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RESUMO 

O presente estudo trata da avaliacao da degradacao ambiental em parte do cariri Ocidental 

Paraibano. localizado na regiao semi-arida do Nordeste brasileiro, que por suas 

caracten'sticas peculiares, como solos de baixo potencial produtivo e altamente 

susceptiveis a erosao e degradacao, associados a instabilidades climaticas e a fragilidade de 

sua cobertura vegetal nativa. vem sofrendo limitacoes para o uso racional de sus areas para 

fins agropecuarios. Com o objetivo de avaliar os fatores de risco de degradacao ambiental 

pela exploracao agropecuaria na microrregiao Geografica do cariri Ocidental do Estado da 

Parafba, elegeu-se o municipio de Boqueirao com coordenadas geograficas de 07° 28' 54" 

S de latitude e 36° 08* 06" W Gr de longitude. Neste sentido foi elaborado um mapa de uso 

da terra onde foram identificadas 05 classes de uso da terra. Foram tambem avaliados 

parametros edaficos, hidricos e socio-economico, foram aplicados junto a popula^ao local 

questionarios visando diagnosticar as condifoes socio-economicas e ambientais do 

produtor. A metodologia aplicada nesta pesquisa nao faz, apenas. uma analise dos aspectos 

iisicos ou biologicos que atuam no processo de degradacao ambiental, mas tambem, 

considera os aspectos socioeconomocos 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present study is about the evaluation of the environmental degradation o f the Cariri 

Ocidental Parabano. located in the semi arid region of Northeast Brazil, due to its peculiar 

characteristics with soil of low productive potential use for its area for agricultural uses and 

animal farming. This region was chosen with the view of studying the risk factors of 

environmental degradation by the agricultural, it is located in the parallel 07° 28* 54'* S and 

the meridian 36° 08* 06** W Gr. In this context it was created a map of land use containing 

five type o f use. The soil, water, social and the economic limits were evaluated. Besides 

the parameter used in the evaluation of the environmental degradation, several 

questionnaires were applied to the local population, seeking to diagnose-the socioeconomic 

condition of the farmer and its family nucleus. The methodology, applied in this study just 

seek not to do on analysis of the physical or biological aspects which play a sale in the 

process o f environmental degradation, but. it considers the socioeconomic aspect, too. 
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1.0 - DVTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A degradacao de terras em zonas aridas, semi-aridas e subumidas secas 

resulta de varios fatores, incluindo variacoes climaticas e atividades humanas. 

A irrigacao pode causar impactos maleficos ao meio ambiente tais como a 

salinizacao do solo (10% da superflcie da terra esta afetada por problemas de salinidade). 

transporte de efluentes (favorecendo a contaminacao dos solos e das aguas superficiais e 

subterraneas), alem da indisponibilidade de agua para outras atividades (producao de 

energia, industrial.lazer. consumo humano e animal, etc.). 

Os estudos em zonas aridas mostram que muitas das solucoes propostas 

criaram mais problemas do que beneficios (AGUIRE. 1976). 

Solos degradados apresentam reducao, baixo ou inexistente potencial 

produtivo, como resultado da salinizacao, compactacao e reducao no estoque pedo humico 

entre outros atributos. 

Existem cerca de 1,5 milhoes de hectares apropriados para agricultura. Esta 

area poderia ser duplicada com um manejo adequado, ou seja, obras de drenagem e 

irrigacao (FAO, 1984). 

Dos 237 milhoes de hectares de area irrigada na terra, aproximadamente 30 

milhoes estao severamente afetados por sais(FAO 1997). Ainda segundo a (FAO, 1984) 

em meados dos anos 70, perto de 952 milhoes de hectares tambem padecem do mesmo mal 
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Alem das dificuldades que as populacoes rurais enfreniam nas regioes aridas 

e semi-aridas do mundo. ha outros problemas que alcancam o seu bem-estar e 

desequilibram seus ecossistemas. 

No Nordeste brasileiro. a escassez da cobertura vegetal nativa e a ma 

qualidade da agua para abastecimento e uso agricola sao os pontos mais fortes dcsses 

problemas (SOUSA SILVA et al. 1984). 

De acordo com Kovda & Szabolcs (1979). 4.5 milhoes de hectares atingidos 

por sais encontram-se no Brasil. principalmente no Nordeste. onde o clima semi-arido 

predomina. 

As caracten'sticas climaticas e edaficas da regiao semi-arida nordestina. com 

irregularidades pluviometricas. tanto em qualidade como em distribuicao ao longo do ano. 

evapotranspiracao media de aproximadamente 2000 mm anuais e deficit hidrico acentuado 

em quase 70% dc sua area favorecem uma corrida para construcao de acudes no Nordeste. 

acudagem como e mais conhecida (estima-se em 70.000 o numero de acudes no semi-

arido). visando ao armazenamento d*agua e posterior uso no escassez. 

Ha varios estudos sobre solos e recursos hfdricos no Nordeste. mas 

nenhuma estimativa confiavel da area que pode ser irrigada na regiao. Alguns autores que 

avaliam em 15 mil Km" o potencial de terras irrigaveis, com os recursos hidricos locais. no 

semi-arido nordestino. abrangendo as regioes do serido. caatinga e sertao. Para outros 

autores. este valor e cerca de 25 mil Km". De acordo com a segunda estimativa, mais 

otimista. a conclui-se que cerca de 2% da regiao Nordeste sao irrigaveis. O pequeno 

potencial de terras irrigaveis decorre da baixa qualidade do solo e. o mais grave, da 

qualidade da agua. 

A Parafba nao e uma excecao. Existem atualmente varias areas 

completamente degradadas pelo ma uso dos recursos naturais. algumas delas com a sua 

recuperacao inviavel. Nos ultimos anos. este problema se agravou bastante pela escassez 

de chuva. 

Este trabalho se volta para o acude Epitacio Pessoa "Boqueirao", area que 

passa por intenso processo de degradacao ambiental e social, a despeito de sua 

importancia para Campina Grande e toda a regiao por ele abastecida. 

A investigacao do nivel de degradacao naquela area se faz importante e 

necessaria vez que nao se tern conhecimento de nenhum trabalho que mostre um retrato do 

problema ambiental causado pela exploracao agropecuaria na regiao, o qual se agravou 
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entre 1998/1999. e culminou com a proibicao da irrigacao cm todas as areas que capt 

agua do acude para este flm. causando com isto um serio problema para regiao. 
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1.1 - O B J E T I V O S 

1.1.1 - OBJETTVO G E R A L 

O objetivo principal do presente trabalho consiste em avaliar os niveis de 

degradacao ambiental e social e outros possiveis problemas ligados ao tema e que se 

apresentam na area de estudo. Utilizaram-se produtos orbitais, fotograflas, questionarios. 

entrevistas e analises de solo, para que se possa fazer um planejamento de uso racional dos 

recursos naturais da regiao. principalmente no que diz respeito a contaminacao do acude 

por fertilizantes e agrotoxicos. 

1.1.2 - O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S 

• Fotointerpretar dados orbitais TM/LANDSAT - 5 para geracao manual de um 

mapa de uso da terra; 

• Realizar trabalho de campo para revisSo da interpretacao dos dados orbitais e coleta 

de dados no campo e com a comunidade local; 

• Mostrar um retrato da problematica social: 

• Elaborar um mapa de uso da terra atual. 
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C A P I T U L O II 

2.0 - R E V I S A O B I B L I O G R A F I C A 

2.1- D E S E N V O L V I M E N T O SUSTENTAVEL 

A definicao de "desenvolvimento sustentive!"' e confusa e de dificil 

compreensao. Por isso o procedimento Iegitimo nao e escolher um caminho entre 

desenvolvimento e conservacao, mas ponderar sobrc o desenvolvimento sensivel ou nao 

sensfvel para o ambientc natural. O desenvolvimento sustentavel nao pode ser limitado por 

idcias tradicionais de somente tcntar enconlrar o equilibrio entre tecnologia e ambientc 

natural. Requer uma discussao mais ampla, rclevando-se os diversos grupos sociais de uma 

nacao e tambem dos diferentcs paises na busca da cqiiidade c justice global. O relatorio de 

Brundtlamd (1987) deu uma definicao. mas pecou quanto ao conceito basico de 

sustcntabilidade e as estrategias necessarias a sua realizacao. Na verdade, a ideia do 

Desenvolvimento Sustentavel originou-se na conferencia de Estocolmo (1972), porem foi 

Sachs (1994) quern apresentou basicamente os aspectos prioritarios para o 

Desenvolvimento Sustentavel ou seja a Relacao "homem e natureza": 

• Satisfacao da necessidades basicas. 

• Solidariedade com as gera^oes futuras. 

• Participacao da populacao envolvida. 

• Preservacao dos recursos naturais. 

• Elaboracao de um sistema social garantindo emprego, seguranca e 

respeito as outras culturas. 

• Efetivacao de programas efetivos. 
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Pode-se dizer que o Desenvolvimento Sustentavel compreende basicamente: 

o crescimento economico, a sustentabilidade ecologica e o fenomeno social desejado como 

uma das prioridades. 

Em junho de 1992, 118 chefes de estado se reuniram no Rio de Janeiro para 

a Eco 92. Foi a maior conferencia da historia da humanidade e contou com a participacao 

de 15000 militantes, pois o assunto a ser tratado, a preservacao do meio ambiente, era e e , 

realmente muito serio. Desse encontro sairam importantes tratados, um deles sobre os 

meios de combate ao aquecimento global e outro sobre as formas de preservacao da 

diversidade biologica. Cada um deles foi assinado por 153 paises ao final do encontro. Os 

documentos eram uma declaracao de princfpios ambicntais. com um piano de acao para a 

decada de 90 e para este seculo. Esse documento ficou conhecido como agenda 21, e 

pretcndia mostrar um caminho para o desenvolvimento sustentado, capaz de atender as 

necessidades da populacao do mundo atual, sem esgotar os recursos naturais que tambem 

pertencem as geracoes futuras. A Eco 92 alcancou um sucesso maior do que se esperava, 

mas nao foi alem de um primeiro passo experimental em direcao daquilo que esta se 

tornando uma corrida contra o tempo. 

A decada de 90 decidiria se o mundo era capaz de agir com rapidcz 

suficiente para deter o aumento dcscontrolado da crise. O aquecimento do clima da terra, 

produzido pelo efeito estufa, a destruicao da camada de ozonio que protege o planeta. a 

derrubada de florestas tropicais, a pcrda (em nivel mundial) da camada superior de solo 

fertil, a extincao acelerada de especies selvagens e o crescimento da miseria entre as 

populacoes carentes da terra apresentam um novo e importante desafio. Se permitimos que 

as tendencias destrutivas das decadas de 70 e 80 continuem, elas se tomarao tao 

arrasadoras quanto os resultados de uma guerra nuclear. So e possivel parar a destruicao 

que o homem causa ao meio ambiente por meio de uma cooperacao internacional de 

maneira ainda nao vista. Deu-se primeiro passo com a Eco 92, mas ainda falta muito. 

O aumento da pobreza nos paises pobres e da poluicao dos paises ricos e 

insustentavel, destroi os sistemas de apoio a vida na terra, criando o colapso final. O 

crescimento economico, se tiver que continuar, deve ser sustentado, atendendo as 

necessidades presentes, sem comprometer o destino do planeta ou o futuro das proximas 

geracoes. Aos poucos, o conceito de desenvolvimento sustentado vem ganhando 

seguidores. 
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No mundo. existem iniciativas encorajadoras: algumas em pequena escala, 

outras em maiores. para tentar resolvcr a crise do meio ambiente pela conservacao dos 

solos, da salvacao das florestas e da reducao da poluicao. A preocupacao publica nos 

paises ocidcntais levou, pela primeira vez, os assuntos ambientais ao topo da agenda 

politica. A militancia ecologica faz-se sentir em numero crescente nos paises do terceiro 

mundo. E muitos acordos internacionais contra a poluicao, que destroi a camada de ozonio, 

tern sido encorajadores. O tempo, entretanto. e cada vez mais curto. 

A decada de 90 e a atual sao cruciais, pois estamos diante de nossa ultima 

chance de evitar o aquecimento global, que foge ao controle de reparar a camada de 

ozonio. proteger o que resta das florestas tropicais. impedir a marcha dos desertos e encarar 

a pobreza das pessoas mais carentes. 

Dcfine-se meio ambiente ccologico. como o conjunto de elementos e fatorcs 

indispensaveis a vida. O termo ulilizado na Lingua Inglesa, ''environmental**, representa o 

conjunto de todas as condicoes intcrnas e externas que afetam a existencia. o 

desenvolvimento e o bem-estar dos organismos (BRANCO, 1986). 

O ser humano passou a cxplorar cxaustivamente os recursos naturais e a 

deteriorar a qualidade do meio ambiente. No inicio deste processo. porem, aconteceu um 

modclo menos predatorio e menos dcsordenado. Dcntre os animais que habitam o meio 

ambiente o homem destaca-se por possuir a capacidade de pensar. tornando-o ser superior, 

o que lhe proporcionou a rapida ocupacao do planeta. E com a sua evolucao, o homcm 

passou a exercer forte influencia nos ecossistemas terrestres e aquaticos e a desenvolver 

tecnologias que lhe permitem alterar o ambiente em que vivem, de uma forma cada vez 

mais rapida e acentuada (RAPPAPORT, 1982). 

Desde os primordios da historia da civilizacao humana, a acao do homem 

sobre a natureza em favor de sua sobrevivencia tern sido constante e acelerada. 

estendendo-se ate os dias atuais. O homem primitivo, que ja dispunha de um instrumento, 

o fogo, cujo poder nao era igual ao seu pequeno grau de tecnicismo, foi progressivamente 

intervindo na natureza e modificando os ecossistemas, tornando-os mais artificiais.. Dessa 

forma, seguiu sua longa caminhada, explorando exaustivamente os recursos naturais cada 

vez mais procurando desenvolver a sua capacidade biopsiquica, na busca de inovacoes. 

Com o passar do tempo em conseqiiencia do crescimento populacional e do 

desenvolvimento tecnico, o homem comecou a se organizar em comunidade, procurando 

regioes mais favoraveis para as suas atividades, dando inicio a um processo de 
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sedentarizacao. provocando serias e amplas modificacoes no ambiente ccologico, 

substituindo processos naturais por tecnicas artificials, chegando ao ponto de nao poder 

suportar as conseqi'iencias por ele induzidas. Ele satura gradualmente o ambiente. produz 

chuva acida, destroi a camada de ozonio. aumenta o efeito estufa. lanca aos corpos d*agua 

esgotos nao tratados e permite a disposi^ao de residuos solidos. 

O dominio do homem ao longo do tempo sobre a natureza, rcsultou em 

grandes impactos ambientais na vida de hoje. e foi apos a 2
a

 Guerra Mundial se manifestou 

cruamente o ponto de infiexao da degradacao ambiental, ou seja, a ac-ao restauradora da 

natureza comecou a perder para a acao predadora do homem moderno que por sua conduta. 

passa a ser o unico responsavel diantc dos resultados dessas transformacdes c de seu efeito 

sobre o meio ambiente (SENIR/ IBAMA/PNUD/OMM, 1992) 

Um recurso ambiental (agua, ar, solo, flora ou fauna) afetado pela acao do 

homem. pode. sob certas condicoes, suportar alteracoes e se recuperar. No entanto, essa 

capacidade nao e ilimitada e, muita vezes, as modificacoes provocadas pclas atividades 

humanas conduzem a estados tais de, que a recuperacao se torna dificil ou mesmo 

impossivel, com graves danos ao proprio homem, para outras formas de vida e para o 

ambiente como um todo (MOTA. 1997). 

Todo plancjamcnto que busque ser sustentado e sustentavel deve levar cm 

conta as questoes que dizem respeito as responsabilidades de sustentabilidade social, 

economica, ecologica. cspacial, cultural c politica (BURSZTYN, 1994) 

De acordo com a Resolucao n° 001 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA de 23/01 /86: 

Qualquer alteracao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio 

ambiente causada por alguma forma de materia ou cnergia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente. afetam a saude. seguranca e o bem-estar da 

populacao. as atividades sociais c cconomicas. com. as condicoes csteticas e sanitarias do 

meio ambientc e a qualidade dos recursos ambientais, c dcfinido como impacto ambiental. 

0 desenvolvimento sustentavel so existira. quando se observarem tres 

aspectos fundamentals: 

1 - O crescimento da economia procurando gerar riquezas e oportunidades; 

I I - A melhoria na distribuicao de rendas, diminuindo a aniquidade; 
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III A melhoria na qualidade da vida, representada entre outros fatores, por 

meio ambiente preservado, recuperado e melhorado. 

Este sim, e o desenvolvimento sustentavel voltado para as necessidades 

basicas da populacao, lcvando-se em consideracao a dimcnsao e gravidade de pobreza e 

miseria vivida no pais nos ultimos anos. 

Vale assinalar que, em situacoes de extrema pobreza, o indivfduo 

marginalizado pela sociedade e pela economia nacional nao tern nenhum compromisso 

para evitar a degradacao ambiental, uma vez que a sociedade nao impede sua propria 

degradacao como pessoa. Brasil (1993) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - M E I O A M B I E N T E E EXPLORAC^AO A G R I C O L A 

A vida existe numa fina camada que circunda o globo. confinado entre o 

calor do interior derretido e as vastidocs gcladas do espazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90. E a biosfera. que se estende 

das profundezas do oceano ao ponto mais alto. 15 km acima da atmosfera. 

A singularidadc. fragilidade e bclcza da biosfera foram dcscritas e 

fotografadas pela primeira vez do espaco por astronautas, no final da decada de 60. 

A supcrficic marmorca da terra, mar azul, nuvens brancas e gelo, sugcre que 

este e o planeta agua; pouco mais de 70% e cobcrto de agua. A vida origina-se nos 

oceanos, que ainda tornam o planeta habitavel, rcgulando seu clima e sustentando-o como 

um oasis no deserto negro sem limites do Universe 

Do espaco, pode-se ver como e pequcna a quantidade de terra que sustenta a 

vida humana. Os desertos arenosos marrons cobrem grande parte do globo e cerca de um 

terco da superfTcie terrestre e arida ou semi-arida. Outros 11% estao permanentemente 

sobre o gelo, outros 10% se compoem de Tundra, vegetacao de solos e frios intensos como 

em regioes da Russia e Canada. Na maior parte do que resta, o solo e muito fino, pobre ou 

umido para ser de alguma utilidade. Somente 11% da area total livre do gelo 

(aproximadamente 1,5 bilhao de hectares) nao apresentam serios obstaculos ao cultivo. ou 

seja. praticamente toda a terra esta sendo cultivada. Se grandes quantias de dinheiro fossem 

aplicadas, talvez, mais 13% de terra pudessem ser utilizados. 

O mundo, entretanto, perde terreno. Anualmente, cerca de 26 bilhoes de 

toneladas metricas de solo estao erodidas da terra em conseqUencia de sua ma utilizacao 

pela humanidade. Um simples centimetro da camada superior do solo pode levar ate 1000 
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anos para se formar, em contraposicao, em muitos lugarcs do mundo. destroi-se este 

ccntfmetro cm menos de 5 anos. 

Interacoes complcxas de clima, geologia. tipos de solo, recursos hidricos e 

latitude dctcrminam cm conjunto que tipos dc vida vegetal e animal florcscem cm 

diferentes lugares. O mundo divide-se em 14 regioes ecologicas principals, denominadas 

biomas que se distribucm por cinco importantcs regioes climaticas e oito reinos 

zoogeograficos. Juntas elas suportam cerca de um milhao de toneladas metricas de 

vegetacao. As florestas contcm cerca de trcs quartos, e as tlorestas tropicais. um terco da 

materia vegetal do planeta. embora cubram apenas 7% de sua superficie. Os desertos e a 

tundra, cm contraposicao. abrigam. cada um. 1% da vegetacao do mundo. embora cubram 

vast as extensdes de terra. 

O homem. progrcssivamcnte. ao intcrvir na natureza modificou os 

ecossistemas. tornando-os mais artificials, para satisfazer as necessidades de uma 

populacao cada vez maior e tambem. por um descjo louco de enriqucccr. Dessa forma, 

deixou a condicao de integrante dos ecossistemas para colocar-se numa posicao que lhe 

pcrmitc olhar os ecossistemas " de fora". Desta forma, sentc que pode dispor deles da 

forma que desejar e lazer as mudancas que lhe ocorrerem. Portanto. passa a ser o unico 

responsavel diantc dos rcsultados dessas transformacocs c de scu efeito sobre o meio 

ambiente. a fauna, a vegetacao. a agua. o solo, o ar e outros recursos de que desfruta 

durante sua pcrmanencia na terra. 

Existem. ainda. lugares privilcgiados com o meio ambiente natural onde se 

observa equilibrio e harmonia entre seus elcmentos, incluindo loda a atividadc biologica. o 

solo, a atmosfera e a agua. Mas, nao duvidarmos que o ambiente esteja contaminado. com 

solos crodidos c improdutivos, com aguas poluidas. A atividadc do homem nao sera 

produtiva, sua saude. afetada, suas necessidades. insatisfeitas e sua qualidade de vida, ma. 

A maior biodiversidade do mundo se concentra no Brasil. No entanto. vcm 

em uma progressao geometrica. destruindo-se sem que, na grande maioria, nao se chegue a 

conhcccr a utilidade que possa ter para o homem. Existem areas de prescrvacao onde 

entram os Parques Nacionais, Reservas Biologicas, Santuarios de vida silvestre e outros 

similares. Mas, infelizmente a falta dc fiscalizacao c de cultura pcrmitc que af se realizcm 

outras acoes que agridem de forma direta e afctam a vida nessas areas. Constituem os 

casos mais graves a construc-ao dc casas nos Parques Nacionais e. ao longo dc rcpresas. a 

queimada e a extracao de madeiras nas margens dos rios e a poluicao por agrotoxicos 
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usados na agricultura. O homem deveria proteger as especies, o ambiente e o ciclo 

hidrologico alem dos limites dos Parques Nacionais, pois, dessa forma protegeria a si 

mesmo e demonstraria que sua cultura lhe permite compreender funcionalmente a 

natureza. 

Em nfvel mundial, eliminam-se as a uma velocidade 90 vezes mais rapida 

que o tempo necessario para que surja, por evolucao, uma nova especie. Isso e produto da 

acao destrutiva do homem. 

Segundo Rocha (1997). Meio e Ambiente, de certo modo sao sinonimos. E 

para se evitar incoerencia. deve-se usar a palavra adequada ambiencia, que no mundo 

moderno se classifica como Vertical e Horizontal. A Ambiencia Vertical atinge, 

aproximadamente, 1000 km acima da litosfera e, aproximadamente. 100m abaixo do nivel 

medio dos oceanos e mares. A atmosfera e poluida por particulas solidas, liquidas e 

gasosas. Fora da atmosfera. a poluicao se da por satelites desativados e partes deles. Ate 

100m (profundidade de penetracao media da luz solar) a vida tern mais atividade nos 

oceanos e mares (predominio de algas, peixes, moluscos, entre outros) e a poluicito ai e 

efetiva e conhecida por todos (desagiie de rios poluidos, descargas de usinas e fabricas, 

agrotoxicos, lixos, esgotos, entre outros). A Ambiencia Horizontal ocupa todas as areas 

rurais e urbanas. Portanto. toda a superficie da litosfera e avanca para os oceanos ate 200 

milhas nauticas (valor conhecido por todos). Esta regiao tambem e suscetivel de todos os 

tipos de poluicao. 

Nos ultimos cem anos, o homem adquiriu o poder de influenciar 

decisivamente na constituicao e equilfbrio dos ecossistemas, de alterar os padroes de 

distribu'cao geografico dos animais, plantas, microorganismos e de acelerar o ritmo dos 

processes de evolucao da crosta tcrrestre e da biosfera. 

Erosao. poluicao e extincao das especies animais e vegetais constituem 

eventos ou processos naturais, mas sua aceleracao e desorganizacao como subprodutos das 

atividades humanas descontroladas comprometem a estabilidade dos sistemas ecologicos e 

dos ciclos naturais ( Rocha, 1997). 

A continuar a tendencia, dentro em pouco, qualquer movimento nas maos, 

ate mesmo de um campones que queira ordenhar sua vaca, devera ter o seu "impacto 

ambientar' cuidadosamente avaliado e oficialmente aprovado. Qualquer medida arbitraria 

para a "protecao" do meio ambiente sera aceita sem maiores questionamentos, vez que os 

anuncios diarios de catastrofes ambientais mergulharam-nos em um estado de profundo 
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temor. Tudo esta infestado por radioalividade e substancias venenosas: nosso ar, nossos 

alimentos. nosso leite, nosso vinho e nossa agua subterranea. E um milagre nao termos 

partido desde ha muito desta vida mortal. A campanha de temor encurralou a maior parte 

da populacao em uma especie de fortim psicologico protetor, de onde aguarda o proximo 

lance da "catastrofe ambiental" (Rocha, 1997). 

A universidade tern um papel fundamental na formacao, conscientizacao e 

mobilizacao da sociedade civil em torno dos reais interesses da regiao. A posicao partidaria 

adotada pela universidade lhe confere autoridade, mas e preciso que ela abandone sua 

postura isolacionista confortavel. Urge, tambem, que acabe com seu mimetismo cultural e 

se lance de fato. no ensino e na pesquisa, em busca do universal pelo regional(Rede Globo. 

1984). 

Segundo Rocha (1997), a maior poluicao existente no mundo e a "poluic-ao 

mental", sendo necessario, com urgencia, cuidar da despoluicao da mente humana. Grande 

contribuicao para isso trazem os encontros, congressos e cursos de educacao ambiental. A 

degradacao ambiental causa doencas, fome, miseria e tudo que e desgraca humana. dai por 

que necessaria a elaboracao e execucao de projetos ambientais em quase todas as unidadcs 

ambientais do Brasil. 

Matallo escreveu cm 1998 e projetou o que ocorreria em 2000, ou seja, se a 

destruicao fosse mantida no mesmo ritmo, 88% da area ja estaria antropizada. deixando os 

53% registrados em 1990. Projecoes altas e preocupantcs, pois mesmo na regiao Sudeste, 

de intensa e antiga ocupacao, a antropizacao atinge 83% 

A agropecuaria nordestina de um modo geral, nao e muito desenvolvida. A 

produtividade das culturas de subsistencia (milho, feijao, arroz, etc.) cultivadas, na regiao. 

e muito baixa. Um outro ponto de estrangulamento da agricultura no semi-arido e a 

dificuldade de ado^ao, por parte dos agricultores, de tecnologias agropecuarias voltadas 

para o melhor convivio com a seca. A tecnologia e essencial para a solucao da 

problematica agricola do semi-arido, mas a sua aplicacao so ocorre se estiverem 

disponiveis outros fatorcs dc produ^ao, em especial a terra, o crcdito e a assistencia 

tecnica. A modernizacao da agropecuaria nordestina pode ser feita com a da irrigacao bem 

conduzida e a utilizacao de culturas e animais adaptados as condicoes ambientais do semi-

arido (Mendes, 1986). 

A Paraiba e o estado brasileiro possuidor do maior percentual de areas com 

nivel de desertificacao muito grave (29%), afetando em torno de 653 mil pessoas 
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residentes nessas localidades. Pouco mais de 70% do territorio paraibano, onde residem 

1.66 milhoes de pessoas (52% do total da populacao) esta afetadas pelo problema. Segundo 

Monteiro (1995), o sobrepastoreiro, a alta densidade populacional registrada em varias 

localidades, os constantes desmatamentos e o manejo ambiental sem plancjamento, fazem 

com que grande parte das terras do estado enfrenlem serios problemas de erosao e reducao 

da fertilidade potencial dos solos. Este problema tern se agravado muito nos ultimos anos 

gracas a escassez de chuva, inviabilizando a recuperacao de algumas destas areas. O 

estoque de vegetacao natural "analisado de maneira estatica suporta apenas 28 anos de uso 

nos atuais metodos de exploracao" (GOVERNO .... 1994) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A irrigacao pode causar impactos maleficos ao meio ambiente tais como, 

salinizacao do solo(10% da superficie terra esta afetada por problemas de salinidade), 

transporte de efluentes (favorecendo a contaminacao dos solos e das aguas superficiais e 

subterraneas), alem da indisponibilidade de agua para outras atividade (producao de 

energia. industrial, lazer, consumo humano e animal, etc.). A adocao de tecnologias na 

agricultura irrigada contribui muito para degradacao das areas agricolas, destacando-se 

como importantes causas as praticas inadequadas e o uso exagerado e improprio de 

agroquimicos. 

A livrc comercializacao dc agroquimicos com o dcspreparo e o 

desconhecimento dos agricultores sobre os cuidados e precaucoes necessarias ao seu 

manuseio levam a um consumo indevido e indiscriminado destes, causando serios danos ao 

meio ambiente e ao homem (Luna et al. 1991). A poluicao dos solos, subsolos e aqiiiferos 

pelos agroquimicos e diretamente causada palas praticas de irrigacao, dado que a agua de 

irrigacao e geralmente veiculo de transporte desses insumos (Kuse et al 1997). Os efeitos 

danosos ao meio ambiente so serao atenuados mediante uma melhoria da performance dos 

sistemas de irrigacao, pelas perdas de agua por escoamento superficial e percolacao 

profunda e pelo desenvolvimento dc praticas de manuseio de agroquimicos. 

2.3 - IMPACTOS AMBIENTAIS DA E X P L O R A C A O A G R I C O L A 

No mundo atual e futuro, a questao ambiental tern o carater vital para a 

defini'cao da propria sobrevivencia da humanidade. 

Dentro desse quadro, a protecao ambiental deixa de ser objeto apenas de 

medidas regulamentadoras, estabelecidas pela acao governamental, passando a ser uma 
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exigencia da propria populacao e, conseqiientemente do mercado que tendera a rejeitar os 

empreendimentos e intervencoes cujo impacto ambiental nao esteja claramente estudado e 

considerado, no minimo aceitavel. 

A eficiencia ambiental e" um novo fator de diferenciacao na competicao e os 

empreendimentos deverao incorporar valores, como o aumento de eficiencia energetica de 

processos e produtos, minimizacao de materias primas nao renovaveis, reducao da 

producao de residuos e reciclagem de produtos. 

As terras semi-aridas representam quase um terco da superficie terrestre, 

abrigam cerca de 900 milhoes de pessoas e sao responsaveis por cerca de 20% da producao 

mundial de alimentos. Trata-se de uma area de grandc importancia economica, mas que 

pode provocar, quando mal manejada. graves desequilibrios no clima e na biodiversidade. 

A ocupacao de extensas areas por projetos de irrigacao resulta sempre em grandes 

mudancas nas suas caracteristicas. 

Como consequencia da implantacao de um sistema de irrigacao, podem 

ocorrer: danos a fauna, a flora e a paisagem, erosao e perda de fertilidade do solo, 

assoreamento de recursos hidricos, salinizacao do solo, polu'cao ambiental, impactos do 

meio socioeconomico-cultural, efeitos sobre o lenQol freatico, arrasto de agrotoxicos e 

fcrtilizantes, etc, no quadro 03 podemos observar os impactos dos projetos de irrigacao e as 

respectivas medidas a serem adotadas pelos tecnicos responsaveis pelo projeto. 

O problema da salinizacao do solo, como consequencia da irrigacao, e um 

aspecto importante a ser considerado, principalmente na regiao semi-arida do Nordeste 

brasileiro, por conta das condicoes ambientais a ele favoraveis. O acumulo de sais na 

primeira camada do solo, como resultado da evaporacao interna da agua, muitas vezes 

aplicada em excesso, c por deficiencia do sistema de drenagem. A salinidade elcvada do 

solo, como ja se observa em alguns sistemas de irrigacao implantados, causa prejuizos as 

culturas. podendo torna-lo nao utilizavel para praticas agricolas. 

Qualquer que seja a reacao inicial do solo, havendo agua, a tendencia 

natural e a acidificacao. A agua solubiliza as bases. As plantas tomam uma parte e a outra 

se perde junto com a agua de percolacao. O hidrogenio ocupa o lugar das bases no 

complexo coloidal. Aumentando a proporcao de hidrogenio no complexo, baixa a 

saturacao das bases e o solo torna-se mais acido. Quanto mais umido e quente o clima, 

mais rapido, o processo natural de acidificacao do solo. 
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Um pH muito elevado ou elevada alcalinidade diminui demasiadamente a 

disponibilidade as plantas. de fosforo, boro, zinco, ferro e manganes (_Refer ), e pode 

insolubilizar o calcio como carbonatos, fosfatos ou sulfatos. A diminuicao da 

dispersibilidade dos clemcntos citados anteriormente ocorre quando o pH se eleva dc 5.0 

para 7,5 ou 8,0 ( BUCKMAN & BRANDY, 1976). 

O ideal seria manter o pH entre 6,0 e 6,5 ou melhor, ao redor de 6,0 pois 

nesta faixa havera disponibilidade suficiente de todos os nutrientes e nao havera 

problemas de toxidez provocada pelo excesso de aluminio e manganes. 

O teor de calcio. nos solos minerais e organicos. varia mais do que qualquer 

outro nutrientc. O calcio pode flcar ligeiramentc nao disponivel quando ligado ao fosforo 

em pH proximo da neutralidade (JORGE, 1969). Em solos acidos de clima umido esses 

minerais sao intemperizados e o calcio, cm parte, pcrdido por lixiviagao. 

O calcio trocavel e mais retido no solo, por ele ser um ion hidratado. Por 

isso, nos solos bem drenados que nao recebcm calagens, os teores de calcio dcvem 

naturalmente superar os de magnesio. O calcio e um nutriente consumido em quantidades 

muito variadas, em diferentcs culturas, dcntro dos limites de cerca de 10 a 200 Kg/ha. 

O magnesio faz parte da estrutura de minerais de argila ocorrendo em ilita, 

vermiculita e montmorilonita. Quanto mais intemperizado o solo, maior a ocorrencia 

desses minerais, ate que reste somente magnesio trocavel adsorvido ao solo ou retido na 

vegetacao. As quantidades cxigidas de magnesio sao modcstas. da ordcm de 10 a 40 Kg/ha 

para maior parte dos casos. O magnesio em nivel alto pode comprometer a absorcao de 

zinco 

O sodio, facilmente removido do solo por lixiviacao, tern sua quantidade 

geralmente pequena em solos umidos; entretanto, em regioes semi-aridas. ele pode se 

acumular no solo em forma de sais. Nestas regioes, o acumulo do elemento provoca serios 

problemas de dispersao do solo, com deterioracao da estrutura e, consequentemente, das 

propriedades de infiltracao de agua e aeracao. 

O fosforo e, dos tres macronutrientes, aquele que a planta menos exige. E 

todavia, o nutriente mais usado em adubacao no Brasil. Isto pode ser explicado devido a 

carencia generalizada deste nutriente nos solos brasileiros. O fosforo se encontra no solo 

em tres formas: soluvel, ligado a materia organica e formando compostos inorganicos com 

baixa solubilidade. A forma soluvel naturalmente encontrada e pequena e nao satisfaz as 
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exigencias da maioria das plantas. Em alguns solos, a interferencia dos ions ferricos e de 

alumfnio dificulla a absorcao dc fosforo pelas raizes. 

A concentracao de fosforo no solo varia.Quando. deficiente. a solucao e de 

10"
7

 a 10"
6

 M , em fosfato, que em solos ferteis atinge 10"
4

 M (JORGE. 1969). 

O potassio e, depois do fosforo, o nutriente mais consumido como 

fertilizante pelo agricultor brasileiro, ele e o segundo macronutriente em teor contido nas 

plantas. Seu comportamento em solos tropicais aparenta ser muito mais simples do que em 

solos de clima temperado. 

O potassio varia de acordo com o material original, isto e, com os minerais 

que foram dando origem ao solo. De mancira geral entre 90 e 98% do potassio do solo 

encontra-se nos minerais. 

Os pesquisadores concordam cm atribuir ao potassio as fiinc-ocs de regular a 

absorcao de agua, equilibrar o efeito do fosforo e do nitrogenio. revigorar a planta a fim de 

resistir melhor as doencas, principalmente, em prescnca do excesso de nitrogenio. 

A Materia Organica do solo representa um acervo de residuos animais e 

vegetais parcialmente dccompostos e tambem parcialmente sintetizados. E, portanto, um 

componente do solo sobremodo transitorio e que devera ser constantemente renovado pela 

adicao de residuos vegetais. A quantidade de materia organica no solo e pequena, varia de 

2 a 6% do seu peso, no caso de solos minerais tipicos bem drenados. Sua importancia. 

porem, no desenvolvimento da planta e supera os valores indicados anteriormcnte 

(BRANDY, 1989). 

Este componente do solo e uma das principals fontes de fosforo e enxofre, 

bem como de nitrogenio. 

Com relacao as condicoes fisicas, a materia organica aumenta o volume da 

retencao e absorcao de agua assimilavel ao crescimento vegetal, e e, tambem, a principal 

fonte de energia para os microorganismos do solo. 

As pesquisas de Liebig e outros cientistas do seculo XIX demonstram que 

ccrtos elementos sao csscnciais ao crescimento normal dos vegetais. cada um em sua 

devida proporcao sem falta nem excesso. 

O nivel baixo de materia organica podcra compromcter a disponibilidade de 

boro, cujo suprimento se realiza pela materia organica durante sua mineralizacao. 

A permanencia de maiores teores de "MOL" (Materia Organica Leve) na 

superficie e nos primeiros 10 cm do solo, dependera da sucessao vegetal ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 ditada pelo 



CAPITULO II Revisao Bibliografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 

balanco entre carboidratos estruturais (celulose + hemicelulose) e legnina (LASSUS, 

1990). Sendo a legnina um precursor do humus, a introducao de leguminosas na caatinga 

contribuira para a manutencao de elevados estoques humicos, uma vez que a fibra das 

leguminosas tern composicao bioqufmica mais estavel que nas graminhas. Estes dados 

indicam que o humus nos pedoambientes considerados e sensfvel as alteracSes de 

equilfbrio ecologico, corroborando com a sugestao de VOLKOFF & CERRI (1980), 

reiterando que a protecao do estoque humico deve ser um elemento importante em 

qualquer progresso que objetiva um desenvolvimento sustentavel no semi-arido do 

nordeste do Brasil. 

Segundo MARGARITA et al., 1996, a reducao nos teores de materia 

organica, em consequencia do fogo, remocao de renques (fileiras) de vegetacao nativa. 

revolvimento do solo, etc, pode compactar o solo. 

O uso de pesticidas e fertilizantes em sistemas de irrigacao pode causar 

serios problemas de poluicao ambiental, como danos a fauna e flora e ao proprio homem, 

atraves do ar. da agua e da cadeia alimentar 

Impactos sobre o meio-socio-cultural vao do desalojamento da populacao 

para implantacao do projelo, as mudancas de habitos culturais e dos processos e tecnicas 

empregadas na atividade agricola. 

A diminuicao da diversidade genetica e um exemplo do dano ao Meio 

Ambiente e aos Recursos Naturais, gerado por um mau uso dcnominado impacto ambiental 

negativo. Os danos que atualmente existem sao muitos, mas, felizmente, varios deles 

podem ser corrigidos por outras acoes que gerem impactos ambientais positivos. Estes sao 

muito necessarios e importantes e requerem a participacao do agricultor, dos comites, 

coopcrativas, associacoes e outros grupos, os quais devem estar interessados, pois se trata 

de proteger o ambiente e seus proprios recursos. Especialmente se fazem parte de uma 

bacia hidrografica na qual haja problemas comuns. Pode-se dizer que existe uma 

responsabilidade interna de uma bacia, nao somente pelo produtor, mas das instituicoes 

sociais, sociedades ambientalistas. grupos conservacionistas, clubes, grupos culturais. tanto 

da area rural como urbana. 

Se os empreendimentos da irrigacao forem mal realizados, produzirao fortes 

impactos em qualquer de suas etapas, na construcao da barragem, no lugar donde se tira a 

terra para construi-la, na area coberta pelas aguas, nos canais ou nas areas onde se faz a 

irrigacao. Esses impactos negativos podem significar endividamento e ter graves 
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consequencias. A irrigacao bem feita, entretanto, proporciona nao somente uma producao 

maior. mas tambem um melhoramento das condicoes e caracteristicas do meio ambiente. 

Por essa razao, muito importante e que se tomam todas as precaucoes necessarias se use a 

tecnica de irrigacao mais adequada. 

A divulgacao de irrigacao deve ser completada com alternativas validas para 

qualquer agricultor, ainda que suas possibilidades economicas scjam modestas, quando 

aparece a tecnologia alternativa de baixo custo e adequada aos diferentes ambicntes 

naturais c sociais. Nao devemos esquecer de mostrar-lhes conhecimentos e conceitos sobre 

impactos ambientais e o que eles representam para o homem e para o meio ambiente para 

eles tomarem consciencia da conservacao dos Recursos Naturais e de protecao da 

diversidade biologica e das tecnicas de conservacao de solos. A utilizacao da irrigacao se 

justifica tanto pelo aumento da produtividade agricola quanto pela minimizacao da pobreza 

nas areas rurais. Nas areas aridas este efeito e mais pronunciado. Somente 80% das areas 

cultivadas sao irrigadas, mas produzem em torno de 75% da producao agricola total 

2.4 - D E S E R T I F I C A C A O 

Segundo o item a) do Artigo 1° da Convencao Internacional de Luta Contra 

a Desertificacao, "'por desertificacao entcnde-se a degradacao da terra nas zonas aridas, 

semi-aridas e sub-umidas secas, resultantes de varios fatores, incluindo as variacoes 

climaticas e as atividades humanas."* 

De acordo com as Nacoes Unidas define-se desertificacao como: 

Degradacao da terra cm areas aridas, semi-aridas e subumidas secas, como resultado da 

varios fatores, incluindo variacoes climaticas e atividade humana (Green-Life Socity -

North America : Desertification Project.). 

Rodrigues (1987), entretanto, afirma que desertificacao deve ser entendida 

como um fenomeno integrador de processos economicos, sociais e naturais e/ou 

induzidos que destroem o equilibrio do solo, da vegetacao. do ar e da agua. bem como a 

qualidade de vida humana, nas areas sujeitas a uma aridez edafica e/ou climatica. 

A humanidade provoca enormes mudancas na face da terra. Os desertos se 

expandem. Um terco da superficie do mundo esta ameacado pela desertificacao. A cada 

ano, seis milhoes de hectares de terras produtivas se perdem, sem esperanca de 

recuperacao, e outros vinte e um milhoes se esgotam de modo que nao vale mais a pena 
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plantar ou criar animais neles. As florestas estao sendo derrubadas. Ha dez mil anos, 

cerca da metade do mundo era coberta por florestas. No entanto. mais de tres quartos ja 

foram destruidos ou degradados. As florestas tropicais, o mais antigo e rico habitat 

terrestre, sc derrubam numa proporcao de 16 a 20 milhoes de hectares por ano. Varzeas, 

recifes de coral, manguezais e mananciais estao sendo rapidamente degradados e 

destruidos. 

A medida que os habitats desaparecem, extinguem-se especies numa 

proporcao 25000 vezes maior que a proporcao natural. Na virada do seculo. 

possivelmente. um milhao de especies desapareceram, com isto formando enormes 

buracos na teia da vida. Muitas morreram, sem mesmo terem sido conhecidas e 

classificadas, sem um nome e sem que alguem conheca seu valor potencial. As especies 

selvagens fornecem recursos geneticos vitais a protecao das plantacoes do mundo, alem 

de materia-prima valiosa para industria, mas, apenas um por cento delas tiveram suas 

caracteristicas estudadas. 

Hoje 1,2 bilhao de pessoas vivem na pobreza absoluta. Praticamente, um 

quarto da humanidade, incapaz de satisfazer suas necessidades basicas de alimentacao , e 

moradia e vestuario. Mais de 400 milhoes dessas pessoas conseguem apenas quatro quintos 

do alimcnto necessario para manter o organismo vivo. Estao. assim, condenadas ao retardo 

de crescimento e a ameaca constante de doencas e a morte. 

Mas o estilo da atividade economics, nos paises industrializados e em 

desenvolvimento, e ainda mais destrutivo do que o crescimento. Praticamente em todos os 

lugares, rico fica mais rico e o pobre mais pobre, e desta forma ambos tendem a 

intensificar a crise ambiental. 

No terceiro mundo, a pobreza e o agente mais destrutivo. Governos estao 

exploram excessivamente seus recursos naturais numa tentativa va de saldar suas dividas. 

Por outro lado, os mais pobres, que nao tern acesso as terras boas, sao forcados a derrubar 

florestas e degradar o solo, em muitos casos, vendendo o que resta de terra fertil para as 

olarias, para tirar o sustento de sua familia. O crescimento populacional e estimulado pela 

pobreza. As familias sem recursos normalmente querem muitos filhos para ajudar a ganhar 

a vida e oferecer seguranca na velhice. 

Enquanto isso, os ricos contribuem com o principal, a carga de poluicao. As 

nacoes industrializadas, que abrigam um quinto da populacao mundial, contribuem com 

dois tercos das emissoes de gases que provocam o aquecimento global. Elas emitem 85% 
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dos clorofluorcarbonos (CFCs), que destroem a camada de ozonio da terra e ajudam a 

produzir o efeito estufa, sendo responsaveis pela maior parte dos danos provocados pela 

chuva acida(NOVAIS,1998). 

2.4.1 - D E S E R T I F I C A C A O NO N O R D E S T E 

Apesar dos seus 8.5 milhoes de Km
2

, cerca de 70% da populacao brasileira 

se concentram em areas urbanas, e mesmo assim, o pais tern atraido a atencao 

internacional. pelos problemas ambientais que enfrenta, a poluicao, as queimadas e o 

desmatamento indiscriminado que vem dcstruindo e ameacando grande parte de seus 

diversos ecossistemas. 

A desertificacao no Brasil comecou a ser discutida de maneira mais intensa. 

a partir del 977. pelo Professor Vasconcelos Sobrinho e, embora estes estudos ja tenham 

atingido a maior idade, pouco se produziu no sentido de compreender os mecanismos que 

controlam os avancos deste processo. 

Alem de alguns relatorios feitos por diferentes equipes e em diferentes 

estados, com apoio financeiro da SUDENE, e de algumas atividades inexpressivas e 

isoladas, o governo brasileiro, sequer implementou as recomendacoes da ONU, no seu 

Piano de Acao de Combate a Desertificacao. 

Em 1986, o Professor Valdemar Rodrigues claborou uma "Proposta de 

Piano de Acao para o estudo da desertificacao no Nordeste", a partir do convenio firmado 

entre a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e a Universidade Federal do Piaui. 

O Nordeste semi-arido brasileiro ocupa uma area aproximadamente de 

900000 Km
2

, correspondendo a 54% do nordeste e 11% do territorio brasileiro. Apresenta 

diferenciacao ecologica, com periodos de secas e estiagens, que determinam os problemas 

basicos da regiao, atingem principalmente os trabalhadores sem terra e os minifundios de 

autoconsumo, provocando problemas socio-economicos graves com conseqiiente expulsao 

de parte significativa da populacao para outras regioes do pais(RODRIGUES,1997). 

O sertanejo ja castigado pela seca passa agora por mais uma provacao. Nao 

bastassem os interminaveis periodos de estiagens, um mal muito maior vem se espalhando 

pelo semi-arido nordestino. E deixa seu rastro de destruicao, transformando terras ferteis 

em solos esturricados, onde nem a vegetacao rasteira da caatinga sobrevive. A 

desertificacao avanca como uma verdadeira praga pelo Nordeste. Com efeitos mais 
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devastadores que a propria seca, tira do solo a capacidade de produzir, de gerar riquezas. 

Um fenomeno influenciado pelo clima seco das regioes semi-aridas, mas provocado, 

sobretudo, pela acao devastadora do homem no contato com a terra. A grande mancha de 

terra morta que se espalha pelo sertao ja corresponde a 18 mil K m
2

 - quase o tamanho do 

estado de Sergipe. Uma area dez vezes maior segue pelo mesmo caminho. O risco de o 

Nordeste virar um grande deserto assusta, mas, na realidade, a ameaca e ainda pior. Nas 

regioes deserticas, as terras sao ferteis, com vegetacao rica e grande variedade de fauna. 

Nas desertificadas, desolacao total. Nem as chuvas conseguem fazer a planta brotar no solo 

degradado. No cenario devastado, a vida miseravel das populacoes atingidas impressiona 

mais do que a paisagem. 

Uma area maior do que o estado do Ceara ja foi atingida pela desertificacao 

de forma grave ou muito grave. Sao 180 mil Km
2

 de terras degradadas e, em muitos locais. 

imprestaveis para a agricultura. Somando-se a area onde a desertificacao ocorre ainda de 

forma moderada. o total de terras atingidas pelo fenomeno chcga a 574.362 K m
2

 - cerca de 

30% do territorio nordestino. Ceara e Pernambuco sao os estados mais castigados, embora, 

proporcionalmente, a Parafba seja o estado com maior extensao de area compromctida, ou 

aproximadamente 7 1 % do seu territorio ja sofre com os efeitos da desertificacao. 

Existem quatro nucleos de desertificacao no Nordeste: o nucleo do Serido 

(RN/PB); o nucleo de Iraucuba (CE); o nucleo de Gibues (PI); e o nucleo de Cabrobo (PE). 

Dos nove estados do Nordeste, apenas o estado do Maranhao ainda nao foi 

atingido pelo problema da desertificacao. No quadro 01 podemos observar a escala de 

degradacao ambiental e as respectivas areas atingidas na regiao Nordeste. 
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Quadro 01. Escala de degradacao ambiental e areas atingidas na regiao nordeste 

Nivcis dc 

degradacao 

ambiental 

Tipos de 

associates 

de solos 

Relevo Scnsibilidadc 

a crosao (%) 

Tempo de 

ocupacao 

Area 

mais 

seca do 

TSA(%) 

Tropico 

semi-

arido 

(%) 

Nordeste
 ! 

(%) 

Severe Bruno nao 

calcicos 

Suave 

ondulado e 

ondulado 

Forte Longo 

(algodao) 

38.42 12.08 7.15 

Aceniuado Litolicos Ondulado. forte 

ondulado e 

montanhoso 

Muito forte Rcccnte 

(cultura dc 

subsistencia) 

10,23 3,40 1,90 

Modcrado Podzolicos 

Eutroficos 

Terras roxas 

cstruturadas 

Cambissolos 

Ondulado e 

forte ondulado 

Modcrado Longo (culturas 

comcrciais) 

10,21 3,40 1,89 

Baixo Planossolos Piano e suave 

ondulado 

Moderado Medio 

(pastagem c 

culturas dc 

subsistencia) 

7,07 2.35 1,89 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Total 20.364,900 65,93 21,95 12,25 

Pontc EMBRAPA. 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 - D E S E R T I F I C A C A O NA PARAIBA 

Em niveis diferentes. o territorio paraibano apresenta caracteristicas visiveis 

da desertificacao, como se mostrou anteriormente. Em cerca de 71% do Estado, uma 

parcela de terra correspondente a 30% da area, o processo e quase irreversivel atingindo de 

forma brutal a populacao nativa que chega aos 650 mil habitantes. Em outra area, que 

corresponde a 15%, onde habitam cerca de 300 mil pessoas o processo chega a ser grave e 

nos 26% restante o problema e moderado e pode ser reversivel, alcancando uma populacao 

em torno dos730 mil habitantes. 

Estudos realizados pelo IBAMA, IBGE, UFRJ e UFPB mostram que, nos 

ultimos vinte anos, a devastacao causada pelo acao humana aumentou em 20 pontos 

percentuais. E na regiao dos Cariris Velhos, na caatinga paraibana. verifica-se o mais 

avancado estado de desertificacao. De acordo com estudos tecnicos, o municipio de 

Cabaceiras tern media pluviometrica de apenas 279 mm anuais. Embora a regiao nao seja 

de todo insalubre, a economia ali instalada e precaria e instavel. Solos pouco profundos 

(silico-argiloso) nao favorecem a acumulacao hidrica e assim nao permitem qualquer tipo 

de cultura nao irrigada. O problema torna-se ainda mais grave em funcao da acao 
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depredatoria que inclui, entre outros, a derrubada de formacoes arboreas , pratica 

indiscriminada da pecuaria extensiva e a criacao de caprinos e ovinos (Neto,1997). 

A expansao dos rebanhos bovinos, caprinos e ovinos, principalmente dos 

dois ultimos, e tambem preocupante. Sabe-se que esses animais, manejados 

inadequadamente, sao causa ou agravante da desertificacao (FEARNSIDE, 1979). 

Para avaliar o quadro da ocorrencia de desertificacao na regiao levam-se em 

consideracao 19 indicadores (Fisicos, Quimicos e Socioeconomicos). 1- Densidade 

Demografica; 2- Sistema Fundiario; 3- Mineracao; 4- Qualidade da Agua; 5- Salinizacao; 

6- Tempo de Ocupacao; 7- Mecanizacao; 8- Estagnacao Economical 9- Pecuarizacao; 10-

Erosao; 11- Perda da Fertilidade; 12- Area de Preservacao; 13- Defensivos Agricolas; 14-

Area Agricola; 15- Bovinocultura; 16- Caprinocultura; 17- Ovinocultura; 18- Evolucao 

Demografica e 19- Susceptibilidade a Desertificacao. 

Baseados em informacoes, os indicadores foram agrupados em uma matriz 

registrando-se a ausencia ou a presenca de cada indicador, classificado de acordo com o 

quadro 02. 

Quadro 02 - Indicadores agrupados em uma matriz registrando-se a ausencia ou a presenca 

de cada indicador. 

SITUA^AO CRITERIO 

Muito Grave Pelo menos 15 dos 19 indicadores 

Grave 11 a 14 dos 19 indicadores 

Moderado de 6 a 10 dos 19 indicadores 

Ausente valores inferiores a 6 dps 19 indicadores 

Ja o Professor Vasconcelos Sobrinho (1980) utiliza criterios fisicos, biologicos e 

humanos para avaliar a ocorrencia de desertificacao na regiao. 

I - Criterios Fisicos 

• Existencia de condicoes climaticas semi-aridas ou deserticas; 

• Tipologia da drenagem superficial; 

• Profundidade dos aqiiiferos livres; 

• Espessura do solo e presenca de crostas; 

• Salinizacao dos solos; 

• Albedo 
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II - Criterios Biologicos 

• Comportamento da cobertura vegetal: 

• Quantidade de materia organica prescntc no solo; 

• Caracteristicas zoogcograficas. 

III - Criterios Fisicos 

1. Uso da terra 

• Agricultura por irrigacao; 

• Agricultura de sequeiro; 

• Pecuaria; 

• Extrativismo vegetal; 

• Instalacao de turismo 

2. Tipologia dos Assentamcntos Rurais 

• Assentamentos recentes; 

• Expansao dos nuclcos populacionais; 

• Diversificacao das atividades rurais; 

• Abandono das atividades. 
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Quadro 03. Principais impactos que podem resultar de projetos de irrigacao e as 

medidas preventivas que deverao ser adotadas pelos tecnicos 

responsaveis pelo projeto. 

IMPACTOS AMBIENTAIS ACOES PREVENTIVAS 

DESMATAMENTO 

• Danos a fauna e a flora 

• Danos a paisagem natural 

• Influencia do microclima 

• Manutencao da vegetacao nas areas 

nao utilizaveis para irrigacao; 

• Reflorestamento de areas desmatadas; 

• Preservacao de areas de valor 

ecologico, paisagismo e lazer; 

• Proteeao das arvores de grande porte; 

• Cercas vivas de vegetacao ao longo dos 

canais e areas irrigadas. 

EROSAO DO SOLO 

• Perda da fertilidade do solo 

• Assoreamento de recursos hidricos 

• Controle de desmatamento; 

• Proteeao de solo sem vegetacao 

durante as obras; 

• Manejo adequado do solo; 

• Drenagem adequada de aguas de 

chuva e de irrigacao. 

SALINIZACAO DO SOLO 

• Manejo correto da agua; 

• Sistema adequado de drenagem; 

• Manter a cobertura morta no solo, 

melhorando a estrutura; 

• Rotacao de cultura. 

POLUICAO AMBIENTAL DEVIDO: 

• Aplicacao de fertilizantes 

• Aplicacao de pesticidas 

• Controle da aplicacao de fertilizantes e 

pesticidas; 

• Incentive) ao uso de adubo organico; 

• Incentive) ao controle biologico de 

pragas e utilizacao de produtos 

naturais para combater as pragas. 

IMPACTOS NO MEIOSOCIO-CULTURA 

• Desalojamento da populacao 

• Destruicao da areas de valor afetivo e 

cultural 

• Mudanca de atividade 

• Conscientizacao da populacao; 

• Indenizacao justa das propriedades; 

• Treinamento dos colonos; 

• Educacao sanitaria; 

• Organizacao comunitaria dos colonos; 
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C A P I T U L O n i 

3.0 - C A R A C T E R I Z A C A O DA AREA D E ESTUDO 

A area de estudo e o municipio de Boqueirao (figura 01) que se localiza na 

mensorcgiao da Borborema, na microrregiao do Cariri Ocidental Paraibano, com uma area 

de 1.233,8 Km
 2

 , representando 2,18 % do Estado e 29,81 % da microrregiao. Sua altitude 

c dc 355 m acima do nivcl do mar com coordcnadas planas X I = 860000 ; X2 = 817000 e 

Y l = 9159000 : Y2 = 9176000. como pode ser observado no mapa n°01, de clima 

predominantemente scco, com prccipitacocs anuais entre 500 c 700 milimetros distribuidas 

no periodo dc tres mescs do ano. 
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Figura 01 - Localizacao da area de estudo 

Fonte: LRMS 

Os Cariris Velhos da Parafba estao incluidos entre as regioes naturais do 

semi-arido nordestino. "A regiao do Cariri Paraibano e a mais seca do Brasil. O clima 

regional caracteriza-se por elevadas temperaturas-(medias anuais em torno dos 25°), fracas 

amplitudes termicas anuais, chuvas escassas, muito concentradas no tempo e irregulares, o 

que provoca forte deficit hidrico. (Duque, 1985). 

Segundo dados do IBGE 1996, o municipio tern uma populacao de 16.070 

habitantes, com 11.064 localizados na zona urbana e 5.006 na zona rural. A densidade 

demografica e de 40,54 hab/km
2

. 

Conforme dados do IBGE 2000, sua populacao esta em torno de 15.875 

habitantes, com 11.149 localizados na zona urbana e 4.732, na zona rural. Este censo foi 

realizado um ano apos a proibicao da irrigacao na regiao, e os primeiros efeitos podem ser 

observados com um acrescimo da populacao urbana e uma reducao da populacao rural. 
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3 .1-O Acude 

No inicio da decada de 50, Campina Grande vivenciava grandes problemas 

com o abastecimento d'agua e sem perspectiva, haja visto que a cidade nao coniar com 

infra-estrutura necessaria para atender a seus novos moradores. Com efeito, um dos 

maiores problemas era a falta de agua. Atendendo solicitacao da Igreja Catolica e da 

burguesia campinense, o presidente Juscelino Kubischek deu sinal verde para a construcao 

do acude. Nos anos 49 e 50, a regiao comeca a recebcr os trabalhos de topografia, e cm 

1951 iniciaram-se os trabalhos da construcao propriamente dita, no rio Parafba, em local 

denominado de Boqueirao de Cabacciras, na regiao dos Cariris Velhos. Os trabalhos de 

construcao foram coordenados e executados pelo Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS), e o acude inaugurado em 1957 . 

Com o crescimento da obra. muitas mudancas promissoras foram 

observadas na vila de Boqueirao. Na zona rural, nao foi possivel constatar o mesmo. Os 

proprietarios das terras inundadas com as aguas represadas foram expulsos, outros se 

proletarizaram e os habitantes das margcns do leito do rio obrigados a desenvolver outras 

atividades. 

Dessa forma se perccbcu que a construcao do acude tinha como unico 

objetivo abastecer a cidade de Campina Grande e nao beneficiar a populacao rural local. 

A area da bacia hidraulica e de 2.680 ha c a bacia hidrografica e de 12.400 

Km 2 , dando ao acude uma capacidade de armazenamento de 577 milhoes m
3

,com area do 

espelho d"agua de 47 k m
2

, na cota da soleira do vertedor. 

Na ultima decada, o volume de agua do acude comecou a ter uma 

diminuicao significativa porque as chuvas comecaram a ficar bem abaixo da media (figura 

02), e a quantidade de agua consumida por dia era da ordem de 15% para irrigacao, 20% 

para o abastecimento e 65% levados pela evaporacao. Apos a sua cntrada em operacao, 

construiram-se inumeros reservatorios na sua bacia de contribuicao, os quais atuam no 

sentido de diminuir a vazao regularizavel. Sem levar em conta essa diminuicao de 

disponibilidade, o reservatorio supria demandas sempre maiores, quer devidas ao natural 

aumento populacional da regiao abastecida, quer por usos excepcionais, nao previstos. Este 

o caso da irrigacao praticada na bacia hidraulica do Acude, onde a vazao consumida nunca 

foi medida, pois nao havia um controle rigoroso dos sistemas de bombeamentos 

espalhados na bacia hidraulica. Durante o levantamento batimetrico no acude foram 
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cadastrados 141 locais de bombeamento. Em varios deles havia mais de uma bomba em 

funcionamento. totalizando 286, (figura 03). Entretanto, pode-se fazer uma estimativa 

razoavel atraves do balanco hidrico do reservatorio, enquanto seu nivel se manteve na faixa 

confiavcl da reccnte relacao cota-area-volume, porque a partir deste ponto. o valor do 

balanco hidrico nao fechava com os valores calculados do volume do acude. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Comportamerrto do agude Eprtacio Pessoa nos ultimos anos 

de acordo com a batimetria reaEzada pelo LMRS-PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 02 - Varia cao do volume do Agude Epitacio P e s s o a nos Ultimos 11 Anos . 

Segundo Rego (2000), as vazoes retiradas para irrigacao apresentavam 

variacoes mensais condizentes com as oscilacoes climaticas e as condicoes de cultivo, a 

qual em alguns meses se iguala aos altos valores do consumo para abastecimento, ou seja, 

cerca de 1,0 m
3

/s. O quadro 04 mostra as demandas no acude na situacao normal e no pior 

momento da crise. 



CAPITULO III Caracterizacao da Area de Estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA30 

, . I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 I I I M i l l 1 

L E V A N T A M E N T O D E f > O N T O S D E B O M B E A M E N T O .1 

N Q A C U D E E P I T A C I O 
1 I 1 

P E S S O A ( B O Q U E I R A O ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" « zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mm 

i 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
|  

... 

mm 

i 
• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 1 

... 

mm 

V- 1 J r ... 

mm 

- .... 
... 

mm 
) i j J r<++ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I 

Ficura 03 - Pontos dc bombcamcnto d*aszua. Fontc: I.RMS 

Quadro 04 - Dcmandas no acude Epitacio Pessoa na situacao "normaF* c no pior momento 

da crise 

Demandas Situagao "normal" (m
3

/s) Pior momento da crisc (nrVs) 

Abastecimento publico 1,00 0,49 

Perenizacao do rio 0.15 " 0,00 

Irrigacao 0.90 0.05 

Total 2.05 0.54 

Entre os anos de 98/99. fcz-se uma nova batimetria do acude. e constatou-

se que havia 15% de assoreamento e, com isto, a capacidade do acude era reduzida para 

455.600 milhoes de m' , e em Janeiro de 2002 ele estava com 47% sua capacidade com 

cerca de 181.884.753 milhoes de m . 
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3.2- C L I M A 

Na area de estudo. segundo a classificacao de Koppen. o clima 

predominante e do tipo: Bsh - Semi-arido quente. com prccipitacoes pluviometricas 

medias anuais muito baixas e uma estacao seca que pode atingir 11 meses conforme se 

cvidcncia na figura 04. O que caractcriza o clima da regiao e a grande irregularidadc de seu 

regime pluviometrico. que dependente das massas de ar que vem do litoral. Massa 

Equatorial Atlantica. (MEA) c do ocstc. Massa Equatorial Continental. iMEC). A maior ou 

mcnor intensidade dc influencia dessas massas de ar provoca um aumento ou uma 

diminuicao das chuvas na regiao. as quais cacm quase apenas em dois ou tres meses. c 

assim mesmo cm quantidades de aproximadamente 200 a 300 mm. As medias de 

tcmpcratura nunca inferiores a 24° C. Ainda, dc acordo com a classificacao dc Gausscn. o 

clima predominante e do tipo 2b - subdesertico quente de carater tropical - equatorial, 

com indicc xcrotcrmico entre 200 a 300 c a estacao seca dc
 0

 a 11 meses figura 05 

(BRASIL. 1972). O quadro 05 aprcsenta a classificacao climatica dc Gausscn 

cspecificamcntc para a area estudada c a quadro 06 mostra os elcmentos climaticos da 

mcsma area zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. i t -

M • SB M O M 

Figura 04 - Classificacao Climatica dc Koppen, inodificado de Brasil (,1972). 
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Quadro05 - Tipos climaticos da area de estudo de acordo com a classificacao de Gaussen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C L A S S I F I C A C A O C L I M A T I C A D E GAUSSEN 

TIPO C L I M A T I C O C A R A C T E R I S T I C A S 

2b Subdesertico quente de carater tropical.Indices xerotermicos 

variando de 200 a 300 e estacao seca de 9 a 11 meses. 

4aTh Termoxeroquimenico acentuado (tropical quente de seca 

acentuada). Indices xerotermicos variando de 150 a 200 e estacao 

seca longa de 7 a 8 meses. 

3bTh Termomediterraneo medio (Mediterraneo quente de seca ou 

nordestino de seca media). Indices xerotermicos variando de 100 

a 150 e estacao seca de 5 a 7 meses. 

Fonte: Brasil. 1972. 

Figura 05 - Classificacao Climatica de Gaussen, modificado de Brasil (1972). 
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Quadro 06 - Elementos climaticos da microrregiao onde esta situada a area de estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: D N O C S 

Mcs 

ANOS 

Mcs 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Jan 16.2 29.0 2.80 35.4 0.00 0.00 0.00 103.6 0.00 88.0 0.00 0.00 121.0 16.8 20.1 

Fev 228.2 118.9 2.00 61.6 0.00 12.2 0.00 76.2 0.00 0.00 58.4 22.2 149.1 19.9 50.2 

Mar 106.6 133.6 82.8 126.0 56.6 0.00 73.4 102.8 5.80 73.0 42.7 85.5 149.1 19.9 50.2 

Abr 224.2 62.3 45.0 81.8 95.8 44.5 78.1 64.1 10.0 18.0 36.3 112.5 115.1 4.20 13.3 

Mai 30.4 16.2 8.60 33.8 97.9 41.8 78.0 1.80 14.0 104.0 19.0 2.70 58.2 11.5 38.1 

Jun 43.8 53.2 0.00 33.6 56.8 38.2 22.2 10.6 12.6 146.5 43.1 51.9 24.9 7.00 17.2 

Jul 57.6 68.4 0.00 108.3 54.7 74.9 43.0 42.9 30.0 94.3 70.2 48.0 39.2 33.8 45.1 

Ago 31.5 62.3 0.00 26.2 53.3 29.5 36.2 14.6 0.00 15.8 6.30 26.4 24.8 34.6 5.30 

Set 20.6 8.60 0.00 6.40 0.00 42.0 0.00 47.0 0.00 65.0 0.00 11.8 6.20 1.20 2.20 

Out 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.60 15.0 

Nov 0.00 32.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.8 41.4 0.00 0.00 0.00 

De/ 20.6 0.00 0.00 30.6 33.7 0.00 0.00 0.00 0.00 26.3 0.00 0.00 23.6 3.10 16.0 

Total 783.3 584.9 141,2 543,7 448,8 295,4 330,9 463,6 72,4 630,9 288,8 409,8 611,8 132,7 255.5 

3.3- G E O M O R F O L O G I A 

De acordo com Rodrigues (1997), o conjunto geomorfologico, formado pela 

superficie elevada aplainada da Borborema, configura uma ampla area planaltica, 

englobando as regioes conhecidas como Agresle, Cariri e Serido, conforme mostra a 

figura 06. 

Na Parafba, o Macico da Borborema ocorre na forma de escarpas abruptas 

(frente oriental), de extensa superficie elevada aplainada (Planalto da Borborema) que se 

estende da retaguarda da frente escarpada de leste aos limites de suas encostas ocidentais 

com o Pediplano Sertanejo, e ainda na forma de macicos residuais pouco extensos (serras e 

inselbergs). A Superficie Elevada Aplainada da Borborema interrompe-se ao norte, no vale 

tectonico do Curimatau, ao sul, prolonga-se ate a fronteira com Pernambuco, onde vai 

encontrar os alinhamentos de cristas elevadas a mais de 800 metros (Serra das 

Umburanas). 
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O conjunto morfologico formado por essa Superficie Elevada Aplainada, de 

dois nivcis altimetricos e feicoes distintas, corresponde a uma ampla area planaltica, O 

nfveI altimetrico entre 600 - 750 metros que domina o centro-norte dessa unidade 

(muniefpios de Remigio, Esperanca, Areial, Pocinhos, Soledade, Olivedos, Juazeirinho, 

Puxinana. etc), constitui a altitude media atual dos restos de uma superficie mais elevada. 

Inclina-se para sul em direcao ao vale do rio Paraiba, diminuindo de altitude e 

confundindo-se com o outro nivel mais baixo, em cotas de 400 - 500 metros, na altura de 

Campina Grande. Esse segundo nivel se estende pelos municipios de Queimadas. 

Boqueirao. Sao Joao do Cariri, Sume, Monteiro. Cabaceiras, Sao Joao do Tigre, etc). 

Tambem ocorrem testemunhos do nivel altimetrico mais elevado, sob a forma dc cristas 

alinhadas. como as Serras de Cornoio, Serra do Monte, Serra do Cipo, etc. A serra do 

Cornoio esta inserida na area estudada, e e uma das unicas areas da regiao onde ha 

preservacao da vegcta9ao nativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RIO GRANDE DO NORTE 

Figura 06. Esboco Geomorfologico, modificado de Brasil (1972) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4- V E G E T A C A O 

De acordo com Brasil (1972), a vegetacao predominante na area de estudo e do tipo 

caatinga hiperxerofila. Compreende formates vegetais de porte variavel, caducifolia de 
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carater xerofilo, com grande quantidade de plantas espinhosas, ricas em cactaceas e 

bromeliaccas em determinadas areas. Apresenta-se com grandes variacoes, tanto em 

fisionomia (porte e densidade) como em composicao florfstica. Caracteriza-se por 

apresentar porte variavel - arbustivo pouco denso, e por vezes densa, com presenca de 

plantas espinhosas, cactaceas e bromeliaceas. Essa vegetacao praticamente devastada pela 

acao antropica, para utilizacao agricola, tornou-se uma vegetacao raleada.. Ocorre em areas 

tipicamente semi-aridas, apresentando grau mais acentuado de xerofitismo. As especies 

mais encontradas sao: pereirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Aspidosperma pyrifolium); imburana-de-cambao (Bursera 

leptophlocos Mart.): mufumbo (Combretum leprosum): faveleiro (Cnidoscolus 

phvllacanthus HofTm): pinhao brabo (Jatropha pohliana Mull . Arg.): quixabcira (Bumelia 

sertorum Mart.) xique-xique (Pilocereus gounellei Weber); coroa-de-frade (Melocactus 

sp.): palmatoria braba (Opuntia palmadora); macambira (Bromclia laciniosa Mart.): caroa 

(Neoglaziovia variegata); jurema preta {Mimosa sp.); jurema branca (Pithecolobium 

dumosum); xique-xique (Cereus goumellei); juazciro (Ziziphus juazeiro); marmeleiro 

(Croton sp); facheiro (Cereus squamosos); catingucira (Caesalpinia pyramidal is); entre 

outras, con forme mostra a figura 07. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V»i cc*n ocorrlncie d» CMDnga •i( «r .w tfm 
C Ar •* con* i » > tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mwx mjrxx 

. « - . . . . Mi 
. pan* i n camcoi M ten*, 

r .-> - . . . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC 

Figura 07 - Esboco da vegetacao, modificado de Brasil, (1972). 
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3.5 - G E O L O G I A 

De acordo com os dados da CDRM (1982), a geologia da area de estudo esta 

representada por: (a) Pre-Cambriano Indiviso: encontra-se inserido, em sua grande 

maioria, no Complexo Gnaissico-Migmatftico (pegn), incluindo calcario cristalino (ca). 

Esta unidade apresenta uma associacao litologica variada e complexa, predominando os 

biotita-gnaisses, biotita-muscovita gnaisse, biotita hornblenda gnaisse, leptinitos e 

migmatitos, estes representados principalmcnte por epibolitos e diadisitos; (b) 

Quaternario - Representado por sedimcntos aluviais do Holoceno de composicao 

granulometrica variada. Constituem o material de origem dos SOLOS ALUVIAIS. 

conforme observamos na figura 08. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RIO GRANDE DO NORTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Fw^hOwwtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA am 

Figura 08 - Esboco geologico, modificado de Brasil (1972). 

3.6 - S O L O 

O solo predominate e Bruno Nao Calcio, eutrofico, A fraco, fase rasa, 

com relevo fortemente ondulado. O municipio de Boqueirao encontra-se geograficamente 

localizado no centro de uma micro-regiao, ccrcado por uma cordilheira fragmentada, ao sul 
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por algumas montanhas baixas e ao Norte pelas aguas do acude. As serras mais destacadas 

sao as de: Caturite. Carnoio. Monte. Facao e Macaco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7- Manejo das Propriedades rurais 

Em termo do manejo conservacionista do territorio rural, a cobertura vegetal 

nativa ou cultivada dcsempenha um papcl dc grandc importancia. E basica na protecao do 

solo contra a energia cinetica das chuvas. principal agcnte do fenomeno erosivo, tanto nas 

areas sob cultivo como nas areas virgens. Rcgistra-se que esta cobertura tern diminuido 

pelo desmatamento indiscriminado que causa, inclusive, o desaparecimento das especies 

vegctais. bem como dcsequilfbrio na fauna da regiao. 

Com relacao aos metodos de irrigacao utilizado em Boqueirao nao existem 

registros. No entanto, cm visita a campo, ficou cvidenciado que o metodo mais utilizado c 

por sulco. existindo pouca irrigacao localizada. As terras utilizadas para agricultura na 

grande maioria sao as margens do acude Epitacio Pessoa. 

Os grandes problemas causados pcla irrigacao superficial, quando nao ha 

um manejo adequado, sao o desperdicio dc agua, o carregamcnto dc particulas para dentro 

do acude e, o mais grave de todos, a contaminacao da agua do acude com fertilizante e 

agrotoxicos pois existiam 169 propriedades as margens do acude, cxplorando culturas que 

necessitam de altas doses de veneno e fertilizante. 

De acordo com tecnicos da EMATER, nao existe controle algum tanto no 

uso de fertilizante e agrotoxicos bem como no uso da agua, salvo alguns projetos 

coordenados pela EMATER e DNOCS . Constatou-se, tambem, a inexistencia de qualquer 

tipo de protecao para os agricultores que utilizaram os produtos quimicos. como tambem 

nao havia local para armazena-los, nem para colocar depositos vazios. 

A agricultura irrigada ate o inicio do ano 1999, era uma das maiores fontes 

de renda do municipio com culturas temporarias e pcrmanentes, como se ve na tabela 03. 

Entretanto os problemas com a falta de chuva foram se agravando e, consequentemente, o 

nivel da agua do acude foi baixando comprometendo seriamente o abastecimento de agua 

na grande Campina Grande e nas cidades vizinhas que dependem de agua. A justica e o 

governo Estadual tomaram a decisao de lacrar todas as bombas, proibindo totalmente o uso 
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da agua para irrigacao e multando os proprietaries que infringissem a ordem, fazendo 

desaparecer quase que por completo as areas irrigadas. 

Das culturas irrigadas. os que mais se destacaram: o tomate. a horticultura e 

a banana. 

Todo este processo trouxe grandes problemas para o municipio. Segundo 

tecnicos da EJMATER, a maioria dos proprietaries abandonaram as areas antes irrigadas e 

partiram em busca de outras atividades . Muitos foram para Petrolina em Pernambuco e 

Acu no Rio Grande do Norte, em busca de trabalho como pescador, produtor rural e os 

que permaneceram deram inicio a um desmatamento desordenado na regiao. pois nao ha 

tipo algum dc fiscalizacao. visando ao comcrcio de madeira e carvao c desta forma 

contribuindo para um avanco rapido da erosao. 

Alcm dos problemas cconomicos, causados diretamente pela proibicao da 

irrigacao. indiretamente interferiram no montante de capital que girava na cidade, 

agravando ainda mais os problemas sociais. pois os agricultores tivcram de abandonar suas 

familias a procura de novas fontes dc trabalho cm outras rcgioes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DA A R E A 

A estrutura fundiaria desse municipio e basicamente constituida por 

estabelccimentos com mcnos de 50 hectares, o que rcprcsenta, 85,53% deles, ocupando 

apenas 23.22% de toda a area, cerca de 23.363 hectares de uma area de 100.614 ha, 

conforme se observa na quadro 07. Estas propriedades, por possuirem areas pequenas, sao 

utilizadas na sua totalidade. Nessas predomina a pecuaria, com a criacao extensiva de 

bovinoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mesti90s dc difercntcs ra9as zebuinas, aprescntando baixos indices de 

produtividade, e as lavouras temporarias. 

Criam-se caprinos c ovinos como mcio de complementar a cria9ao de 

bovinos, em face da rusticidade e habitos de pastagem desse animais na regiao. Menos 

exigentes que os bois, cabras e ovelhas aprovcitam melhor a caatinga como pasto natural e 

nao necessitam de ra9ao complementar (Duque, 1985). 

Sabendo-se que a agricultura c a principal atividade economica da regiao e, 

levando-se em considera9ao o tamanho dos estabelecimentos e o numero de pessoas 



CAPITULO m Caracterizacao da Area de Estudo 3 9 

ocupadas, verifica-se que em Boqueirao o numero total de pessoas ocupadas e de 79,91%, 

e estao cm propriedades com menos de 10 hectares.conforme se observa no quadro 08. 

No censo agropecuario realizado em 1985, Boqueirao possuia 2.973 

estabelecimentos, ocupando uma area de 100.614 hectares. Dos municipios que margeiam 

o acude, e o mais extenso da microrregiao dos cariris velhos e apresenta o maior numero 

de estabelecimentos e esta no 3° lugar em extensao territorial no Estado com 1.257 km". O 

municipio tambem concentra o maior numero de arrendatarios de terras publicas 

localizados as margens do acude: sao 265 arrendatarios dos 277 existentes, ou seja, 95.67% 

e 614 dos 634 hectares, correspondendo a 96.84% do total da area arrendada, conforme se 

observa no quadro 09. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 07. Distribuicao do numero de area dos estabelecimentos de Boqueirao- 1985 

Gropo de Area (hectare) Numero % Area 

(hectare) 

% 

De menos de 01 a menos de 10 1719 58.33 6035 6,00 

De 10 a menos de 50 

793 27.00 17328 17,22 

De 50 a menos de 100 

212 7.22 14152 14,06 

De 100 a menos de 200 

114 3.88 15750 15,65 

De 200 a menos de 500 

74 2,52 -22239 22,10 

De 500 a menos de 1000 

16 0,54 10792 10,73 

De 1000 a mais 

09 0,31 14318 14,23 

Total 2937 100,00 100614 100,00 

Fonte I B G E - Censo Agropecuario 
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Quadro 08 - Distribuicao do numero de pessoas ocupadas nos estabelecimentos do 

municipio de Boqueirao por grupo de area-1985. 

Grupo de Area (hectare) Numero % area 

hectare) 

% 

Menos de 05 5751 58,04 2355 80,18 

De 05 a menos de 10 3157 31.86 521 17,74 

De 10 a menos de 20 620 6.25 51 1,74 

De 20 a menos de 50 185 1.87 08 0.27 

De 50 a menos de 100 69 0.70 01 0,03 

De 100 a mais de 100 126 1.27 01 0,03 

Total 9908 100,00 2937 1100,00 

Fonte I B G E - Censo Agropecuario 

Quadro 09 - Distribuicao dos arrendatarios por areas das comunidades/ Municipio-1992 

Municipio/comunidade Arrcndatario Areas das comunidades 

Numero % Numero % 

Boqueirao 265 95,67 614 96.84 

Bredos 119 42,96 290 45,74 

Carcara 31 11,19 72 11,36 

Mirador 55 19,86 84 13,25 

Maravilha 28 10,11 59 9,30 

Pasmado 25 9,02 92 14,51 

Pedra Branca 0,7 2.53 17 2,68 

Fonte: DNOCS - Boqueirao- PB 
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C A P I T U L O IV 

4.0 - M A T E R I A L E METODOS 

4.1 - M A T E R I A L 

Para realizacao deste trabalho foram utilizados: equipamentos para coletas 

de amostras de solo, cartas topograficas, imagcns dc satelite e dados bibliograficos e 

maquina fotografica. 

4.1.1 - Dados bibliograficos. 

Foram inclusos no contexto deste trabalho visando a compilacao de material 

basico relativo a area estudada, bem como a outros temas convenicntes aos objetivos 

propostos neste trabalho. Esta compilacao proporcionou um meio de familiarizacao com os 

topicos abordados durante azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA execu9ao das tarefas preestabelecidas, bem como respaldou o 

desenvolvimento das a96es que nortearam o desenvolvimento do trabalho ate a obten9§o 

dos resultados prcvistos. 

4.1.2 - Cartas topograficas. 

As cartas topograficas utilizadas foram elaboradas pela SUDENE (1972) e 

tomadas como base cartografica. 
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A tabela apresenta os indices de nomenclatura das cartas topograficas, na 

escala 1:100.000. utilizadas neste trabalho. 

Quadro 10 - Indices das cartas topograficas 

NOME DA FOLHA INDICE ESTADO 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE SB. 24-Z-D-VI PB/PE 

SOLEDADE SB.24-Z-D-1II PB 

4.1.3 - Produtos de Sensoriamento Remoto. 

Utilizaram-se imagens multiespectrais, obtidas pelo Mapeador Tematico -

TM (Thematic Mapper) do Satelite LANDSAT - 5. nas bandas 3 (visivel vermelho) e 4 

infravermelho proximo) na escala de 1:100,000 referentes a orbita n° 615 , pontos 065 . 

quadrante D , com data de passagem de 14 outubro de 1998. 

4.1.4 - Material de campo. 

Trado 

Alavanca 

Trena 

Sacolas 

Enxada 

Maquina fotografica 

Qucstionario de Diagnostico Socioeconomic© c Ambienlal 

4.2 - M E T O D O L O G I A 

4.2.1- Delimitacao da area de estudo: 
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Delimitou-se a area de estudo com apoio em visitas tecnicas a provavel area 

. cartas topograficas, imagens de satelite, informacoes de tecnicos e agricultores, bem 

como a literatura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2- Periodo de desenvolvimento da pesquisa 

As pesquisas tiveram infcio no ano de 2000 e se estenderam ate o ano de 

2001. A primeira ctapa foi a ida ate o laboratorio dc Irrigacao e Salinidade LIS, UFPB 

Campus II e o Laboratorio da EMBRAPA Campina Grande PB. para fazer um 

Ievantamento dc rcgistro dc resultados de amostras de solo da area escolhida para estudo, 

em que se selecionaram 16 propriedades. A segunda etapa teve inicio com visitas as 

propriedades previamente selecionadas para dar comeco as novas coletas dc amostras dc 

solo, as quais foram levadas ao laboratorio para analise. Ao mesmo tempo em que se 

faziam fcitas as coletas, entrevistamos os agricultores sobre o manejo com a terra. 

Em outras visitas, bateram-se fotografias das areas em estudo e foram feitas 

visitas a EMATER e ao DNOCS para o Ievantamento de dados e por fim se aplicou um 

questionario com agricultores da area estudada. 

A pesquisa dc campo teve imporlancia signiflcativa como fonte primaria 

para obtencao de dados cmpiricos fundamentals ao prcsente estudo. 

4.2.3- Coleta de amostras de solo no campo: 

Visitaram-se 16 propriedades onde se colheram amostras de solo a uma 

profundidade dc 30 cm, c foram levadas para analise no Laboratorio de Irrigacao e 

Salinidade( LIS), conforme metodologia da EMBRAPA (1979). 

4.2.4- Fotografias: 

Foram feitas varias fotografias da area estudada. 
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4.25- Fotointerpretacao: 

A imagens de satelite foram utilizada para comparacao de dados de 

10/1998 eatualmente. 

4.2.6 - Trabalho de campo como suporte da comprovacao da degradacao ambiental: 

As visitas ao campo tiveram uma grande importancia na comprovacao da 

degradacao ambiental na area estudada e a maquina fotografica c as imagens de satelite 

foram instrumentos de grande monta para registrar e comprovar parte desta degradacao, 

rcspcctivamcnte. 

4.2.7- Avaliacao dos Impactos Ambientais na area de estudo: 

Os critcrios para avaliar Impacto Ambiental scgundo o CONAMA sao: 

• Natureza do Impacto; 

•> Severidade do Impacto: 

•> Potencial para Mitigacao. 

Para avaliacao dos impactos ambientais adotaram-se as metodologias 

adaptadas para area estudada. do Professor Vasconselos Sobrinho (1980), do Professor 

Rocha (19991) e do Professor Valdemar Rodrigucs (1997), cujos indicadorcs foram 

apresentados no capitulo Il.Utilizou-se este conjunto de metodologias para analise dos 

aspectos fisico-quimicos, conservacionistas e biologicos da degradacao ambiental. 

4.2.8- Interpretacao preliminar da area de estudo: 

A metodologia para interpretacao visual de imagens orbitais 

TM/LANDSAT utilizada no prescnte estudo baseou-se em tecnicas de fotointerpretacao de 
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fotografias preto e branco, adaptadas as analises de imagens orbitais (Veneziani e 

Anjos,1982). 

As cartas topograficas scrviram de apoio para construcao da base 

cartografica, em que se anotaram as coordcnadas de posicao e se tracaram as redes de 

estadas. drenagens principals e cidade. objetivando o ajuste correto da base na imagem. 

A analise visual de imagens proccde de um estudo comparativo entre as 

propriedades espectrais e texturais que cada fenomeno espacial assume nas diversas cenas 

rcgistradas. associando diferentcs niveis dc reflectancia aos diferentes fenomenos, cpoca dc 

aquisicao das imagens relacionadas com os alvos espectrais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.9- Trabalho de Campo 

O trabalho de campo se iniciou com um conhecimento total da area em 

estudo. seguindo um rotciro prc-cstabclccido. cm funcao das unidades morfologicas 

reconhecidas nas imagens orbitais. com a finalidade dc caracterizar as diversas un
;

 ; -

mapcamcnto. 

Os principals objetivos do trabalho de campo foram: 

1. Idcntiticacao das unidades mapcadas, visando dctcctar a deterioracao da arc: .... 

estudo: 

2. ldcntillca9ao de aspectos rclativos aos rccursos hidricos. pcrmitindo o reconhccimcnto 

da rede de drenagem e dos corpos d'agua existentes na area: 

3. Corrclacao dos padrocs fotointerprctativos dc cor. de tcxtura. oblidos na interpretacao 

visual das imagens orbitais com as classes de uso da terra existentes no campo: 

4. Rcvisao da interpretacao preliminar. posterior ao trabalho de campo, no qual os 

conhecimentos e dados adquiridos no campo possibilitaram a correlacao de limites e o 

estabclecimcnto dc uma Icgenda preliminar. 

4.2.9.1 - Mapeamento de Uso da Terra 

A metodologia utilizada na identifica9ao dos temas relacionados ao uso da 

terra foi feita com base na analise visual das imagens e constou das seguintes etapas: 
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interpretacao preliminar, trabalho de campo, interpretacao de final e avaliacao. Essa analise 

visual preliminar das imagens TM/LANDSAT baseou-se na tecnica de identificacao de 

objetos a partir da analise de determinados elementos. tais como: textura. tonalidade. 

tamanho. forma, padrao. sombreamcnto. localizacao. etc. 

Para analise do uso das terras e da cobertura vegetal foram utilizadas 

imagens TM/LANDSAT -5 nas bandas 3 c 4 . A banda 3 possibilita a separacao das areas 

ocupada com vegetacao daquelas sem vegetacao. enfatiza o contraste entre tipos diferentes 

dc vegetacao e permite a identificacao dc rodovias c areas urbanas. Por outro lado. a banda 

4 ajuda na diferenciacao dos corpos d'agua e ao mesmo tempo identifica as possiveis 

alteracoes na estrutura da vegetacao c condicoes gerais de relevo. 

A partir desta analise confeccionou-se uma chave de identificacao que 

auxiliou no agrupamento de classes que apresentaram caracteristicas semelhanles nas 

imagens. separando-se areas com caracteristicas diferentes em classes cspecificas dc uso da 

terra. 

A interpretacao preliminar de imagens possibilitou o estabelecimento da 

legenda tcmatica. tambem preliminar. cm que se considerou as caracteristicas locais quanto 

a ocupacao das terras, inlensidade de uso e lipo de ocupacao. relevo, vegetacao natural ( 

caatinga) c como estcs se aprescntavam nas imagens. 

No momcnto e logo apos a interpretacao preliminar. cfetuou-se o trabalho 

de campo. como forma de auxiiiar a interpretacao realizada cm laboratorio. Durante estc 

trabalho foram feitas varias fotografias. confirmando os rcsultados encontrados e 

csclarecimentos das duvidas existentes, como tambem obteve-se a confirmacao das classes 

dc uso da terra intcrprctadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.10 - Indicatives Metodologicos para aplicacao de Educacao Ambiental: 

Nas visitas as propriedades, foram utilizados de maneira informal os 

indicativos metodologicos para aplicacao de educacao ambiental: 

• Adequacao a realidade; 

• Orientacao para solucao de problemas; 
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• Desenvolvimento de senso critico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.11- Dia^nostico Socioeconomico 

A metodologia utilizada para obtencao dos resultados foi a confeccao de um 

questionario adaptado por Rocha (1997) para ser aplicado junto aos agricultores que estao 

sofrendo com a escassez de agua na regiao estudada. Esta metodologia consiste em 

levantar e analisar . em nivel de identificacao familiar, a situacao social economica e 

tecnologica. Para isto foram entrevistados 31 agricultores. As variaveis pesquisadas sao 

apresentadas no quadro 05. 

Os codigos de estratificacao dos elementos escritos sao apresentados nos 

quadros n° . Para cada variavcl se atribuiu um valor de acordo com a subdivisao da 

variavel. O valor maior representa maior deterioracao e o valor menor, menor deterioracao. 

Os valores significativos cncontrados na area estudada podem ser 

observados no quadro n° , e sao analisados entre os valores minimos e maximos de 

codificacao que ao apresentados no mcsmo quadro. 

Estes resultados foram avaliados e distribuidos como segue: 

Diagnostico socioeconomico: Social + economico + tecnologico 

. Total do fator social Ate o codigo 3.1 

. Total do fator economico Do codigo 4.1 a 7.5 

. Total do fator tecnologico Do codigo 8.1 a 9.3 

Fez-se a tabulacao dos dados agrupando-se os codigos de maior freqiiencia 

e repetindo-os. Esta maior freqiiencia se denomina de
 4

'moda". 

Quadro -11. Variaveis pesquisadas 

FATOR VARIAVEIS 

Social Demografica; habitacao e salubridade rural. 

Economico Producao; animais de trabalho; animais de producao; 

comercializacao, credito e rendimento. 

Tecnologico Tecnologica e industrializacao rural. 
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4.2.12 - Diagnostico Ambiental 

Neste diagnostico. levantaram-se todos os elementos que estao poluindo o 

ambicntc de maneira dircta. Nesta etapa, foram utilizados 21 indicadorcs de poluicao 

ambiental conforme Rocha (1991). Os indicadores podem ser vistos no quadro n°. 

Para cada resposta positiva (sim) empregou-se um codigo de maior 

valor(codigo 2) e para resposta negativa (nao), um codigo de menor valor (codigo 1). 

rcpresentando maior deterioracao e ausencia ou menor deterioracao. respectivamente.Os 

valores significativos cncontrados na area estao distribuidos no quadro n°. 

4.2.13 - Determinacao da deterioracao socio-economica e ambiental. 

Atribuiram-se codigos para cada item do questionario. Quanto maior for o 

numero, maior, a degradacao do fator, c quanto menor, o numero, menor sera a degradacao 

ambiental. 

Para determinar os percentuais de degradacao ou deterioracao (Y). usou-se a 

equacao da reta y = ax + b, onde y varia de 0 a 100% de deterioracao. Os valores minimos 

X e os maximos X ' definem os valores do modelo a e b, respectivamente. 
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C A P I T U L O V 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

5.0 - INDICADORES D E IMPACTO AMBIENTAL 

5.1 - USO DA T E R R A 

A partir dos dados e discussoes comentados neste trabalho, apresentam-se, a 

seguir, as consideracoes mais importantcs obtidas com base na analise visual das imagens 

TM/LANDSAT - 5, nas observacoes de campo, com os agricultores e tecnicos. 

Foram identificadas 05 classes de uso da terra que podem ser observadas no 

mapa n°01 e estao assim distribuidas: 

1. Area de vegetacao natural vcm sofrendo problemas com a retirada de madeira, 

utilizada para uso domestico, na fabricacao de carvao, o abastecimento de pequenas 

olarias e algumas partes com cultura de palma forrageira; 

2. Area com solo totalmente exposto; 

3. Area de preservacao, o proprietario nao permite nenhum tipo de exploracao; 

4. Area com solo totalmente exposto; 

5. Solo exposto, palma forrageira. 
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- Mapa dc uso da terra N° 01 

5 0 

As fotografias confirmam a situacao encontrada na area estudada, a 

fabricacao de carvao e conseqiientemcnte a cxploracao, do pouco que existe. da madeira 

nativa da regiao para este fim. foto n° 02, e o solo totalmente exposto as margens do acude 

de "Boqueirao" ondc antes havia cobertura vegetal das culturas ali cxploradas. que foram 

abandonadas devido ao deficit de agua na regiao, foto n° 01 
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Fotografia 01: Solo Exposto as margens do acude 

Fotografia 02: Fabricacao de carvao 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 - ANALISE DE SOLO 

As amostras de solo foram colctadas a uma profundidadc dc 30 cm. e foram 

analisadas no Laboratorio de Irrigacao e Salinidade da UFPB Campus II (conforme 

metodologia da EMBRAPA, 1979), as quais aprescntaram os seguintcs resultados: 

5.2.1 - p H 

Conforme levantamentos realizados nos laboratories ja identificados na 

metodologia. os solos analisados ate 1996, aprescntavam um pH com media dc 7.12 o que 

pode ser observado na quadro n° 12, no grafico n° 01 observa-se que em 50% da area 

estudada o pH estava acima dc 7,00 quando o ideal seria por volta de 6.00 pois nesta faixa 

havera disponibilidade suflciente de todos os nutrientes e nao havera problemas de toxidez 

provocada pelo excesso de aluminio c mangancs. 

; B<7 • 7,0-8,0 D>8,0 

10% 

Grafico N° 01 :Valores do pH anteriores a pesquisa. 
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5.2.2 - M A T E R I A ORGANICA 

A quadro N° 13 mostra os valores de referenda dc materia organica no solo. 

Indice Valores(%) 

Baixo 0 - 1,50 

Medio 1,51 -2 ,50 

Alto >2,50 

De acordo com o Ievantamento realizado nos laboratories ja citados. os 

solos apresentavam os resultados para a Materia Organica com media de 1,39%. um valor 

muito baixo conforme o quadro n° e observa-se, tambem, que em 70% da ara estudada o 

valor da materia organica esta abaixo dc 1.50% c que segundo a literatura e considerado 

baixo, estes valores podem scr observados no grafico N° 03 c na quadro N°. 

• Baixo 0-1,50 • M e d i o 1,51-2,5 • A l t o > 2 , 5 

9 0 % 

Grafico N° 03: Valores da Materia Organica anteriores a pesquisa 

Os resultados das novas analises de solo realizadas em 2001 mostram que 

houve uma queda no nivel de materia organica , ja que a media encontrada e de 1.37%. 

valor, tambem, considerado baixo, e observa-se que 90% da area estudada encontra-se 

dentro da faixa considerada baixa para teores de materia organica no solo, estes valores 

podem ser observados no grafico N° 04 e na quadro N°. 
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• Baixo 0-1,50 • Medio 1,51-2,5 • A l l o > 2 , 5 

Grafico N° 04: Valores da Materia Organica durante o periodo da pesquisa 

Quadro 14 - Media dos nivcis dc carbono organico c fosforo assimilavcl. 

Carbono organico % 0.36 0.89 1.22 0.45 0.42 1.41 1,16 0,73 083 

Fosforo assimilavel mg/1 OOg 5,21 8,09 6,89 3,88 3,56 4,39 0,16 8,36 5,07 

Na soma de cations tocaveis (S) e na capacidade de troca de cations (CTC), 

obscrvou-sc que houvc uma diminuicao gradual dos citados valores, o que provavelmente 

pode ter acontecido pela lixiviacao. 

Na composicao granulometrica obscrvou-se uma prcdominancia da fracao 

areia. Contatou-se ainda que a densidade aparente do solo apresenta valores oscilando 

cntre 1,24 e 1,56, considerados baixos, mas do ponto de vista fisico indicam boas 

condicoes de manejo do solo e desenvolvimento de culturas. 

Observou-se, tambem, que a relacao sille/argila na sua maioria, apresenta 

indices superiores a 0,7 o que caracteriza solos jovens (RESENDE, 1982). 
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Quadro 15 - Aspectos flsicos das analises de solo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dens.do solo g/cm
3 

Porosidade Umidade Granulometrica % 

Apa rente Real 
% /o 

Areia Silte Argila 

1.37 3.16 56.65 5.43 56.02 30.36 13.62 

1.40 3.09 54.60 4.38 41.85 23,76 34.39 

1.44 3.00 52.00 5.82 39,99 39,92 20,04 

1.39 3.12 55.45 4.97 43.60 39.69 16.71 

1.56 2.93 46.76 4.99 56.22 16.54 27.24 

1.59 3.04 47.70 2.67 56.24 20.25 23,51 

1.31 3.00 56,33 5.76 38.80 35,78 25.34 

1.51 2,99 49,50 4,55 51.18 33.23 15.59 

1.24 2.87 56.79 3,90 37.82 38.79 23,39 

1.55 2.80 46.64 1.86 47,52 26.64 25.84 

1.32 2,76 52,12 3.41 46.41 25,14 28,45 

1,42 2,97 52,24 4,34 46,88 30,01 23,10 
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5.3 - DIAGNOSTICO S O C I O E C O N O M I C O 

Para obter o diagnostico socioeconomico e ambiental visitaram-se varias 

propriedades na area estudada e a associacao de agricultores para se aplicar o questionario 

diretamente ao publico alvo da pesquisa. Os dados coletados tiveram grande importancia 

na confcccao de um diagnostico das condicoes de vida do produtor, alem dos dados 

relacionados com a poluicao ambiental. 

Esses dados foram importantes para podcr planejar praticas de rccuperacao e 

preservacao ambiental, alem de obter informacoes sobre as condicoes de vida da populacao 

do campo. 

O quadro n° 16 mostra todas as propriedades visitadas e os codigos para as 

variaveis pesquisadas. Os codigos de maior valor indicam maior deterioracao e os de 

menor valor, menor deterioracao. Os valores maximos e minimos sao parametros de 

referenda e de comparacao dos valores encontrados (Serra, 1993). 

O diagnostico socioeconomico calculado foi de 67,76%, como pode ser 

obscrvado no grafico n° 08. O valor encontrado e menor que o valor achado por Candido 

(2000) estudando parte do Serido Paraibano. Isso mostra que na regiao estudada mesmo 

sendo uma regiao com boa capacidade para produzir, as condicoes de vida do homem do 

campo ainda sao muito precarias. 

5.4 - F A T O R S O C I A L 

A deterioracao social calculada foi 60,79%, e pode ser observada no grafico 

n° 05, o que significa que mais de 50% da area estao degradados ou seriamente 

comprometidos. 
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5.4.1 - Analisando a variave! demografica destacamos os seguintes pontos: 

• Embora a maioria vcnha da cidadc. elcs tern um grau de instrucao baixo o que faz com 

que nao consigam adotar tecnicas que diminuam a deterioracao causada ao ambiente e 

a eles proprios: 

• O total de pessoas no nucleo familiar e baixo, entretanto o numero de pessoas na 

propricdade. muito alto, o que provavelmente indica que nao e uma agricultura 

familiar. 

5.4.2- Para a variave! habitacao destacamos os seguintes pontos: 

• Os agricultores moram em casas boa de alvenaria; 

• Utilizam fogao a gas. mas todos afirmam possuircm fogao a lenha e que o utilizam para 

diminuir os gastos. mas desta forma contribuem para o desmatamento da regiao: 

• A agua consumida e do acude, sem nenhum tipo de tratamento. o que implica 

contaminacao por verminoses e provavelmente por agrotoxicos. carreados para o acude 

pela agua da chuva e da irrigacao; 

• A eliminacao do esgoto e livre, o que pode comprometer o manancial devido a grande 

proximidadc das casas do acude: 

• Nao havia tipo algum de cuidado com a eliminacao das embalagens de agrotoxicos, os 

quais eram qucimadas ou cntcrradas, o que pode causar serios impactos ao mcio 

ambiente por conta da grande quantidade do produto utilizado na regiao e da 

proximidadc de muitas propriedades do acude. 

5.4.3 - Para a variavel salubridade rural destacamos os seguintes aspectos: 

• Nao ha grande infestacao de pragas, pois pelo tipo de cultura explorada na regiao se faz 

necessario um controle preventive 

5.5 - F A T O R ECONOMICO 

A deterioracao economica encontrada foi de 78,01%, e pode ser observada 

no grafico n° 06, valor muito alto. Candido (2000) encontrou 78.98% para o Serido 

Paraibano, uma regiao potencialmente mais propensa a dificuldades causadas pelo clima, o 
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que leva a crer que os agricultores nao foram fieis nas suas respostas e, por algum motivo, 

esconderam a verdadeira situacao em que vivem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5.1 - Para a variavel producao destacamos os seguintes aspectos: 

• A produtividade e media, mas poderia melhorar, se houvesse assistencia tecnica; 

• Nao existem areas com pastagcns plantadas ou com rcflorestamcnto: 

5.5.2- Para as variaveis animais de trabalho e de producao foram observados os 

seguintes aspectos: 

• Os agricultores nao possuem animais de trabalho. Alguns ainda tern cavalos, utilizados 

para varias tarefas. como arar a terra; 

• A maioria dos produtorcs cria aves, bois e ovelhas para complctar a renda; 

5.5.3 - Para as variaveis comcrcializacao, credito e rendimento, destacamos os 

seguintes pontos: 

• Nao ha tipo algum de producao florestal. A producao pecuaria e vendida no mercado 

local c a producao agricola, no mercado local c na CEASA, em Campina Grande; 

• Maior parte dos agricultores nao possui fonte alguma de credito; 

• A renda total das propriedades e muito baixa, o que nao mostra a realidade local, pois 

se eles tern uma produtividade media e criam animais de producao para completa a 

renda e moram em casas de boa alvenaria e utilizam fogao a gas o que implica mais 

custos. portanto nao ha coerencia com o resultado. 

5.6 - F A T O R T E C N O L O G I C O 

A deterioracao tecnologica encontrada e" de 62,95%, mostrada no grafico 07, 

isto e, mais da metade do ambiente tecnologico esta degradado, comprovando o total 

abandono do homem do campo em nivel de assistencia tecnica e extensao rural. 
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5.61 - Para variavel tecnologica destacamos os seguintes pontos: 

• A tracao usada era mecanica, cmbora alguns afirmaram . tambem. ter utilizado tracao 

animal: 

• As propriedades sao menores que 20 ha, e cerca de 90% da area das propriedades e 

ocupada com culturas: 

• Mais de 50% dos agricultores sao proprietaries da terra: 

• To das as propriedades utilizavam irrigacao do tipo superficial: 

• A exploracao da terra era extensiva; 

• Os agricultores conhcccm praticas de conservacao e. quando necessario. utilizam obras 

de conservacao: 

• Todos reclamam da falta de assistencia tecnica. 

• 

5.6.1 -Para variavel maquinaria e industrializacao foram observados os seguintes 

pontos: 

• A maioria dos agricultores nao possui implementos ou maquinas agricolas; 

• Nao ha tipo algum dc industrializacao dc produtos, c alguns produzem algum tipo dc 

artesanato. 

5.7 - DIAGNOSTICO A M B I E N T A L 

O diagnostico ambiental foi analisado por meio do Ievantamento direto dos 

clcmentos poluentcs do meio ambiente. A tabulacao dos dados obtidos no campo se 

encontra no quadro n°. No quadro n° estao dispostos os valores significativos maximo e 

minimo e os resultados dos valores encontrados, que sao 44. 22 e 24 respectivamcnte. No 

anexo encontram-se as codificacoes para os fatores ambientais e relacao dos elementos 

poluentes utilizados nestc diagnostico 

O grafico 09 retrata a reta de deterioracao ambiental e o valor calculado de 

9.90%, o qual mostra um valor muito baixo, levando-nos a acreditar nao haver industrias, 

garimpos ou queimadas na regiao. Por outro lado pode, tambem, revelar que mesmo 
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adaptada, a metodologia utilizada para detectar a deterioracao ambiental, a mesma nao e 

adequada a regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.7.1 - Alguns pontos que contribufram para esta degradacao: 

• Deposito de lixo a montante do acude, fato que pode comprometer de alguma forma o 

manancial: 

• Aplicacao de agrotoxicos em larga escala: 

• Extracao de madeira: 

• Extragao de argila. 

5.8 - FATOR PRIORITARIO 

No momento da entrevista. foram utilizadas variaveis que podem ser 

observadas no questionario n° . nao fazcm parte da codificacao, mas tern o objetivo de 

identificar quais os maiores problemas enfrentados pelos agricultores. 

Considerando o cenario do Semi-Arido, a area estudada em relacao a outras 

do Estado nao enfrcnta grandes problemas. Segundo os agricultores, se tres fatores fossem 

solucionados. parte dc scus problemas seriam atcnuados: 

> Posse da terra 

> Falta de credito 

> Falta d'agua 
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5.9 - E X E M P L O DO LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO 

O questionario abaixo e um cxemplo do modelo aplicado nas cntrevistas 

junto aos produtores rurais. Na tabulacao dos dados apresentados, nas paginas seguintes. o 

questionario e destacado para uma melhor comprcensao. 

Quadro N° 17. Diagnostico Socio-Economico 

Q. 01 

N°01 
DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

QUESTIONARIO EM NIVEL DE PRODUTOR RURAL 

Local: 

Fazcnda Poco 

Docc 

A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL PEMOGRAF1CA - IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo Produtor Esposa Filhos 

A B C D E F G j H 

Resposta Cod. F,nc. 

1.01 Local dc 

nascimcnto 

Cidadc 

1.02 Residcncia Casa rural 

1.03 Grau de 

instrucao 

2° erau 

1.04 Total de 

pessoas no 

nuclco familiar 

8 pessoas 

1.05 Total geral de 

pessoas na 

propricdade 

8 pessoas 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL HABITACAO 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Cod i co Habitacao Resposta Codico encontrado 

2.01 Tipo dc habitacao Alven. Boa 2 

2.02 Tipo de focao Carvao 

2.03 Aeua consumida Acude 2 

2.04 Essotos Li\Te -i 

2.05 Eliminacao dc lixos Livre 3 

2.06 Eliminacao de embalagens de agrotoxicos Nao usa\-a 7 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL SALUBRIDADE 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo Salubridadc Rural Resposta Codigo encontrado 

3.01 Infestacao de pragas Nula 1 
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DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL PRODUCAO 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codico Cultura Volume da producao Rcndimento Produtividade Codico enc. 

4.01 Banana Media 2 

4.01 Maracuja Boa 1 

4.01 

4.01 

4.01 

4.01 

Media Media 

4.02 Florcslamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 

4.03 Pas tag ens plantadas - 3 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL ANIMAIS DE TRABALHO 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo Animais dc trabalho Resposta Codigo encontrado 

5.01 Bois Sim 1 

5.02 Cava! os Sim 1 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL ANIMAIS DE PRODUCAO 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo Animais dc producao Resposta Codico encontrado 

6.01 Aves Nao 2 

6.02 Boi Sim 1 

6.03 Cabritos Sim 1 

6.04 Coclhos Nao 2 

6.05 Peixes Nao 2 

6.06 Porcos Nao 2 . 

6.07 Ovelhas Sim 1 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL COMERCIALIZACAO. CREDITO E RENDIMENTO 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codico Comercializacao. credito e rcndimento Resposta Codigo cnconL 

7.01 A quern vende a producao agricola Ceasa 6 

7.02 A que vende a producao pecuaria Mercado local 4 

7.03 A quern vende a producao florestal Nao tern 7 

7.04 Fonte principal de credito agrario Nao tern 6 

7.05 Renda total mensal < 5 salarios min. 3 
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DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

C - FATOR TFCNOLOGICO - VARIAVEL TECNOLOGIA 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codico Aspectos tecnologicos Resposta Codico encontrado 

8.01 Area da propriedade cm hectare > 100 ha 1 

8.02 Tipo de posse Proprietario 1 

8.03 Biocidas (qualqucr tipo) Controle 

biologico 

1 

8.04 Adubacao e-'ou calagem Rccularmente 1 

8.05 Tipo de tracao usada Mecanica 1 

8.06 Tipo de uso do solo Em nivel 

8.07 Praticas de conservacao do solo Utiliza 1 

8.08 Conflito de uso do solo Nao 1 

8.09 irrigacao Sim 1 

8.10 Assistencia tecnica Rccular 1 

8.11 Exploracao da terra Extensive 1 

8.12 Conhecc programas dc conservacao dc solo Sim 1 

8.13 Sccue oricntacao da EMATER ou outra Sim 1 

8.14 Sabe c\ ecu tar obra de conservacao Sim 1 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

C - FATOR TECNOLOGICO - VARIAVEL MAQUINAR1A E rNDUSTRlALlZACAO RURAL 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codico Maquinaria c Industrializacao Rural Resposta Codico encontrado 

9.01 Possui maquinaria acricola e implcmenlos Sim 3 

9.02 Faz induslrializacao dc madeira, frutas (doccs). leite. 

came. la. mel. pelcs. pcixes. outros 

Nao 2 

9.03 AI cum tipo de artcsanato Nao 2 
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D I A G N O S T I C O S O C I O E C O N O M I C O 

D - FATOR PRIORITARJO - VARIAVEIS GERAIS ( Nao cntram na codificacao) 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR PARA FORNECER SUBSIDIOS AS DISCUSSOES. 

CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

( Problemas prioritarios: assinalar os tres primciros) 

ALTERNATIVAS ORDEM DE PRIORIDADE 

Posse da terra 1° 

Pouca terra 

Baixa producao 

Falta de a sua 

Falta de clctricidade 

Falta dc cscotos 

Falta de assistencia medica c odonloloeica 

Falta dc habitacao 

Falta de credito 

Falta de mercado 

Rcndas baixas (produto pouco valori/ado) 

Estradas (ruins'falta) 

Assistencia tecnica 

Insumos (malcria-prima. fonpa dc trabalho. consumo dc cncrgia.etc.) 

Escolas 

Outros - citar 
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Quadro N° 18. Unidades Criticas de Deterioracao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

66 

DI AG NOST1 CO SOCK) F.CONO MI CO 

RESULTADO DOS DIAGNOSTICOS E UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO 

VALORORES SIGNIF1CATIVOS 

CODIGO 

IN D1CADORES - LOCAL ENCONTRADO AREA M1N1MO MAXIMO 

1.1 Local de nascimenlo do produtor 4 1 4 

1.2 Rcsidencia do produtor 1 1 4 

1.3 Grau dc instrucao do produtor 8 1 8 

1 4 Total dc pessoas do nucleo familiar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 1 8 

15 Total eeral dc pessoas no propriedade 4 1 12 

2.1 Tipo dc habitacao 2 i 1 4 

2.2 Tipo de focio 5 1 5 

2.3 Agua consumida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i 

2 4 Escotos 3 1 3 

: 5 Eliminacao dc lixos 3 i 3 

26 Eliminacao de embalaecns de acroloxicos 6 1 7 

3 1 lnfestacao de praeas 3 1 3 

4.1 Produtividade aericola media 2 1 2 

4.2 Refloresamento 3 1 3 

4.3 Pastaeerts pl.tntadas 3 1 3 

5 1 Bois : 1 2 

5 2 Cavalos 2 1 2 

6 1 Avcs 2 1 2 

6.2 Bois 1 1 2 

6 3 Cabritos 1 1 2 

6 4 Coelhos 
-> 1 2 

65 Pcixes 2 1 2 

6.6 Pore os 1 2 

6.7 Ovelhas 1 1 2 

7 1 A quern vende a producao aericola 6 1 6 

7.2 A quern vende a producao pecuaria 4 7 

7.3 A qucm vende a producio florcstal 7 1 7 

7.4 Fonte principal dc credito aerano 6 1 7 

7.5 Renda total mensal da propnedade 3 1 4 

8 1 Area da propnedade cm hectare 4 1 6 

8.2 Tipo de posse ! 1 2 

8 3 Biocidas 4 1 4 

8 4 Adubacao e/ou calaccm 1 

8.5 Tipo de tracao usada 1 1 2 

86 Tipo dc uso do salo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi  1 2 

8.7 Praticas de conservacao de solo 1 1 2 

8 8 Conflito dc uso do solo 1 2 

8 9 Irn cacao 1 " 1 2 

8 10 Assistencia tecnica 3 1 3 

8 11 Exploracao da terra 1 1 2 

8 12 Conhecc praticas de conservacao de solo 2 1 2 

8.13 Sccuc oricntacao da EMATER ou outra 2 1 2 

8 14 Sabe executar obras dc conservacao i 1 3 

9 1 Possui maquinaria aericola e implcmcnlos 4 1 4 

9.2 Faz industnalizacao aeraria 2 1 2 

9.3 Faz aleum tipo de artcsanato 2 1 2 

A) Total do Fator Social ( 1 1 a 3.1) 43 1 12 63 

UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO SOCIAL 1 
B) Total do Fator Economico (4.1 a 7.5 ) 49 17 57 

U NT DADE CRITTTICA DE DETERIORACAO ECONOMICA 1 

C) Total do Fator Tecnologico (8.1 a 9.3 ) 34 17 44 

UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO TECNOLOGICA 1 
Total do diaenostico Socic-Economico ( A+B-KT) 126 46 164 

UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO SOCIO-

ECONOMIC* 
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Quadro N° 19. Diagnostico Ambiental. 

6 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D I A G N O S T I C O A M B I E N T A L 

RESULT ADO DOS DIAC.NOST1COS E UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO 

CODIGO LNDJCADORES VALORES SIGNIFICATIVOS CODIGO 

ENCONTRADO 1 MFNIMO M A X I M O 

1.1 i Estocaeem de defensives 1 1 2 

1.2 j Depositos dc embalaecns dc defensivos 1 l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 

1.3 Locais de lavagem de implcmentos com agrotoxicos 1 1 2 

1.4 Pedreiras 1 1 2 

1.5 Minas 1 2 

1.6 Lixciras (lixo urbano) 1 1 2 

1.7 Exploracao dc arcia 1 1 2 

1.8 Pocileas 1 1 2 

1.9 Aviarios 1 1 2 

1.10 Matadouros 1 1 2 

1.11 Estradas rurals dctcrioranics 1 1 2 

1.12 Erosoes marcantcs (nas lavouras) 1 l 2 

1.13 Exploracao dc madeira 1 1 2 

1.14 Escotos 1 1 2 

1.15 Depositos de pneus 1 1 2 

1.16 i Qucimadas 1 1 2 

1.17 ! PoluicJo quimica (fabricas. curtumcs. etc.) 1 1 2 

1.18 j Aplica^ao dc agrotoxicos 1 2 

1.19 I Acidenlcs com produtos quimicos 1 1 2 

1.20 j Bombas dc rccalquc d*agua 1 2 

1.21 ! Producao de carvao 1 1 2 

1.22 | Exploracao dc arcila 1 1 2 

TOTAL DO FATOR AMBIENTAL 24 22 44 

UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO 9.091% 
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5.10 - Calculo percentual da deterioracao social, economica, tecnologica e ambiental. 

• Calculo do percentual de deterioracao social 

O valor de y varia de 0 a 100% de deterioracao 

Y = ax + b 

ax + b = 0 <=> x = Valor minimo (12) 

ax' + b = 100 o x = Valor maximo (63) 

12a + b = 0 (-1) 

63a + b = 100 

51a + b = 1 0 0 =>a=1.96 

12 * 1.96+ b = 0 r ^ b = - 23,532 

Equacao dcfmida 

Y = 1,96 x -23 .532 

Como x = Valor significativo encontrado => x = 43 

y = Unidade critica de deterioracao social 

Y = (1,96* 43) - 23,532 Y = 60,791 => Y = 60,791% 

100 , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 05 - Rcta de deterioracao social 



CAPITULO V. Resultados e Discussao 

• Calculo do percentual de deterioracao economica 

Y = ax + b 

ax +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b = 0 o x = Valor minimo (17) 

a x ' + b=100 o x = Valor maximo (58) 

17a + b = 0 (-1) 

58a + b = 100 

41a + b=100 => a = 2.439 

17 * 2.439 + b = 0 =>b = -41,463 

Equacao dcfinida 

Y = 2.439X-41,463 

Como x = Valor significativo encontrado => x = 49 

y = Unidadc critica de deterioracao social 

Y = (2,439* 49) - 41.463 Y = 78.048 => Y = 78,048% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 
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Grafico 06 - Rcta dc deterioracao economica 
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• Calculo do percentual de deterioracao tecnologica 

O valor de y varia de 0 a 100% de deterioracao 

Y = ax + b 

ax +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b = 0 o x = Valor minimo (17) 

ax' + b=100 o x = Valor maximo (44) 

17a + b = 0 (-1) 

44a + b = 100 

27a + b = 100 =>a = 3.703 

17 * 3.703 + b = 0 =>b = - 62.951 

Equacao definida 

Y = 3,703 x - 62.951 

Como x = Valor significativo encontrado => x = 34 

y = Unidade critica de deterioracao social 

Y = (3.703* 43) - 62,951 Y = 62.951 => Y = 62,951 % 

100 , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 07 - Rcta dc dcierioracao tecnologica 
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• Calculo do percentual de deterioracao socioeconomica 

O valor de y varia de 0 a 100% de deterioracao 

Y = ax + b zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ax + b = 0 o x = Valor minimo (46) 

ax' + b = 1 0 0 <=> x = Valor maximo (164) 

46a + b = 0 (-1) 

164a + b = 100 

118a^b= 100 =̂ >a = 0.847 

46 * 0.847 + b = 0 b = - 38.962 

Equacao definida 

Y = 0.847 x-38.962 

Como x = Valor significativo encontrado => x = 126 

y = Unidadc critica dc deterioracao social 

Y = (0,847* 46) - 38,962 Y = 67,76 => Y = 67,76% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 08 - Reta de deterioracao socio-economica 
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• Calculo do percentual de deterioracao ambiental 

O valor de y varia de 0 a 100% de deterioracao 

Y = ax + b 

ax+b = 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <=> x = Valor mfnimo (22) 

ax'+ b=100 <=> x = Valor miximo (44) 

22a + b = 0 (-1) 

44a + b = 100 

22a + b = 100 => a = 4.5454 

22 * 4.5454 + b = 0 =̂> b = - 99,99 

Equacao definida 

Y = 4,5454x-99,99 

Como x = Valor significativo encontrado r=> x = 24 

y = Unidade critica de deterioracao social 

Y = (4,5454* 24) - 99,99 Y = 9.091 => Y = 9,901 % 

Grafico 09 - Reta de deterioracao ambiental 



DIG NOSTICO SOCIO-KCONOMI CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V AKI AV I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- l . D E M O G K A F I C A 

T A I I U L A C A O DI : D A D O S 

V A K I A V I I .  I I A BI T A C A O 

I. I 1.2 1.3 U i 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 

ENTREVISTADOS QUESTION. N° 

Fazenda Poco doce 01 4 1 5 8 8 2 3 2 3 3 7 

Sitio Moita 1 02 1 1 7 3 6 2 5 2 3 3 6 

Sitio Burica I 03 1 1 X 6 10 4 5 2 3 3 ft 
llha Maravilha 1 04 4 X 1 5 4 5 2 2 3 ft 
Sitio Pasmado l 05 4 7 2 6 4 5 1 3 3 ft 
Sito Alagamar or. 1 1 X X 9 2 3 1 3 3 4 

Sitio cavaco 1 07 I 1 7 4 12 2 5 2 2 3 ft 
Sitio Rclva I ox 1 4 7 2 12 3 3 2 3 3 4 

Sitio I'cdra Branca 1 09 1 1 X 2 3 4 3 2 3 3 ft 
Sitio Cavaco 11 10 4 4 7 1 7 4 5 2 3 3 ft 
Fazenda Bredos 11 4 4 5 1 4 4 3 1 2 3 4 

Sitio Breos I 12 4 4 8 2 4 4 5 2 3 3 ft 
llha Maravilha II 13 4 4 7 2 9 4 5 2 3 2 2 

Fazenda Amporo 14 4 5 1 4 2 5 2 2 3 4 

Sitio Moita II 15 1 1 5 2 3 4 5 I 3 3 ft 
Sitio Moita III 16 4 1 5 1 6 4 5 2 3 3 ft 
Sitio 11 redos II 17 1 1 X 1 5 4 5 1 3 3 4 

Sitio Pasmado II IX 1 1 X 2 4 4 3 2 3 3 ft 
Sitio Pasmado III 19 4 1 7 2 5 4 5 2 3 3 ft 
Sitio Pcdra Branca II 20 1 1 X 4 5 4 5 2 2 2 4 

Sitio Cavaco III 21 1 1 7 3 10 4 5 _2 J L 3 ft 
llha Maravilha III 22 "4 4 X 2 ~" 3 2 3 2 3 3 ft 

Sitio Bredos III 23 4 4 7 1 3 2 3 2 3 3 ft 

Sitio Pasmado IV 24 1 1, X 1 3 2 5 2 3 3 ft 

Fazenda Sao Jo&o 25 1 1 X 2 12 2 3 1 2 4 

Sitio Carcara 26 1 1 8 2 ' 6 2 3 1 3 2 1 

Maravilha 1 27 4 f ' 7 2 10 2 3 ... 3 2 4 

llha maravilha IV 2X 4 1 7 2 6 2 5 1 2 2 4 

Sitio Burica 11 29 1 1 X 2 4 2 3 1 2 2 4 

Maravilha 11 30 1 1 8 1 4 2 3 2 3 3 4 

Sitio Burica III 31 1 1 5 1 12 2 5 1 3 3 ft 

MODA 4 1 8 2 4 2 5 2 3 3 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c  

< 

5 

1 

o 
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> 
IE 
— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 

o 

< 

n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: 
v> 
n> 
9 
n 
c 

o 

V.S.R VAR. PRODUCAO V.A. I RAH 

ENTREV1STADOR QUESTION. N" 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 (.1 0.2 6.4 6.5 6.6 6.7 

Fazenda Poco Doce 01 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

Sitio Moita I 02 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 I 

Sitio Burica I 03 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

llha Maravilha 1 04 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sitio Pasmado 1 05 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sito Alagamar 06 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sitio cavaco 1 07 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Sitio Rclva I OH 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

Sitio I'cdra Branca 1 09 2 1 

1 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sitio Cavaco II 10 3 

1 

1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fazenda Bredos 11 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sitio Breos I 12 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

llha Maravilha II 13 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA|  

Fazenda Amparo 14 3 2 1 1 1 2 2_ 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
] 

2 
2 

2 

2 

2 1 

Sitio Moita II 15 _ 3_ 2 _ 3 _ l 1 2 _ 1 1 
] 

2 
2 

2 

2 r 1 

Sitio Moita III 16 3 2 3 I 1 " 2 _ 2 1 1 
l I 2 2 " |  

Sitio Bredos II 17 3 2 3 2 f 1 2 1 ~ 1 2 ' 2 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
__ 

Sitio Pasmado II 18 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sitio Pasmado III 19 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sitio Pedra Branca II 20 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

Sitio Cavaco III 21 3 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 

llha Maravilha III 22 3 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

Sitio Bredos III 23 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

Sitio Pasmado IV 24 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 I 

Fazenda Silo Joflo 25 i3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Sitio Carcara 26 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

Maravilha I 27 3 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 I 

llha maravilha IV 28 3 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

Sitio Burica II 29 3 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2 I 

Maravilha II 30 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sitio Burica III 31 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

MODA 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 i 2 2 1 

VAKIAV L ANIM. PRODI l(,'AO 

4-.' 
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v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO M . C R E D I; K I N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 M i l
! l . A C A ( ) l»i; DADOS 

V A R I A V E L l l - CN OI . OOI CA 

BNTRV1STADOR QUESTION. N" 7.1 1 7.2 7.3 7.4 7.5 K.I K.2 K.3 K.I 

1 

K.5 K.6 K.7 K.K 8.9 X.ll) KM X.I2_ 8.13 

Fazenda Poco Docc 01 6 4 7 6 3 1 1 1 

K.I 

1 1 2 1 1 1 1 1 i 1 1 

Sitio Moita 1 02 6 4 7 6 3 4 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 

Sitio Burica I 03 6 7 6 3 6 2 4 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 

llha Maravilha 1 04 6 7 7 6 3 4 I 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Pasmado 1 05 3 7 7 6 _ 3 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 _ 2 _ 2 1 

Sito Alagamar 06 f, 7 
? 

6 3 6 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 _2__ _ 1 

Sitio cavaco I 07 6 4 7 6 1 5 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 

Sitio Kclva I OK (, 1 7 1 2 5 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

Sitio Pcdra Branca 1 09 6 7 7 6 4 4 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Cavaco II 10 3 7 7 6 3 4 2 2 2 

2 

1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 

Fazenda Bredos I I f, 7 7 6 2 5 1 2 

2 

2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 

Sitio Breos I 12 f, 7 7 6 3 6 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 

llha Maravilha II 13 r. 4 7 1 1 6 2 4 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 

Fazenda Amparo 14 3_ 4 _ 7 1 4 5 1 4 2 1 2 1 _ 1 1 1 1 1 _ l 

Sitio Moita II 15 i 4 7 r 7

- j 
1 6 1 4 2 1 2" l" 1 1 1 1 2 1 

Sitio Moita III 16 " 6 4 ~~~7 " 6 3~ -1 1 4 2 1 _ 2 _ _ 1 1 1 3 J 1 1 _ ! _ 
Sitio Bredos 11 17 I 4 

7 
" 7 I ~ 4 2 4 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Pasmado II IK 6 7 7 7 3 4 2 2 2 I 2 2 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Pasmado III 19 6 7 7 7 2 6 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Pcdra Branca II 20 4 4 7 7 4 6 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Cavaco i l l 21 6 4 7 7 3 4 1 4 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 

llha Maravilha III 22 6 6 7 6 4 4 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Bredos III 23 6 6 7 6 4 4 1 2 _ 2 _ _ L _ _2__ 1 1 J 3 _ J 2 2 1 

Sitio Pasmado IV 24 6 6 7 6 4 4 2 2" 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 

Fazenda Silo Joao 25 6 6 7 1 1 5 1 4 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 

Sitio Careard 26 6 6 7 6 4 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 

Maravilha 1 27 6 6 7 6 3 4 1 4 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 

llha maravilha IV 2K 6 4 7 6 2 6 2 4 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Burica II 29 6 7 7 6 3 4 2 4 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi .  2 1 1 3 1 2 2 1 

Maravilha II 30 6 7 7 6 3 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 

Sitio Burica III 31 6 4 7 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 

MODA 6 4 7 6 3 4 1 4 2 1 2 I * 1 3 1 2 2 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r. 
> 
•x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c  

c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{/ > 

c 
S 
D. 

c 



i ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ; N O S T I c o s o n o T c ONOMTCO" 

V. MAQ. I! INDUS IR. 

KNTRE VISTA DOR 01 IPS HON. N" 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

Fazenda Poco Docc 01 3 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— 

Sitio Moita 1 02 4 2 1 
— 

Sitio Burica I 03 4 2 1 

Ilhn Maravilha 1 04 l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 1 " 

Sitio Pasmado 1 05 l 2 1 

Silo Alagamar 06 4 2 2 

Sitio cavaco I 07 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 2 

Sitio Rclva I OS 4 2 2 

Sitio Pcdra Branca 1 09 4 2 2 

Sitio Cavaco II 10 4 2 1 

Fazenda Bredos I I 4 2 2 

Sitio Brcos I 12 4 2 2 

llha Maravilha 11 13 3 2 2 

Fazenda Amparo I I 3 2 2 

Sitio Moita 11 15 4 2 2 

Sitio Moita III 16 4 2 2 

Sitio Bredos II 17 3 2 2 

Sitio Pasmado 11 18 I 2 1 

Sitio Pasmado III 19 4 2 1 

Sitio Pcdra Branca II 20 4 2 1 

Sitio Cavaco III 21 4 2 1 — 

llha Maravilha III 22 4 2 2 
— 

Sitio Bredos III 23 4 2 2 

Sitio Pasmado IV 24 4 2 2 

Fazenda Silo Joflo 25 3 " 2 2 

Sitio Carcara 26 4 2 2 

Maravilha 1 27 4 2 2 

llha maravilha IV 28 4 2 2 

Sitio Burica II 29 4 2 2 

Maravilha II 30 4 2 2 

Sitio Burica III 31 4_ 2 2 -
MOD A 4 2 2 

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TA Bl ' LA C/ A O D l . DADOS 

> 

H 
C 
r 
O 

< 
o 
g 
i f 
a . 
o 
CO 

o 
a 

c 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 
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C A P I T U L O V I 

6.0 - C O N C L U S O E S 

> O diagnostico do uso atual das terras mostra a situacao atual da area, ao mesmo 

tempo em que aponta a importancia da preservacao e dos cuidados que devem ser 

adotados para a utilizacao das areas as margens do acude para atividades 

agropecuarias. 

> As pesquisas de campo mostram que nao ha uma coerencia da interpretacao das 

imagens com a situacao atual da area estudada, pois em toda area que hoje se 

encontra com solo exposto havia cobertura vegetal. 
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> O aumento de pH nos solos, indica initio do processo de salinizacao, o que valendo 

salientar que os solos do municipio sao altamente susceptiveis a salinizacao, 

principalmente, devido a curta duracao do espelho d'agua e elevada evaporacao. 

> Observa-se um ligeiro aumento nos niveis de materia organica. mas ainda muito 

baixos em relacao a literatura consultada. 

> A relacao s/r (silte/argila). na maioria dos solos, e superior a 0.7 , o que indica solos 

jovens de baixo grau de intemperismo. que associados as condicoes do clima semi-

arido. tendem a ser lentos, quanto ao processo de formacao, isto associado a 

densidade aparente e ao contato litico. Caracteristicas deste solo favorecem a 

crosao. 

> A reducao da populacao rural e o aumento da populacao urbana dao indicios de 

degradacao ambiental. principalmente quanto ao consumo crescente de energeticos 

florestais, oriundos da caatinga de dificil recuperacao. 

> Pode-se deduzir que a area estudada em torno do acude apresenta um quadro de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Processo de Degradacao" concentrada por apresentar uma ocupacao e/ou 

exploracao inadequadas, quando o proprio solo e a cobertura vegetal nativa 

apresentam um baixo potencial de recuperacao. 

> A deterioracao social encontrada na area e de 60,79%. isto e, mais da metade das 

condicoes de vida da populacao esta deteriorada. A deterioracao economica e muito 

alta e chega a 78,05%. mostrando que mesmo sendo uma area produtiva ha 

dificuldade de retirar o sustento da familia. A deterioracao tecnologica e de 62,95%, 

ou seja, ultrapassa 50% e mostra o abandono do homem do campo com relacao a 

assistencia tecnica. A deterioracao socioeconomica e de 67,76%), um indice alto 

para uma regiao que foi polo na producao de horticultura. 
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> O indice do diagnostico ambiental determinado e de 9,09%, isto e, muito baixo, 

talvez devido a inexistencia de industrias na regiao ou pelo fato de a metodologia 

utilizada. mesmo adaptada, nao ser adequada para detectar a deterioracao ambiental. 
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6.2 - R E C O M E N D A C O E S 

> Diante dos resultados alcancados e do carater pioneiro do trabalho ora desenvolvido 

na area de estudo. recomenda-se a realizacao de levantamentos e acompanhamentos 

periodicos quanto ao nianejo de uso e ocupacao de terras, dos recursos hidricos e 

dos recursos minerals. 

> Para continuidade deste trabalho. a metodologia utilizada deve ser aplicada em toda 

a area do acude. 

> Revitalizar os orgaos de defesa do meio ambiente, para possibilitar uma fiscalizacao 

mais erlcaz dos recursos naturais e sua preservacao. 

> Criar alternativas de sustento para a populacao rural a fim de que se possa acabar 

definitivamente toda a irrigacao a montante do acude. 

> Criar um programa de educacao ambiental para orientar os agricultores quanto ao 

uso racional dos recursos naturais da regiao. 
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Distribuicao das propriedades por comunidade visitada (carcara. boqueirao, sangradouro e 

moita), area total e area destinada a irrigacao na propnedade em hectares. 

PROPRIEDADES AREA (ha) AREA IRRIGADA (ha) \ 

CARCARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

1 
2 !

 2 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .i 

1 1.3 1,3 

2 i 0.5 0.5 
1

 1 

1 6 6 

1 13.5 13.5 

BOQUEIRAO . 

1 18 18 

1 4.0 4,0 

1 1,0 1.0 

1.5 1,5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 2.0 2.0 

1 " | 1.8 1,8 

1 0,8 0.8 

1 0.6 0,6 

1 0.4 • 0.4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i : 

SANGRDOURO 

1 0.5 0,5 

1 1.0 1,0 

1 3.0 3.0 

M O I T A 

1 1.0 1.0 

1 1,5 1,5 
-> 

J 2,0 2,0 
*) 4.0 4.0 

1 5,0 5,0 

1 6.0 6,0 

2 10 10 
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Distribuicao das propriedades por comunidades visitada (Pedra Branca, bredos e mirador), 

area total e area destinada a irrigacao na propriedade em hectares 

PROPRIEDADES AREA (ha) AREA 1RRJGADA (ha) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P E D R A B R A N C A 

1 0,1 0,1 

2 0,2 0,2 I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•y 0,3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 1 

0,3 

1 0.4 0.4 

1 0.5 0.5 

2 0,8 0,8 

2 0,9 0,9 

1,5 1,5 

1 2,5 2,5 

1 4.5 4.5 

2 10 10 

1 11 11 

I 

12 12 

1 28 28 

B R E D O S 

1 0,5 0,5 

2 1.0 1,0 

4 2,0 2,0 

5 3,0 3,0 

2 4,0 4,0 

1 27 27 

1 44 44 

M I R A D O R 

9 2,0 2,0 

1 0,5 0,5 

-f 1,0 1,0 

I 1,5 1,5 

2 2,5 2,5 

2 8,0 8,0 

1 4,0 4,0 

1 29 29 
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Distribuicao das propriedades por comunidade visitada (Pasmado, algodao e cavaco), area 

iota! e area destinada a irrigacao na propriedade em hectares. 

PROPRIEDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

AREA (ha) AREA 1RRIGAD A (ha) J 

P A S M A D O 

L 3 i 0.5 _ _ _ . 

4 1.0 1,0 
I 1.5 1.5 

1 3.0 i 3,0 _ j 

1 8,0 i 8,0 

Al G O D A O i 

1 3,0 3,0 

1 4.0 4.0 
i i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl s l 

C A V A C O 

4 1,0 1,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 2.0 2.0 

2.5 _. ? 

1 1 3.0 3,0 

i 2 4.0 4.0 

1 5.0 5,0 

1 I 5,5 

5,5 

i <; o 8 0 

1 1 15 15 

1 20 20 

C A M P O R E D O N D O 

1 0.5 0.5 

2 1,0 1,0 

7 2.0 2.0 

5 3,0 3,0 

1 4,0 4,0 

2 5.0 5.0 

1 6,0 6,0 


