribuido um conjunto de informacSes 

relacionadas a familia que ali reside, como por exemplo: n° de filhos, grau de 

alfabetizacao de cada membro da familia, faixa etaria, sexo, origem (rural ou urbana) 

etc. Com essas informacSes disponiveis sera possivel tomar decisSes do tipo: 

necessidade de construe**0 de escola, implantacao de programas de saude, desenvolver 

programas de incentivo aos trabalhos artesanais e assim por diante. 

Foram usados dados climatolSgicos (precipitacao e evapotranspiracao) de 
estacSes meteorologicas sito em Sao Jose da Mata e Embrapa Campina Grande. Em um 
futuro sera ideal instalar pluvidmetro e tanque classe A na propria propriedade, para 
melhor fidelidade de dados. 
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