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RESUMO 

Neste trabalho foram analisados comparativamente os impactos do fenomeno El Nino 

Oscilacao Sul (ENOS), formado pelos eventos El Nino e La Nina, na dinamica da producao 

agropecuaria, nos niveis de degrada9ao ambiental e sua influencia na constn^ao social dos 

riscos ao desastre seca, na base do qual estao os fatores politicos, socioeconomics e 

ambientais em municipios do Cariri Ocidental - Paraiba, visando diminuir as 

vulnerabilidades e qualificar a gestao e o planejamento de a9oes mitigadoras antecipadas, 

responsaveis pela conscientiza9ao, preven9ao e melhoramento na capacidade de rea9ao das 

popula9oes atingidas pelos efeitos dos eventos. Para tanto, foram realizados estudos das 

rela9oes entre os indices de precipita9ao anuais, os eventos ENOS e seus efeitos na 

produ9ao agropecuaria para o periodo de 1970 a 2000. Como resultado sao apresentados 

mapas tematicos que retratam a evolu9ao espa9o-temporal da degrada9ao ambiental, 

atraves da analise de imagens orbitais TM/LANDSAT 5 e 7 dos anos 1984, 1987, 1996, 

1999 e 2001, e a influencia da perda dos solos na produ9ao agropecuaria, buscando 

identificar a dinamica dos eventos ENOS, as vulnerabilidades agro-ambientais e a 

constru9ao social dos riscos nos municipios de Sume, Prata, Ouro Velho e Amparo. 

Constatou-se uma marcante influencia dos eventos ENOS nos quantitativos da produ9ao 

agropecuaria regional, somado a ocorrencia de um cumulativo processo de degrada9ao 

ambiental em todos os municipios, caracterizando as condi9oes de alta vulnerabilidade 

(inseguran9a e incertezas) da popula9ao rural. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The ENOS (El Nino and La Nina) events impacts on the dynamics of the farming 

production, on the environmental degradation levels and its influence on the social 

construction of the risks of the disaster drought, in which base are the environmental, 

socioeconomic am politic factors ,had been comparatively analyzed in the Cariri Occidental 

Municipalities - State of Paraiba, aiming to diminish the vulnerability and to qualify the 

management and the planning of early mitigated actions, responsible for the awareness, 

prevention and improvement of the capacity reaction of the affected populations by the 

ENOS event effects. For this, studies on the relations between the annual precipitation 

indexes, the ENOS years and their effects on the farming production for the period 1970 -

2000, were made. Thematic maps on the space-temporal evolution of the environmental 

degradation, based on the analyze of the TM/LANDSAT 5 e 7 images for the 1984, 1987, 

1996, 1999 and 2001 years are presented, as well the influence of the ground loss on the 

farming production, aiming to identify the ENOS events dynamic, the agro-environmental 

vulnerabilities and the risk social construction in the municipalities of Sume, Prata, Ouro 

Velho and Amparo. A strong influence of ENOS events on the quantitative of the regional 

farming production, added to the occurrence of a cumulative process of the environmental 

degradation in all municipalities was evidenced, characterizing their conditions of high 

vulnerability (unreliability and uncertainties) of the agricultural population. 
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"Nossos Dramas 

Miguel Guilherme. Sume - 1943. 
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1. INTRODUCAO. 

A economia do semi-arido Nordestino desde o periodo colonial, foi representada 

principalmente por um complexo de pecuaria extensiva e agricultura de baixo rendimento 

para sustentafao. Analises nas bases socio-economico-ambientais dos municipios no semi-

arido paraibano, mostram como foram degradadores e pouco dinamicos em sua 

performance total, os modelos empregados ao longo dos processos de avanco das forcas 

produtivas e ocupacao dos solos, particularmente do Cariri Ocidental da Paraiba. 

A conjuntura internacional a epoca da Segunda Guerra para Independencia dos Estados 

Unidos e da Revolucao Francesa, criou condicoes favoraveis as exporta9oes nordestinas, 

levando-a ser baseada principalmente num novo modelo de produ9ao do algodao para 

exporta9ao, pecuaria e a permanencia das culturas de sustenta9ao, estas ultimas 

responsaveis pelo abastecimento do mercado interno. 

Aspectos de dimensoes sociais, politicas, economicas e culturais, serviram como 

pressupostos basicos para uma progressiva sobre-explora9ao dos recursos naturais, que 

conduziram atraves do estimulo ao desflorestamento da vegeta9ao nativa, a um aumento 

das vulnerabilidades dos recursos hidricos e dos solos, estes agora expostos mais 

intensamente aos efeitos do processo de erosao. Entretanto, tudo aos custos dos almejados 

avan9os das fronteiras agricolas. 

A degrada9ao determina a diminui9ao temporaria ou permanente da produtividade das 

terras, seja como consequencia de mudan9as climaticas ou fenomenos naturais, embora 

sendo mais provavel devido as atividades humanas. Alguns exemplos climaticos recentes 

como os fenomenos El Nino e La Nina tern intensificado estes processos (Tomasini, 

Pardo, 2002). 

A exaustao gradativa da capacidade produtiva da terra provoca a desertifica9ao, que tern 

contribuido para o aumento da pobreza e da fome, quando os recursos primarios - a 

camada superficial fertil, a cobertura vegetal e as culturas saudaveis — sao as suas primeiras 

vitimas. Segundo a Conven9ao das Na9oes Unidas de Combate a Desertifica9ao (C.C.D.) 

as popula9oes come9am a sofrer, quando os suprimentos de alimentos e de agua ficam 

amea9ados. Estas situa9oes criticas sao atingidas, quando ha ocorrencia da fome, de 

migra96es em massa e de enormes prejuizos economicos (C.C.D.,1999). 

O quadro de vulnerabilidade da popula9ao do semi-arido nordestina tem-se agravado, 

principalmente quando os efeitos provocados pela seca, conduzem a um dramatico cenario 

de destrui9ao de lavouras, desemprego e fome. Este fato se intensifica sobretudo na zona 
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rural, quando o incremento das mudancas climaticas e provocado pelo fenomeno "El 

Nino", tendo em vista que a economia regional esta basicamente estabelecida nas 

atividades de pecuaria extensiva e agricultura de subsistencia, o que caracteriza 

historicamente a zona semi-arida nordestina, pelos seus baixos indices de desenvolvimento 

e uma qualidade de vida de extrema insuficiencia. Geralmente ocorre um quadro inverso, 

quando os efeitos do fenomeno "La Nina" elevam os totais pluviometricos registrados, a 

valores superiores as medias historicas regionais. 

A competencia para previsao de eventos ENOS e evidente em todo mundo, sendo 

significativos os prejuizos socio-economicos e ambientais causados quando da sua 

ocorrencia, principalmente naqueles paises onde as populacoes encontram-se 

despreparadas estrategicamente para enfrentar os efeitos destes fenomenos. Muito embora 

a capacidade de prognostics ENOS tenha aumentado, pouca pesquisa investigativa e 

sistematica tern sido concentrada sobre as caracteristicas espaciais, temporais e semanticas 

(tipologicas) dos riscos de desastre ENOS, sobretudo na causa que possui como base a 

acumulacao e o aumento dos riscos (Franco, 2001). 

A ausencia de informacao sistematica sobre os riscos de desastre ENOS tern significado 

que as previsoes bem sucedidas, nao tenham se traduzido em gestao importante e 

eficiente dos riscos, pelos governos nacionais ou agendas potencialmente modiflcaveis e 

transformaveis (Wilches Chaux, 1998). Muito embora o uso das tecnologias do 

Sensoriamento Remoto e do Geoprocessamento, permitam viabilizar parcialmente a 

avaliacao da degradacao das terras, atraves de imagens obtidas por satelite manipuladas 

com os recursos da informatica. 

Segundo Lanna (2000) In:Lacerda (2003) o conceito de gestao ambiental se refere a uma 

atividade voltada a formulacao de principios e diretrizes, a estruturacao de sistemas 

gerenciais e a tomada de decisoes que se tern por objetivo final promover de forma 

coordenada o inventario, uso, controle, protecao e conservacao do ambiente, visando 

atingir o objetivo estrategico do desenvolvimento sustentavel. 

A conservacao dos solos e recursos hidricos tern sido um importante elemento de estudo da 

Engenharia Agricola no contexto de sua atuacao global. Estas praticas sao implementadas 

atraves do desenvolvimento de metodos e estrategias capazes de assegurarem o 

crescimento sustentado das atividades agropecuarias, melhorando assim a dificultosa 

realidade economica, social, cultural, ambiental e tecnologica no campo, principalmente no 

semi-arido nordestino. 
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Um novo relacionamento do homem com a natureza, orientada pelo duplo objetivo de 

utilizar racionalmente os recursos naturais e de assegurar constantemente sua conservacao 

e renovacao, sao o que constitui no ideal para o futuro do semi-arido. Este processo deve 

ser subsidiado pelos orgaos competentes dos governos federal, estaduais e municipals, 

atraves de politicas regionais que incentivem a difusao da pesquisa voltada para os 

aspectos socio-economicos e ambientais, as inovacdes tecnologicas, as pequenas e medias 

empresas face as mudancas nos processos produtivos e nos mercados emergentes. 

Uma analise comparativa do avanco do uso e degradacao dos solos ao longo dos anos, 

mostrara os efeitos impostos pelos eventos ENOS a agricultura, bem como seus impactos 

na producao pecuaria e aspectos que dizem respeito as vulnerabilidades da vida no campo. 

Evidenciando assim os problemas criados pelas acoes antropicas de expansao e ocupac&o 

do solo, em busca de melhores dias no espaco rural dos municipios pesquisados. 

O trabalho ora proposto, tern como uma de suas metas principais o fornecimento de 

importantes informacoes, necessarias para a definicao das politicas socio-economico e 

ambiental, responsaveis pela mitigacao do processo de construe**0 social dos riscos a 

desastres ENOS, aliados ao combate a degradacao do solo e o ordenamento de acoes 

mitigadoras sustentaveis na area rural do Cariri Ocidental da Paraiba. 

Os projetos "Gestao de Riscos a Desastres ENOS na America Latina: Proposta de 

Consolidacao de uma REDE Regional de Pesquisa Comparativa, Informacao e 

Capacitacao desde uma Perspectiva Social", desenvolvido por LA RED' , integrando o 

Programa de Redes de Pesquisa Cooperativa (C.R.N.), vinculado ao Instituto Inter-

Americano para a Pesquisa sobre as Mudancas Globais (I.A.I.), correspondente ao tema 

"Avaliacao Integrada, Dimensoes Humanas e Aplicacoes" desta agencia; e o "Estudo da 

Degradacao Ambiental e das Vulnerabilidades Agricolas frente aos Desastres ENOS no 

semi-arido Paraibano", financiado pelo CNPq, fazem parte desta tese de doutorado, 

buscando estabelecer atraves de uma analise comparativa, um perfeito entendimento das 

estruturas organizacionais vigentes, para uma melhor gestao dos riscos a desastres ENOS, 

suas relacoes com a acumulacao dos riscos a desastres e os modos praticos em busca do 

desenvolvimento sustentavel em municipios do Cariri Ocidental do Estado da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' LA RED - Rede de Estudos Sociais para a Prevencao de Desastres na America Latina. 

http://www.ensolared.org.pe/ 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. O B J E T I V O G E R A L . 

Avaliar comparativamente os impactos dos eventos ENOS na dinamica da producao 

agropecuaria, dos niveis de degradacao dos solos e sua influencia na construcao dos riscos 

sociais, economicos e ambientais em municipios do Cariri Ocidental - Paraiba, visando 

qualificar a gestao e o planejamento de acoes mitigadoras antecipadas, responsaveis pela 

conscientizacao, prevencao e melhoramento na capacidade de reacao das populacoes 

atingidas pelos efeitos dos desastres ENOS. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Relacionar os indices de precipitacao anuais, os desastres ENOS e seus efeitos na 

producao agropecuaria entre os anos de 1970 a 2000, como forma a retratar a dinamica 

das ameacas, vulnerabilidades e a construcao social dos riscos na area de estudo; 

• Elaborar mapas tematicos que retratem a evolucao espaco-temporal da degradacao dos 

solos da area de estudo, atraves da analise de imagens orbitais, obtidas em diferentes 

passagens do satelite LANDSAT-5 (1984 /1987/ 1996/ 1999 e 2001); 

• Analisar comparativamente a dinamica dos niveis de evolucao na degradacao dos solos 

e os efeitos dos eventos ENOS na producao agropecuaria, buscando identificar nas 

vulnerabilidades agro-ambientais, elementos essenciais ao planejamento de acoes 

mitigadoras para o enfrentamento da pobreza e dos efeitos ampliados pelos desastres 

climaticos, nos municipios do Cariri Ocidental - Paraiba. 



Coleta de agua (Olho dAgua do Padre - Sume,08/2002) 

Colheita de milho (Riacho Cariri - Amparo, 08/2002) 
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3. C A R A C T E R I Z A C A O DA A R E A DE ESTUDO. 

3.1. Localizacao. 

A area de estudo e formada pelos municipios de Sume, Prata, Ouro Velho e Amparo, parte 

significativa da Bacia do Alto Rio Sucuru, compreendendo as areas fisicas apresentadas na 

Tabela 1. Estes municipios estao inseridos na Microrregiao do Cariri Ocidental, semi-arido 

paraibano, a sudoeste do Estado da Paraiba, estando a sede do municipio de Sume mais 

proximo da capital Joao Pessoa a uma distante 264 km. A area de estudos se limita norte 

com o Estado de Pernambuco, mais precisamente com os municipios de Itapetim e Sao 

Jose do Egito; a leste com os municipios paraibanos de Sao Jose dos Cordeiros e Serra 

Branca; ao sul com os municipios de Congo e Camalau; e a oeste com o municipio 

pernambucano de Tuparetama, alem de Monteiro no Estado da Paraiba. Os seus limites 

estao compreendidos pelos paralelos 7°28' e 7°50' de latitude, pelos meridianos 37°13' e 

36°49' de longitude e pela divisa dos Estados de Paraiba e Pernambuco (Figura 1). 

Tabela 1. Municipios da Area de Estudo. 

MUNICIPIOS A R E A (km
2

) 

Sume 839,65 

Prata 175,39 

Ouro Velho 166,16 

Amparo 125,95 

Total 1307,15 

Fonte: IBGE. 

3.2. Geologia. 

A regiao de estudo e composta por rochas do Pre-Cambriano Indiviso e sedimentos 

recentes do Periodo Quaternario, estando localizada entre as zonas de cisalhamento de 

Patos e Pernambuco, nos limites da Provincia da Borborema, mais precisamente no sistema 

de Dobramentos Pajeu-Paraiba (Dantas & Caula, 1982). 
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Figura I Mapas de Localizacao e Acesso da Regiao de Estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Fonte:LMRS-SEMARH,2003). 

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V E L H O 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I U U 

k E S C A L A : 1 :1 .0 0 0 0 0 0 

E S C A L A ; 1 . 2 . 8 3 0 . 0 0 0 
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3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1. Periodo Pre-Cambriano Indiviso. Segundo Dantas & Caula (idem), o Pre-

Cambriano Indiviso esta representado por duas formacoes: as Rochas Granitoides e o 

Complexo Gnaissico-Migmatitico. 

• Rochas Granitoides. Conforme Costa (1963) os granitos encontrados nesta regiao 

podem ser divididos em tres tipos diferentes, correspondentes aos tres macicos 

intrusivos existentes naquela area, os quais sao descritos a seguir: a norte e a nordeste 

ha predominancia de um granito de textura faneritica, onde predominam o quartzo e 

minerals escuros; na parte central, aparece um granito porfiroide, de composicao 

semelhante ao primeiro e a sul, ocorre um granito sodico, com grandes cristais de 

feldspato alcalino. 

• Complexo Gnaissico-Migmatitico. Segundo Costa (idem) e Dantas & 

Caula(1982) este complexo distribui-se largamente por toda regiao, apresentando uma 

variacao enorme dos gnaisses, podendo ocorrer tanto o paragnaisse como o 

ortognaisse, sendo tambem encontrados filitos e xistos. Essas rochas ocorrem com um 

alto grau de metamorfismo, sendo observados maior freqiiencia na parte sudeste da 

area de estudo, como tambem a noroeste e em pequenas outras ocorrencias. 

3.2.2. Periodo Quaternario. As ocorrencias das aluvioes sao praticamente restritas as 

faixas que margeiam os rios e riachos, estando representadas basicamente por diferentes 

tipos de areias e cascalhos do Quaternario (Dantas & Caula, idem). 

3.3. Geomorfologia. 

A regiao de estudo esta situada no Planalto da Borborema, que e caracterizada por tres 

principals unidades geomorfologicas distintas: formas agucadas, formas convexas e formas 

tabulares. As duas primeiras tern altitude igual ou inferiores a 250 metros e 

aprofundamento de fraco a muito fraco na drenagem. As formas tabulares tern uma altitude 

minima de 250 metros e maxima de 750 metros com um aprofundamento de drenagem 

fraco (Brasil, 1972). 

O relevo da area de estudo apresenta-se com forma suave ondulado a ondulado, com 

^cciives variando de 2 a 12 %, vertentes longas e indice erosivo bastante acentuado devido 

a acao antropica. A sudoeste da area de estudo o relevo e considerado ondulado a forte 

ondulado, sendo em alguns pontos considerado montanhoso (Brasil, idem). 
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3.4. Solos. 

Os principals solos ocorrentes na area de estudo foram adaptados de Silva (1994), segundo 

as definicoes e classificacoes dos solos para ordens e sub-ordens, contidas no Sistema 

Brasileiro de Classificacao de Solos (EMBRAPA, 1999). As principais ocorrencias sao as 

seguintes: 

• PVAr: ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrofico - Tb, textura media 

com cascalho, acentuadamente drenados, rasos a profundos + NEOSSOLO 

LITOLICO Eutrofico + pedregoso, rochoso , rasos + AFLORAMENTOS DE 

ROCHAS; 

• TCol - LUVISSOLO CROMICO Ortico tipico - textura media, pedregosos, rasos 

a pouco profundos, bem drenado + NEOSSOLO LITOLICO EUTROFICO -

textura arenosa e/ou media, pedregosos, rasos; 

• TCo2 - LUVISSOLO CROMICO Ortico tipico - textura media, pedregosa e 

rochosa, rasos a pouco profundos, bem drenados + LUVISSOLO CROMICO 

Ortico Vertico - pedregosos, rochosos, rasos, drenagem moderada; 

• TCo3 - LUVISSOLO CROMICO Ortico tipico - textura media/argilosa e media 

pedregosa + LUVISSOLO CROMICO Ortico Vertico - pedregosos, rasos, 

drenagem moderada + NEOSSOLO LITOLICO EUTROFICO - textura media e/ou 

argilosa, pedregoso; 

• RLe5 - NEOSSOLO LITOLICO EUTROFICO - textura arenosa e/ou media, 

pedregoso e rochoso, rasos (relevo forte ondulado e montanhoso) + 

AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

• RLe6 - NEOSSOLO LITOLICO EUTROFICO - textura arenosa, pedregoso e 

rochoso, rasos + AFLORAMENTOS DE ROCHA + ARGISSOLO VERMELHO 

AMARELO Eutrofico - Tb - textura media cascalhenta, acentuadamente drenado; 

• RLe7 - NEOSSOLO LITOLICO EUTROFICO - textura arenosa, pedregoso e 

rochoso + AFLORAMENTO DE ROCHA; 

• RRe - NEOSSOLO REGOLITICO Eutrofico fragipanico ou sem fragipan, 

medianamente profundos ou profundos, pedregosos e rochosos + NEOSSOLO 

LITOLICO Eutrofico, pedregoso e rochoso, textura arenosa e/ou media, rasos + 

AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Em menor proporcao se destaca os seguintes solos: 
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• TCo4 - LUVISSOLO CROMICO Ortico vertico + LUVISSOLO CROMIC 

Ortico tipico - textura media, pedregosos; 

• TCo5 - LUVISSOLO CROMICO Ortico vertico + LUVISSOLO CROMICO 

Ortico tipico - textura media, pedregoso e rochoso + NEOSSOLO LITOLICO 

Eutrofico, pedregoso e rochoso, rasos; 

RVve - NEOSSOLO FLUVICO Eutrofico - T9, textura mdiscrirninada + 

GRUPAMENTO INDISCRIMINATE de: ( PLANOSSOLO NATRICO + 

PLANOSSLO HAPLICO. Solodico) - textura arenosa e media/argilosa, pedregosa; 

• RLel - NEOSSOLO LITOLICO Eutrofico - textura arenosa, pedregosos, rasos + 

NEOSSOLO REGOLITICO Eutrofico tipico, relevo suave ondulado + 

AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

• RLe2 NEOSSOLO LITOLICO Eutrofico + NEOSSOLO REGOLITICO 

Eutrofico - ambos: pedregosos, (relevo ondulado e suave ondulado) + 

AFLORAMENTOS DE ROCHAS; 

• RLe3 - NEOSSOLO LITOLICO Eutrofico - pedregoso e rochoso, rasos (relevo 

suave ondulado e ondulado) + AFLORAMENTO DE ROCHA; 

• RLe4 - NEOSSOLO LITOLICO Eutrofico - textura arenosa e/ou media, rasos 

(relevo ondulado e forte ondulado) + ALORAMENTOS DE ROCHA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5. Clima. 

Segundo a Classificacao Bioclimatica de Gaussen, o clima da area de estudo e do tipo 

climatico 4aTh (tropical quente de seca acentuada ), apresentando um indice xerotermico 

de carater acentuado de 150 a 200, com um periodo seco variando de 7 a 8 meses (Brasil, 

1972). 

O regime pluviometrico na bacia do Alto Paraiba apresenta precipitacoes medias anuais 

que variam entre 350 a 600 mm, com os totais anuais se concentrando em um periodo de 

quatro meses, geralmente correspondendo aos meses de fevereiro, marco, abril e maio. 

As variacoes de temperatura atingem minimas mensais de 18 a 22°C entre os meses de 

julho e agosto, e maximas mensais de 28 a 31°C entre os meses de novembro e dezembro. 

Observa-se que os valores maximos de umidade relativa do ar, ocorrem geralmente no mes 

de junho e os minimos no mes de dezembro, quando alcanca uma media mensal de 60 a 

75%. 
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A insolacao na regiao de estudo apresenta variacoes nos valores medios mensais de Janeiro 

a julho com uma duracao efetiva do dia e de 7 a 8 horas, e de agosto a dezembro e de 8 a 9 

horas. 

Os valores alcancados de velocidade do vento na regiao de estudo nao sao relevantes, 

oscilando entre 3 a 4 m/s. Os totais anuais da evaporacao, medidos em tanque Classe A, 

variam entre 2.500 a 3.000 mm com valores decrescentes de oeste para leste. 

Segundo as Classes Climaticas do PNUMA, que definem as "areas susceptiveis a 

desertificacao" como aquelas que possuem um indice de aridez (IA) variando de 0,21 ate 

0,65. A area de estudo possui um IA de aproximadamente 0,214, sendo classificada como 

"semi-arida". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. Vegetacao. 

A vegetacao natural predominante na area de estudo e a Caatinga Hiperxerofila, que possui 

um conjunto de porte arboreo baixo ou arboreo arbustivo com alta densidade, exceto em 

alguns trechos ja devastados pelo homem ou de solos muito degradados (Brasil, 1972). 

A Caatinga possui uma alta capacidade de adaptacao a carencia hidrica verificada no semi-

arido nordestino, sendo esta aproveitada como pastagem na pecuaria extensiva, producao 

de lenha, de carvao vegetal e de madeira para construcao civil, alem do uso nos servicos 

gerais das atividades rurais. 

Diante da possibilidade da valorizacao de grandes superficies e aumento da sua 

rentabilidade, alguns proprietaries de grandes fazendas nao tern poupado a caatinga, a 

substituindo por pastagens de capim bufalo e palma forrageira, destinadas a alimentacao 

dos rebanhos. 

Entre tantas especies observadas durante os trabalhos de campo, citamos algumas das 

principals: angico (Anadenanthera macrocarpa), mufumbo (Combretum leprosum, 

Martius), juazeiro (Ziziphus juazeiro, Martius, catingueira (Caesalpinia pyramidalis 

Tul.), pereirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Aspidos-perma pyrofolium Mart. - Apocynaceae), marmeleiro {Croton sp -

Euphorbiaceae), quixabeira (Bumelia sertorum Mart. - Sapotaceae), aroeira (Schinus 

aroeira, Veil.), brauna {Schinopsis brasiliensis EngL - Anacardiaceae), xique-xique 

(Pilocereus gounellei Weber - Cactaceae), mandacaru (Cereus jamacaru DC. -

Cactaceae), sendo verificada uma concentracao de cactaceas e bromilaceas relativamente 

baixa. 
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3.7. Recursos Hidricos. 

As aguas superficiais da area de estudo sao provenientes da bacia do Alto Rio Sucuru, que 

associado as dos rios Monteiro e Umbuzeiro, formam o sistema do Alto Rio Paraiba (Silva 

Neto, 1993). 

Os recursos hidricos subterraneos da area de estudo sao oriundos de dois sistemas 

distintos: o aluvial e o cristalino (ALBUQUERQUE, 1984). 

3.7.1. Aguas Superficiais. 

Devido ao regime pluviometrico a que estao submetidos e as condicoes geologicas 

regionais, os rios da regiao de estudo apresentam um carater intermitente, com resumidos 

periodos de escoamentos significativos durante a estacao chuvosa, seguido de longos 

periodos de vazao nula no periodo restante do ano. 

Baseado no agrupamento dos fatores relevo, clima (precipitacao), vegetacao, geologia, 

declividade e altitude, Nouvelot (1974) classifica a regiao de estudo como uma Zona 

Hidrologicamente Homogenea do tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H 2 P 1R 5 A12 . 

Segundo Cadier (1984) a area de estudo apresenta um escoamento medio anual (L2 0 0 ) de 

24,1 mm. 

A regiao apresenta densidade de drenagem bastante variada, onde os municipios 

apresentam uma quantidade variavel de acudes, como mostra a Tabela 2. O aproveitamento 

dos volumes escoados na regiao e feito basicamente por um conjunto de acudes, com uso 

para o abastecimento e irrigacao. Considerando-se a superficie media da lamina dagua e a 

classificacao de Molle & Cadier (1972), os acudes da area de estudo foram agrupados em 

tres (3) diferentes categorias: 

• Acudes de grande porte - o acude publico de Sume com capacidade de 

armazenamento de 45 milhoes de m 3 de agua e o acude particular Sao Paulo de 8,5 

milhoes de m 3; 

cuaes ae medio pone - foram considerados os acudes Prata I I , Cinco Vacas, Poco 

do Boi, Sinxo, Sardinha, Ouro Velho e Olho dAgua Branco; 

• Acudes de pequeno porte - os acudes de pequeno porte, estao estes localizados ao 

longo dos riachos: Carnaubas, Boa Sorte, Boa Vista, Prata I , Acaua, Olho dAgua, 

Barroca, Felipe, Mulungu e Pedra Comprida. 
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Tabela 2. Numero de Acudes por Ordem do Curso D'agua e Area de Drenagem 

Especifica 

MUNICIPIO ORDEM DO CURSO TOTA AREA DOS AREA DE DRENAGEM 
BARRADO L MUNICIPIOS ESPECIFICA 

1 2 3 4 5 6 (km2) (km2/acudes) 

AMPARO 1 4 1 0 0 0 6 125,96 20,99 
SUME 7 18 9 2 1 0 37 839,66 22,69 
OURO I 7 1 0 0 0 9 166,17 18,46 
VELHO 

PRATA 5 6 2 2 0 0 15 175,40 11,69 

Fonte: Adaptada SILVA (2000). 

3.7.2. Aguas Subterraneas. 

A area de estudo esta inteiramente situada sobre embasamento cristalino Pre-Cambriano, 

repousando sobre substrato impermeavel, portanto nao dispondo de um aqtiifero 

generalizado. As aguas subterraneas existem nos lencois confinados, com possibilidades de 

exploracao em pocos perfurados dos cruzamentos no sistema falha/fraturamento, e/ou nas 

formacoes aluviais superficiais, que ocorrem geralmente ao longo do leito dos rios. 

Verifica-se uma escassa disponibilidade de potencialidade hidrogeologica na regiao, que 

associadas as condicoes hidroclimatologicas adversas, impoem dificuldades a realimentacao 

dos mananciais subterraneos, com aguas que ao serem disponibilizadas, muito 

freqtientemente apresentam restricao para o consumo humano, devido aos seus altos teores 

de sais dissolvidos. 

A ocorrencia de agua subterranea se resume aos dois sistemas a seguir: 

• Sistema Cristalino. Em se tratando das rochas cristalinas pode-se considerar que a 

porosidade e a permeabilidade destas sao nulas. Encontra-se na area de estudos um 

grande numero de pocos profundos executados, sendo estes caracterizados na sua 

maioria, por uma baixa vazao cuja qualidade da agua, geralmente e recomendada 

apenas para o consumo domestico e animal, embora com algumas restricoes 

(Tabela 3). 

A Resolucao CONAMA estabelece que aguas apresentando uma concentracao de 

solidos totais dissolvidos superior a 500 mg/1, sofrem restricoes para o consumo 

humano. Segundo Silva (2000) a qualidade das aguas subterraneas na bacia do Alto 

Paraiba, apresenta restricoes ao consumo humano, com relacao aos solidos totais 

dissolvidos (residuo seco), ja que 98,97 % dos pocos no cristalino do Alto Paraiba 
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apresentam valores superiores a esse limite, bem como devido a fatores externos 

referentes aos niveis de poluicao. 

A partir das vazoes dos pocos profundos em funcionamento na area de estudo, 

calculou-se as disponibilidades hidricas anuais, considerando um regime de 

funcionamento de 24 horas, somente os pocos que apresentam vazoes superiores 

ou iguais a 0,3 m3/h. Os resultados estao mostrados na Tabela 4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sistema Aluvial. Segundo Vieira et al., (2002), na Paraiba dentre os sistemas 

aquiferos existentes o mais importante e o aluvial raso, tanto para o uso domestico, 

como para a irrigacao, uma vez que os mesmos representam uma importante fonte 

de abastecimento, acessivel as pequenas comunidades rurais. O aproveitamento 

destas aguas, ocorre principalmente atraves da utilizacao de pocos amazonas e 

cacimbas. Essa importancia e verificada devido ao sistema aluvial possuir 

ocorrencia em quase todo o dominio do semi-arido, com caracteristicas litologicas, 

dimensionais e hidro-quimicas favoraveis. 

Tabela 3. Numero de Pocos com diversas caracteristicas e o sistema aqiiifero 

respectivo na Bacia do Alto Rio Sucuru. 

Municipi 
OS 

Abandon 
ad 

Obstruido 
s 

Secos 
Q=0 

Secos Q~ 
0 

Tampona 
dos 

Funcionan 
do 

Total Municipi 
OS 

AL C AL C AL C AL C AL C AL C AL C 

Amparo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 - 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 - - - - - 13 - 18 

Ouro 
Velho 

1 — 1 5 2 1 24 1 35 

Prata - 2 - 2 - 5 - - - - - 33 - 40 

Sume - 18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 - 4 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - 77 - 104 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2000. 

Tabela 4. Disponibilidades de Aguas Subterraneas nos municipios da Bacia do 

Alto Rio Sucuru. 

Municipio Numero de 

pocos 

(Q>0,3 m3/h) 

Disponibilida 

des 

(106m3/ano) 

Amparo 11 0,289 

Ouro 26 0,569 

Velho 

Prata 31 1,060 

Sume 90 2,707 

TOTAL 158 4,625 

Fonte: Adaptado de S LVA, 2000. 
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3.9. Infra-estrutura. 

A presenca das infra-estruturas basicas de saude, educacao, acesso ao credito e transporte 

em qualquer municipio, facilitam para que todas atividades desenvolvidas por sua 

populacao obtenham o sucesso desejado, na certeza de construir um desenvolvimento 

sustentavel para as geracoes futuras. 

As populacoes tanto rurais como urbanas dos municipios da area de estudo, dispoem dos 

servicos basicos apresentados na Tabela 5, sendo que na incapacidade de atendimento local 

as solicitacoes dos habitantes, estes se deslocam para os maiores centros proximos, a 

exemplo de Campina Grande e Joao Pessoa. 

O nivel de ocupacao das pessoas com idade de 10 anos ou mais, e representado 

principalmente pelas atividades agropecuarias, extracao vegetal, comercio, adrninistracao 

publica e a prestacao de servicos, sendo reduzidas iniciativas industrials, transporte, as 

acoes sociais, comunicac&o e armazenamento, entre outras atividades. 

Tabela 5. Sintese da infra-estrutura existente (Censo, 2000) 

AREAS BASICAS SERVICOS EXISTENTES NUMERO DE MATRICULAS/ATENDIDOS AREAS BASICAS SERVICOS EXISTENTES 

SUME PRATA OURO VELHO AMPARO 

POPULACAO Residente 15035 3425 2823 1886 

EDUCACAO Estab. Ens. Fundamental 45 10 10 10 EDUCACAO 

Numero de matriculados 3861 936 775 615 

EDUCACAO 

Estab. Ensino Medio 2 1 2 

EDUCACAO 

Niimero de matriculados 489 79 156 

EDUCACAO 

Pessoas resid. alfabetizadas 8998 1895 1686 1069 

EDUCACAO 

% de alfabetizados 59,84 55,32 59,72 56,68 

SAUDE Hospitais 1 0 0 0 SAUDE 

Leitos hospitalares 46 0 0 0 

SAUDE 

Unid. Ambulatoriais 8 2 1 1 

SANEAMENTO Abast. dagua permanente 2677 527 503 144 SANEAMENTO 

Destino do lixo coletado 2947 585 515 158 

Fonte: IBGE, 2002. 
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3.10. Aspectos Econdmicos. 

3.10.1. Agropecuaria. 

A economia da area de estudo baseia-se essencialmente nas atividades agropecuarias. 

O plantio das culturas de milho, feijao, tomate e algodao ocupam 87% da area total 

cultivada na regiao de estudo (IBGE, 1970/79), tendo as lavouras de subsistencia, 

geralmente sua producao comprometida devido ao deficit hidrico provocado pelo 

fenomeno das secas. Geralmente estas sao cultivadas em consorcio entre elas ou com 

forrageiras, como capim buffel e/ou palma forrageira, alcancando bons indices de 

produtividade, principalmente quando a estacao chuvosa anual ocorre normalmente. 

Em termos quantitativos, o principal rebanho na regiao de estudo e o caprino que dispoe do 

maior numero de cabecas, seguido do bovino, aparecendo em terceiro lugar o ovino e o 

suino, enquanto os insignificantes rebanhos de equinos, asininos e muares existentes, sao 

apenas usados para a lida do campo. 

Numa visao generalizada, a area de estudo apresenta uma pecuaria tipicamente extensiva, 

onde as propicias condicoes edafoclimaticas e da vegetacao nativa, com raras excecoes, 

apresentam limitacoes passiveis de superacao. Essas limitacoes se agravam pela forma 

ultra-extensiva como os rebanhos sao conduzidos, sem a adocao das mais elementares 

praticas de manejo, alimentacao e profilaxia. Do ponto de vista do manejo, grande parte 

dos criadores nao pratica a suplementacao proteica, vacinacoes preventivas, controle 

reprodutivo, melhoramento genetico e adocao de tecnologias eficientes, implicando baixa 

produtividade, baixo desfrute, insatisfatorios rendimento de carcaca e peles de qualidade 

inferior, gerando limitados resultados econdmicos e financeiros. Por outro lado, a cadeia 

produtiva da ovinocaprinocultura mostra-se desarticulada, sem regularidade na oferta, 

precos elevados e com qualidade que nao satisfaz as expectativas do mercado 

consumidor. 

".10.2. Mineracao. 

E constatado na regiao nordeste no Municipio de Sume, mais precisamente na localidade 

de Olho d'Agua do Padre, a exploracao do granito para uso na construcao civil como 

pavimentos e revestimentos de uma forma geral. Verifica-se tambem nesta mesma 

localidade, a exploracao em maior escala de solos (massame) e argila na producao de 

ceramica vermelha artesanal, para uso na construcao civil. 
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3.10.3. Industria. 

O segmento industrial da regiao de estudo ja viveu aureos dias, quando aquela epoca 

possuiu diversas beneficiadoras de algodao, cuja total falencia desarticulou a economia 

rural baseada na exportacao da fibra beneficiada. Esta atividade industrial alem de mais 

importante atividade economica regional, fornecia essencial suporte para as lavouras de 

subsistencia e a pecuaria extensiva. 

A participacao declinante do PIB-Local no periodo 1970-1996 no PIP paraibano indica 

claramente a estagnacao das atividades produtivas locais. Em 1970 essa participacao era de 

4,0%, decaindo para 3% em 1996. Some-se a esse declinio o atraso tecnologico e as 

precarias relacoes sociais de producao prevalecente no Cariri Ocidental (PROMESO, 

2002). 

Atualmente o setor industrial e incipiente na regiao de estudo, com destaque apenas para 

pequenas agro-industrias transformadoras de alimentos, a exemplo de uma agroindustria 

reativada recentemente em Sume, das panificacoes e beneficiadoras de leite de cabra. Esta 

ultima tern sua producao aproveitada nos programas desenvolvidos pelo Governo Federal 

(FOME ZERO) para o atendimento das populacoes carentes, alem de promoverem o 

incentivo a caprinocultura leiteira, responsavel pela geracao de emprego e renda no campo. 

A cadeia produtiva da caprino-ovinocultura e a de maior destaque no area de estudo, esta 

atualmente nao sendo explorada de uma forma integrada e cooperativa em todos os seus 

elos, a exemplo da falta de eficiencia das industrias para o beneficiamento e valorizacao 

comercial, da excelente materia-prima produzida no Cariri Ocidental. 

Diante dessa realidade, a atividade requer a adocao de acoes que se iniciem com a quebra 

do paradigma de que a exploracao da ovinocaprinocultura e uma atividade secundaria, 

explorada apenas por pequenos pecuaristas, ou seja, desfrutando de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "status" inferior. 

Deve ser favorecida a implementacao de processos produtivos tecnologicamente 

modernos, onde se desenvolva uma visao empresarial com foco no mercado, alem da 

coordenacao entre todos os agentes do agronegocio "ovinocaprinocultura". 

3.11. Infra-Estrutura de Transporte e Comunicacio. 

A regiao e servida por uma malha de transportes rodoviarios, compostos por rodovias 

erai. esxaauais e municinais. que a inieriigam com os principals centros de consumo do 

pais. 

Todos os municipios sao servidos pelo sistema de telecomunicacoes via DDD da 

TELEMAR com disponibilidade para a rede mundial de computadores (INTERNET), 
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possuem em suas sedes emissoras de radio difusao, alem de serem usuarios dos jornais 

impressos diariamente no Estado da Paraiba. 

A eletrificacao urbana verifica-se em todos os municipios, tendo estes alcancado uma 

significativa cobertura de eletrificacao rural nos ultimos anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.12. Estrutura Fundiaria. 

A concentracao da propriedade e do uso da terra constitui, portanto, um dos tracos mais 

marcantes da realidade fundiaria do Nordeste, facilmente constatavel pela analise das 

informacoes registradas nos censos agropecuarios e nos cadastros de imoveis rurais do 

INCRA. Os estudos realizados sobre o assunto, por diversos autores, indicam que 

continuam crescendo as areas ocupadas por medio s, grandes e muito grandes propriedades 

e crescendo pouco a area dos pequenos (Carvalho, 1988,p.l29). 

Paraiba (1984) afirma a partir de uma analise estatistica feita nos dados fornecidos pelo 

INCRA (1976), aplicando a metodologia a Curva de Lorenz e o Coeficiente de Gini, que 

ocorre uma elevada concentracao na posse da terra na regiao do Cariri Ocidental. Verifica-

se que o fracionamento das terras na zona rural da regiao de estudo e muito elevado, onde 

94% dos imoveis rurais sao representados por propriedades de ate 100 ha, ocupando 

apenas 42% da area cultivada, indicando a concentracao da posse e a presenca marcante de 

minifundios. 



CAPITULO 4 

E L E M E N T O S 

BIBLIOGRAFICOS 

REGIONAIS E A 

CONSTRUCAO SOCIAL DOS 

RISCOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rio Pinhoes (Sume), 01 / 01 / 2000. 

"Meu Cariri de duas epocas". M. Guilherme (1967) 

Rio Pinhoes (Sume), 02 / 01 / 2000. 



Revisao bibliografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. E L E M E N T O S BIBLIOGRAFICOS REGIONAIS E A CONSTRUCAO SOCIAL 

DOS RISCOS. 

4.1. O Processo de Colonizacao dos Cariris Velhos e a Construcao Social dos Riscos. 

Apos o descobrimento do Brasil, D. Manuel, rei de Portugal enviou uma expedicao de 

reconhecimento a nova terra descoberta. A expedicao partiu de Portugal a 22 de maio de 

1501. [...]. Era comandante desta expedicao Andre Goncalves, e em outro navio vinha 

Americo Vespucci (Freire, 1978, p.l 1) 

Dai que, em virtude dos resultados das pesquisas feitas no Brasil por esta expedicao e pelas 

dificuldades que se seguiram, D. Manuel livrou-se dos cuidados da Terra, arrendando-a 

finalmente por tres anos a Fernando de Noronha, cristao novo e rico mercador de Lisboa. 

Mas depois viu que era necessario colonizar a Terra descoberta, para com base no seu 

povoamento, fazer uma exploracao economica, ja que estava sujeita a acao pirata dos 

franceses e holandeses em busca principalmente do pau-brasil. 

Experimentou-se a colonizacao oficial pela Coroa, enviando para tal fim Martim Afonso 

de Souza, mas logo se viu nao haver recursos para enfrentar as adversidades impostas pelo 

processo de colonizacao da nova terra conquistada (Ibid., p. 12). 

Em 1534 foi efetivada a introducao do Sistema das Capitanias Hereditarias. Este sistema 

descentralizava o poder governamental com a concessao territorial, onde cabia ao Rei a 

cobranca dos impostos, o quinto dos metais e os dizimos dos generos produzidos na colonia 

(Ibid., p.l 3). 

A Terra descoberta foi seccionada em catorze Capitanias Hereditarias para doze donatarios. 

A Capitania de Itamaraca foi doada a Pero Lopes de Sousa. Era o seu terceiro quinhao de 

Terra com trinta leguas de frente, a partir da foz do rio Santa Cruz (hoje Igarassu) ate a 

Baia da Traicao[...]. Era rica em pau brasil, madeira muito procurada e de grande 

importancia no mercado europeu para aplicacao na tinturaria (Ibid., p. 14). 

A Capitania de Itamaraca na falta de herdeiro diretos, coube propriedade ao Conde 

Monsati, mas sempre ficava em abandono por falta de administracao, trazendo sempre 

problemas para a Capitania de Pernambuco. 

O almoxarife do rei dom Joao III, Garcia D'Avila, chegou a Bahia em 1549 na expedicao 

do primeiro govemador-geral, Tome de Souza. Como recompensa pelos servicos prestados 



Revisao bibliografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 

ao reino, ele ganhou um terreno que comecava em Salvador e ia ate o Maranhao, que 

ocupando 800 mil quilometros quadrados demarcaria o sertao nordestino Esta propriedade 

incluiu Garcia D'Avila na lista dos maiores latifundiarios da Historia e ficou nas maos da 

familia ate pouco depois da Proclamacao da Independencia, (Disponivel em: 

http://www.epoca.com.br). 

O agora Rei, D. Sebastiao para colonizar a regiao e por fim a fiiria selvagem, apos o 

trucidamento de toda a familia Diogo Dias, Senhor de Tracunhaem, fez com que Portugal 

tomasse posse efetiva da Terra. Criou entao, a Capitania Real da Paraiba, terceira do Brasil 

surgida por Decreto Real, presumivelmente editado em Janeiro de 1574. 

"[...] A Paraiba, constituida em Capitania autonoma, separa-se de Itamaraca pelo rio 

Papoca e se estende para o norte ate os antigos limites da Baia da Traicao " (Ibid., p. 15). 

Entre a criacao de direito da capitania da Paraiba (1574) e sua ocupacao de fato (1585), 

passaram-se onze anos, plenos de lutas. Nessas, se a audacia ficava com os europeus, 

senhores de tecnicas e organizacao politica-social mais avancadas, a resistencia pertencia 

aos aborigenes, no caso, os potiguaras [...] (Melo,1997, p.28). 

Em 1585 foi organizada uma expedicao pelo ouvidor Martin Leitao, militarmente chefiada 

por Joao Tavares, que partiu de Olinda, da qual participavam militares, proprietaries e 

sacerdotes, com indios "domesticados" e escravos negros [...]. 

Por outro flanco, [...] descendo o rio Paraiba chegaram ao litoral os indios tabajaras, 

chefiados pelo cacique Pirajibe, primitivamente localizados nas terras doadas a Casa da 

Torre, nas margens do rio Sao Francisco na Bahia, auxiliaram os Portugueses em algumas 

conquistas. Todavia, suas investidas, nao agradou aos verdadeiros indios naturais da 

Paraiba -os potiguaras- que os consideravam panemas, ou seja fracos (Ibid.,p.29). 

Coube a Joao Tavares transformar a fraqueza dos tabajaras em forca para os Portugueses, 

mediante um tratado de paz por meio do qual estes, aceitando o dominio dos Portugueses, 

concordaram no estabelecimento desses e passaram a lutar contra os irmaos potiguaras. 

Celebrado o acordo com os tabajaras, os Portugueses puderam fundar a cidade sede da 

capitania. Fato ocorrido a 4 de novembro de 1585, por escolha de Martim Leitao, Joao 

Tavares e Frutuoso Barbosa. A nova cidade foi intitulada de Nossa Senhora das Neves, 

denominacao logo alterada para Felipeia de Nossa Senhora das Neves (Ibid.,p.30). 
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Por tres vezes os holandeses arremeteram contra a Paraiba, antes de subjugar a capital e 

modificar seu nome para Frederica, controlando a Paraiba por apenas 20 anos, de 1634 a 

1654. Todas as lutas se verificaram na fbz do rio Paraiba, junto ao forte de Santa Catarina, 

que seria rebatizado pelos holandeses como Margareth, e os fortins de Santo Antonio e 

Varadouro. 

Ja passados mais de 80 anos, apos o inicio do processo de colonizacao da Parahyba do 

Norte, isto e, depois da fondacao de sua capital, foram dados os primeiros passos para a 

catequese dos Carirys, nacao indigena que habitava o interior da Paraiba. 

Segundo Freire (1978, p.59), depois das invasoes holandesas foi que comecou a 

intensificar-se a conquista para o interior, pelas Missoes de Catequese, entradas e 

bandeiras. 

Em 1670 foi fundada pelo missionario capuchinho Martin Nantes a Missao do Pilar, que 

deu origem a vila de mesmo nome. Este missionario descreveu que sobre as missoes, foi 

construida uma importante base de apoio aos conquistadores do Sertao (Melo, 1997, p.72). 

Apos as Missoes foram organizadas as bandeiras e entradas de caca ao indio (Freire, 1978, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p.59). 

Do ponto de vista da conquista do sertao da Paraiba, empreendidas entre 1670 e 1730, as 

aldeias indigenas mais importantes foram aquelas dos indios Cariris, as margens do 

Paraiba, em Pilar e Boqueirao (Melo, 1997, p.72). 

Segundo Joffily (1892, p.28) os indigenas que habitavam o Plato da Borborema eram 

chamados especialmente de Cariris-Velhos. Estes se dividiam em diversas tribus, sendo a 

dos Sucunis uma das mais populosas, ocupando todo o territorio compreendido nas 

comarcas de Alagoa do Monteiro, Sao Joao do Cariry ate Teixeira, e a Serra do Oroba, 

municipio de Cimbres, do Estado de Pernambuco. Mas o centre dos seus dominios era a 

ribeira, a que deram o nome, Sucuru. Os indigenas da Paraiba estavam na idade da Pedra 

Polida. Os carirys viviam da caca que era muito abundante, quer nas matas do brejo e dos 

frescos terrenos das serras, quer nos vastos taboleiros e varzeas dos sertoes. Os Carirys 

eram de estatura media, robustos, cor acobreada, nariz grosso, rosto redondo e cabeca 

chata, typo ainda hoje da maioria dos sertanejos dos Estados da Parahyba, Rio Grande do 

Norte e Ceara. O cabello preto, grosso e aspero traziam pendente sobre o pescoco; mas para 
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diante era curto, nao passava das orelhas. Andavam mis, menos na ocasiao de festas ou 

quando iam a guerra; [...]. 

Uma das mais propaladas necropoles dessa raca, abrange uma grande furna na serra da 

Canastra, nos limites da comarca de Areia com a de Campina Grande, em uma posicao 

quase inacessivel a centenas de metros de altura - um imenso e singular ossario, que o 

percorremos em todos os sentidos, pisando o po fino que os seculos tinham acumulado em 

seu solo granitico, procurando nas paredes cheias de riscos amarelados, um sinal que 

explicasse o misterio (Ibid, 1892, p.30). 

A penetracao do processo de colonizacao em direcao ao interior, foi tambem acompanhada 

por um rastro de sangue nativo. A reacao do indigena sertanejo a sua transformacao em 

cativo e pela defesa de suas terras deu origem a chamada Guerra dos Barbados ou 

Confederacao dos Cariris. Esta se travou pelos sertoes do Nordeste de 1680 a 1730, sendo 

considerada pelo historiador Irineo Joffily, como a "a maior guerra anti-colonialista que se 

travou em territorio brasileiro". O saldo foi o exterminio desta populacao ou sua fuga do 

nosso territorio para terras que hoje compreendem os Estado do Rio Grande do Norte 

(Moreira, Targino, 1997, p.30), e Pernambuco, onde existe atualmente uma area Cariri-

Xucuru sob administracao da FUNAI, no municipio de Pesqueira-PE. 

A ocupacao do interior trouxe consigo o confronto direto entre os indios que nele moravam, 

contra os fazendeiros adventicios deflagrados pela contingencia das secas, pela 

incompreensao e falta de humanidade dos europeus e colonizadores. Os indios que se 

destacaram nas guerras para a conquista do sertao paraibano foram os sucurus; [...] 

(Freire, 1978, p.60). 

Segundo Melo (1997, p.76) a tatica colonizadora era a mesma do literal, pois tratava-se de 

"dividir para reinar", jogando os indigenas uns contra os outros. Portanto a presenca de 

entradistas e bandeirantes, pelo Sertao da Paraiba, dispunha de outra motivacao, alem de 

espalhar o gado pelos campos do criatorio. Tratava-se de prear (capturar) indios, reduzidos 

ao cativeiro, para vendagem no litoral. 

Atraves dos "caminhos do gado" ocorreu a penetracao ao interior da Paraiba, por duas rotas 

preferenciais: uma saindo do litoral e acompanhando as margens do rio Paraiba, na direcao 

leste-oeste, construindo fazendas e currais de gado, que originaram aglomerados 

populacionais; e outra, partindo da Bahia, principal centro de irradiacao da pecuaria, 
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seguindo na direcao norte atraves do rio Sao Francisco, atingiu Pernambuco e 

posteriormente a Paraiba. Estes trajetos foram percorridos por bandeirantes paulistas, 

baianos e pernambucanos. 

"As terras dos brejos e do sertao do Cariry, sendo simultaneamente descobertas e 

exploradas pelos bandeirantes, forao por elles pedidas e dadas em sesmarias1 pelos 

capitaes-mores governadores, em recompensa pelos servicos da conquista e guerra ao 

tapuio brabo nas entradas, que contra elles fizerao com risco de vida e dispendio da sua 

fazenda, como allegarao todos os requerentes" (Joffily,l 892, p. 198). 

A colonizacao do sertao da Paraiba, coube alem dos colonos que seguiram os bandeirantes, 

a familia baiana Oliveira Ledo e aos sesmeiros articulados com este cla [...], com a maioria 

operando por conta propria e alguns com o patrocinio do governo. O patriarca do grupo 

Antonio de Oliveira Ledo, estabeleceu vias de penetracao sertanejas, atraves de duas 

direcoes. Sendo uma seguindo o curso do rio Paraiba, de Boqueirao na direcao do rio 

Taperoa. Outra desviou-se para o sul, desde Boqueirao, em busca das nascentes do rio 

Paraiba, chegando ate o Pajeu, no Estado de Pernambuco, encontrando ali colonos da Casa 

da Torre que subiam rumo ao sertao da Paraiba e ao Ceara (Ibid., p.74). 

Alem do irmao de Antonio, Custodio e seu filho Constantino, terem participado da 

conquista do sertao, quern teve uma participacao mais significativa foi o outro filho de 

Custodio, o capitao-mor Theodosio de Oliveira Ledo, comandante da primeira bandeira. 

Chegando a missao do Pilar, teria seguido sua viagem acompanhando o rio Parahyba ate o 

boqueirao da serra do Carnoyo, onde fez demorado acampamento e fundou o povoado de 

nome Boqueirao. Para alcancar este ponto, ja em pleno sertao Oliveira Ledo teria 

necessidade de repelir por muitas vezes os Carirys. Continuando a sua descoberta, o 

capitao-mor achou-se na juncao do rio Parahyba com o Taperoa, e seguiu pelo vale onde 

encontrou as hostes Carirys, (provavelmente os Sucurus), embargando-lhe a passagem. 

Quer se apropriando de terras incultas, quer arrebatando-as, pela luta, aos indios, o branco 

colonizador foi espalhando currais e criando fazendas pelo sertao. Muitas dessas fazendas, 

com a edificacao de uma capela, deram origem a varias cidades como afirma Melo 

(Moreira,Targino, 1997, p.70 ). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 lote de terra inculta ou abandonada que os reis de Portugal cediam aos sesmeiros que se dispusessem a 

cultiva-lo. 
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"[.. .] as capelas de Cabaceiras, em 1730 e Lagoa do Monteiro, em 1800, significaram ser o 

elemento gerador destas cidades" (Melo, 1997, p.79). 

Quando a regiao de Monteiro foi ocupada em 1800 e Princesa Isabel, nos Cariris de 

Princesa, viu-se conquistada em 1805, a Paraiba completava a unidade territorial ( Melo, 

2002, p.81) 

Segundo Joffily (1892, p.395) a Comarca de Monteiro acha-se encravada na vizinha 

provincia de Pernambuco, [...], tracada pelo rio Sucuru, que nascendo uma legua acima da 

povoacao do Boi Velho,[...], na chapada que divide a Paraiba de Pernambuco, corre quase 

retamente do poente a nascente 17 leguas, ate lancar-se no rio Paraiba, duas leguas abaixo 

da povoacao de Sta. Ana do Congo. O municipio possui as povoacoes de [...] Sao Tome do 

Sucuru, a margem esquerda do rio deste nome, a N.E., fundada em 1815 pelo Capitao 

Manoel Albino de Barros, edificada em forma de um grande quadrado e com uma capella 

em uma de suas faces, pertencente ao extenso patrimonio da sesmaria de Pedra Comprida, 

que lhe da primazia entre as povoacoes do municipio, [...] Boi Velho e Mogiquy, nome da 

serra proxima que ultimamente adotou, 9 leguas a N.O., nas cabeceiras do rio Sucuru 

(Figura 2). 

Figura 2. Vila de Sao Thome do Sucuru em 1911, mural do artista plastico sumeense 

Miguel Guilherme (in memoria), instalado a Praca Adolfo Mayer - Sume. 
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4.2.0 Avanco das Koreas Produtivas e a Construcao Social dos Riscos. 

As areas secas do interior, de Pernambuco ao Ceara, constituiam dominio dos indios, ate a 

primeira metade do seculo XVII . A ocupacao dos Portugueses foi lenta, seguindo-se4he a 

implantacao e desenvolvimento da pecuaria, como unica atividade que era possivel instalar 

na regiao das caatingas (Joffily, 1892, p.23). 

A instalacao de currais de gado dos colonizadores, foi provocando guerras, a extincao de 

tribos inteiras e a destruicao da vegetacao nativa, onde surgiam as pastagens para 

alimentacao dos animais. Os indigenas encontrando o gado solto na caatinga, nao 

reconhecendo o direito de propriedade, cacavam os animais como faziam com as especies 

silvestres, desafiando a ira dos proprietarios e vaqueiros e provocando a matanca 

desenfreada de indios (Andrade, 1999, p.31). 

A disputa da terra gerou no sertao uma sociedade violenta, que se prolongou no cangaco e 

lutas de familia. Estes desentendimentos provem da propria conquista, quando a Casa da 

Torre entrou em choque com os sesmeiros e estes posteriormente, com indios e colonos 

(Mello,2002,p.81). 

O povoamento da regiao ficou a cargo dos colonos, que eram mamelucos, resultantes do 

cruzamento do branco com o indio, mais numeroso que o cafuso, proveniente do 

cruzamento do negro com o indio ( Mello, ibidem). 

Foi na esteira do gado, a pata do boi, que o colonizador (o grande fazendeiro latifundiario), 

explorando o braco indio e africano, ambos na condicao de escravos e de trabalhadores 

semi-libertos, penetrou a hinterlandia semi-arida, ai construindo de forma contt'nua e 

dispersa a (nao muito) longinqua "Civilizacao do Couro", tendo "a pecuaria preludiado a 

lavoura de subsistencia e esta a lavoura de exportacao, progredindo a diferenciacao 

tendente a policultura com outras diversificac5es sertanejas (Carvalho, 1988, p. 136). 

L.onsiaeraao o pnmeiro aesoravaaor ao sertao, o portugues uarciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u /wua, represenia;-. 

ue um impeno que tinna raizes ate na India, toi eie quern introduziu o gado neiore no pais 

e plantou os primeiros coqueiros, importados da Africa (Disponivel em: 

http://www.epoca.com.br). 

Segundo (Moreira, Targino, 1997, p.70-73) no Litoral o engenho foi a unidade fundamental 

da organizacao social, economica e cultural. Na regiao semi-arida foi a fazenda que 

desempenhou tal funcao [...], onde o criatorio se desenvolveu com base num sistema ultra-
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extensivo, com o gado criado solto e em areas muito amplas [...], devido a escassez de 

pastagem na caatinga, nao sendo exigida numerosa mao-de-obra. Dentre as caracteristicas 

que lhe conferem identidade, pode-se distinguir: a) instalacao de grandes dominios 

latifundiarios com baixa densidade populacional e economica [...] ; b) baixo nivel de 

capitalizacao e investimentos era necessario para a implantacao de uma fazenda [...]; 

c)organizacao do trabalho combinando trabalho livre e escravo; d) a atividade pecuaria 

praticada nas fazendas permitiu o acesso a exploracao, bem como a propriedade da terra 

aos homens pobres livres [...]; e) a forma de organizacao da producao e as ligacoes com o 

mercado intemo, garantiam uma menor vulnerabilidade da fazenda face a exploracao 

colonial. 

Apesar de ser atingida de forma inclemente por secas devastadoras, as ultimas decadas do 

seculo XVII e meados do seculo XVIII marcaram a integracao da capitania estimulada pela 

economia curral-algodao, impulsionado pela industria de fiacao inglesa e o aumento da 

procura do mercado intemacional, apos o afastamento dos Estados Unidos devido a 

Segunda Guerra de Independencia, foi que o algodao passou a ocupar uma posicao de 

destaque no cenario da economia paraibana. De maneira tal, que sua expansao por todo o 

territorio paraibano a partir do seculo XVIII , o levou a disputar terras e mao-de-obra ate 

mesmo com a cana-de-acucar, em plena Zona Litoranea. 

O acontecimento mais importante da economia paraibana do seculo XIX, ficou por conta da 

progressao do algodao. Investidores estrangeiros em 1830 visitaram a Paraiba, a exemplo 

do ingles Henry Koster, ja percebiam a expansao dos algodoais procedentes do Sertao, 

buscando as terras acaatingadas mais proximas do litoral. Convertendo em algodoeira a 

economia estadual, atraves invasao a partir do Vale do Paraiba, onde em 1922, somente a 

capital e Cabedelo nao produziam o ouro branco. 

Os efeitos do processo de avanco das frentes produtivas provocando a degradacao dos solos 

foram retratados a epoca com muita propriedade por Joffily, quando enfatizou 

detalhadamente em seu texto, o avanco processo de devastacao da mata nativa para a 

expansao da fronteira agricola e expansao da pecuaria interior adentro. Deste os tempos 

mais remotos a preocupacao com a preservacao dos recursos naturais ja era evidente, a 

exemplo do que foi escrito por Joffily em sua publicacao historica, onde afirma: 
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_ "Hoje, porem, tudo esta mudado; a destruicao das matas tornou imprestaveis os terrenos 

mais elevados e despenhados, que cada anno vao pela accao das aguas e do fogo perdendo 

o humus, resguardado outrora pela sua vegetacao; e a industria algodoeira decadente, vai-se 

refugiando nas quebradas, nos terrenos baixos dos riachos e rios, ja tendo ate invadido 

grande parte das varzeas do Parahyba e Mamanguape" ( Joffily, 1892, p. 198). 

Neste modelo de producao predominava a diversificacao de culturas e criacoes, onde as 

unidades produtivas eram organizadas em torno da familia, geralmente em unidades 

pequenas de terras, onde o trabalho familiar era superior ao trabalho contratado. Os 

chamados pequenos agricultores buscando sempre melhorar a sua qualidade de vida e os 

seus meios de producao, puderam continuar vivendo e trabalhando no campo, desafiando a 

marginalizacao a que foram expostos nos 500 anos de Brasil. 

Nas tres ultimas decadas do seculo XX, com a parcial falencia do sistema produtivo, 

algodao / pecuaria / agriculture de subsistencia, que tinha como suporte tecnicas 

agropecuarias e relacoes sociais ultrapassadas, se estabelece um ambiente de estagnacao 

economica que favorece ao desaparecimento das unidades de producao e a pecuarizacao 

extensiva no semi-arido nordestino, alem de provocar o exodo rural e a concentracao de 

terras, aliado aos altos niveis de pobreza, desemprego e deficit's sociais, gerando uma 

grande dependencia de acoes governamentais para mitigacao destas vulnerabilidades. 

A introducao de cultivos de maior valor economico por unidade de area, e viabilizada 

atraves da pratica de irrigacao, obtendo rendimentos sem comparacao com as atividades 

agricolas de sequeiro de baixa produtividade no semi-arido. Esta pratica permite 

igualmente, a incorporacao a atividade economica de areas ociosas, apesar de apresentarem 

ooa capaciaaae proauuva. aiem ae proporcionar maiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mtensiG^:^ _ 

A luz das transformacoes da organizacao agraria no semi-arido, possiveis razSes bastante 

complexas estariam estimulando o processo migratorio da populacao rural, uma vez que 

estas alcancam em sua totalidade a vida individual e familiar do migrante, produzindo 

impactos sobre a organizacao social, cultural e economica, tanto no local de origem como 

no destino dos fluxos migratorios. 
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4.3. Os eventos ENOS e suas influencias. 

4.3.1. O fenomeno El Nino Oscilacao Sul (ENOS). 

O fenomeno El Nino foi descoberto e batizado por Pescadores peruanos no seculo XVIII . 

Eles observaram que ciclicamente a temperatura superficial das aguas do Pacifico Leste 

aumentava, o que afastava os peixes das costas ou os entregava, mortos, as praias. Como o 

fenomeno ocorria preferencialmente nos meses do natal, batizaram-no de El Nino, em 

homenagem ao Menino Jesus (Disponivel em: http://www.lmrs-semarh.ufpb.br). 

A observacao das condicSes do Pacifico Tropical e considerada essencial para a previsao 

em curto periodo (uns poucos meses de um ano) de possiveis variacoes climaticas. Para 

coletar estas informacoes a Agenda Nacional para Atmosfera e Oceanos (NOAA) dos 

Estados Unidos, opera uma rede de 69 boias equipadas com termometros graduados e 

grudados, responsaveis pela determinacao e informacao por telemetria em tempo real, das 

temperaturas, correntes marinhas e ventos, em quatro diferentes zonas (Ninol+2, Nino3, 

Nino3.4 e Nifio4) na faixa equatorial da costa oeste da America do Sul (Figura 3). 

Figura 3. Localizacao das areas de atuacao do fenomeno "El Nino" sobre o Pacifico 

Tropical. 

Em condicoes normais de nao ocorrencia de ENOS (Figura 4), os ventos alisios (ventos 

superficiais) sopram na direcao oeste, do Oceano Pacifico Tropical. Estes ventos forcam 

as aguas quentes superficiais em direcao ao Pacifico Ocidental (costa da Indonesia e 

Australia), de tal modo que a superficie do mar fica mais elevada na Indonesia cerca de 50 
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cm do que no Pacifico Oriental (Peru e Equador). Verifica-se tambem um aumento na 

temperatura agua do mar na regiao do Pacifico Ocidental em cerca de 8°, tornando-a 

mais fria proxima a costa da America do Sul, devido a ascensao de aguas mais frias 

oriundas das profundezas do oceano. Esta agua fria e rica em nutrientes, permitindo altos 

niveis de produtividade primaria e grande piscosidade. Precipitacoes sao observadas na 

regiao ocidental do Pacifico, ocorrendo em funcao da evaporacao das aguas mais quentes 

do mar, ocorrendo o inverso na costa Oriental do Pacifico que fica relativamente mais 

seca. (Disponivel em: <http://www funceme.br/beta/funceme/demet/nino.htm>). 

Figura 4. Condicoes Normais. 

(Adaptacao de Enviroment Canada Graphics). 

120"E 80'W 

Fonte: (Disponivel em: <http://www.solcomhouse.com>). 

Durante a ocorrencia do fenomeno "El Nino" (Figura 5) os ventos alisios se enfraquecem 

nas regioes ocidental e central do Pacifico Tropical, aumentando assim a profundidade das 

aguas quentes que atingem o leste e diminuindo esta profundidade no oeste. Como 

resultado deste fenomeno, ocorre uma elevacao na Temperatura da Superficie do Mar 

(TSM) na costa do Pacifico Tropical Oriental (Peru e Equador) e um declinio drastico na 

sua produtividade primaria, afetando a atividade pesqueira comercial nesta regiao. 
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6.4. A producao agropecuaria e os eventos E N O S . 

O tripe da producao no semi-arido, gado de corte-algodao-agricultura alimentar possibilitou 

uma maior densidade populacional na exploracao economica da regiao sertaneja, e como 

conseqiiencia, reduziu os efeitos do avan^o imposto pela pecuaria colonizadora sobre a 

dispersao populacional e economica da area. Com efeito, por ocasiao das secas periodicas, 

a producao alimentar foi o elemento com maiores perdas, j a que o algodao moco tinha 

melhores condicoes de adapta9ao. Entretanto o aparecimento do bicudo, causou a 

destruicao do cultivo de algodao, que por sua vez inviabilizou todo um secular sistema 

produtivo, caracterizando um contexto geral de verdadeiro desastre socio-economico e 

ambiental no semi-arido nordestino. 

As possibilidades de desenvolvimento das atividades agro-pecuarias sustentaveis 

economicamente no semi-arido nordestino sao muito limitadas, devido principalmente as 

caracterfsticas do clima da regiao - a variabilidade climatica - , que impoem elevado risco a 

estas praticas. 

A crescente internacionalizacao e interliga9ao dos mercados, promovidas pelo processo de 

globaliza9ao, gera necessidade de novos padroes de qualidade para os bens produzidos, a 

preocupa9ao com aconserva9ao dos recursosnaturaisetambemdaautosustentabilidade 

da produ9ao agricola. Verifica-se tambem que o incremento das r edoes intra e 

intersetoriais fazem com que a agricultura deixe de ser vista como uma atividade setorial, e 

sim uma cadeia produtiva. A partir desta otica, as determina95es mais importantes da 

produ9ao agricola estao situadas fora dela e nao mais no seu interior. As cadeias produtivas 

compreendem os processos que se dao a montante da produ9&o agricola e os que se 

efetivam a jusante, a exemplo da industrializa9ao e comercializa9ao dos produtos obtidos. 

Estes ultimos implicam em uma continua agrega9ao de valor aos bens produzidos, 

configurando o que na literature recente, denomina-se "negocio agricola", cujos principals 

elos sao justamente os grandes complexos agroindustriais, que passam a responder pela 

maior parte do valor da produ9ao agricola. 

Apesar da atual expansao dos complexos agro-industriais na economia brasileira, a pequena 

produ9ao ainda apresenta uma expressiva participa9ao na produ9ao de alimentos e 
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materias-primas industrials, e o que e mais importante, a sua participacao na geracao de 

emprego e renda no campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4.1. A producao agricola de sustentacao. 

Uma analise comparativa das precipitacoes anuais verificadas nos municipios estudados e 

as tendencias quantitativas de producao consorciada (Figura 33) das cultures para 

sustentacao familiar, milho, feijao e algodao, obtidas pelo IBGE entre os anos de 1970 e 

2000, demonstram a influencia dos eventos ENOS nos niveis de producao das colheitas 

obtidas. Verificam-se consideraveis diminuic5es nas quantidades produzidas nos anos com 

instalacao plena do fenomeno El Nino, enquanto que ocorrem efeitos inversos quando da 

efetivacao do La Nina. 

Figura 33. Consorcio agricola milho/feijao/pastagem. 

Fonte: S I L V A N E T O , 2002. 

As quantidades produzidas de milho (Grafico 6) sao as que melhor caracterizam a 

influencia dos eventos ENOS na producao agricola do semi-arido, haja vista este cereal 
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exigir teores uniformes de umidade durante todo o seu ciclo de desenvolvimento 

vegetativo, alem de ser usado como na base de sustentacao da alimentacao familiar e dos 

rebanhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Adaptado de IBGE por S I L V A N E T O , 2003. 

Verifica-se com clareza que o grande periodo seco de 1979-1983, as secas de 1991-94 e 

1998-99, marcados pela instalacao do fenomeno El Nino, levaram a nivel zero a producao 

de milho nos municipios da regiao de estudo, provocando a indisponibilidade da base 

energetica das familias rurais. As produtividades obtidas com a cultura do milho, 

caracterizam o seu sucesso ou insucesso nos anos agricolas nos municipios estudados, 

principalmente quando da instalacao de qualquer um dos fenomenos ENOS (Grafico 7.). 

Durante todo o periodo estudado, verifica-se a existencia de uma forte capacidade de 

recuperacao dos niveis da producao regional do milho, quando da ocorrencia de anos La 

Nina nos municipios estudados, apesar dos produtores rurais de Sume conviverem no 

computo geral com a diminuicao progressiva nesta tendencia de producao, haja vista os 
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problemas relativos a reducao na distribuicao das precipita9oes anuais medias com rela9ao 

aos outros estudados. 

Apesar da agricultura familiar do semi-arido ser marcada pelas adversidades e fatores de 

naturezaclimatica, politica, economica e socio-cultural que contribuem continuamente para 

o aumento da pobreza, exclusao social e emigra9ao, o Nordeste so absorve atualmente 

14,3 % do credito rural destinado a agricultura familiar. Mesmo a economia Nordestina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apresentando deficit de empregos, e a agricultura familiar quern emprega 77% dos 17,3 

milhoes de brasileiros ocupados no campo. Com efeito, e sabido que a agricultura familiar 

vem demonstrando ser mais eficiente no uso do credito rural, pois consegue produzir mais, 

com menos recursos e baixa inadimplencia. ( Jalfim, 2000, Disponivel em: 

http://www.diaconia.org.br/info/documento. Acesso em: 18/10/2003). 

Identico quadro e retratado na produ9ao de feijao na regiao de estudo (Grafico 8.), 

revelando um comportamento com alguma semelhan9a com respeito a produ9ao de milho, 

quando da ocorrencia de eventos ENOS, sendo manifestado com maior enfase nos 

municipios de Prata, Sume e Amparo. No entanto constata-se uma menor participa9ao do 

municipio de Ouro Velho na produ9ao regional de feijao, demonstrando a redu9ao na 

pratica de agricultura consorciada naquele municipio, j a que os valores obtidos na 

produ9ao de milho sao os maiores entre os municipios estudados. 
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Grafico 8. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A produtividade do feijao (Grafico 9.) apresenta um comportamento com alguma 

semelhante a do milho nos municipios estudados. Entretanto devido ser o feijao mais 

resistencia aos deficit's hidricos, este possui uma maior margem de seguranca para 

obtencao do lucro almejado. 

Uma analise comparativa de produtividade regional de feijao, indica o municipio de 

Amparo com melhor desenvoltura, devido principalmente ao seu melhor indice 

pluviometrico (Pio X ) , alem das caracteristicas aluviais que prevalecem em seus solos. 

Desde o final do seculo X I X ate quase final do seculo X X , existiram 03 unidades 

beneficiadoras de algodao no municipio de Sume (Figura 34) e outra em Prata, cujos 

proprietaries proporcionavam um fundamental incremento na economia destes municipios 

atraves do financiamento antecipado da producao (compra do algodao na folha ), alem da 

importacao da materia-prima de municipios vizinhos, responsaveis pela geracao de 

emprego e renda nestas localidades. 

As fazendas da regiao de estudo funcionavam usando como base um modelo de 

exploracao, onde os valores da sociedade estavam totalmente centrados na producao 
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Grafico 9. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 34. Vi la de Sao Tome (01/setembro/1935). Avenida Augusto Santa Cruz onde foi 

instalada a unidade beneficiadora de algodao do Empresario Antonio Jacinto. 

Usina de Beneficiamcnto de Algodao 

do Empresario Antonio Jacinto 

Fonte: Documentos da familia Jacinto (Sume), 2003. 
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familiar, quando ainda ocorria predominancia da populacao rural nos municipios (Figura 

35). Nelas verdadeiras empresas rurais foram instaladas e estiveram em pleno 

funcionamento ate a transicao das decadas de 60 e 70, a exemplo da FAPSP (Fazendas 

Almas Prensa Sao Paulo - Figura 36), desenvolvendo caracteristicas e padroes sustentaveis 

para os habitos de consumo adotados aquela epoca, atraves da produ9ao dos alimentos 

basicos para o consumo, como cereais, a carne, o leite, a farinha, a raspadura e mel, alem 

de outros produtos de origem vegetal. 

Figura 35. Sede das Fazendas Almas Figura 36. Beneficiadora de algodao instala 

instaladas nos municipios de Sume, Sao Jose em 1915, hoje em perfeitas condicdes de 

dos Cordeiros e Livramento. funcionamento na FAPSP - Faz Almas. 

Fonte: S U V A NETO, 2003. Fonte: SILVA NETO, 2003. 

Logo apos a infestacao da praga do bicudo nos algodoais, conjuntamente com os efeitos da 

grande seca de 79-83, instalou-se a maior crise neste setor durante o seculo X X , 

provocando o total esvaziamento das atividades agricolas na regiao semi-arida nordestina. 

Em varios depoimentos concedidos por produtores rurais na regiao de estudo, estes sao 

categoricos e uniformes, ao relatarem que nos anos em que a produ9ao de algodao ocorria 

sem os problemas verificados atualmente, ocorria uma progressiva capitaliza9ao das classes 

produtoras rurais, possibilitando estes assegurarem ao final de cada ano agricola, alem dos 

cereais necessarios ao abastecimento da base alimentar, tambem o capital capaz de 

proporcionar melhores ate que se concretizasse uma proxima safra. 

A rusticidade do algodao e evidenciada com muita clareza no Grafico 10., o qual mostra a 

queda na produ9ao regional de algodao, independentemente da ocorrencia ou nao dos 
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eventos ENOS. A praga do bicudo instalou-se plenamente na regiao do final da decada de 

70 ate o inicio dos anos 80, caracterizou-se plenamente como um desastre socio-economico 

ambiental, cuja repercussao nos municipios estudados provocou o aumento das 

vulnerabilidades das comunidades tanto rurais como urbanas, j a que as mesmas estavam 

inseridas e participando intensamente desta cadeia produtiva. 

Ao compararmos temporalmente as quantidades produzidas de algodao e a sua respectiva 

reducao em todos os municipios produtores na regiao de estudo, verifica-se que em Sume e 

Prata, estavam concentrados os maiores nucleos producao desta fibra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 10. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Adaptado do IBGE por S1LVA NETO, 2003. 

A atividade cotonicultura desempenhou historicamente um importante papel na 

organizacao economico-social das microrregioes agrestinas e sertanejas da Paraiba, com 

uma posicao de destaque na economia estadual ate fins dos anos 70. Sua importancia 

deveu-se ao fato, de poder ser cultivada e exploradas em todos os padroes da propriedade e 

por produtores nao proprietaries, como em nivel de consorcio com a policultura alimentar, 
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assim como numa atividade complementar na pecuaria, para melhoria da renda das 

camadas mais pobres da populacao (Targino, Moreira, 2000). 

A falta de politicas piiblicas que tratem da solucao imediata deste problema, atraves da 

instrumentacao de novas alternativas para ocupa9ao das diversas fac9oes de desempregados 

procedentes do campo, ocasionou um verdadeiro desastre social. Haja vista que, a repetpao 

das secas tern transformado o empobrecimento do sertanejo num processo cumulativo e 

recorrente, causador principal do alto indice de indigencia desta popula9ao, o que a torna 

cada vez mais vulneravel sobre todos os aspectos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4.2. A Producao das Culturas Irrigadas. 

A introdu9ao de cultivos de maior valor economico por unidade de area, e viabilizada 

atraves da pratica de irriga9ao, obtendo maiores rendimentos em compara9ao com as 

atividades agricolas de sequeiro de baixa produtividade no semi-arido. Esta pratica permite 

igualmente, a incorpora9ao a atividade economica de areas ociosas, apesar de apresentarem 

boa capacidade produtiva, alem de proporcionar maior intensidade no uso da terra. Essa 

integra9ao da pequena produ9ao e a produ9ao empresarial, tern ao menos tres aspectos 

positivos: Gera9ao de emprego e renda durante todo o ano, a garantia de mercado e a 

transferencia de tecnologia e, em alguns casos, a disponibilidade de credito. 

Ate meados da decada de 70, as atividades agro-pastoris da regiao do Cariri Ocidental da 

Paraiba, utilizavam em geral, um modelo tradicional de atividades inteiramente associado 

ao ecossistema. Predominavam a utiliza9ao da forpa de trabalho familiar na pecuaria 

extensiva e no plantio das culturas de subsistencia. Com a introdu9ao da tecnologia da 

irriga9ao, buscou-se maximizar os indices da produtividade agricola, o lucro medio da 

produ9ao e a eficiencia no uso da agua e dos fertilizantes. 

Enquanto funcionou normalmente ate o ano de 1989, o sistema de irriga9ao superficial por 

sulcos abertos no final do Perimetro Irrigado de Sume, concentrou a maioria absoluta da 

produ9ao irrigada na regiao de estudo. Apos a paralisa9ao, as atividades de irriga9ao se 

concentram atualmente na iniciativa privada em pequenas areas de 1 a 3 has no maximo. 

As principals culturas trabalhadas foram: cenoura (Figura 37.), o milho industrial, a banana, 

o pimentao, o tomate (Figura 38.) e o feijao macassar, que eram destinados ao 

abastecimento dos mercados de Campina Grande, Joao Pessoa, Recife e Pesqueira. 
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As produtividades cadastradas pelo DNOCS nos Relatorios de Atividades do Perimetro 

Irrigado de Sume, no periodo de 1985 ate 2000, mostram valores em torno de 40 ton/ha 

alcancado com o tomate 24 ton/ha obtidos com a banana e 14 ton/ha com cenoura, 

alcancando as medias nacionais. 

Figura 37 . Producao de Cenoura no 

Perimetro Irrigado de Sume (1975) 

Figura 38 . Producao de Tomate no 

Perimetro Irrigado de Sume (1980) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: SILVA NETO, 1975. Fonte: S ILVA NETO, 1980. 

Mesmo apos a desativacao do Perimetro Irrigado de Sume a cultura do tomate, ainda 

domina as praticas agricolas irrigadas nos municipios da regiao de estudo, onde se obtem 

indices de produtividade em torno de 40 ton/ha (Grafico 11.), mesmo estando sujeita aos 

intensos efeitos de pragas e doencas, que impoem a diminuicao destes indices. Todavia a 

produtividade de 75 ton/ha obtida no Perimetro Irrigado de Sume no ano de 1996, segundo 

afirmam colonos, tal fato foi provocado pela organizacao que foi dispensada pela 

Cooperativa e os irrigantes para o otimo funcionamento daquele sistema produtivo, naquilo 

que diz respeito ao suprimento de todos os insumos agricolas necessarios. 

Nas vazantes localizadas nas margens a montante dos mananciais existentes, geralmente 

sao plantadas as culturas de milho, feijao e batata-doce, que sao utilizadas para o sustento e 

geracao de renda complementar das familias, alem de produzirem gramineas destinadas a 

venda e alimentacao de animais 
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Grafico 11. 
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Fonte: Adaptado do IBGE por SILVA NETO, 2003. 

Os maiores indices de produtividade de batata-doce (Grafico 12) foram obtidos justamente 

nos municipios de Sume (24 t/ha) em 1995 e Prata (18 t/ha) em 1996, entretanto a producao 

media regional e estabelecida entre 8 e 9 ton/ha. 

Grafico 12. 
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Fonte: Adaptado do IBGE por SILVA NETO, 2003. 
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6.4.3. A producao pecuaria e os eventos E N O S . 

Historicamente, a pecuaria nordestina, tern se caracterizado por seu baixo desempenho 

produtivo, principalmente relacionado a fragil estrutura de seu suporte alimentar e a forte 

estacionalidade da producao forrageira, aliadas ao baixo padrao genetico dos seus rebanhos 

e aos problemas sanitarios e de ordem administrativa e gerencial. Paralelamente a esse 

fraco desempenho produtivo, a pecuaria tern uma grande expressao economica e social no 

Nordeste. 

Disponivel em:http://vvvvvy.empam.m.gov.br/Arquivos/Pesquisa/Produ9aoAnimal.htm-10k. 

As atividades pecuarias compostas pela bovinocultura e caprino-ovinocultura, sao as 

alternativas mais comuns de exploracao na regiao de estudo. Sendo praticadas de forma 

extensiva ou semi-extensiva, perpetuando a concentracao de terras e o desaparecimento das 

unidades de producao, conseqiientemente favorecendo ao exodo rural. Estas atividades sao 

seguidas pela avicultura, alem de outras de menor escala, estando baseadas principalmente 

na utilizacao das forrageiras nativas que se desenvolvem nos periodos umidos. 

No Nordeste 41,3% da populacao ocupada encontra-se na atividade agropecuaria (Quadro 

10). Em nenhuma outra regiao do pais, essa atividade tern tanta importancia na ocupacao da 

mao-de-obra e na gera9ao de empregos. Sabe-se tambem que, no Nordeste 61,8% da mao-

de-obra recebe rendimentos mensais iguais ou inferiores a dois salarios minimos, o que 

significa dizer que necessitamos agregar valor aos nossos produtos como forma de 

remunerar, nao apenas a produ9ao e o produto, mas a quern deles vive (Rodrigues, 2001?. 

In: Batista F°, 2001, p.61. 

Ate a decada de 70 na regiao de estudo, prevaleceu a atividade pecuaria organizada 

segundo os moldes tradicionais, predominando o gado mesti90 com dupla aptidao, tanto 

para corte como para leite, j a ambientado e criado de forma extensiva e/ou semi-

extensiva. 

A moderniza9ao e expansao da atividade pecuaria no Estado da Paraiba ocorreram a partir 

da decada de 70 com a melhoria do plantel, da alimenta9ao, do manejo e dos tratos 

sanitarios, entre outros. Neste periodo foram fundamentals as politicas de incentivos 

crediticios e fiscais adotadas pelo Governo Federal, disponibilizando recursos paracompra 

de animais, implanta9ao de pastagens, aquisi9ao de equipamentos, melhoria de instala9oes, 
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etc. Estas acoes tiveram alguns efeitos negativos, como a substituicao de areas antes 

consagradas a producao de materia-prima e alimentos, bem como a degradacao da caatinga 

para a implantacao de pastagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 10. Participacao percentual da populacao ocupada em setores economicos 98 

REGIOES SETORES ECONOMICOS TOTAL REGIOES 

Agropecuaria Indiistria Servicos 

TOTAL 

NORTE (1) 7,4 21,3 71,3 100,00 

NORDESTE 41,3 14,4 44,3 100,00 

SUDESTE 12,1 28,4 59,5 100,00 

SUL 30,7 21,3 48,0 100,00 

CENTRO-OESTE (2) 22,5 16,3 61,2 100,00 

BRASIL 22,8 22,7 54,5 100,00 

E/DPE/DECNA:SUDE] ME/DPO/CON^ fAS REG ONAJS Fonte: IBGI 

Exclusive pessoas da zona rural de RR, AC, RO, PA e AP,inclusive Tocantins. 

A reduclo dos incentivos fiscais e crediticios na decada de 80, desacelerou o processo de 

modernizacao e expansao das atividades pecuarias na Paraiba, que somados aos repetidos 

anos de seca prejudicaram as lavouras e os rebanhos, desestruturando a atividade pecuaria, 

principal fonte de renda tanto do pequeno como do grande produtor do semi-arido 

paraibano (Quadro 11). 

Quadro 11. Evolucao do efetivo bovino segundo as mesorregioes da Paraiba. 

Mesoregioes 1985 1995/96 

Mata Paraibana 96.269 86.630 

Agreste Paraibano 480.326 463.588 

Borborema 241.558 244.512 

Sertao Paraibano 544.427 533.096 

Estado 1.362.580 1.327.826 

Fonte: FIBGE-Censos Agropecuarios da Paraiba de 1985 e 1995/96. 
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Estudos comprovam que a pecuaria dos sertoes nordestinos esta estagnada e seu 

crescimento nao consegue sequer acompanhar o crescimento da popula9ao humana que, 

nos ultimos trinta anos, aumentou cerca de 140%, enquanto que o rebanho bo vino cresceu 

apenas 5 1 % , o ovino 47% e o caprino 45% (Araujo Filho, Carvalho, 1998, In: Medeiros, 

2002, http://www.capritec.org.br). 

A regiao de estudo tern vocacao natural para o pastoreio e exploracao lucrativa da caprino-

ovinocultura voltada para a producao de carne, pele e leite, possuindo o maior rebanho do 

Estado da Paraiba (Quadro 12). Para tanto e essencial demarcar as limitacoes existentes na 

cadeia produtiva, como a superacao das dificuldades impostas pelos longos periodos de 

estiagem, tipos de solo, degradacao do ecossistema caatinga, disponibilidade de capital a 

ser investido, ate mesmo nos aspectos socio-culturais, buscando melhorar os indices 

produtivos e reprodutivos dos rebanhos da regiao, melhorando geneticamente os animais 

nativos conforme suas habilidades produtivas. 

A cadeia produtiva da caprino-ovinocultura tern ultimamente demonstrado na regiao de 

estudo, a necessidade de integracao dos seus elos atraves da organizacao da producao por 

intermedio de cooperativas, sindicatos e associacoes de classe. Parcerias com os Governos 

e orgaos de credito oficial, tern buscado a implantacao de acoes definitivas a nivel em 

investimentos industrials, levando em considera?ao a tradicao, a cultura e a melhoria do 

nivel empresarial dos produtores rurais nordestinos. Estes procedimentos implicam na 

busca do aumento da produtividade e da competitividade atraves da qualificacao da mao-

de-obra, melhoria da qualidade dos produtos, melhoramento dos rebanhos, incorporacao de 

novas e modernas tecnologias e disponibilizacao dos produtos durante todo o ano no 

mercado. 

O conhecimento da cadeia produtiva permite identificar pontos de restricao a sua eficiencia 

e resolver seus conflitos, principalmente relacionados a distribui9ao das margens entre os 

diversos elos. O reconhecimento do consumidor como a figura mais importante de um 

sistema agroindustrial exige uma mudanca comportamental de todos os atores da cadeia 

produtiva. E preciso perceber que o ator (por exemplo o caprino-ovinocultor) materializa 

sua receita ao vender seu produto para o elo seguinte da cadeia (o frigorifico), mas as 

vendas de carne so aumentarao se estes chegarem ao consumidor com o pre90 e a qualidade 

que ele deseja. 
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Quadro 12. Efetivo de rebanho caprino e ovino da Paraiba (%). 

Mesoregiao e Microregiao Caprinos e Ovinos (%) 

1. Sertao Paraibano 17,26 

Catole do Rocha 1,04 

Cajazeiras 2,21 

Souza 2,68 

Patos 2,19 

Pianco 2,32 

Itaporanga 2,98 

Serra do Teixeira 3,84 

2. Borborema 40,07 

Serido Ocidental Paraibano 1,18 

Serido Oriental Paraibano 3,38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cariri Ocidental 25,09 

Cariri Oriental 10,42 

3. Agreste Paraibano 37,93 

Curimatau Ocidental 14,27 

Curimatau Oriental 2,76 

Esperan9a 1,27 

Brejo Paraibano 3,68 

Guarabira 6,26 

Campina Grande 4,70 

Itabaiana 2,86 

Umbuzeiro 2,13 

4. Mata Paraibana 4,47 

Litoral Norte 2,25 

Sape 1,45 

Joao Pessoa 0,41 

Litoral Sul 0,63 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuaria Municipal - 1996 - Paraiba. 
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Constata-se na verdade, que os animais produzidos nos municipios da regiao de estudo, sao 

comercializados em sua maioria na feira livre de Sume (Figura 39), que e responsavel por 

uma concentracao expressiva de compradores oriundos de grandes centros consumidores, a 

exemplo de Campina Grande, Joao Pessoa, Caruaru, Patos, entre tantos presentes, durante 

todo ano. De maneira, que os produtores rurais fleam sujeitos a acao dos intermediaries, 

que atuam em um verdadeiro processo de carterizacao, reduzindo assim as possibilidades 

de lucros dos criadores. 

Figura 39. Feira livre de animais ( Sume ) 

Fonte: SILVA NETO, 08/2003. 

6.4.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1. A bovinocultura. 

O sistema semi-extensivo de pastoreio e o adotado para o funcionamento da maioria das 

atividades pecuarias na regiao de estudo, com o abastecimento de pastagens para os 

rebanhos, sendo feito principalmente atraves do aproveitamento da caatinga nativa, seguida 

de suplementacao complementar na alimentacao dos bovinos feita atraves do uso de 

pastagens plantadas, a exemplo do capim bufalo (Figura 40) e da palma forrageira 

(Fotografia 41). 

A representacao da "Tendencia de Evolucao da Bovinocultura na Bacia do Alto Rio 

Sucuru" (Grafico 13.) construida a partir dos dados coletados pelo IBGE entre os anos de 

1970 e 2000, constata que ao longo do maior periodo de anos consecutivos com instalacao 
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do fenomeno El Nino, caracterizado pela grande seca de 1979 a 1983, ocorreu uma 

progressiva diminuicao do rebanho bovino no municipio de Sume, quando tal fato nao se 

veriflca tao intensamente nos municipios de Ouro Velho e Prata. Entretanto durante o 

periodo de 1992 ate final do mega-evento El Nino 1998-99, tal processo se repetiu com 

maior gravidade e atingiu simultaneamente todos os municipios da regiao de estudo, 

reduzindo assim consideravelmente os seus rebanhos bovinos. 

Ao longo desta serie historica, constata-se que os eventos La Nina, considerados como "os 

El Nino inversos", alem da recuperacao das pastagens e aguadas no campo, provocam uma 

reacao positiva com a volta de crescimento dos rebanhos. A instalacao do mega evento La 

Nina de 1984-86, explica com muita evidencia este fato. Entretanto este comportamento 

nao e registrado com tal intensidade apos o ano 2000, visto que o avan9ado e cumulativo 

processo de descapitaliza9ao dos produtores rurais, causada pelas sucessivas secas 

registradas na regiao, aliadas a falta de politicas agricolas compativeis com a realidade do 

semi-arido, impediu substancialmente a melhoria da condi9ao socio-economica dos 

produtores rurais na regiao de estudo. 

A tendencia de evolu9&o da bovinocultura em municipios da Bacia do Alto Rio Sucuru, tern 

sofrido fortes impactos negativos quando da ocorrencia de eventos El Nino, o que impede a 
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formacao do suporte minimo de pastagem e agua para os rebanhos. A limitacao imposta 

pela falta de agua para os rebanhos, e uma das principals causas para reducao de peso dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 13. 

Tendencia de Evohicao da Bovinocultura na Bacia do Alto Sucuru. 
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animais ou morte de parte dos animais, que pode ser superada atraves do abastecimento 

com o uso de agua subterranea (Figura 42). As repetidas perdas na safra agricola agravam 

mais ainda os problema das restri9oes de pastagens, causando tambem o impedimento da 

formacao de restolhos culturais que seriam aproveitados pelos animais apos a colheita 

(Figura 43), o que vem provocar consideraveis prejuizos economicos aos criadores. 

O fortalecimento de estrategias para neutralizar os efeitos das recorrentes e prolongadas 

estiagens vividas pelos proprietarios rurais na regiao de estudo, deveria ser contemplado 

atraves de programas municipals ou intermunicipais de implantacao da infra-estrutura 

basica, buscando o planejamento e operacionaliza^ao das a9oes minimas necessarias ao 

desenvolvimento rural. Estas a9oes abrangeriam a qualifica9ao e o treinamento dos atores 

responsaveis pela implanta9ao e funcionamento do projeto, promovendo uma visao 

holistica e sustentavel da utiliza9ao do espa90 rural e dos recursos naturais disponiveis, tais 

como: manejo dos recursos hidricos superficiais e subterraneos, valoriza9ao dos produtos 
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locais, zoneamento municipal em unidades de desenvolvimento local e programas de 

educacao ambiental nas escolas de ensino fundamental dos municipios. 

Figura 42. Abastec. c/ agua subterranea e 

pastagens (Fazenda Pau Leite - Amparo) 

Figura 43. Rebanho bovino pastando 

Restolhos culturais (Amparo, 2002). 

Fonte: SILVA NETO, 2002. Fonte: S U V A NETO, 2002. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4.3.2. A caprinocultura. 

A capacidade de adaptacao dos caprinos a uma ampla variedade de condicoes agro-

ambientais do Cariri Ocidental, transforma em nisticas as qualidades dos produtos 

fornecidos por esta atividade, o que torna a consolidacao da caprinocultura num 

instrumento eficaz na busca da promoclo do desenvolvimento sustentado da regiao de 

estudo. Esta atividade possui ainda vantagens comparativas, como o baixo custo de 

producao e a participacao intensa das diferentes classes de produtores rurais instalados na 

regiao, o lhe que propicia uma capacidade de producao competitiva de carne, pele, leite e 

seus derivados a nivel de exportacao. 

Apesar dos dados estatisticos da agropecuaria brasileira serem estabelecidos com base em 

estimativas projetadas do censo agropecuario realizado em 1985, estudos sobre a projecao 

do efetivo caprino no Nordeste tern apontado para uma taxa de crescimento em torno de 

2%/ano (IBGE, 1990-1996). 

A analise comparativamente dos dados censitarios das atividades caprinas obtidas nos 

municipios da regiao de estudo pelo IBGE entre 1970 e 2000, com relacao aos valores das 
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precipita9oes anuais verificadas neste mesmo periodo, comprova apos a ocorrencia de anos 

El Nino uma maior tendencia da capacidade de recupera9ao destes rebanhos, 

respectivamente nos municipios de Sume, Amparo e Prata (Grafico 14). Ao mesmo 

tempo, verifica-se no municipio de Ouro Velho apos o evento El Nino 1998-99, um 

desinteresse por esta atividade, o que favoreceu a nao recupera9ao deste rebanho. 

Apos os eventos La Nina a recupera9ao da caprinocultura, ocorre de forma identica a 

bovinocultura, sendo mais patente este comportamento nos municipios de Sume e Amparo. 

O municipio de Prata apresenta um desempenho de uniformidade nos quantitativos 

caprinos apos os eventos ENOS, ocorrendo apenas pequenas flutua9oes no total dos 

rebanhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 14. 

25000 

20000 

«• 15000 

| 

I 
•n 10000 

5000 

Tendencia de Evohicao da Caprinocultura na Bacia do Alto Rio Sucuru. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O N O N O S O V O N O N O N C N C N O S C N O N O N O V O N C N o> ft o> 

<N m 
ON ON ON 
ON ON ON ON ON ON ON ON O 

. — I — — 1 — 4 — t — — — — — 
Anos 

• BovinosS 
• H I BovinosP 

BovinosOV 
' ' BovinosA 

• Pr.Med./Ano 
2 por. Med. Mov. (CaprinosA) 

CaprinosS 
E CaprinosP 
CaprinosOV 

i CaprinosA 
2 por. Med. Mov. (CaprinosP) 
2 por. Med. Mov. (CaprinosS) 

lOvinosS 
£ OvinosP 
OvinosOV 

I OvinosA 
2 por. Med. Mov. (CaprinosCK 

Fonte: Adaptada do IBGE por SILVA NETO (2003). 

No contexto regional verificam-se condi9oes instaveis para o desenvolvimento de praticas 

agricolas sustentadas, o que tern tornado a caprinocultura leiteira (Figura 44) numa 

alternativa promissora, devido o importante papel socio-economico que desempenha 

atraves da gera9ao direta de renda para os criadores, alem de empregos e muitas 

possibilidades de utiliza9ao direta dos sub-produtos desta importante cadeia produtiva. 
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A implantacao de parcerias entre associacoes de produtores organizados e os potenciais 

compradores governamentais de "leite de cabra", tern permitido o incentivo para 

capacitacao da caprinocultura leiteira dos municipios da regiao de estudo, buscando o 

abastecimento dos programas federais, estaduais e municipals de distribuicao massiva de 

alimentos para populacoes pobres, tais como: merenda escolar, programa de creches, 

aleitamento de recem-nascidos e gestantes, alem de pessoas carentes. O apoio no sentido de 

consolidacao destes programas, e feito com muito afinco pelos produtores dos municipios 

de Prata (Fotografia 45), Amparo e Sume (Fotografia 46). 

Figura 44. Rebanho de caprinos leiteiros(Faz. 

Pinhoes - Sume, 12/2003 ) 

Figura 45. UsinaPioneira de Beneficiamento 

de Leite (Prata, 2002). 

Figura 46. Usina na Fazenda Agreste (Sume) Figura 47. Rebanho ovino (Sume) 

Fonte: SILVA NETO, 2003. Fonte: SILVA NETO, 2004. 
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6.4.3.3. A ovinocultura. 

Os ovinos na regiao de estudo (Figura 47) sao criados exclusivamente para corte, tendo sua 

principal fonte alimentacao as pastagens nativas e/ou cultivadas. 

A analise de tendencia da evolucao da ovinocultura nos ultimos 30 anos (Grafico 15), 

mostra a atividade com desempenho quase uniforme nos municipios de Prata e Ouro Velho, 

mesmo submetida as adversidades El Nino. Entretanto em Sume e Amparo, verifica-se 

uma diminuicao no rebanho, que nao consegue recuperar-se apos a grande seca 98-99. 

Grafico 15. 

25000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -j 
Tendencia de Evolucao da Ovinocultura na Bacia do Alto Rio Sucuru. 
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Uma transformacao da caprino-ovinocultura regional em pratica atrativa e sustentavel, 

necessita da superacao das dificuldades existentes em vantagens competitivas, atraves do 

melhoramento dos sistemas produtivos de manejo, alimentacao, melhoramento genetico, 

sanidade, da adequa?ao na etapa de abate, da modernizacao das unidades beneficiadoras 

(industrias de leite e derivados, abatedouros e curtumes) e o desenvolvimento de formas 

associativas para a promo?ao e comercializa9ao dos produtos em bloco no mercado, de 

forma a poder gerar excedentes economicos aos criadores, industrials e comerciantes. 
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6.5. A irrigacao e a construcao social dos riscos. 

As vulnerabilidades as quais estao expostos os sistemas e individuos envolvidos na 

implanta<:ao e operacao de projetos de irrigacao, tornam todos estes procedimentos 

ameacadores, j a que os mesmos necessitam do envolvimento tecnico no ajustamento 

circunstancial dos elementos sociais, economicos e ambientais envolvidos. 

Motivado pela necessidade de ter a sua disposicao, a quantidade dagua que permita o seu 

estabelecimento e conseqiiente desenvolvimento, o homem vem provocando no ciclo 

hidrologico profundas altera?oes, principalmente na sua fase terrestre. Ao negligenciar 

principalmente as inter-relacoes entre a agua e outros fatores do meio fisico, provocando 

alteracoes nas mais amplas escalas desde o po?o cacimbao ate o desvio de um rio para um 

canal de irrigacao, ou mesmo desde pequenos tanques de captacao de agua de chuva ate 

grandes reservatorios artificiais (Rodrigues, 1995?, in Gomes etal l , 1995, p.273). 

6.5.1. Os perimetros irrigados e os eventos E N O S . 

Com a criacao da SUDENE verificou-se uma verdadeira situacao de tensao politica na 

regiao de estudo, a partir do embate de ideias envolvendo mudancas estruturais profundas, 

embasadas na transformacao e amplia9ao da base economica da popula9ao proposta pelo 

GTDN (Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste), enfrentando as 

restri9oes impostas pelo latifundio dominante e conservador, em busca de atender as 

necessidades basicas da popula9ao, atraves da melhoria do seu nivel economico-social. 

Neste interim, foi construido o A9ude Publico de Sume em 709 ha de terras indenizados na 

confluencia dos rios Sucuru e Pedra Comprida, entre os anos de 1957 e 1961, projetado em 

abril de 1954 e concluido em 1961 pelo DNOCS, que teve logo a seguir sua capacidade de 

armazenamento ampliada para aproximadamente 45xl0 6 .m J a com a constnpao de um 

vertedouro, que o tornou capaz de fornecer uma vazao regularizada de 0,25 m 3 /seg (250 

1/seg), o equivalente a 7,889 x 106. m 3 dagua/ano, visando o seu aproveitamento alem dos 

fins multiplos de parcial controle de enchentes, pisciculture e do abastecimento humano e 

animal, tambem possibilitar o funcionamento de um Perimetro Irrigado. 

As terras desapropriadas para constru9ao do A9ude de Sume, foram divididas em lotes que 

formaram o Perimetro Irrigado a jusante do corpo da barragem, enquanto eram explorados 
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os lotes do lado montante com agricultura de sequeiro, o cultivo de vazantes e uma intensa 

piscicultura. 

O sistema implantado nos moldes pressupostos pelo Ministerio do Interior/GEIDA (Grupo 

Executivo de Irrigacao e Desenvolvimento Agricola) para o aproveitamento dos vales 

umidos do semi-arido nordestino com fins de reforma agraria, alcancou tamanho sucesso 

quali-quantitativa na producao da area-piloto irrigada de Sume, o que possibilitou a sua 

ampliacao, conforme a capacidade maxima efluente da barragem. 

O Acude Publico de Sume no inicio da decada de 70 comecou a exploracao da irrigacao 

atraves de um processo de colonizacao, tendo as terras desapropriadas passado por um 

processo de desmatamento e sistematizacao das aluvioes, onde foi implantado um sistema 

de irrigacao por sulcos, inicialmente em 273 ha, alimentado a partir de uma tomada de 

fundo no Acude Sume, atraves dos 12 km de canais principals e 25 km de canais 

secundarios, construidos em alvenaria de tijolos comuns revestidos com argamassa de 

cimento e areia. O Perimetro era dotado de um completo aparelho de medicao de vazao, 

alem de um sistema de drenagem superficial, que tern como principal tributario a calha do 

rio Sucuru. 

A operacao do Perimetro Irrigado de Sume (Figura 48) visava inicialmente: elevar o nivel 

de vida dos agricultores assentados; aproveitar racionalmente os recursos hidro-agricolas e 

utilizar a sua experiencia na reestruturacao e valoriza9ao agricola de novas areas, 

objetivando ao desenvolvimento e a integracao destas no processo de desenvolvimento do 

Nordeste como umtodo (DNOCS,1968). 

Apresentada como alternativa principal de enfrentamento aos problemas da seca, a 

irriga9ao, se mal conduzida, podera vir a constituir em mais um desastre nas terras semi-

aridas. O melhoramento do uso da agua nos perimetros irrigados, requer um 

aperfei9oamento das tecnicas de manejo dos recursos hidricos disponiveis, tanto a nivel 

parcelar como no gerenciamento das obras hidraulieas. Embora o progresso da Engenharia 

de Recursos Hidricos seja patente, ainda existem serios problemas no planejamento e 

opera9ao dos projetos de irriga9ao entre tecnicos e administradores, os quais sao 

constatados pelo estado degradante verificado atualmente no Perimetro Irrigado de Sume 

(Figura 49). 
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Figura 48. Area Piloto Perimetro Irrigado 

(Sume - 1975 ) 

Figura 49. Area Piloto Perimetro Irrigado 

(Sume - 2000 ) 

Fonte: DNOCS, 1975. Fonte: SILVA NETO, 2000. 

Os estudos pluviometricos desenvolvidos pelo DNOCS em 1954, utilizando a metodologia 

de Eng. Aguiar, considerou uma media anual de chuvas de 450 mm para um periodo de 30 

anos (1935/1965), sendo estas chuvas responsaveis por condic5es otimas de defluvio em 

uma bacia hidrografica ampla e desimpedida de outros barramentos, permitindo a sangria 

do acude por 3 vezes durante 30 anos de uso ininterrupto. 

Os calculos de operacao deste reservatorio para a vazao regularizada prevista, concluiram 

que este manancial secaria 3 vezes a cada 100 anos, nao inspirando muita confianca quanta 

a esta utilizacao intensa, muito menos a sua ampliacao, ja que se tratava de um acude 

concluido. 

A reducao progressiva dos volumes armazenados no Acude Publico de Sume foi 

constatada com maior seguranca a partir de 1986, conforme e apresentado no Grafico 16 

(Precipitacoes Anuais X Volume Armazenado no Acude Sume), fato que gerou um 

processo de busca de evidencias para explicacao e resolucao deste anunciado problema. 

O reabastecimento total deste reservatorio ocorreu normalmente ate o bienio 1985-86 

(Figura 50), anos considerados de ocorrencia do evento La Nina, responsaveis pelo perfeito 

funcionamento do manancial. Deste ano em diante teve inicio a diminuicao progressiva no 

seu volume armazenado, quando do seu total esvaziamento em marco de 1998 ate o 
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Grafico 16. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Adaptado de LMRS-SEMARH/Governo da Paraiba, 2004. 

final de 1999 (Figura 51), anos considerados de fortissimo El Nino, permanecendo ate 

dezembro de 2003 com baixissimos volumes armazenados, que serviam apenas para 

utilizacao racionada no abastecimento do perimetro urbano do municipio. Logo um 

exemplo emblematico dos desastres ENOS na regiao de estudo, esta nos prejuizos causados 

pelas enchentes e inundacoes de 1985, alem do total esvaziamento dos acudes entre os 

anos de 1998-1999. 

A confirmacao do desastre socio-economico provocado pelo total esvaziamento do A9ude 

de Sume, veio atraves do "Estudo Tecnico Integrado sobre o Uso Multiplo dos Recursos 

Hidricos da Bacia do Rio Sucuru" (Srinyvasan et all,1993), apos ampla pesquisa e 

estudos com a finalidade de encontrar solucoes para o atendimento da demanda de agua 

para o Perimetro Irrigado de Sume. 

O estudo assegura que a Bacia do Rio Sucuru nao apresenta uma possibilidade imediata e 

sustentada de aproveitamento dos seus recursos hidricos superficiais, seja para ampliacao 
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Figura 50. Acude Sume parcialmente 

cheio (Dezembro / 1985) 

Figura 51. Acude Sume totalmente 

seco.(Dezembro - 1998) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: DNOCS, 1985. Fonte: SILVA NETO, 1999. 

do A?ude Sume, ou para a construcao de novos barramentos. Constatou-se assim que o 

reabastecimento do Acude Sume se encontrava comprometida, apos a construcao indevida 

de 75 acudes particulares construidos a montante, entre os anos de 1974 e 1990, onde se 

destaca o Acude Sao Paulo de grande porte, financiado e construido apos uma grave falha 

na equipe de planejamento e fiscalizacao de projetos na SUDENE, disponibilizando os 

recursos necessarios para inviabilizacao do Projeto de Irrigafao Publica de Sume, este 

funcionamento ha varios anos e com grande alcance social. 

A recarga do Acude Sao Paulo tambem passa por semelhante problema, causado pelas 

falhas no sistema de gestao e outorga para construcao de obras e aproveitamento dos 

recursos hidricos no Estado da Paraiba, inviabilizando assim o sistema de abastecimento 

dagua potavel das cidades de Prata e Ouro Velho. 

Antes mesmo do total esvaziamento do Acude Publico de Sume, teve inicio um processo de 

racionamento do uso da agua com prioridade para o abastecimento humano e animal em 

1988. Tal fato ocasionou uma paralisacao gradativa da irrigacao, agravando 

substancialmente a magnitude do desastre socio-economico ocorrido no sistema, que alem 

de aumentar as vulnerabilidades da populacao com a diminui9ao drastica de empregos 

rurais, promoveu o enfraquecimento do comercio regional e das solicita95es de servi90s 

aos prestadores credenciados, a exemplo da desativa9ao de algumas das agroindustrias 

instaladas na regiao. 
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O esvaziamento total do acude provocou uma efetiva desarticulacao da Cooperativa de 

Irrigantes, que se encontra com todas as atividades paralisadas desde 1990, aumentando 

mais ainda o indice de vulnerabilidade da populacao naquele municipio. 

O Governo do Estado da Paraiba atraves do Projeto Canaa na decada de 80, atuou com 

notavel insucesso na regiao de estudo, quando da execucao e implantacao do Projeto de 

Irrigacao Sucuru, visto que prevaleceu a determinacao politica sobre o ponto de vista 

tecnico para instalacao das obras. Mesmo sendo constatadaa indisponibilidade hidricapara 

um desempenho satisfatorio do sistema de irrigacao por aspersao, este nao passou de uma 

onerosa fase inconclusa de implantacao. 

A falta de adocao do correto e responsavel planejamento tecnico foi o maior agravante para 

o nao funcionamento do Projeto Sucuru/Canaa, visto ser insuficiente quantidade de agua a 

ser usada durante o funcionamento do sistema de irrigacao por aspersao, esta portava um 

comprometedor teor salino, procedente da agua de drenagem do Perimetro Irrigado de 

Sume / DNOCS. Portanto estas aguas seriam reutilizadas na irrigacao, apos serem 

misturadas as aguas provenientes do Acude Publico de Sume via leito do rio Sucuru, 

manancial este que se encontrava com seu volume de agua armazenado totalmente 

comprometido, conforme mostram Srinyvasan et all (1993) e Silva Neto et all (2000). 

As obras de infraestrutura financiadas pelo Banco Mundial e implantadas atraves do 

Governo do Estado, a exemplo das 05 (cinco) estacoes de bombeamento (Figura 52) e um 

completo sistema subterraneo para distribuicao de agua (Figura 53), foram totalmente 

abandonados e sucateados, apos a enchente de 1985 que retrabalhou o leito do rio Sucuru 

neste trecho, inviabilizando o seu funcionamento normal. Atualmente apenas alguns poucos 

usuarios, ainda utilizam com restricoes o que restou de equipamentos do Projeto 

Canaa/Sucuru. 

Os projetos de irrigacao privados na regiao de estudo sao estruturados no aproveitamento 

das aguas superficiais de boa qualidade para uso em irrigacao, cuja operacao direta e feita 

atraves do bombeamento de acudes e / ou pocos existentes nas propriedades rurais, seja 

pelos proprietarios ou arrendatarios de terras na zona rural. 

A irrigacao privada nos municipios estudados e executada por autonomos de forma 

praticamente nomade para producao de horticolas, usando o metodo de sulcos em contorno, 

por exigir menores custos, apesar da suabaixa eficiencia na distribuicao de agua ao 
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Figura 52. Estacao de bombeamento 

sucateada (Projeto Canaa- Sume ) 

Fonte: SILVA NETO, 2003. 

Figura 53. Sistema para aducao e 

distribuicao dagua abandonado (Proj. Canaa) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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longo do sulco e dos altos riscos de salinizacao e erosao direta dos solos, uma vez que os 

sulcos se desfazem parcialmente durante sua utilizacao. 

A minguada expansao capitalista ocorrida na regiao de estudo, em busca da sua 

viabilizacao atraves do surgimento e a consolidacao dos complexos agroindustriais, 

estimulou a implantacao de duas pequenas agroindustrias na fase de operacao final do 

Perimetro Irrigado de Sume, que praticamente fecharam suas portas, logo apos o 

encerramento das atividades da irrigacao. Existem algumas pequenas e diversificadas 

agroindustrias de fundo de quintal, responsaveis pelo aproveitamento dos excessos da 

producao agropecuaria, atraves das praticas de: horticultura, fruticultura, piscicultura, 

avicultura, apicultura, derivados de leite, carne, pele, etc., funcionando como suporte 

estrategico, na geracao extra de renda complementar ao orcamento familiar e administrativo 

das propriedades rurais. No entanto, estes investimentos carecem dos devidos incentivos 

para expansao e modernizacao, onde poderiam cumprir importante papel como veiculo de 

desenvolvimento socio-economico na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5.2. Os impactos provocados pela irrigacao e a construcao social dos riscos. 

A etapa seguinte a implantacao do Perimetro Irrigado de Sume, que a principio ficou 

submetido a administracao compartilhada entre Ministerio do Interior-SUDENE/DNOCS, 

foi a principio irrigar 273 ha, em assentamento de 47 familias entre os anos 1974 e 1989, 

tendo permanecido em operacao apenas 200 ha, conforme consta na Ficha Cadastral 
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fornecida pela Diretoria de Irrigacao do DNOCS (2001). A luz do modelo de coloniza9ao, 

os pequenos agricultores foram assentados em areas de 2 a 4 ha irrigados, consorciados 

com areas de sequeiro para a explora9ao integrada, perfazendo uma area total de 426 ha, 

atraves do emprego da mao-de-obra familiar usando o metodo superficial de irriga9ao com 

sulcos abertos no final. 

A operacionaliza9ao do Perimetro tinha a co-participa9ao da Cooperativa Agricola Mista 

dos Irrigantes de Sume (CAMIS), com a9oes abrangendo desde os pianos de cultivo, 

comercializa9ao atraves de contratos com as agroindustrias, setor de consumo, alem de 

frigorifico e produ9§o pecuaria. 

As vulnerabilidades as quais estao expostos os sistemas e individuos envolvidos na 

implanta9ao e opera9ao de projetos de irriga9ao, tornam todos estes procedimentos 

amea9adores. A ausencia do envolvimento sistemico e integrado no ajustamento 

circunstancial dos elementos economicos e ambientais envolvidos no processo de 

constru9ao social dos riscos, levou o Perimetro Irrigado de Sume a um estado elevadissimo 

de sucateamento e degrada9ao em sua infra-estrutura de irriga9ao (Fotografia 54 e 55). 

Segundo Bernardo (1992) ocorrem cinco tipos principais de impactos ambientais inerentes 

a irriga9ao: modifica9ao do meio ambiente; saliniza9ao dos solos; contamina9ao dos 

recursos hidricos; consumo exagerado da disponibilidade hidrica da regiao; e problemas de 

saude publica. 

Silva Neto (2000) ao observar o processo de implanta9ao e opera9ao do Perimetro Irrigado 

de Sume/DNOCS, constatou que: 

• A execu9&o de desmatamento e sistematiza9ao das terras para implanta9ao de um 

projeto de irriga9ao por superficie, provoca a destrui9ao de parte significativa da 

biodiversidade na area, tornando os solos mais vulneraveis aos processos de erosao, j a 

que e necessario movimenta9ao de terras (cortes e aterros compensados), em 

aproximadamente 500 m7ha. Onde o aumento da vulnerabilidade destes solos, 

favorece a instala9ao de processos de erosao, que implicaram no aumento do 

assoreamento dos rios e sistema de drenagem da area; 

• os efeitos negativos provocados pelo desflorestamento promovem a destrui9ao da 

biodiversidade, tornando o campo mais vulneravel ao surgimento de doen9as e a 

prolifera9ao de pragas. Um exemplo do aumento desta amea9a foi verificado na 
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Figura 54. Tomada dagua do Acude Publico 

Sume para o canal principal (1971 ). 

Figura 55. Tomada dagua do Acude 

Publico Sume para o canal principal (1999). 
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Fonte: DNOCS, 1971. Fonte: SILVA NETO, 1999. 

regiao de estudo, apos a infestacao da traca do tomateiro que provocou uma queda 

de aproximadamente 20% nos niveis de producao desta cultura entre os anos de 

1985/1987, mesmo o perimetro irrigado funcionando normalmente; 

• a irrigacao requer o uso intensivo de fertilizantes e defensivos agricolas para 

assegurar rentabilidade nas culturas irrigadas. No entanto, quando estas praticas sao 

executadas a montante dos mananciais, elas podem contribuir com o processo de 

poluicao das aguas, de forma a comprometerem sua utilizacao principalmente para o 

abastecimento humano. Fato desta natureza foi verificado e diagnosticado pela 

Superintendencia para o Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraiba 

(SUDEMA) e pelo DNOCS no acude publico de Sume, sendo coibido com a 

proibicao da pratica da irrigacao nestas areas; 

• informacoes verbais de funcionarios da Fundacao Nacional de Saiide, aquela epoca 

SUCAM, meados das decadas de 70 e 80, os rios responsaveis pela drenagem 

natural do perimetro irrigado de Sume, perenizados com os excessos de agua de 

irrigacao, foram infestados de uma grande dos caramujos transmissores da 

esquistossomose, vitimando fatalmente um niimero consideravel de habitantes; 

• apos uma acurada analise das informacoes relativas ao processo de salinizacao dos 

solos do perimetro irrigado de Sume, entre os anos 1968 e 1991, Gheyi (1993) 
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constatou que o percentual de area salinizada no perimetro irrigado de Sume era de 

30,1%. 

A analise agrologica dos solos do vale a jusante do acude Sume, considerou estas aluvioes 

de bons a regulares para irrigacao, de boa permeabilidade, com ausencia de sais soluveis e 

profundidade efetiva regular, capazes de permitir uma irrigacao sem o perigo de 

salinizacao, desde que observadas as tecnicas adequadas de manejo de agua e solo. 

Observou-se tambem a necessidade de implantacao de sistemas artificiais de drenagem, 

tanto superficial como subterraneo, como forma de contra-balancar as limitacoes da 

drenagem natural oferecidas pelos rios Sucuru e Pedra Comprida, provocado poralgumas 

camadas pouco permeaveis existentes nos solos da area (DNOCS,1968). 

O acelerado avanco da salinizacao e atribuido aos vazamentos nos canais de distribuicao 

(Figura 56), a falta de manutencao das estruturas de controle e medi9ao de agua, a falta de 

conserva9ao do sistema de drenagem superficial implantado pelo DNOCS (Figura 57), 

alem da necessidade de implanta9ao dos sistemas de drenagem subterraneos. 

A ocorrencia de algumas camadas pouco permeaveis nos solos da area, antecipadamente 

anunciadas quando da elabora9ao do projeto pelo corpo de engenheiros do DNOCS, 

tambem contribuiram substancialmente com o processo de eleva9ao e flutua9ao do len9ol 

freatico. Essas ocorrencias, associados aos altos indices de evapotranspira9ao verificados 

no semi-arido nordestino, colaboram substancialmente com o processo de saliniza9ao e 

sodifica9ao dos solos irrigados. 
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Na maioria das vezes, as causas diretas que favorecem o aparecimento de problemas de 

salinidade sao a propria agua utilizada na irrigacao e /ou a presenca de lencol freatico 

proximo a supertTcie do solo (Ayres & Westcot,1991 in Gheyi,1993). Verificou -se um 

aumento de vulnerabilidade das terras do Perimetro Irrigado de Sume, apos o progressivo 

avanco nos processos de salinizacao, o que culminou diminuicao das areas irrigaveis 

(Figura 58.) e a intensa reducao da sua produtividade, corroborada com a invasao da 

algaroba nas areas anteriormente irrigadas e o seu uso intensivo para pecuaria (Figura 59). 

Uma analise temporal das informacoes relativas ao periodo entre os anos 1968 - 1991, 

comprova a ocorrencia de um grande impacto ambiental provocado pelo processo de 

salinizacao dos solos do Perimetro Irrigado de Sume, apesar do DNOCS manter uma 

equipe tecnica responsavel pela distribuicao, manejo e aplicacao de agua. Mesmo assim, 

alguns irrigantes desobedeceram as determinacoes tecnicas e utilizavam as aguas na 

irrigacao de forma excessiva, sem acreditarem nos prejuizos causariam num futuro bem 

eminente. 

Estudos realizados em polos de irrigacao no semi-arido mostraram que, a depender da 

composicao da producao, 100 hectares podem gerar entre 50 e 650 empregos agricolas 

diretos anuais, admitindo-se niveis tecnologicos alcan9ados em curto prazo. Estas 
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magnitudes contrastam com a agricultura de sequeiro, em que area de igual dimensao 

geraria apenas 30 empregos anuais (Souza, 1990 in Gomes et all, 1995, p:213). 

A desativacao de toda a estrutura que gravitava em torno do Perimetro Irrigado provocou 

um verdadeiro desastre socio-economico, devido o significativo aumento do nivel de 

desemprego no municipio, o que contribuiu bastante com o processo de imigracao da 

populacao desempregada em busca de novas alternativas, inclusive com a venda da posse 

de lotes na area do perimetro irrigado. 

Observando as informacoes contidas no paragrafo anterior, constata-se que isto 

corresponderia a geracao de uma margem de empregos diretos e indiretos no P. I . de Sume, 

variando entre 100 e 1300 vagas. O que ainda sugere conforme ITEM (2003) ser a renda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

per capita em areas irrigadas de R$ 140,50, contra apenas R$99,50 em municipios 

testemunhas. 

Em busca de sol^oes viaveis para re-estabelecer o funcionamento do Perimetro Irrigado, o 

DNOCS no ano de 2003 patrocinou um estudo junto a UFPB/CCT-DEC/ATECEL, com o 

objetivo de verificar a disponibilidade de agua nas aluvioes do rio Sucuru e das 

possibilidades para o seu aproveitamento com tal finalidade. 

Vieira et all (2002) comparando os parametros condutividade hidraulica, porosidade eficaz 

e os niveis freaticos das medi9oes em oito piezometros instalados na area de estudo, em 

cenarios simulados se obteve os seguintes indicativos: 

1. Parte do Perimetro pode ser reativado com a simples perfunupao de P090S e uma 

explora9ao adequada e controlada do manancial subterraneo; 

2. a area irrigada estaria entre 20 e 40 has conforme seja o ano hidrologico e a 

consequente recarga do aquifero aluvial; 

3. a insenpao de uma barragem subterranea permite o aumento significativo da area 

minima que pode ser irrigada, em compara9ao com a mesma situa9ao sem a 

barragem; 

4. nao e recomendavel a ado9ao de uma terceira safra, bem como a suspensao da 

irriga9ao nos meses de novembro e dezembro, independente da eficiencia do ano 

hidrologico. 

Diante das limita9oes evidenciadas, recomenda-se a utiliza9ao de metodos de irriga9ao 

localizada, substituindo os sistemas tradicionais de irriga9ao superficial implantados pelo 
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DNOCS, haja vista que os sistemas pressurizados sao responsaveis por uma mais eficiente 

distribuicao e aplicac^o de agua na irrigacao. Os sistemas de irrigacao localizada sao 

capazes tambem de economizar em quantidade e diminuir os impactos causados ao solo 

com o uso de agua subterranea, ja que estas na grande maioria das ocorrencias na regiao de 

estudo sao ricas em sais. 

Existem experiencias com estas praticas no Perimetro Irrigado de Sume, a exemplo das 

areas cultivadas com agua proveniente de pocos amazonas no leito dos rios (Figura 60), 

usando o sistema xique-xique no consorcio de fruticultura irrigada associado com 

olericolas (Figura 61.). 

Segundo a Revista ITEM (2003) em recente avaliacao da agricultura irrigada e as novas 

perspectivas no semi-arido promovida pelo Banco Mundial, " os perimetros piiblicos da 

Bahia e Pernambuco, dotados de estrategias efetivas, tiveram um papel fundamental na 

validacao dos investimentos piiblicos de infra-estrutura de irrigacao, acompanhados por 

intervencoes de apoio estrategico, como alternativa eficaz para criar empregos e aliviar 

pobreza". Outra analise sugere que os investimentos em irrigacao no Semi-Arido 

contribuiram para a dinamizacao do PIB rural e impulsionaram o desenvolvimento do setor 

urbano, onde a economia dos municipios com irrigacao cresceu a uma taxa 2,5 vezes 

superior 'ados municipios sem irrigacao. 

Figura 60. Bombeada de cacimba no leito de 

rio Sucuru para irrigacao. 

Figura 61. Sistema xique - xique irrigando 

consorcio banana, coco e tomate. 
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Fonte:SILVA NETO, 2003. Fonte: SILVA NETO, 2004. 
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Atualmente uma nova realidade com respeito a oferta dos recursos hidricos e a 

possibilidade de utilizacao auxiliar do Sistema Adutor do Congo (Figura 32), que somado 

ao manancial do Acude Publico de Sume disponibilizaria um volume dagua total 

aproximado de 120 milhoes de m 3 , para usos diversos. 

Diante dos positivos impactos socio-economicos ocasionados com a pratica da irrigacao, 

restaria a alternativa da adocao de uma estrategia para avaliacao dos investimentos e as 

possibilidades de revitalizacao do Perimetro Irrigado de Sume, com a participacao 

integrada e sistemica dos orgaos gestores federais, estaduais, municipais e representantes 

associados dos elos desta cadeia produtiva. Nesta grande plenaria seriam observados 

principalmente: a gestao necessaria para implantacao ou revitalizacao do sistema principal 

de aducao, o manejo e distribuicao dagua para cada lote, a utilizando um metodo de 

irrigacao capaz de racionar o uso da agua, alem da obter maiores beneficios por volume de 

agua aplicada; a quantificacao e valoracao da agua utilizada racionalmente na irrigacao, 

visto que o bom desempenho dependent da profissionalizacao, da continuada capacitacao 

do pessoal para uma melhor conducao da irrigacao e dos agronegocios criados com a 

agricultura irrigada; e, a adocao do Fundo de Aval para solucao do credito e revitalizacao 

dos projetos de irrigacao desativados, quando sugerimos a discussao deste ultimo por um 

Grupo de Trabalho do Ministerio da Integracao Nacional, o Governo do Estado e o Banco 

do Nordeste, em busca da adaptacao de normas que assegurem os recursos necessarios no 

FNE (Fundo Constitucional do Nordeste). 
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6.6. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processamento de imagens orbitais. 

Atraves de sensores orbitais sao obtidas as imagens digitais dos alvos na superficie 

terrestre, que em seguida as transmitem para estacoes na superficie terrestre onde sao 

convertidas em produtos analogicos e digitais. 

Conforme seja o tipo de produto utilizado para instrumentar a execuclo do trabalho, uma 

metodologia apropriada e requerida para o respectivo tratamento. Caso a imagem seja 

analogica, o processo de tratamento geralmente indicado e ode analise visual. Em caso de 

produtos digitais estes dados sao tratados com duas finalidades utilizando o computador, 

uma empregando metodos especiais visando fornecer ao final um produto digital, e outra 

apenas usando este equipamento no intuito de melhorar ou destacar os alvos no produto 

analogico final. 

Segundo MOREIRA (2001) os elementos essenciais para o sucesso na analise de dados 

coletados por satelite, estao baseados dos seguintes elementos: 

1. Epoca de obtencao das imagens de satelite; 

2. tipo de produto; 

3. bandas espectrais; 

4. escala das imagens; e 

5. a experiencia do fotointerprete. 

6.6.1. O processamento de imagens digitais e os eventos ENOS. 

Conforme sejam os objetivos especificos requeridos pelo trabalho, estes definirao quais as 

bandas dos produtos obtidas pelo sistema sensor TM/LANDSAT, a serem selecionadas 

e/ou adquiridas para as aplicacoes mais especificamente requeridas. Neste trabalho foram 

utilizadas as bandas 3 (0,63 a 0,69 um - vermelho) e 4 (0,76 a 0,90 um - IFV proximo) 

buscando o contraste entre areas ocupadas com vegetacao e outras sem vegetacao, alem da 

visualizacao referencial da rede de drenagem, de estradas e dos corpo dagua, alem da banda 

5 (1,55 a 1,75 um - IFV medio) com capacidade de diferenciar a vegetacao devido suas 

situacoes de deficit hidrico. 

A Figura 62 mostra as imagens L ANDSAT processadas para area de estudo, obtidas nas 05 

diferentes dadas, neste caso apenas na banda 4, da cena 215 - 65, quadrante C, 
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apresentando um recobrimento de nuvens inferior a 10%, onde se destacam com mais 

enfase os maiores corpos dagua, sendo imposto um menor destaque para os sistemas de 

drenagem superficiais. 

Em uma analise visual das imagens obtidas nas cinco diferentes passagens dos satelites 

LANDSAT-5 e LANDSAT-7 sobre a regiao de estudo, relacionando-se os eventos ENOS e 

as laminas dos corpos dagua apresentadas em nivel de cinza muito-escuro, constatam-se as 

seguintes situacoes: 

1. Apesar do periodo chuvoso de 1984 ser determinado por niveis de precipitacao 

acima da media regional (704,40 mm/ano), este ano foi considerado neutro 

conforme a classificacao de ocorrencia dos eventos ENOS do Quadro 1. Tal 

situacao e constatada na imagem obtida em dezembro de 1984, quando somente os 

grandes e alguns medios acudes existentes na regiao de estudo se encontrarem 

apenas semi-abastecidos, indiscutivelmente devido aquele ano ter ocorrido ao final 

de um evento El Nino muito-forte que atuou durante o bienio 1982-83; 

2. Na imagem obtida em maio de 1987, verifica-se o total reabastecimento de todos 

mananciais da regiao de estudo, inclusive a presenca de um novo acude de grande 

porte (Acude Sao Paulo - Prata), construido a montante do Acude Publico de Sume, 

alem de outros acudes de menor capacidade de armazenamento. Este alto nivel de 

disponibilidade hidrica sem sombra de duvidas, esta totalmente relacionado com a 

ocorrencia do evento La Nina instalado durante o trienio 1984-85-86; 

3. O periodo entre os anos 1996 e 1999 foi marcado pela ocorrencia do mega-evento 

ENOS muito-forte de 1998-99, considerado o mais intenso El Nino, responsavel 

pela mais desastrosa seca ocorrida no seculo X X . Tal fato e constatado com 

veemencia pelas imagens orbitais, quando os mananciais observados 

anteriormente totalmente cheios, entraram em processo de desabastecimento em 

Janeiro de 1996, chegando a secar plenamente entre 1998 e 1999, sendo este fato 

comprovado atraves de registro fotografico realizado "in-loco" (Figuras 63 e 64). 

Verifica-se tambem que neste mesmo periodo, restaram poucas quantidades de 

agua superficial em apenas cinco pequenos (05) acudes no extremo sul do 

municipio de Sume, quase fronteira com o municipio de Camalau. 
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Figura 62. Banda 04 das imagens LANDS AT 5 e 7 usadas para estudo regiao. 

1- T M - L A N D S A T 5 - 12/1984. 

2- TM-LANDSAT 5-05/1987. 



4- TM-LANDSAT 5 - 10/1999; e 



O processamento digital de imagens e os eventos ENOS 

6- TM-LANDSAT 7 - 05/2001. 
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Figura 63. Acude Sume Totalmente Seco Figura 64. Acude Sao Paulo Seco 

(Dezembro/1999). (Agosto/2003) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm J I ' ; ^ 3 E _ E L • * » « ! _ & zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . !!____*.< 

J i 
Fonte: SILVA NETO, 1999. Fonte: S ILVA NETO, 2003. 



O processamento digital de imagens e os eventos ENOS 145 

O paulatino retorno dos periodos chuvosos na regiao de estudo, ressurgiu com a 

manifestacao do evento La Nina no ano 2000, fato demonstrado pelas imagens orbitais 

obtidas em 12 de novembro de 2000, que identificam aexistenciado inicio de um processo 

de recuperacao do abastecimento de alguns mananciais da regiao de estudo, com destaque 

para a pequena lamina dagua observada no Acude Publico de Sume, mesmo o Acude Sao 

Paulo se encontrando totalmente vazio aquela data. 

A Figura 62 da imagem TM/LANDSAT-5 de maio de 1987, apresenta os acudes na regiao 

de estudo totalmente abastecidos, onde se evidencia o Acude Ouro Velho dispondo desta 

mesma condicao hidrica. Entretanto, o Quadro 7 de Monitoramento dos Volumes 

Armazenados nos Acudes da Regiao de Estudo, adaptado da planilha de Monitoramento 

dos Acudes da Paraiba ( LMRS - SEMARH / PB ) atualizada em 27 de fevereiro de 2004, 

acusa uma situacao de recuperacao da quase total disponibilidade hidrica dos mananciais 

existentes naquela sub-bacia hidrografica do rio Paraiba. Foi constatado atraves das visitas 

de campo, que a construcao de acudes a sua montante, impedem o fluxo normal dos 

volumes gerados, que por sua vez, seria responsavel pela recuperacao da capacidade total 

de armazenamento do Acude Ouro Velho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.6.2. As composicoes R G B e o monitoramento ambiental. 

A superioridade do olho humano em diferenciar mais as cores que os niveis de cinza, 

mostra como a utilizacao das composicoes coloridas, permite diferenciar com mais 

facilidade o desenvolvimento entre diferentes tipos de vegetacao, as anomalias dos solos, 

de evidencias da ocorrencia de doencas nas culturas, etc. 

A combinaclo de bandas espectrais as cores primarias (azul, verde, vermelho) resulta nas 

composicoes coloridas, em funcao da banda selecionada e da cor associada a cada tipo 

diferente de alvo na superficie terrestre. 

Todas as cores podem ser originadas da mistura entre as tres cores monocromaticas 

"primarias" (azul, verde, vermelho). O processo aditivo e o responsavel pela formacao das 

cores secundarias magenta, amarelo e ciano, enquanto no processo subtrativo ocorre o 

retorno as cores primarias, agora atraves da mistura das cores secundarias. 
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Em funcao do tipo de associacao efetuado entre as cores e as bandas, os alvos em funcao 

das mudancas possiveis variam na intensidade de cor. As mudancas das caracteristicas da 

vegetacao podem ocorrer conforme os diferentes tamanhos, espacamentos, tamanho de 

folhas, variedades, etc, isto fara com que uma cor secundaria tenha variacoes de matiz, 

podendo desta forma ser representada por uma ou mais cores secundarias. 

A associacao entre a cor vermelha (R) e a banda TM5 do ano de 1996, a cor verde (G) na 

banda TM4 de 1987, alem da cor azul (B) na banda TM3 de 1984, gera uma imagem de 

composiclo colorida (Figura 65) apresentando as seguintes caracteristicas: 

1. As areas ocupadas com solos e vegetacao nativa preservada apresentam uma cor 

verde de tonalidade muito intensa, de maneira que quanto mais degradada se 

encontrar esta vegetacao, menos intenso sera o verde apresentado por esta geo-area; 

Figura 65. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CQUPOSiCAO RGB OAS IMAGENS LAND SAT 5Mfl—4GB7—3BB4 

2. os solos desnudos em condicoes favoraveis a instalacao dos processos de 

degradacao, se apresentam em tonalidade avermelhada, o que os limita e diferencia 
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fortemente dos solos classificados como de degradacao muito baixa, justamente 

aqueles cobertos por vegetacao; 

3. as areas em cor amarelada sao produto da somatoria das bandas 5R96 e 4G87, 

representam desmatamentos mais recentes, onde processos antropica promovem a 

retirada da caatinga, dando vez a producao de carvao vegetal e a implantacao de 

novas areas de pastagem, tornando estes solos muito vulneraveis a desertificacao; 

4. ja os desmatamentos mais antigos estao mostrados nas areas que apresentam a cor 

ciano, resultante da somatoria das bandas 4G87 e 3B84, mostrando justamente 

como ocorre o processo de recuperacao da vegetacao nativa, atraves do surgimento 

de vegetais pioneiros, a exemplo dos marmeleiros (Fotografia 66), seguido de 

catingueiras e juremas-preta com menor porte; 

5. tambem as areas de degradacao muito-grave atraves de processos mais remotos, 

estao em seguida dando lugar aos pequenos nucleos de desertificacao. Nestas areas 

o processo de recuperacao da vegetacao nativa e impedido, devido principalmente 

ao estado progressivo de degradacao do solo associado a pratica de pecuaria 

extensiva. Esta situacao e verificada com clareza na parte sul-sudeste da regiao de 

estudo, mais precisamente na fronteira com os municipios de Camalau e Congo. 

A analise dos recursos hidricos atraves da imagem sintetica gerada pela composicao 5R96-

4G87-3B84, mostra com clareza em tonalidade forte avermelhada, que em 1996o Acude 

Publico de Sume estava praticamente vazio, a exemplo de outros acudes de menor porte, 

que apresentavam apenas uma pequena reserva dagua, anotada pela cor escura, 

representando o comportamento da agua na regiao do infravermelho. Ocorreu a seca total 

tambem nos Acudes Ouro Velho, Prata I I , entre outros, quando suas bacias hidraulicas 

ficaram representadas pelo solo rachado e totalmente desnudo, o que e conferido nesta 

composicao pela tonalidade vermelha. 

O Acude Sao Paulo submetido a um crescente processo de uso entre os anos de 1987 e 

1996, teve a capacidade de armazenamento aplicada para implantacao de uma area 

consideravel de irrigacao nas aluviSes a jusante da barragem, alem de alimentar um 

sistema adutor responsavel pelo abastecimento urbano de Prata e Ouro Velho. A 

composicao colorida de imagens diferencia a area com agua da bacia hidraulica do Acude 
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Sao Paulo nas cores cinza muito escuro, bem como em amarelado as partes secas, que a 

epoca foram aproveitadas com o plantio de vazantes. 

Os anos seguintes, foram acompanhados de intensa atividade do fenomeno El Nino quando 

o desabastecimento do Acude Sao Paulo tornou-se uma realidade, ficando toda 

infraestrutura de irrigacao e abastecimento das cidades de Prata e Ouro Velho abandonadas, 

a exemplo do sistema de aspersao de frutiferas desta propriedade (Fotografia 67.). 

Figura 66. Area no estado grave de 

degradacao em recuperacao c/ pioneiras. 

Figura 67. Projeto abandonado de 

fruticultura irrigada (Faz. Sao Paulo Prata) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 1 * _ 1 * 
Fonte: SILVA NETO, 1992. Fonte: SILVA NETO, 2002. 
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6.6.3. A composicao multiespectral ajustada, os eventos E N O S e a degradacao do meio 

ambiente. 

A degradacao do meio-ambiente esta intimamente ligada ao desenvolvimento economico 

adotado em uma regiao, onde predominam condi?oes climaticas desfavoraveis e solos de 

aptidao agricola reduzida, ao tempo que sao explorados por metodos pouco adequados do 

ponto de vista de conservacao dos recursos naturais. Portanto a degradacao ambiental e 

considerada como um fator causal de desastres, por contribuir para a forma9ao das 

situa9oes de vulnerabilidades socio-economicos ambientais para a sociedade. 

Os eventos ENOS poderao acelerar ou desacelerar o processo de degrada9ao ambiental, 

sempre coadjuvantes as participa9oes ativas da sociedade em suas a9oes antropicas e as 

iniciativas desordenadas do proprio governo. Estes atores principals operam como vetores 

na constru9ao e/ou des-constni9ao social dos riscos a desastres, sendo responsaveis no 

contexto geral pela dinamica socio-economico e ambiental de uma regiao. 

Associado a degrada9ao da terra nas zonas aridas, semi-aridas e sub-iimidas secas, esta a 

pobreza, que vem sendo reconhecida em todo o mundo como o principal fator associado ao 

processo de desertifica9ao. Nestas condi9oes imputa-se ao homem e nao as for9as da 

natureza, as responsabilidades pelo mau uso e adepreda9ao dos recursos naturais, visto que 

as atividades antropicas de desmatamento e a deteriora9ao dos solos, sao as principals 

causadoras dos processos responsaveis pela constnjeao social dos riscos a desastres nas 

regioes semi-aridas. 

6.6.3.1. A dinamica da degradacao ambiental. 

A dinamica de evolu9ao dos niveis de degrada9ao ambiental em uma determinada regiao 

geografica, e demonstrada principalmente atraves das varia9oes sofridas nas caracteristicas 

fisicas predominantes daquela area. 

Os municipios da regiao de estudo apresentam caracteristicas marcantes nos aspectos 

ambientais, que segundo Moraes Neto (2003) dizem respeito a cobertura vegetal, ao uso da 

terra, aos niveis de erosao, a existencia de materia organica, alem da densidade 

populacional registrada na area. 
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A importancia da definicao dos diferentes niveis da degradacao ambiental reside no fato de 

que eles definem os diferentes estagios da desertificacao. 

As caracteristicas fisicas de cada um dos cinco niveis de degradacao consideradas na 

metodologia adotada neste trabalho, apresentam os seguintes aspectos: 

1. Nivel de degradacao muito baixo (Figura 68): 

Vegetacao: densidade muito alta, porte arboreo associado ao desenvolvimento de 

trepadeiras; 

Uso da terra: vegetacao nativa associada a pecuaria ultra-extensiva com baixa taxa de 

ocupacao; 

Erosao dos solos: nao observada; 

Materia organica: presente em alta quantidade; 

Densidade populacional: muito baixa / nula. 

2. Nivel de degradacao baixo (Figura 69): 

Vegetacao: densidade media/alta, porte arboreo-arbustivo com predominancia de arboreas; 

Uso da terra: ocupada com vegetacao nativa utilizada pela pecuaria semi-extensiva, 

caracterizada pela suplementacao alimentar dos animais nos periodos de estiagens; 

Erosao dos solos: de nao observada a muito incipiente; 

Materia organica: presente em razoavel quantidade; 

Densidade populacional: baixa/quase nula. 

Figura 68. Nivel de Degradacao Muito Baixo Figura 69. Nivel de Degradacao Baixo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n
 1 

Fonte: SILVA NETO,2004. Fonte: SILVA NETO, 2003. 
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3. Nivel de degradacao moderado (Figura 70): 

Vegetacao: densidade media, porte arbustivo com alguns poucos exemplares arboreos; 

Uso da terra: ocupada com vegetacao nativa, pecuaria semi-extensiva, agricultura de 

sustentacao e pequena irrigacao; 

Erosao dos solos: moderada (laminar); 

Materia organica: pouca; 

Densidade populacional: baixa / media. 

4. Nivel de degradacao grave (Figura 71.): 

Vegetacao: media / rala de porte predominantemente arbustivo com a presenca esporadica 

de cactaceas; 

Uso da terra: vegetacao nativa, pecuaria semi-extensiva, agricultura de sequeiro, irrigacao 

em pequena escala; 

Erosao dos solos: media / intensa (laminar / sulcos); 

Materia organica: pouca; 

Densidade populacional: alta. 

Figura 70. Nivel de Degradacao Moderado Figura 71. Nivel de Degradacao Grave zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I S 
Fonte: SILVA NETO, 2003. Fonte: S U V A NETO, 2003. 

5. Nivel de degradacao muito grave (Figura 72): 

Vegetacao: muito rala, marcada pela existencia muito rala de arbustivas e a ocorrencia de 

cactaceas em maior quantidade; 
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Uso da terra: abandonada; 

Erosao dos solos : muito intensa (laminar, sulcos e vocorocas) e solos salinizados; 

Materia organica: ausente; 

Densidade populacional: muito baixa. 

6. Nucleos dedesertificacao-indicamoestagio mais avancado dadesertificacao (Figura 73): 

Vegetacao: inexistente, apenas associada a presenca de algumas cactaceas; 

Uso da terra: abandonada; 

Erosao dos solos: em grande escala apresentada em todas os niveis; todas as camadas 

superiores dos solos ja foram carreadas, e a pouca vegetacao existente praticamente se 

desenvolve sobre o substrato rochoso. 

Materia organica: ausente; 

Densidade populacional: nula. 

Figura 72. Degradacao Muito Grave Figura 73. Nucleo de Desertificacao 

Fonte: SILVA NETO, 2003. Fonte: S U V A NETO, 2003. 

Para o mapeamento de areas vegetadas tem-se empregado com bastante sucesso 

composicoes coloridas, uma vez que o olho humano tern maior facilidade em diferenciar 

cores do que tonalidades de cinza (MOREIRA, 2001). 

As transformacoes RGB foram utilizadas para otimizar o estudo da vegetacao e do solo, 

onde suas aplicacoes praticas serviram para verifica9ao dos efeitos provocados pelo 

desflorestamento, observar a capacidade de recuperafao da caatinga atingida, bem como os 

reflexos das ocorrencias pluviometricas associadas aos eventos ENOS. A influencia da a9ao 
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antropica e sua contribuicao com o processo de degradacao dos solos, sao verificadas 

atraves do monitoramento dos recursos hidricos superficiais e sua capacidade de atuacao no 

transporte dos solos erodidos, entre outros. 

Os alvos no verdadeiro universo do procedimento de classificacao de dados digitais foram 

denominados "classes ou classes tematicas", sempre procurando relacionar cada "pixel" da 

imagem e sua similaridade em niveis de cinza, com as areas ocupadas pelos solos 

submetidos a diferentes niveis de degradacao e com os espelhos d'agua dos acudes 

visual izados. 

O procedimento de classificacao envolveu a fase de treinamento, quando se buscou 

relacionar os alvos estudados, com as respectivas assinaturas espectrais e a classificacao 

propriamente dita, efetivada atraves do processo de "classificacao supervisionada de 

padroes", que gerou os dados que mostram a "Evolucao dos Niveis de Degradacao 

Ambiental dos Municipios da Bacia do Alto Rio Sucuru" (Anexo 3). Portanto atraves do 

processamento digital das imagens LANDSAT disponiveis, foram produzidos os "Mapas 

de Evolucao dos Niveis de Degradacao Ambiental" da regiao de estudo (Figuras 71,72,73, 

74 e 75), que mostram graficamente a dinamica da evolucao da degradacao das geo-classes 

e os seus respectivos niveis quantitativos, associados as suas areas (em ha) nos municipios 

de Sume, Prata, Ouro Velho e Amparo . 

Na analise temporal de evolucao das areas submetidas aos processos de conservacao, uso e 

degradacao em geo-classes tematicas dos municipios da regiao de estudo (Graficos 17), 

com base principalmente na evolucao da dinamica da caatinga (alto poder de recuperacao), 

verifica-se a ocorrencia ao longo de todo o periodo estudado, a eventual alternancia nesta 

dinamica. Tais fatos sao observados com mais clareza, exatamente naqueles momentos 

marcados pelo aumento das areas em processo de degradacao grave, muito grave e nucleos 

de desertificacao, justamente quando se instala um processo inverso, responsavel 

diminuicao nas areas preservadas, e vice-versa. 

O progressive aumento das geo-classes "Nivel de Degradacao Muito-Baixo" e "Nivel de 

Degradacao Baixo", verificado entre os anos de 1984-87, logo apos o evento La Nina 1984-

86 (Graficos 17.1. e 17.2), concorda justamente com a diminuicao verificada nas geo-

classes "Nivel de Degradacao Grave", "Nivel de Degradacao Muito Grave" e "Nucleos de 

Desertificacao" nesta mesma epoca. 
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Figura 76. 
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Figura 78. 
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MAPA DOS NfVEIS DIGITAL DE DEGRADACAO AMBIENTAL PARA 2001 
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Melhores condicoes agro-ambientais foram indiscutivelmente criadas pelo evento La Nina 

acima citado, gerando um curto e relativo periodo de crescimento e estabilidade em todas 

atividades desenvolvidas nas cadeias produtivas do campo. 

Nos anos apos a efetiva instalacao dos eventos El Nino, ocorreu um processo inverso ao 

constatado depois dos anos de La Nina, anteriormente descrito. 

O inicio dos anos 90 foi marcado pela instalacao do evento El Nino, que teve seus efeitos 

intensificados em 1996, estendo-os ate o final daquela decada. Os invernos irregulares do 

ano 1996 ate o bienio 1998-99, quando ocorreu o mega-evento El Nino, provocaram uma 

diminuicao crescente de expansao da agropecuaria nesta regiao, j a que as possibilidades de 

sucesso tornaram-se remotas para as atividades no campo. A busca de uma solucao 

imediata para o problema, com a incorporac&o de novas areas de apoio a estas vulneraveis 

atividades, agravou os riscos agro-ambientais marcando um progressivo aumento das geo-

classes "Nivel de Degradacao Grave", "Nivel de Degradacao Muito Grave" e "Nucleos de 

Desertificacao", correspondendo ao aumento das areas degradadas, em detrimento da 

preservacao das areas dos nivel "Degradacao Baixo" e "Degradacao Muito Baixo". 
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Graficos 17. Evolucao dos niveis de degradacao na regiao de estudo. 
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Esta realidade foi invertida novamente ao final do periodo analisado, com o inicio da 

instalacao do La Nina entre o final do ano 1999 e meados de 2000, o que levou a 

diminuicao de areas das geo-classes anteriormente em fase de crescimento. 

A geo-classe "Nivel de Degradacao Moderado" (Grafico 17.3.) tern um comportamento 

intermediario com respeito aos processos de avanco ou recuo das areas degradadas, que e 

mostrado graficamente de forma muito enfatica, ao se observar que no ano de 1984 

existiam 14.000 ha representando esta geo-classe, logo apos uma queda para 8.000 ha, 

voltou a ocupar a posicao anterior. Na verdade as variacoes ocorridas na geo-classe "Nivel 

de Degradacao Moderado", ajustam as ocorridas nas geo-classes "Nivel de Degradacao 

Grave" e "Nivel de Degradacao Baixo", j a que as mudancas entre estes niveis exigem a 

passagem pelo "Nivel Moderado", o que demanda um certo tempo. 

A extracao vegetal dos municipios da regiao de estudo (Grafico 18) no periodo 

compreendido entre os anos de 1975 e 1990, apesar de uma regressao na producao inicial, 

um avanco crescente e confirmado nesta atividade, quando os valores obtidos demonstram 

a ocorrencia permanente desta primitiva pratica. As maiores quantidades produzidas 

ocorreram em Sume, que abastecia proporcionalmente com outros municipios do estado, o 

capitalizado grupo de clientes formado pelas industrias de cimento estabelecidas no litoral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 18. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Adaptado do IBGE por SILVA NETO, 2004. 
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A nova legislacao ambiental surtiu efeitos a partir do ano de 1996, provocando a queda 

vertiginosa nos niveis de producao do carvao vegetal e lenha, quando foram registrados 

valores inferiores e proporcionalmente distribuidas entre os municipios da regiao de estudo. 

Tal fato incrementou os problemas sociais das pessoas envolvidas nestas atividades, onde a 

alternativa dos desempregados foi migrar buscando resposta nas sedes municipais ou nas 

metropoles, aumentando o problema do exodo rural, fato constatado no Quadro 6. 

A realidade instalada com a legalizacao do "licenciamento ambiental" atraves do IBAMA, 

oficializa a custos elevados a implantacao dos desmatamentos, o que torna a caatinga 

menos vulneravel, assegurando a preservac&o dos recursos naturais. 

Visto que a implantacao da pratica de desflorestamento, tern provocado uma consideravel 

reducao das areas preservadas e o aumento no indice de vulnerabilidade dos solos, tais fatos 

se traduzem em um aumento das areas de "Nivel deDegradacao Grave" (Grafico 17.4.), 

"Nivel de Degradacao Muito Grave" (Grafico 17.5.) e dos "Nucleos de desertificacao" 

(Grafico 17.6.). 

E destaque nos municipios da regiao de estudo o desmatamento da vegetacao nativa, em 

cujas areas sao implantados consorcios da agricultura de subsistencia com pastagens de 

capim bufalo, essencial para atividade pecuaria (Figura 79). A ausencia das praticas para o 

manejo adequado do solo, os torna muito susceptiveis aos processos de erosao hidrica e 

eolica, potencializando o aumento das areas com solos desnudos, como principais 

elementos catalisadores do processo da desertificacao (Figura 80). 

Figura 79. Pecuaria x Desmatamento Figura 80. Degradacao —» Desertificacao 

Fonte. SILVA NETO, 2001. Fonte: SILVA NETO, 2003. 
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A implantacao nas areas desflorestadas do consorcio agricultura de sustentacao versus 

palma forrageira, tern uma melhor performance com respeito a conservacao e/ou 

recuperacao da capacidade produtiva dos solos degradados (Figuras 81 e 82), alem de 

assegurar a producao de forragem para o consumo diario e formacao de uma reserva 

estrategica a ser utilizada nos periodos criticos de estiagem pelos rebanhos. 

Figura 81. Plantio de palma em solo 

vulneravel aos processos de degradacao 

Figura 82. Plantio de palma para corte em solo 

recuperado e protegido. 

Fonte: SILVA NETO, 2001. Fonte: BARBOSA, 2003. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.6.3.2. A dinamica dos espelhos dagua. 

Analisando os valores das geo-classes "Acudes Abastecidos" e "Acudes Secos" que 

retratam as areas ocupadas pelos espelhos d'agua em cada municipio da regiao de estudo 

(Grafico 19), verifica-se claramente que os anos de ocorrencia de eventos El Nino sao 

marcados pelo registro de baixas precipitacoes meteorologicas que impedem a geracao dos 

defluvios necessarios para a recuperacao dos volumes armazenados nos acudes. Tais fatos 

sao marcados pela diminuicao progressiva dos espelhos dagua, podendo chegar ate ao 

esvaziamento total dos reservatorios, fato ocorrido durante o mega evento El Nino 1998-99. 

Os mananciais apresentam um comportamento inverso ao verificado em anos El Nino, 

justamente naqueles anos de ocorrencia dos eventos La Nina, quando ocorre a recuperacao 

do volume armazenado nos acudes, e sua respectiva lamina dagua. O Grafico 19 abaixo 
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mostra com clareza que o mega evento La Nina de 1984-85, caracteriza muito bem um 

exemplo desta natureza, assim como a sequencia dos ultimos anos de invernos instalados a 

partir do inicio do bienio 1999-2000, marcados pela recuperacao de todos os mananciais da 

regiao de estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 19. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.6.4. Transformacao R G B das imagens digitais. 

Para um melhor entendimento da evolucao do processo de degradacao dos solos e a sua 

relacao com a ocorrencia dos eventos ENOS nos municipios estudados, foi efetuada uma 

analise espaco-temporal de imagens I V D N produzidas atraves da metodologia de 

"Composicao Multiespectral Ajustada". Visto que as composicoes coloridas para o 

mapeamento das areas vegetadas, permitem a observacao mais facilitada do 

desenvolvimento da vegetacao, em cada banda associada a uma das cores primarias (azul, 

verde e vermelho), por sua vez agrupadas em varias composicoes. 

As "Composicoes Multiespectrais Ajustadas" sao eficientes e praticas para o estudo e 

acompanhamento espaco-temporal da acao antropica, neste caso especifico da dinamica 

envolvendo o desmatamento e a recomposicao da vegetacao nativa, bem como dos espelhos 

dagua nos mais representatives mananciais hidricos da regiao de estudo. As areas 

degradadas sao diferenciadas pela cor magenta, porem o verde quanto mais claros, registra 

o maior nivel de preservacao da vegetacao nativa. Enquanto as areas esverdeadas mais 

escuras, representam degradacoes em maiores niveis de gravidade. 

Os considerados grandes corpos dagua apresentam a tonalidade azul, com seus limites e 

contornos bem definidos nas imagens sinteticas, o que facilita o acompanhamento da 

evolucao em suas respectivas laminas dagua. 

Analisando nas "Composicoes Multiespectrais Ajustadas" obtidas para os anos estudados e 

apresentadas na Figura 83, verifica-se que em 1984 as areas mais degradadas, ocupavam 

um territorio maior no municipio de Sume, inseridas com destaque a sudeste e norte-

nordeste da regiao de estudo. Observa-se ainda ter ocorrido um intenso processo de 

degradacao na parte norte da regiao, onde estao instalados o municipio de Amparo e o 

Distrito de Pio X . Entretanto os municipios de Prata e Ouro Velho ainda conservavam a 

maioria de suas areas com vegetacao nativa preservada. 

A analise da imagem de 1987 mostra um aumento moderado nas acoes de desmatamento da 

vegetacao natural em toda regiao de estudo, apenas se verificando com maior intensidade 

na parte centro-sul do municipio de Ouro Velho e ao longo da BR-412 a sudoeste de Sume. 

O ano de 1996 foi um ano caracterizado por um grande avanco no desmatamento da 

vegetacao nativa em todos os municipios da regiao de estudo, com destaque para o 
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municipio de Prata, ainda considerado ate aquela data, uma area de vegetacao nativa muito 

preservada. 

As frentes de avanco responsaveis pelo processo de degradacao da vegetacao nativa, bem 

como as regressoes aliadas ao processo de auto-recuperacao, apresentam uma dinamica 

bem caracterizada pelas "Composicoes Multiespectrais Ajustadas". 

Figura 83. "Composicao Multiespectral Ajustada" para os anos de 1984 / 87 / 96 / 99 e 

2001. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Analisando a imagem Landsat de 1999, justamente logo apos a ocorrencia do mega-evento 

El Nino 97-98, constatamos uma acentuada reducao nos avancos promovidos pela 

devastacao da caatinga nativa. E notorio que a falta de chuvas impediu a recuperacao de 

pastagens para os rebanhos neste ano, o que causou um grande impacto economico aos 

produtores rurais, que uma vez descapitalizados, nao tiveram condicoes financeiras para 

investir na manutencao e formacao de novas pastagens. 

A analise das imagens de 2001 foi prosseguida por visitas de campo, que comprovaram 

alem do avanco do processo de degradacao nos municipios de Prata e Ouro Velho uma 

elevada capacidade de recuperacao da vegetacao nativa, principalmente na parte central 

norte do municipio de Sume, compreendida pela area circunvizinha ao Distrito de Pio X. 

O processo ocorrido nas proximidades de Pio X (Sume), constou da retirada de mata nativa, 

onde em seguida foram implantadas grandes areas com capineiras de biifalo, na maioria em 

projetos financiados pela SUDENE (Figura 84). A criacao de condi?oes favoraveis ao 

processo de degradacao dos solos, aliadas ao sobre-pastoreio, a topografia declivosa, a 

escassez de chuvas, alem da indisponibilidade de recursos financeiros para enfrentar o 

longo periodo seco da decada de 90, provocaram uma perda consideravel dos rebanhos, 

alem do abandono da grande maioria das campineiras, permitindo assim a recuperacao da 

vegetacao nativa atraves de rebrota das plantas pioneiras (Figura 85). 

Figura 84. Area ocupada por capineiras 

substituindo vegetacao nativa. 

Figura 85. Area ocupada por primitivas 

substituindo as capineiras (Faz. Mata- Sume) 

Fonte: SILVA NETO, 1990. Fonte: SILVA NETO, 2002. 
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CONCLUSOES 

Vista parcial da cidade de Sume (08/2002) 

Vista parcial da cidade de Sume (05/2004) 
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7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSOES. 

1. Os eventos ENOS influenciam o processo de construfao social dos riscos nos 

municipios de Sume, Prata Ouro Velho e Amparo, submetendo suas populacoes 

rurais a um processo de expulsao do campo para as cidades, como e comprovado na 

comparacao graficaentre os recenseamentos do IBGE de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

2. A influencia dos eventos ENOS nas condicoes pluviometricas na regiao de estudo, 

se reflete de forma positiva ou negativa nos niveis da producao agro-pecuaria 

registrada nos anos de ocorrencia, muito embora esteja assegurada uma pequena 

superioridade das medias pluviometricas anuais, respectivamente nos postos de Pio 

X, Prata e Sume. 

3. A busca de menor vulnerabilidade na agricultura atraves da pratica da irrigacao, 

pode ser transformada em verdadeiro desastre ambiental, devido a ausencia de um 

programa de manejo que viabilize a sustentabilidade no uso da agua e do solo. 

4. A maioria das politicas publicas destinadas a redu?ao de vulnerabilidades das 

populacoes atingidas pelos efeitos ENOS no semi-arido nordestino, tern se 

caracterizado apenas por a?oes assistencialistas, implementadas atraves do trabalho 

remunerado emergencialmente e a distribuicao de agua com carros-pipa. 

5. O desflorestamento da caatinga para a introducao consorciada das culturas de 

subsistencia e pastagens, visando basicamente a criacao de suporte pecuario, acelera 

o processo de degradacao dos solos, contribuindo assim para o incremento dos 

niveis de degradacao do solo e a formacao de nucleos de desertificacao. 

6. O monitoramento da dinamica de desmatamento ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recomposi9ao da vegetacao 

natural e suas redoes com os eventos ENOS, podem ser executados com eficacia 

pelo software SPRP^G, atraves do processamento digital das imagens 

multitemporais. 

7. A influencia dos eventos ENOS na variacao espa90-temporal das laminas dagua, 

demonstrando a disponibilidade hidrica dos mananciais a nivel regional, e 

constatada com precisao, via processamento digital de imagens orbitais. 
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Construcao de cisternas rurais ( Sume, 08/2002) 

Integracao de bacias (Adutora do Congo, 08/2003) 
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8. RECOMENDACOES. 

As politicas publicas visando a redu9ao dos indices de pobreza, alem de incrementarem as 

possibilidades de sustentabilidade no semi-arido nordestino, devem estar embasadas 

principalmente no uso racional dos recursos naturais, integrados ao crescimento das 

atividades economicas rurais, de maneira que as acoes emanadas de sua pratica culminem 

com a geracao de riqueza, a preserva9ao da vegeta9ao, do solo e da agua. 

A realidade constatada nos municipios estudados, remete a questao primordial que e a 

necessidade de solu9oes eficientes e de baixo custo para a redu9ao da pobreza dominante. 

Estas solu9oes poderao ser viabilizadas atraves de a9oes integradas entre os governos, os 

produtores locais e suas organiza9oes sociais, estimulando a forma9ao profissional e 

capacita9ao gerencial, necessarios a valoriza9ao e comercializa9ao da produ9ao. Um 

exemplo classico desta questao, esta na capacidade da apicultura em fortalecer seu 

potencial pluriativo e sinergico, atraves da ativa9ao de diferentes setores da economia, 

concomitante a preserva9ao da caatinga, que por sua vez inibe o processo de degrada9ao 

dos solos (Figura 86). 

Figura 86. Visita a um apiario em fase de instala9ao (Fazenda Juruti - Sume) 

Fonte: SILVA NETO, 2004. 
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Pluviometria Media nos Postos Instalados na Bacia do Alto Rio Sucuru ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Volume Armazenado 

no Acude Publico de Sume. Serie Hidrologica de 1963 a 2004. 

POSTOS PLUVIOMETRICOS(mm) MED.ARIT.ANUAL VOL.ARMAZ. 

ANO SUME PRATA PIOX (mm/Ano) (m3}*~ 

1963 570,60 788,90 690 683,17 

1964 694,70 818,20 777,8 763,57 

1965 876,50 1063,80 1011,9 984,07 

1966 719,30 631,80 746,30 699,13 

1967 928,00 1131,20 1119,30 1059,50 

1968 707,20 949,30 573,90 743,47 

1969 708,50 983,70 1405,90 1032,70 30.177.656 

1970 542,90 414,40 479,1 478,80 33.829.605 

1971 664,40 1004,30 351,90 673,53 44.864.100 

1972 415,70 384,90 475,40 425,33 25.426.959 

1973 759,90 486,30 625,8 624,00 36.878.775 

1974 1210,10 1011,10 1567,70 1262,97 40.771.462 

1975 760,00 703,00 756,1 739,70 42.562.099 

1976 356,90 557,00 444,4 452,77 31.252.350 

1977 890,10 781,80 873,2 848,37 44.864.100 

1978 589,80 644,50 1323,50 852,60 44.864.100 

1979 503,40 706,20 531,40 580,33 32.201.865 

1980 348,00 387,40 304,6 346,67 19.297.646 

1981 484,00 587,40 527,8 533,07 44.600.546 

1982 357,50 393,40 168,10 306,33 26.660.210 

1983 345,40 432,70 243,40 340,50 19.096.501 

1984 667,70 914,10 531,40 704,40 42.795.660 

1985 1202,70 1433,80 1513,10 1383,20 44.864.100 

1986 933,80 941,30 903,30 926,13 44.864.100 

1987 514,80 494,30 504,2 504,43 34.643.475 

1988 422,00 700,10 607,30 576,47 20.001.654 

1989 852,60 805,40 586,80 748,27 7.636.057 

1990 259,70 259,70 9.016.512 

1991 590,1 590,10 10.308.050 

1992 469,1 469,10 10.055.245 

1993 171,4 171,40 3.249.006 

1994 551,9 409,4 199 386,77 1.979.419 

1995 487 622,4 697,9 602,43 3.113.910 

1996 624,7 560,6 567,9 . 584,40 5.471.000 

1997 431,5 462,6 499,6 464,57 2.833.550 

1998 235 243,7 286,6 255,10 0 

1999 357,3 296,8 526,3 393,47 503.230 

2000 809,3 622,1 989,9 807,10 3.359.225 

2001 535,1 418,1 581,5 511,57 1.757.231 

2002 746.2 493 871,2 703,47 3.587.018 

2003 462 602,8 706,2 590,33 6.248.645 

2004 573 355,3 584,6 504,30 32.540.978' 

MEDIA 603,09 664,13 688,27 651,83 

DESVPAD 235,46 267,63 344,98 282,69 

Fontes. ATECEL(1993) e LMRS-Pb/SEMARH (2003). 

* 0 a?ude permaneceu vazio de marco a dezembro de 1998. 

** O acude permaneceu vazio entre os meses de novembro e dezembro de 1999. 

*** As leituras de volume armazenado foram feitas no mes de abril dos respective* anos. 

**" Leituras de 01/03/2004. 
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EVOLUCAO DOS NiVEIS DE DEGRADACAO AMBIENTAL NOS MUNICiPIOS DA BACIA DO ALTO RIO SUCURU 

G E O - C L A S S E S 

CALCULO DE AREAS / COMPRIMENTO POR G E O - C L A S S E (ha x ha / ha ) 

G E O - C L A S S E S SUME PRATA G E O - C L A S S E S 

1984 1987 1996 1999 2001 1984 1987 1996 1999 2001 

Acudes Abastecidos 927,57 1.326,05 157,61 43,46 296,14 120,86 446,41 63,55 25,08 13,32 

Acudes Secos 41,73 34,73 943,28 1.188,10 894,48 5,54 0 181,73 390,49 297,73 

Nucleo de Desertificacao 205,32 58,48 149,34 178,86 167,43 0 0 22,79 48,52 18,08 

Nivel de Degradacao Muito Grave 13.754,92 9.752,95 13.712,95 12.140,34 9.092,79 2.137,33 1.555,18 3.769,50 4.193,53 1.608,50 

Nivel de Degradacao Grave 19.935,12 13.602,85 14.045,86 17.326,88 11.968,78 3.387,58 3.394,02 2.726,48 2.875,05 2983,28 

Nivel de Degradacao Moderada 14.643,38 9.288,20 9.784,68 8.340,69 16.400,22 2.821,99 1.527,08 1.725,85 2.173,58 3.042,98 

Nivel de Degradacao Baixo 20.305,69 23.353,32 12.700,50 20.898,51 17.632,83 2.672,62 3.787,30 1.977,34 2.982,96 3.425,18 

Nivel de Degradacao Muito Baixo 30.824,58 30.566,76 36.493,09 27.998,07 31.644,59 6.709,06 7.227,75 7.467,20 5.282,22 6.528,49 

Area total das classes 100.638,35 87.983,37 87.987,35 88.114,94 88.097,29 17.855,02 17.937,77 17.934,47 17.871,46 17.917,60 

Area total poligonos nao classificados 174.935,88 174.935,88 174.935,88 174.935,88 174.972,93 31.043,88 31.043,88 31.043,88 31.043,88 31.020,93 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 

n 

i 

EVOLUCAO DOS NiVEIS DE DEGRADACAO AMBIENTAL NOS MUNICiPIOS DA BACIA DO ALTO RIO SUCURU 

G E O - C L A S S E S 

CALCULO DE AREAS / COMPRIMENTO POR G E O - C L A S S E (hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x ha / ha) 

G E O - C L A S S E S 
OURO VELHO AMPARO 

G E O - C L A S S E S 

1984 1987 1996 1999 2001 1984 1987 1996 1999 2001 

Acudes Abastecidos 70,87 92,49 22,56 14,21 7,07 33,81 42,12 0,32 0,61 6,69 

Arpudes Secos 52,33 0 60,54 65,46 87,06 0 0 20,69 7,18 20,36 

Nucleo de Desertificacao 2,89 0 5,66 47,96 17,42 6,02 0 17,41 18,57 2,28 

Nivel de Degradarpao Muito Grave 2571,-2 1070,33 3048,77 3641,69 2327,39 1487,7 944,75 2115,31 2342,82 1404,45 

Nivel de Degradarpao Grave 3068,08 2974,69 1952,08 3396,01 2925,51 2112,05 1674,06 1396,91 1091,88 1467,16 

Nivel de Degradarpao Moderado 1590,43 1281,19 2329,24 1585,63 1915,33 2007,14 1189,5 933,77 544,48 1689 

Nivel de Degradacao Baixo 2511,23 3425,94 2271,01 1907,13 2862,52 3114,14 2656,59 1000,06 4144,47 2255,83 

Nivel de Degradarpao Muit Baixo 6715,83 7494,13 6644,37 5618,27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6139 07 3262,14 6070,61 7092,68 4426,15 5769,19 

Area total das classes 16582,89 16338.79 16336,28 16276.39 16331,4 12623,04 12577,66 12577,17 12576,19 12614,98 

Area total poligonos nao classificados 32074,2 32074,2 32074,2 32074,2 32110,62 19622,25 19622,25 19622,25 19622,25 19663,81 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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