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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta pesquisa teve como objetivo, avaliar o nivel de preservacao/recuperacao da 

comunidade rural de Urucu, Gurinhem - PB, atraves de indicadores visuais e sociais da 

comunidade como forma de gerar informacoes que venham a melhorar a sustentabilidade da 

area. Esta avaliacao esta ocorrendo, de forma precisa, tres anos apos inicio da recuperacao da 

area. A comunidade fica localizada no municipio de Gurinhem, a uma distancia de 

aproximadamente 80 km de Campina Grande, tendo acesso pela BR-230 em direcao a capital 

do estado. Foram utilizados maquina fotografica para levantamento dos indicadores visuais e 

questionarios para levantamento dos indicadores sociais e economicos da comunidade. 

Levantou-se que de 2000 mudas plantadas, apenas 5% sobreviveram, os principais motivos 

pelos quais ocorreu a ineficiencia do projeto de restauracao foram: falta de cercamento da 

area e longos periodos de estiagem. Para andamento do projeto, aspecto diferencial, e a 

participacao ativa da escola, coordenadores do projeto e liderancas da comunidade, pois 

atuam na formacao qualitativa da comunidade. Assim, a sensibilizacao realizada aos 

moradores contribui bastante na importancia da recuperacao atraves do reflorestamento e 

conservacao em defesa do meio ambiente. Os registros fotograficos mostram os resultados 

positivos das mudas remanescentes e diminuicao do assoreamento no leito do rio. A 

comunidade rural de Urucu representa uma excessao a partir da relacao escola - comunidade 

e se faz referenda na facilidade de trabalhar com dedicacao para as futuras geracoes, ou seja, 

sustentabilidade a longo prazo. 

Palavras - Chave:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educacdo ambiental, restauracao, sustentabilidade hidrica. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desmatamento, uso e manejo inadequado dos recursos naturais tern provocado, 

dentre outros efeitos, a deterioracao dos solos agricultaveis, alteracoes nas redes de drenagens 

com perdas qualitativas e quantitativas das aguas dos rios, lagos e reservatorios. A ocupacao 

inapropriada favorece os processos erosivos, reduzindo a produtividade do solo com 

consequente transporte e acumulo de sedimentos para os reservatorios, diminuindo a 

quantidade e qualidade da agua (SANTOS, 2010). 

Ao longo dos anos, as areas de preservacao permanente (APPs) as margens dos cursos 

d'agua vem sofrendo degradacoes, principalmente nas areas urbanas, com a retirada parcial 

ou total da vegetacao nessa faixa, a qual deveria ser mantida intacta por garantir a preservacao 

dos recursos hidricos, a estabilidade geologica e a biodiversidade. 

Segundo Martins (2001), a vegetacao que se desenvolve na faixa de preservacao 

permanente ao longo dos cursos d'agua e comumente chamada de mata ciliar, representada 

por faixas estreitas de vegetacao nativa. Uma de suas funcoes e a de diflcultar o assoreamento 

do leito dos rios, nao permitindo que os sedimentos carregados pelas aguas das chuvas 

cheguem em sua total idade, alterando a faixa do leito . Alem disso, raizes das plantas servem 

como fixadoras das margens e protegem contra os eventos erosivos intensos. 

Para Lima et al. (2000), a hidrologia florestal pode ser entendida como a area do 

conhecimento humano que se preocupa com o manejo ambiental da microbacia hidrografica. 

Dentro desta, as matas ciliares ocupam as areas mais dinamicas da paisagem, tornando-se 

importantes na quantidade e qualidade da agua da microbacia, pois a destruicao da mata ciliar, 

a medio e a longo prazo, diminui a capacidade de armazenamento e, consequentemente, a 

vazao dos rios na estacao seca. 

Segundo Assuncao et al. (1996) a conscientizacao sobre a necessidade de conservacao 

e defesa do meio ambiente para presentes e futuras geracdes e incontestavel; o conhecimento 

da lei para entendimento dos deveres e prerrogativa dos cidadaos e imprescindivel; a 

importancia de se comecar a educacao ambiental na infancia e inquestionavel; fazer com que 

as criancas entendam as leis ambientais, para contribuir com a preservacao e defesa do meio 

ambiente como cidadaos responsaveis; conseguir, de forma criativa, mudar o comportamento 



de um maior numero possivel de estudantes e torna-los agentes de defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e saudavel. 

De acordo com Martins (2001), o sucesso de um projeto de recuperacao de mata ciliar 

deve ser avaliado por meio de indicadores de recuperacao. Atraves destes indicadores, e 

possivel definir se o projeto necessita softer novas interferencias ou ate mesmo ser 

redirecionado, visando acelerar o processo de sucessao e de restauracao das funcoes da mata 

ciliar, bem como determinar o momento em que a floresta plantada passa a ser auto-

sustentavel, dispensando intervencdes antropicas. 

A referida pesquisa vem de encontro a o que preconiza os projetos de recuperacao de 

areas degradadas, onde a principal forma de garantir a sustentabilidade a longo prazo dos 

modelos de restauracao e o monitoramento continuo, para que possa ser indicada medidas 

quern venham a contribuir com acoes remediadoras de retroalimentacao do projeto . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivo Geral 

Avaliar o nivel de preservacao/restauracao da comunidade rural de Urucu, Gurinhem -

PB, atraves de indicadores visuais, sociais e economicos da comunidade para gerar 

informacoes que contribuam para continuidade da execucao do projeto. 

1.2 Objetivos Especificos 

• Avaliar indicadores sociais e economicos da comunidade do Urucu; 

• Avaliar a area apos tres anos do primeiro plantio de mudas, atraves de indicadores 

visuais; 



2. FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1. Recursos Hidricos das Regides Semiaridas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seca e um desastre natural considerado por muitos como o mais complexo, embora 

o menos compreendido entre os riscos naturais e o que afeta mais pessoas que quaisquer 

outros riscos (HAGMAN, 1984). As secas tern causas de proporcoes planetarias e sao 

influenciadas por diversos fatores, dentre os quais vale destacar: a diferenca de temperatura 

superficial das aguas do Atlantic© Norte, que sao mais quentes e as do Atlantico Sul, frias; 

deslocamento da Zona de convergencia intertropical para o Hemisferio Norte em epocas 

previstas para permanencia no Sul; e o aparecimento do fenomeno conhecido como El Nino, 

caracterizado pelo aumento da temperatura no Oceano Pacifico Equatorial Leste. Alem de 

tudo isto, as formas do relevo do Nordeste e a alta refletividade da crosta se apresentam como 

os principais fatores locais inibidores da producao de chuvas (SILVA, 2003). 

Boa parte da superficie terrestre e coberta por areas de climas aridos e semi-aridos, 

correspondendo um terco das terras emersas do globo, segundo Conti (1998), equivalente a 

50.000.000 km
2. Citado por Meio Filho (2006), Raya diz que pode-se estimar a superficie 

mundial semi-arida, variando entre 10 e 13% das terras do planeta. 

Essas regioes comportam mais de 1 bilhao de habitantes ou mais de 20% da 

populacao mundial, que vivem em ambientes susceptiveis as acoes antropicas, onde o 

investimento agricola e um dos mais oneroso do mundo, constituindo assim serios problemas 

para a populacao local, visto que os habitantes dessas regioes tern nas atividades primarias sua 

principal fonte de sustentacao economica. Apesar da maior parte da superficie do nosso 

planeta ser constituido de agua (3/4), 97% disso esta concentrada em mares e oceanos, 

restando apenas 3% de agua doce, dos quais 75% formam as calotas polares e, dos 25% 

restantes, 98,8% sao de aguas subterraneas, restando apenas 1,2% de aguas superficiais (rios e 

lagos) de acesso facil ao consumo humano (CEBALLOS, 1995). 

Na regiao Nordeste do Brasil, a agua e um dos elementos limitantes ao seu 

desenvolvimento. As precipitacoes que ai ocorrem sao irregulares temporal e espacialmente. 

A alta taxa de evaporacao e a natureza geologica cristalina da maioria do seu terreno, aliados 

a crescente demanda de agua para abastecimento humano, animal e irrigacao dentre outros, 

conferem a esta regiao um balanco hidrico anual negativo (SALATI et al., 1995). 



O Semiarido brasileiro e um dos maiores, mais populoso e o mais umido do mundo. 

Estende-se por 980.089,26 km
2 abrangendo 1.135 municipios dos Estados do Piaui, Ceara, 

Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espirito 

Santo e Maranhao. Vive nessa regiao 21.718.168 de pessoas (CARVALHO, 2006). 

O clima e marcante, com um regime pluviometrico em media de 500 mm/ano em 

duas estacoes distintas, uma com chuvas de 3 a 5 meses no primeiro semestre do ano chamada 

inverno, e outra seca que dura de 7 a 9 meses podendo se alongar, chamada verao. Devido a 

essas caracteristicas climaticas a regiao Nordeste possui um dos maiores indices de 

evaporacao do Brasil, em virtude da baixa latitude que se encontra, esta muito proxima do 

Equador, localizando-se entre 1 °S e 18 °S, onde os raios solares incidem quase na vertical, de 

Janeiro a dezembro, proporcionando elevadas medias termicas e luminosidade (2.800 horas) 

durante todo o ano. Os ventos ficam secos, quentes e com alta velocidade media (15 a 25 

km/h), e a temperatura atinge media que varia de 23 a 27°C, considerada muito elevada, 

condicao que favorece a alta evaporacao, e alcanca numeros em torno dos 2.000 mm/ano. 

Os solos geralmente sao rasos e pedregosos, pobres em materia organica, com baixa 

capacidade de acumulacao de agua, embora sejam ricos em sais minerais soluveis, 

especialmente em Calcio e Potassio, possuem pH neutro ou proximo da neutralidade. 

0 Semiarido do Nordeste brasileiro e uma das regioes secas mais quentes do planeta 

(MENDES, 2006). Porem, o conceito de solo, gado e homens castigados pela seca esta 

mudando, com o desenvolvimento da irrigacao, o uso de especies tolerantes a seca e a 

producao animal, o panorama de desolacao da lugar a um cenario de producao onde 

tecnologias disponiveis tern tornado possivel a producao comercial de diversos produtos 

agricola e pecuario, capazes de competir nos mercados, nacional e internacional. 

Segundo LUCENA (1998), cerca de 60% da Regiao Nordeste corresponde a zona de 

ocorrencia das secas e e denominada Poligono das Secas, porem encontram-se neste poligono, 

regioes cuja pluviometria ultrapassa 800 milimetros, sendo um tipo de microclima da altitude 

chamado "Brejo", com preeipitacdes abundantes, temperaturas mais amenas, umidade mais 

elevada, cerracoes e nuvens freqiientes. Para CADIER (1994), o clima dos brejos nao pode ser 

qualificado de semi-arido, pois representa um grande papel na economia regional e originam 

ou sustentam as nascentes de muitos rios. 



A regiao semi-arida da Paraiba compreende uma area de aproximadamente 20.000 

km
2

 e caracteriza-se, do ponto de vista geoambiental, pela diversidade de suas paisagens, 

tendo como elemento marcante, no quadro natural da regiao, a condicao de semi-aridez que 

atinge grande parte do seu territorio e a alta variabilidade pluviometrica espacial e temporal 

inerente a esse tipo climatico (SALES, 2002). 

Vicente e Carneiro (1993) citam que aproximadamente 99% do territorio paraibano 

sao atingido pelas secas periodicas, que possui uma extensao de 56.439,838 km
2 e uma 

populacao estimada em 2006 de 3.623.215 habitantes (IBGE, 2006). 

Segundo o GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA (1985), a hidrografia 

caracteriza-se pela predominancia de rios temporarios, com regimes de vazao dependente da 

quantidade e da distribuicao da precipitacao pluviometrica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Vegetacao 

O bioma Caatinga e formado por uma vegetacao do tipo de mata seca, caducifolia e 

espinhosa, que cobre a maior parte do Semi-Arido Brasileiro (SAB), quase todo dentro do 

Nordeste, ja que inclui parte do Norte de Minas Gerais, ocupando uma area de, 

aproximadamente, 1,08 milhao de km
2, com uma populacao de 24,6 milhoes de habitantes, o 

que o torna o Semi-Arido mais populoso do mundo (EMBRAPA, 2000). Na lingua indigena, 

Caatinga significa "floresta branca", porque, na epoca da seca, a maioria das plantas perdem 

as suas folhas, proporcionando um aspecto branco a toda a paisagem, devido a coloracao 

branca ou prateada das cascas (MAIA, 2004). 

A associacao dos fatores edaficos e das acoes antropicas produzem mosaicos de 

vegetacao, fazendo com que a caatinga apresente uma enorme variabilidade espacial e 

temporal, mesmo quando e vista atraves de estereotipo de afloramento de rochas onde 

predominam xique-xique e macambira (MIRANDA, 1986). Araujo Filho (1986) explica que 

essa variabilidade na composicao e no arranjo de seus componentes botanicos se deve a 

respostas aos processos de sucessao e de diversos fatores ambientais, onde a densidade de 

plantas, a composicao floristica e o potencial do estrato herbaceo variam em funcao das 

caracteristicas de solo, pluviosidade, altitude, relevo, acoes antropicas, etc. 



A degradacao ambiental no Semi-arido Nordestino, embora tenha ocorrido de forma 

lenta ao longo de 300 anos de exploracao inadequada, esta frequentemente associada a 

combinacao de precipitacoes muito baixas e muito variaveis no tempo e no espaco, e 

evapotranspiracdes frequentemente muito altas. Isto tern ocasionado tambem alto risco da 

atividade agropecuaria de nivel tecnologico muito baixo (ARAUJO et al., 1995). 

Queiroz et al. (1993) identificaram quatro causas do desaparecimento da vegetacao 

nativa do Tropico Semi-Arido brasileiro no periodo mais recente. 1) formacao de pastagens; 

2) implantacao de projetos de irrigagao; 3) producao de energia para atividades diversas, 

como olarias, padarias, producao de gesso e cal, e 4) queimadas naturais ou induzidas pelo 

homem. Essas causas, em conjunto ou isoladamente, tern contribuido nao apenas para 

diminuir o aproveitamento secular de algumas especies frutiferas e/ou forrageiras e/ou 

madeireiras, como, tambem, para o desaparecimento da variabilidade genetica de algumas e a 

quase extincao de outras. 

A eliminacao systematica da cobertura vegetal e o uso indevido das terras tern 

acarretado graves problemas ambientais no semi-arido nordestino, entre os quais se destacam 

a reducao da biodiversidade, a degradacao dos solos, o comprometimento dos sistemas 

produtivos e a desertificacao de extensas areas na maioria dos Estados que compoem a regiao 

(BRASIL, 1995). 

No semi-arido nordestino a degradacao dos recursos naturais e especialmente a 

diminuicao da fertilidade do solo tern sido provocadas pelo do aumento da intensidade do uso 

do solo e a reducao da cobertura vegetal nativa (MENEZES & SAMPAJO, 2002). O manejo 

inadequado dos solos do semi-arido tern se apresentado como um dos principais problemas da 

regiao, podendo ocasionar degradacao dos seus atributos fisicos, quimicos e biologicos, 

essenciais para a manutencao da vegetacao (SALCEDO, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Matas ciliares 

Para LIMA & ZAKIA (2000), a hidrologia florestal pode ser entendida como a area 

do conhecimento humano que se preocupa com o manejo ambiental da microbacia 

hidrografica. Dentro desta, as matas ciliares ocupam as areas mais dinamicas da paisagem, 

tornando-se importantes na quantidade e qualidade da agua da microbacia, pois a destruicao 

da mata ciliar, a medio e a longo prazo, diminui a capacidade de armazenamento e, 

consequentemente, a vazao dos rios na estacao seca. 



Segundo CARPANEZZI (2000), o papel hidrologico da floresta resulta de uma rede 

de interacoes, em que a vegetacao em geral, principalmente a floresta, permite a infiltracao e 

armazenamento temporario de agua no solo, assim, a cobertura vegetal controla a erosao, 

conservando os solos e regulando a vazao dos rios. 

Para ROCHA (2005), as coroas de protecao de nascentes sao conceituadas como a 

area compreendida entre o divisor de aguas e a base das ravinas, aproximadamente, a meia 

encosta. Esta area tern grande importancia para o afloramento da agua subterranea, pois sua 

principal caracteristica e propiciar a infiltracao das aguas das chuvas, e tambem evitar erosao. 

A mata ciliar e uma area de preservacao permanente, que segundo o Codigo Florestal 

(Lei n° 4.771/1965) deve-se manter intocada, e caso esteja degradada deve-se prever a 

imediata recuperacao. Essa lei ja existe ha 40 anos, mas nem sempre foi cumprida. Toda a 

vegetacao natural (arborea ou nao) presente ao longo das margens dos rios, e ao redor de 

nascentes e de reservatorios, deve ser preservada. De acordo com o artigo 2° desta lei, a 

largura da faixa de mata ciliar a ser preservada esta relacionada com a largura do curso d'agua 

(CAMPOS, 2008). 

Na figura 1 visualiza-se as dimensoes das faixas de mata ciliar em relacao a largura dos rios, 

lagos, represas e nascentes, segundo o Codigo Florestal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: PRAD de SANTOS, R. T., 2010. 

Figura 1: Largura da mata ciliar relacionada a nascentes e a largura do espelho de agua dos 

rios, lagos e represas. 



De um modo geral, e percebido que as matas ciliares encerram um conjunto de 

caracteristicas que lhe sao proprias. Nesse sentido, a vegetacao ciliar ocorre nas porcdes de 

terreno que incluem tanto a ribanceira de um curso de agua, como tambem a planicie de 

inundacao (LIMA, 1989). Este tipo de vegetacao e bem definida em regioes de dominio de 

formacoes savanicas ou campestres, porem menos diferenciada nas regioes de dominio de 

florestas, onde se distingue principalmente pela composicao floristica (MANTOVANI et al., 

1989). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Recuperacao de nascente 

Segundo Lima et al., entende-se por nascente o afloramento do lencol freatico, que vai dar 

origem a uma fonte de agua de acumulo (represa), ou cursos d'agua (regatos, ribeiroes e rios). 

Em virtude de seu valor inestimavel dentro de uma propriedade agricola, deve ser tratada com 

cuidado todo especial O manejo de bacias hidrograficas deve contemplar a preservacao e 

melhoria da agua quanto a quantidade e qualidade, alem de seus interferentes em uma unidade 

geomorfologica da paisagem como forma mais adequada de manipulacao sistemica dos 

recursos de uma regiao. 

Conforme Rodrigues et al., as nascentes, cursos d'agua e represas, embora distintos entre si 

por varias particularidades quanto as estrategias de preservacao, apresentam como pontos 

basicos comuns o controle da erosao do solo por meio de estruturas fisicas e barreiras vegetais 

de contencao, minimizacao de contaminacao quimica e biologica e acoes mitigadoras de 

perdas de agua por evaporacao e consume pelas plantas. 

2.4 Educacao ambiental como ferramenta de gestao 

A reflexao sobre as praticas sociais, em um contexto marcado pela degradacao 

permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessaria articulacao com 

a producao de sentidos sobre a educacao ambiental. A dimensao ambiental configura-se 

crescentemente como uma questao que envolve um conjunto de atores do universo educativo, 

potencializando o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitacSo de 

profissionais e a comunidade universitaria numa perspective interdisciplinar. Nesse sentido, a 



producao de conhecimento deve necessariamente contemplar as inter-relacoes do meio natural 

com o social, incluindo a analise dos determinantes do processo, o papel dos diversos atores 

envolvidos e as formas de organizacao social que aumentam o poder das acoes alternativas de 

um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize novo perfil de desenvolvimento, 

com enfase na sustentabilidade socioambiental (JACOB,2003). 

Segundo Campos (2008), a educacao ambiental e a acao educativa permanente pela 

qual a comunidade tern a tomada de consciencia de sua realidade global, do tipo de relacoes 

que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas 

relacoes e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma pratica que vincula o 

educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a 

transformacao superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, 

desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessarias para dita transformacao. Sao 

os processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competencias voltadas para a conservacao do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade, se constitui numa forma abrangente de educacao, que se propoe atingir todos 

os cidadaos, atraves de um processo pedagogico participativo permanente que procura incutir 

no educando uma consciencia critica sobre a problematica ambiental, compreendendo-se 

como critica a capacidade de captar a genese e a evolucao de problemas ambientais. 

Existe, portanto, a necessidade de incrementar os meios de informacao e o acesso a 

eles, bem como o papel indutivo do poder publico nos conteudos educacionais, como 

caminhos possiveis para alterar o quadro atual de degradacao socioambiental. Trata-se de 

promover o crescimento da consciencia ambiental, expandindo a possibilidade de a populacao 

participar em um nivel mais alto no processo decisorio, como uma forma de fortalecer sua co-

responsabilidade na fiscalizacao e no controle dos agentes de degradacao ambiental (JACOB, 

2003). 



3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. C A R A C T E R I Z A C A O AMBIENTAL DA AREA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 municipio de Gurinhem (Figura 2) esta localizado na Microrregiao Gurinhem e na 

mesorregiao do Agreste Paraibano do Estado da Paraiba. Sua area e de 309 km
2

 representando 

0,548% do Estado, 0,0199% da Regiao e 0,0036% de todo o territorio brasileiro. A sede do 

municipio tern uma altitude aproximada de 104 metros distando 61,9 Km da capital. O acesso 

e feito, a partir de Joao Pessoa, pelas rodovias BR 230/ PB 063. O municipio esta inserido na 

Folha SUDENE de Sape na escala de 1:100.000. 

Fonte: AESA - PB. 

Figura 2: Localizacao do municipio de Gurinhem. 

3.1.1 Aspectos Socioeconomics 

O municipio foi criado em 1958, a Populacao Total e de 13.182 habitantes, sendo 

5.543 na area urbana. Seu lndice de Desenvolvimento Humano (EDH) e de 0,545, segundo 

Atlas de Desenvolvimento Humano-PNUD (2000). Sao registrados 102 domicilios 



particulars permanentes com banheiro ligados a Rede Geral de Esgoto, 1.343 domicilios 

particulares permanentes tern abastecimento ligado a Rede Geral de Agua, e 1.686 domicilios 

particulars permanentes tern lixo coletado (Breno et al., 2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Aspectos Fisiograficos 

O municipio de Gurinhem esta inserido na unidade geoambiental da Depressao 

Sertaneja, que representa a paisagem tipica do semi-arido nordestino, caracterizada por uma 

superficie de pediplanacao bastante monotona, relevo predominantemente suave-ondulado, 

cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas Elevacoes residuais, cristas e/ou 

outeiros pontuam a linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos 

de erosao que atingiram grande parte do sertao nordestino. A vegetacao e basicamente 

composta por Caatinga Hiperxerofila com trechos de Floresta Caducifolia (Breno et al., 

2005). 

O clima e do tipo Tropical Semi-Arido, com chuvas de verao. O periodo chuvoso se 

inicia em novembro com termino em abril. A precipitacao media anual e de 431,8 mm. Com 

respeitos aos solos, nos Patamares Compridos e Baixas Vertentes do relevo suave ondulado 

ocorrem os Planossolos, mal drenados, fertilidade natural media e problemas de sais; Topos e 

Altas Vertentes, os solos Brunos nao Calcicos, rasos e fertilidade natural alta; Topos e Altas 

Vertentes do relevo ondulado ocorrem os Podzolicos, drenados e fertilidade natural media e 

as Elevacoes Residuais com os solos Litolicos, rasos, pedregosos e fertilidade natural media 

(Breno et. al,2005). 

O municipio de Gurinhem encontra-se inserido nos dominios da bacia hidrografica do 

Rio Paraiba, regiao do Baixo Paraiba. Seus principais tributaries sao. os rios Gurinhem, 

Gurinhenzinho e Salgado, alem dos riachos: Lagoa Nova, Morcego, Cipoal, Tres Passagens, 

Carrapicho, Camuca, Salgado e Riachao. Os principais corpos de acumulacao sao os acudes: 

do Morais, Agustinho, Salgado, Corgonho, Aragao, Boqueirao, Doce, da Velha, Pinheiro e 

Primavera, alem das lagoas: dos Bezerros e das Pipocas (Breno et al.,2005). 

3.2. Area experimental 



A comunidade rural de Urucu (Figura 3) flea localizada no municipio de Gurinhem, a 

uma distancia de aproximadamente 80 km de Campina Grande, tendo acesso pela BR-230 em 

direcao a capital do estado. Possui uma populacao de mais de 1000 habitantes, tendo como 

uma de suas principais caracteristicas a organizacao coletiva, existindo uma associacao 

atuante desde 2001 denominada de Associacao Comunitaria dos Produtores Rurais de Urucu, 

composta atualmente por 66 (sessenta e seis) associados. Grande parte desses associados 

trabalham em propriedades de terceiros. 

As atividades produtivas sao voltadas a agricultura de subsistencia como: milho, fava, 

feijao, batata doce, alem do algodao que e comercializado numa escala maior na propria 

regiao. Totalmente cercada por fazendas, esta comunidade vem passando por grandes 

dificuldades para ter acesso a terras para cultivo, tendo que aluga-las em troca de servico. Os 

agricultores arrendam a terra para colocar rocado, num sistema anual, muito precario. Entao, 

nao tendo terra propria suficiente, eles precisam se submeter aos ditames dos fazendeiros da 

regiao. O periodo de uso da terra geralmente e de um ano, apos este tempo os fazendeiros 

retomam as areas para plantio de capim e criacao de gado. 



Figura 3: Sinalizacao para a Comunidade Rural de Urucu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Metodologia 

3.2.1.1 Avaliacao de indicadores sociais e economicos da comunidade do Urucu 

Foi elaborado um questionario (em anexo) e aplicado a comunidade, onde foram 

entrevistados 16 moradores, incluindo professores e alunos da Escola Analia Arruda, que fica 

localizado na propria comunidade. 

3.2.1.2. Avaliar a area apos tres anos do primeiro plantio de mudas, atraves de 

indicadores visuais 







Foi realizada atraves de registros fotograficos atuais em comparacao com registros 

anteriores a implantacao do projeto. 



4. RESULTADOS E DISCUSSOES 

4.1 Avaliacao dos indicadores sociais e economicos da comunidade de Urucu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cada familia possui cerca de 5 membros; 5 comodos em cada casa; eletrodomesticos 

os mais usuais (televisao, geladeira, fogao, radio, som, DVD, entre outros); a maioria das 

familias nao possuem banheiro dentro de casa. 

A agua consumida (potabilidade e cozinhar) vem de cisternas e a agua para uso nao 

nobres (lavar roupa, tomar banho, etc) vem de pocos e acudes. Foi feito registros que depois 

da implantacao das cisternas, houve uma melhoria conceitual no problema de escassez de 

agua. Geralmente procuram por atendimento hospitalar em Gurinhem ou em Joao Pessoa. 

Com relacao aos moradores, 43,75% do total dos entrevistados tern renda familiar 

entre 1 e 2 salarios minimos. O nivel de escolaridade 42,86% tern ensino fundamental e 

57,14% possuem ensino medio. Dos entrevistados, 95% participam das acoes da comunidade 

de forma indireta; 

Na pesquisa com professores 52,25% do total dos entrevistados afirmaram ter uma 

renda em torno de 1700 reais. Do nivel escolar 11,1% tern pos-graduacao e 88,9% tern 

graduacao. Dos entrevistados 100% participam de forma direta das acoes ligadas ao 

desenvolvimento da comunidade, desde o planejamento ate a execucao do projeto de 

restauracao; 

Apesar de todas as limitacoes existentes, os docentes da escola, coordenadores e 

lideres comunitario continuam dando continuidade ao projeto de restauracao da area, de 

acordo com as entrevistas foi citado que a ultima realizacao de plantacao de mudas foi na 

semana do meio ambiente do presente ano. A atividade de conscientizacao sobre recursos 

naturais e educacao ambiental vem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais e muitos 

professores ja sentem a diferenca nos alunos em diversas acoes diarias, alem da percepcao dos 

moradores que atuam em outras atividades (agricultores, dona de casa, comerciantes, etc.) e 

que sempre participam dos eventos quando sao realizados, pois apesar de pouco estudo sabem 

a importancia da conservacao desses recursos, de acordo com os varios rela tatos feitos de 

forma espontanea no momento da entrevista. 



4.2 Avaliacao da area apos tres anos do primeiro plantio de mudas, atraves de 

Indicadores visuais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A figura 4 abaixo representam os resultados positivos encontrados no projeto, onde 

observa-se que a muda apresenta um bom desenvolvimento. 

Fonte: SANTOS, R T , 2008 

Figura 4: Plantacao de mudas no mutirao de 2008 e estadio de desenvolvimento das mudas 

em 2011. 

A figura 5 abaixo represents efeitos positivos no leito do rio, com minimizacao do 

assoreamento e uma melhor conservacao da area. 



Fonte: JUNIOR, J. A. S., 2006. 

Figura 5: Assoreamento do leito do rio e mesmo local em 2011. 

Segundo os entrevistados na nascente "Chorona" foram plantadas mais de 2000 mudas 

nesses tres anos que sucedeu o primeiro mutirao, no entanto apenas 5% delas sobreviveram, 

pelos seguintes fatores: e uma area privada pertencentes aos fazendeiros de Urucu; a area nao 

esta cercada, por falta de recursos fmanceiros; a area e utilizada para pastagem do gado; e 

longos periodos de estiagem comprometeram o desenvolvimento das mudas. 

Sabe-se que o cercamento da area e a principal e pioneira acao para que um projeto de 

restauracao de nascente seja viavel, nele e isolado parte das intervencoes antropicas e deve ser 

realizado nos padroes de areas de protecao permanente, de acordo com o Codigo Florestal, 

Lei n° 7.803 de 18.7.1989; Art. 2. 

Na recuperacao da cobertura vegetal das APPs ja degradadas, deve-se distinguir as 

orientacoes quanto ao tipo de afloramento de agua, ou seja, sem ou com acumulo de agua 

inicial, pois o encharcamento do solo ou a submersao temporaria nas chuvas, a profundidade 

do perfil e a fertilidade do solo sao alguns dos fatores que devem ser considerados, pois, sao 

seletivos para as especies que vao conseguir se desenvolver ( RODR1GUES E SHEPHERD, 

2000 apud COMITE DAS BACIAS HIDROGRAF1CAS DOS RIOS PIRACICABA, 

CAPIVARI, E JUNDIAI, 2004) 

Borges (2010) trabalhando com restauracao em Uberlandia-MG, apos o isolamento da 

area, verificou significativas mudancas no local. Rapidamente a vegetacao original comecou a 

brotar e aparecer com exuberancia. O nivel de agua do leito do corrego aumentou, podendo 



ser observado todos os locais por onde brota a agua e a formacao de um leito principal (na 

parte mais baixa da erosao) deixando clara a existencia do grande potencial da vereda. Nestas 

partes onde e possivel notar a emergencia de agua, formou-se uma densa camada de musgos e 

algas verdes que ajudam a formar uma camada protetora do solo e tambem a induzir a 

germinacao de sementes que ali sao depositadas quando levadas pelo vento ou por animais. 

Desta forma, o cercamento da area da vereda foi suflciente para restabelecer o 

desenvolvimento da flora, estacionar o processo de erosao e compactacao pelo pisoteio do 

gado e possivelmente, restabelecer, mesmo que parcialmente o volume de agua da nascente. 

A figura 6 apresenta area apos a nascente com nivel de recuperacao em 

desenvolvimento sendo prejudicada pelo pastoreio dos animais. 

Figura 6: Muda remanescente em nivel de desenvolvimento. 

A figura 7 apresenta o rocado de milho, bastante explorado pelos agricultores que arrendam 

terras aos proprietaries das fazendas. 



Figura 7: Rocado de mil ho. 

A figura 8 representa a floresta com sucessao inicial em area de preservacao permanente 

(APP). 

Figura 8: Area de Preservacao Permanente. 

A figura 9 apresenta o desmatamento realizado para dar prioridade a um campo de futebol, 

resultado da falta de terras na comunidade para melhor exploracao e lazer para os habitantes. 



Figura 9: Campo de futebol em terras de rocado. 



5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSAO 

Os entrevistados relataram que depois da construcao de cisternas houve uma 

melhoria com relacao ao abastecimento de agua, no entanto, problemas de saneamento 

basico como falta de banheiros. de agua tratada foram relatados; 

Constatou- se in-loco que apesar das dificuldades, o projeto esta em andamento, 

gracas ao esforco de coordenadores, professores, liderancas e da propria comunidade; 

A falta de isolamento da area e os longos intervalos de estiagem foram os principais 

fatores de perda das mudas plantadas. A atuacao da universidade a partir de projetos de 

extensao levanta as potencialidades da comunidade. na atuacao dos docentes. lideres e 

alunos. 
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ANEXO 



1. QUESTIONARIO - COMUNIDADE RURAL DE URUCU 

13 PARTE - IDENTIFICACAO 

2. Nome: 

3. Estado Civil: 

4. Idade: 

5. Sexo: F ( ) M  ( ) 

6. Escolaridade: 

7. At ividade Principal: 

8. N° de pessoas na sua casa: 

9. N° de comodos na sua casa: 

10. Tern banheiro na sua casa: Sim ( ) Nao ( ) 

11. Quais elet rodomest icos tern em sua casa: 

12. Voce poderia fazer uma est imat iva da renda mensal da sua familia (pessoas que 

moram na mesma casa)? 

13. De onde vem a agua consumida por sua familia ? 

14. Como e obt ida a agua para beber e cozinhar? 

15. Onde procura atendimento quando alguem adoece? 

16. Onde e que as pessoas de sua familia fazem t rat ament o dentario? 

23 PARTE - NASCENTES E ESCOLA 

17. Voce lembra o que fo i feit o na at ividade recuperacao de nascentes? 

18. Como foi o planejamento do mut irao de nascentes? 

19. O que aconteceu no dia do mut irao de nascentes? 

20. O que aconteceu depois do dia do mut irao de nascentes? 

21. Qual a situacao da nascente hoje? 

22. Das mudas plantadas quantas sobreviveram (porcentagem)? 

23. Houve novos plant ios de mudas? 

24. Cont inua havendo monit orament o das mudas plantadas na nascente "chorona"? 

25. O que prejudicou o desenvolvimento das mudas plantadas? 

26. Como foi organizado o viveiro de mudas? 

27. De que maneira as questoes ambientais passaram a ser t ratadas na escola de Urugu? 

28. Como estao sendo t ratadas as questoes atualmente? 

29. Qual fo i o seu envoivimento com as at ividades do projet o da UFCG e do COEP? 


