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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho trata de um estudo comparativo dos riscos a desastres El Nino-Oscilacao 

Sul (ENOS) versus sistemas organizacional no periodo de 1970 a 2000, em tres paises de 

diferentes desenvolvimentos socioeconomic e cultural, Brasil, Estados Unidos da America e 

Peru. No Brasil a pesquisa foi desenvolvida nos municipios de Picui, Sume e Sousa, todos 

localizados na regiao semi-arida do Estado da Paraiba. Nos Estados Unidos da America, o 

estudo foi realizado no Condado de Alachua, Florida, e no Peru, a pesquisa foi executada no 

Departamento de Piura. O trabalho foi realizado a partir do estudo do trato da coisa publica 

para o enfrentamento (prevencao, socorro e mitigacao) dos efeitos dos eventos ENOS, como 

secas, chuvas intensas, inundacoes, etc. Por meio de visitas de campo e a orgaos publicos e 

privados, foi analisado como as politicas publicas sao implementadas, sao organizadas e 

postas em praticas e como a sociedade e os diversos atores participam neste processo. Em 

caso de desastres os Estados Unidos da America possuem pianos estrategicos de acoes, de 

contingencias e de mitigacao de danos, e do ponto de vista assistencial as populacoes, 

trabalham fundamentalmente de maneira ordenada e estruturada. No Departamento de Piura o 

conhecimento dos impactos do fenomeno ENOS esta presente em todos os setores da 

sociedade. Ha no Departamento de Piura, piano de contingencias para os efeitos dos eventos 

ENOS, no entanto, o estado de pobreza nesse Departamento faz com que a populacao carente 

esteja em um nivel de vulnerabilidade muito grande ao risco de desastre ENOS. As atividades 

de mitigacao dos efeitos sociais de fenomenos naturais como o ENOS nas regioes estudadas 

no Brasil para dar resultados satisfatorios, tern que levar em consideracao o nivel de pobreza e 

a carencia de educacao ambiental das populacoes locais. A prevencao, emergencia e 

mitigacao de desastres como o ENOS envolve todos os seguimentos da sociedade. E preciso 

que a populacao afetada tenha consciencia coletiva para que os impactos socioeconomics de 

um desastre sejam os minimos possiveis. Porem, a falta de educacao muitas vezes induz o 

individuo ao desconhecimento da ameaca e da vulnerabilidade, assim como a convivencia 

com o risco pode fazer com que o mesmo nao seja visualizado como problema. Dai a 

necessidade de se desenvolver politicas publicas que visem o desenvolvimento sustentado 

com a diminuicao dos riscos. Ha necessidade que se implementem programas de valorizacao 

da vida e de educacao ambiental visando a prevencao de desastres, e o incentivo da 

organizacao comunal, proporcionando a participacao da populacao nas tomadas de decisoes, 

com poder de fiscalizacao das organizacoes institucionais, governamentais ou nao, de modo 

que venham atender as necessidades das comunidades locais. 



Abstract zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work is about the study of the risks to El Nino-South Oscillation (ENSO) 

disasters versus organisations systems from 1970 to 2000 in three countries of different social, 

economic, and cultural developments, Brazil, United States of America and Peru. In Brazil the 

research was developed in the municipalities of Picui, Sume and Sousa, located in the semi-

arid area of the State of Paraiba. In the United States of America, the study was accomplished 

in the Alachua County, Florida State and in Peru the research was carried out in the 

Department of Piura. The work was accomplished from the study of the treatment of the 

public thing to confront (prevention, emergency, and mitigation) the effects of the events 

ENSO, like droughts, storms, floods, etc. By means of field, and public and private 

organizations visits, it was analyzed how the public politics are organized and implemented, 

and how they are putting in practices and how the society and the several actors participate in 

this process. The United States of America in case of disasters have strategic plans of actions 

to accomplish of alert, contingencies and mitigation of the damages, and in case of assistance 

of the populations, the institutional organizations works orderly and structured way. In the 

Department of Piura the knowledge of the impacts of the ENSO phenomenon is present in all 

the levels of the society. The Department of Piura has mitigation plans for ENSO events, 

however the poverty in the Department put the population in a level of very high vulnerability 

face to the risk of ENSO disaster. The activities for mitigation the social effects of natural 

phenomenon like ENSO in the studied areas in the State of Paraiba to give satisfactory results 

have to take in account the poverty level and the lack of environmental education of the local 

populations. The prevention, emergency and mitigation of disasters ENSO is not an easy task, 

because it involves all the levels of the society. It is necessary to have a collective conscience 

so that the social and economic impacts of a disaster are the minimal possible. However, the 

education lack many times induces the individual to the ignorance of the menace and of the 

vulnerability, as well as the coexistence with the risk can do with that the same is not 

visualized as problem. From there the necessity to develop public polices aiming the 

sustainable development with the risk reduction, implementing programs for valuation of the 

life and for ambient education, aiming the disasters' prevention and the valuation of the 

communal organization, providing the participation of the population in the decision taking, 

with institutional supervising power on the governmental organizations or not, so they attend 

the necessities of the local communities. 
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CAPITULO 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RISCOS A DESASTRES ENOS DESDE UMA PERSPECTIVA SOCIAL 

1. Introducao 

Nas ultimas decadas houve um avanco significative) do conhecimento cientifico sobre 

os desastres, principalmente no que se refere a degradacao/desertificacao das terras nas zonas 

aridas, semi-aridas e sub-umidas secas. A comunidade cientifica tern verificado que a 

degradacao dos recursos naturais esta acontecendo de forma desordenada, nao apenas por 

falta de conhecimento dos impactos de acoes sobre o meio ambiente, mas devido ao processo 

atual de desenvolvimento existente nas relacoes sociais do homem. As acoes humanas como o 

desmatamento, a expansao urbana e a degradacao do solo, aliadas aos eventos hidro-

climatologicos extremos, entre outros, ameacam substancialmente a vida satisfatoria no 

planeta 

A analise dos eventos meteorologies demonstra que o mundo esta em mudancas 

climaticas constantes, de causas, em parte ainda desconhecidas, mas com fortes evidencias da 

influencia das atividades antropicas em escala planetaria. 

Com o avanco tecnologico na previsao dos fenomenos climaticos, cada vez menos se 

pode falar que as situacoes de seca, inundacoes ou outros eventos associados ao clima, sejam 

problemas conjunturais. A sociedade de outrora, e nao faz tanto tempo assim, tinha a nocao de 

risco, mas, praticamente desconhecia as causas e conseqiiencias desse. As pessoas nao 

pesavam as conseqiiencias de uso das tecnologias ou das politicas sociais, por exemplo, 

porque essas opcoes nao existiam. Todavia, nos dias atuais ja se compreende que os riscos de 

desastres sao gerados socialmente. Ou seja, nao basta o fenomeno natural detonante, e preciso 

que existam condicoes de exposicao ao perigo, de ameacas e vulnerabilidade coletiva 

associados com processos sociais, economics, territorials e politicos, que determinem os 

efeitos concretos de um fenomeno natural. E estas condicoes se geram e se desenvolvem 

socialmente (BLAIKIE et al., 1996; RAMIREZ, 1996), como observado nas questoes 

ambientais do estado da Paraiba. 

O meio ambiente do estado da Paraiba, juntamente com os dos estados do Ceara, Rio 

Grande do Norte e Pernambuco, e um dos mais afetados no Nordeste brasileiro pela acao 

antropica. Os seus recursos naturais tern sido explorados, desde a epoca da colonizacao 

exploratoria portuguesa, de forma imediatista, anulando e, muitas vezes, invertendo os 
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resultados positivos oferecidos pela tecnologia. As praticas economicas adotadas tern sido 

predatorias, ao longo dos diferentes espacos do Estado. Nas areas onde as condicoes 

climaticas sao menos favoraveis, os efeitos sobre a degradacao ambiental sao ainda mais 

fortes. 

Os impactos ambientais na Paraiba estao relacionados, em geral, as formas com que 

tem se processado o desenvolvimento da agropecuaria tradicional, envolvendo atividades 

extrativistas e a urbanizacao acelerada, pressionando a ocupacao, a qualquer custo, das terras 

desde o litoral ate o sertao (GURJAO; LIMA, 2001; PARAIBA, 1997). Isso faz com que o 

ambiente e a sociedade como um todo, fiquem mais vulneraveis as ameacas tanto externas, 

quanto internas, em termos economics, politicos, sociais e climaticos, independentemente de 

sua magnitude. A globalizacao e a politica do Fundo Monetario International, exemplos de 

ameacas externas, tem influencias diretas na economia, na sociedade e na politica interna de 

uma nacao. Para o lado social, tais ameacas podem deixar a populacao vulneravel a riscos de 

natureza diversa, principalmente, em paises economicamente frageis. 

A geracao de ameacas e de vulnerabilidades e um processo historic, como qualquer 

outro processo social. E, no caso das vulnerabilidades, ele pode ser um processo acumulativo 

que responde a diversos tipos de fatores e entre eles, estao nao so as debilidades e as 

incertezas frente aos desastres, mas tambem a acumulacao de experiencias de gestao e de 

comportamento e, de conhecimentos e de atitudes sociais frente aos mesmos (RAMIREZ, 

1996). 

As pesquisas cientificas voltadas para o estudo das adversidades climaticas, com base 

no social, nos ultimos anos evoluiram bastante. A utilidade social dos resultados de uma 

pesquisa cientifica, sem sombra de duvidas, apresenta-se como uma inegavel contribuicao 

para a convivencia harmoniosa entre o homem e o meio que o cerca. Estudos cientificos 

visando suprir a comunidade de usuarios de informacoes para o beneficio da sociedade, 

melhoram a tomada de decisoes, o planejamento de politicas publicas, as analises de 

impactos, entre outros. Os estudos cientificos dos efeitos dos eventos El Nino-Oscilacao Sul 

(ENOS), sobre a sociedade como um todo, e um bom exemplo de utilidade da informacao 

cientifica voltada para o social. Pesquisadores do mundo inteiro procuram levar a sociedade 

conhecimentos sobre o desenvolvimento e as conseqiiencias do fenomeno ENOS atraves de 

seus diversos eventos, que se caracterizam por diferentes magnitudes, mostrando a 

necessidade do desenvolvimento de alertas antecipados, visando a mitigacao dos seus efeitos. 

Os riscos de desastre ENOS sao socialmente produzidos na intersecao de um 

complexo e dinamico leque de padroes de ameacas e vulnerabilidade, associados com 
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processos sociais, economies, territoriais e politicos de base operando nos diferentes paises 

afetados por este (BLAIKIE et al., 1996). As pesquisas sobre riscos de desastre ENOS 

existentes tem constituido estudos de casos isolados (CAPUTO et al., 1985; FRANCO, 1998) 

Na literatura verifica-se que as pesquisas sobre ENOS na sua maioria estao voltadas para as 

ciencias naturais sobre o fenomeno em si. Mesmo que se tenha melhorado muito as 

capacidades de alerta do fenomeno ENOS, existe pouca pesquisa sistematica sobre as causas e 

caracteristicas espaciais, temporais e semanticas (tipologicas) dos riscos associados com 

ENOS. Entende-se que os riscos de desastre nao estao relacionados unicamente com a 

probabilidade de que ocorra um evento natural ENOS, mas sim tambem com os niveis de 

ameaca associados como este fenomeno (inundacoes, secas, deslizamentos, etc.) em lugares 

especificos e a vulnerabilidade da atividade social e economica e da infraestrutura em areas 

susceptiveis a ameaca. 

A ausencia de informacoes sistematicas sobre os riscos de desastre ENOS tem 

significado que os mais proveitosos prognostics, com os quais se tem contado, nao tenham 

sido traduzidos em gestao relevante e eficiente dos riscos para governantes ou agendas 

internacionais em areas afetadas por eventos ENOS (UNITED NATIONS, 1997). Como 

resultado, muitos desastres relacionados com este fenomeno continuam surpreendendo as 

autoridades nacionais, cujas politicas, pianos e programas, geralmente nao estao munidos por 

dados detalhados sobre padroes de riscos 

As estrategias permanentes para reduzir os riscos de desastre ENOS sao raras e as 

medidas de reducao de riscos se implementam unicamente quando se prognostica um evento 

de grande escala e/ou magnitude. Mesmo que este enfoque nao reduza os riscos de desastre 

ENOS sobre uma base sustentavel, eles podem ser altamente eficientes em manter a 

popularidade de regimes politicos. 

A pesquisa comparativa proposta neste trabalho, explorou novos territorios para 

preencher um importante vazio no conhecimento sobre os riscos de desastre ENOS e sua 

gestao, com o intuito de contribuir para o entendimento de um tema crucial na troca de 

informacoes entre paises afetados por este fenomeno. Houve uma preocupacao em mostrar 

novos conhecimentos de como a coisa publica e tratada pelos sistemas organizacionais para 

enfrentar os efeitos dos eventos ENOS, em paises com niveis de desenvolvimento, 

economico, social e cultural, diferentes. Procurou-se fazer algumas elucidacoes quanto as 

questoes dos creditos e seguros especificos, da organizacao socioeconomica de areas afetadas, 

do trato do meio ambiente na preservacao e da degradacao/desertificacao, como tambem 

sobre os sistemas de prevencao, socorro e mitigacao, ou seja, sobre as acoes desenvolvidas 
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pelos govemos locais nos periodos pre, durante e pos os desastres relacionados direta e 

indiretamente a ENOS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Fazer uma analise comparativa da gestao dos riscos a desastres ENOS na regiao semi-

arida da Paraiba (Brasil), na Florida (EUA) e no Departamento de Piura (Peru), no periodo de 

1970 a 2000. 

2.2. Objetivos especificos 

» Aumentar o conhecimento e entendimento da configuracao, causalidade e gestao dos 

riscos de desastre ENOS nas regioes de estudo atraves da analise comparativa do trato da 

coisa publica para o enfrentamento (prevencao, socorro e mitigacao) dos efeitos dos 

eventos ENOS, como secas, inundacoes, furacoes, etc., entre o estado da Paraiba no 

Brasil, o estado da Florida nos Estados Unidos da America e o Departamento de Piura no 

Peru; 

• Produzir novos conhecimentos cientificos e informacoes sobre os padroes, as causas e a 

gestao de riscos de desastre ENOS no periodo de 1970 a 2000, para facilitar as aplicacoes 

de prognostics, alertas antecipados e mitigacao; 

• Verificar nos tres paises de diferentes niveis de desenvolvimento economic, social e 

cultural, como as politicas publicas sao implementadas, organizadas e postas em praticas e 

como a sociedade e os diversos atores participam neste processo; 

• Enfatizar nao so o aumento do conhecimento sobre os riscos de desastre ENOS e sua 

gestao, mas tambem a difusao de informacao para influir em politicas publicas e 

contribuir para aumentar as capacidades national e local para a gestao de riscos de 

desastre ENOS, no desenvolvimento de sistemas de alerta antecipado para a prevencao. 
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CAPITULO 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTRATEGIAS PARA O ESTUDO DOS RISCOS A DESASTRES ENOS 

1. Generalidade 

Para a realizacao desta analise comparativa, os trabalhos de campo no Brasil contaram 

com apoio de dois importantes projetos de pesquisa: 

a) "Gestao de riscos a desastre ENOS no Estado da Paraiba", desenvolvido pela 

Universidade Federal de Campina Grande, como parte do projeto de pesquisa de LA 

RED1, "Gestion de riesgos de desastre ENSO en America Latina: propuesta de 

consolidation de una red regional de investigation comparativa, information y 

capacitacion desde una perspectiva social". Esse projeto por sua vez, que conta com a 

participacao de oito instituicoes de oito paises (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Mexico e Peru), e parte integrante do 

"Programa de Redes de Investigation Cooperativa (CNR)", do Inter-American 

Institute for Global Change Research (IAI), o qual corresponde ao tema "Avaliacao 

Integrada, Dimensoes Humanas e Aplicacoes", da Agenda/IAI; 

b) "Estudo da degradacao ambiental e das vulnerabilidades agricolas frente aos desastres 

ENOS no semi-arido Paraibano", tambem desenvolvido pela Universidade Federal de 

Campina Grande, e financiado pelo Conselho National de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnologico (CNPq). 

Para a realizacao dos trabalhos nos Estados Unidos da America e no Peru, este estudo 

contou com o financiamento da Fundacao Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de 

Nivel Superior (CAPES), na concessao de bolsa de estudos no exterior (estagio de doutorando 

no exterior), Processo BEX0975/02-8, no periodo de 01 de abril a 31 de julho de 2003, nos 

Estados Unidos da America; e de 01 a 31 de agosto de 2003, no Peru. 

Este trabalho tambem teve como base de apoio, as instituicoes: no Brasil, a 

Universidade Federal de Campina Grande, situada em Campina Grande, PB; nos Estados 

Unidos da America, a University of Florida, na cidade de Gainesville, Florida; e no Peru, a 

Universidad de Piura, em Piura, Departamento de Piura. 

'"LA RED - Red de estudios sociales en prevention de desastres en America Latina". com sede na Cidade do 

Panama. Panama. 
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2. Descricoes das Areas de Estudo 

2.1. Paraiba, Brasil 

No Brasil o trabalho foi desenvolvido na regiao semi-arida do Estado da Paraiba, nos 

municipios de: Picui, Sume e Sousa (Figura 1). 

O rnunicipio de Picui, distante 244,1 km de Joao Pessoa, esta situado na Mesorregiao 

da Borborema, Microrregiao do Serido Oriental Paraibano (PARAIBA, 2000), com a sede 

municipal localizada nas coordenadas geograficas: 06° 30' 38" de latitude Sul, 36° 20' 52" de 

longitude Oeste do Meridiano de Greenwich e 439 m de altitude. De acordo com a Resolucao 

N° 05, de 10 de outubro de 2002, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o 

rnunicipio de Picui possui uma area de 665,57 km (IBGE, [200-]). Pelo Censo Demografico 

2000, tambem do IBGE, a populacao residente no rnunicipio e de 17.896 habitantes (IBGE, 

[200-]). Apresenta temperatura media anual em torno de 26,5 °C e evapotranspiracao 

potencial total anual de 1.660 mm. De acordo com a classificacao climatica de Koeppen 

(1948), que tem como principals criterios discriminantes a precipitagao e a temperatura, 

inclusive a distribuicao dessas variaveis ao longo do ano e, adaptada para o Estado da Paraiba, 

na regiao de Picui predomina o clima do tipo Bsh: semi-arido quente, abrangendo a area mais 

seca do estado, com uma precipitacao pluviometrica media anual de 339,1 mm (PARAIBA, 

[200-]) e uma estacao seca que pode atingir 11 meses, com temperaturas nunca inferiores a 

24 °C (BRASIL, 1972). 

As classificacoes bioclimaticas de Gaussen para o Municipio de Picui sao as seguintes: 

2b, subdesertico quente de carater tropical equatorial, com indice xerotermico entre 200 e 300 

e periodos secos variando de 9 a 11 meses; 4aTh, termoxeroquimenico acentuado-tropical 

quente de seca acentuada, com estacoes secas longas, de 7 a 8 meses e indice xerotermico 

entre 150 e 200; e, 3bTh, termomediterraneo medio (Mediterraneo quente ou Nordestino de 

seca media), tambem com estacoes secas variando de 7 a 8 meses e indice xerotermico entre 

150 e 200 (BRASIL, 1972). 



• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 2 - ESTRATEGIAS PARA O ESTUDO DOS RISCOS A DESASTRES ENOS 26 

Figura 1. Mapa politico do Estado da Paraiba - Areas de estudo: municipios de Picui, Sume e 

Sousa. 

Pela classificacao climatica, segundo metodologia proposta por C. W. Thornthwaite, 

que se baseia na distribuicao media total mensal da precipitacao e da temperatura ao longo do 

ano, esta ultima para estimar a evapotranspiracao potencial, necessaria a elaboracao do 

balanco hidrico, no rnunicipio de Picui temos climas dos tipos: E, arido (- 40 > Indice de 

umidade); e, D, semi-arido (- 20 > Indice de umidade > - 40); com pequeno ou nulo excesso 

hidrico (STRINGER, 1972; UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, 1987). 

A vegetacao do Serido Oriental Paraibano e caracterizada pelo seu porte baixo e baixa 

densidade. As especies vegetais em sua maioria perdem as folhas durante os periodos de 

estiagens e estao representadas por: a caatinga hiperxerofila com maior proporcao ocorre, 

onde predomina o bioclima de Gaussen 2b; e, a caatinga hipoxerofila, em menor proporcao 

em zonas de clima menos seco, ocorre nas areas onde domina o bioclima de Gaussen 3bTh. A 

caatinga hiperxerofila apresenta porte arbustivo, com densidade variavel, na maioria das vezes 

com substrato representados por cactaceas e bromeliaceas. A caatinga hipoxerofila ocorre em 

areas onde o clima e mais ameno e possui porte que varia deste arboreo-arbustivo ate sub-

arbustivo xerofito (BRASIL, 1972). 
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Os solos do rnunicipio de Picui, em geral, foram classificados em cinco classes, na sua 

maioria com caracteristicas de solos eutroficos (solos com mais de 50% de saturacao de base): 

solos litolicos (em maior percentual de area presente no rnunicipio); regossolos; latossolos 

vermelho amarelo; solos bruno nao calcico vertico; e, solos aluviais (em menor proporcao) 

(BRASIL, 1972; EMBRAPA, 1999). 

O rnunicipio de Sume, distante 281,7 km de Joao Pessoa, esta localizado na 

Mesorregiao da Borborema, Microrregiao do Cariri Ocidental Paraibano, com a sede 

municipal situada nas coordenadas geograficas 07° 40' 13" de latitude Sul, 36° 52' 58" de 

longitude Oeste do Meridiano de Greenwich e 533 m de altitude (PARAIBA, 2000). De 

acordo com a Resolucao N° 05, de 10 de outubro de 2002, do IBGE, o rnunicipio de Sume 

possui uma area de 838,06 km2 (IBGE, [200-]). Pelo Censo Demografico 2000, tambem do 

IBGE, a populacao residente no rnunicipio e de 15.035 habitantes (IBGE, [200-]). 

A regiao de Sume de acordo com a classificacao de Koeppen (1948) apresenta um 

clima do tipo Bsh: semi-arido quente e uma estacao seca que pode atingir 11 meses, com 

temperaturas nunca inferiores a 24 °C (BRASIL, 1972). A precipitacao pluviometrica media 

anual e de 584,9 mm, temperatura media anual igual a 22,8 °C e uma evapotranspiracao 

potencial total anual de 2.900 mm (PARAIBA, [200-]). O que caracteriza o clima da regiao e 

a grande irregularidade de seu regime pluviometrico, que depende das massas de ar que vem 

do litoral e do oeste (BRASIL, 1972). Pela classificacao de Thornthwaite: D, clima do tipo 

semi-arido (- 20 > Indice de umidade > - 40); e, A', clima megatermico (evapotranpiracao 

potencial > 1.440 mm); com pequeno ou nulo excesso hidrico (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAIBA, 1987). E de acordo com a classificacao de Gaussen, o clima e do tipo 4aTh, 

tropical quente de seca acentuada e indice xerotermico entre 150 e 200 com periodo seco que 

varia de sete a oito meses (BRASIL, 1972), 

A vegetacao predominante e do tipo caatinga hiperxerofila, com plantas de porte 

variavel arboreo ou arbustivo e densidade altas, exceto em areas ja degradadas pela acao 

antropica, bastante presente na regiao na qual a vegetacao natural e explorada para a pratica 

da pecuaria extensiva, para a producao de lenha e no uso da madeira para a construcao civil 

(BRASIL, 1972). 

No rnunicipio de Sume temos quatro classes predominantes de solos: solos litolicos 

eutroficos; solos bruno nao calcicos; vertissolos; e, solos aluviais eutroficos; sendo os dois 

primeiros os mais presentes na area (BRASIL, 1972; EMBRAPA, 1999) 

O rnunicipio de Sousa, distante 427,1 km de Joao Pessoa, esta localizado na 

Mesorregiao do Sertao Paraibano, Microrregiao de Sousa (PARAIBA, 2000), com a sede 
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municipal situada nas coordenadas geograficas 06° 45' 33" de latitude Sul, 38° 13' 56" de 

longitude Oeste do Meridiano de Greenwich e 224 m de altitude. De acordo com a Resolucao 

N° 05, de 10 de outubro de 2002, do IBGE, o rnunicipio de Sousa possui uma area de 842,49 

km2 (IBGE, [200-]). Pelo Censo Demografico 2000, tambem do IBGE, a populacao residente 

no rnunicipio e de 62.635 habitantes (IBGE, [200-]). 

As condicoes climaticas no rnunicipio de Sousa segundo a classificacao de Koeppen 

(1948) e do tipo Aw': clima quente e umido com chuvas de verao a outono (BRASIL, 1972). 

A precipitacao pluviometrica media anual e de 783,9 mm, temperatura media anual igual a 

26,5 °C e uma evapotranspiracao potencial total anual de 2.937 mm (PARAIBA, [200-]). De 

acordo com Brasil (1972), embora as precipitacoes nao sejam muito pequenas, a 

irregularidade das mesmas apresenta caracteristicas de aridez quanto as que ocorrem na regiao 

de clima Bsh, havendo anos de periodo chuvoso escasso (BRASIL, 1972). Pela classificacao 

de Thornthwaite, a mesma climatologia do rnunicipio de Sume, ou seja: D, clima do tipo 

semi-arido (- 20 > Indice de umidade > - 40) e A', clima megatermico (evapotranspiracao 

potencial > 1.440 mm); com pequeno ou nulo excesso hidrico (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAIBA, 1987). E pela classificacao de Gaussen o clima e do tipo 4aTh, tropical 

quente de seca acentuada e indice xerotermico entre 150 e 200, com sete a oito meses sem 

precipitacoes pluviometricas (BRASIL, 1972). 

A exemplo dos municipios de Sume e Picui, na regiao de Sousa, predominam tambem 

uma vegetacao do tipo caatinga hiperxerofila, com plantas de porte variavel arboreo ou 

arbustivo. A acao antropica ao longo dos anos vem devastando essa vegetacao, nao mais 

existindo, provavelmente, a sua formacao primitiva. 

O rnunicipio de Sousa apresenta uma variedade de classes de solos, sendo os mais 

presentes: litolicos eutroficos; vertissolos (bastante presente na regiao); podzolicos vermelho 

amarelo eutrofico; solonetz solodizado; e, aluviais eutroficos (BRASIL, 1972; EMBRAPA, 

1999). 

Apesar de estarem localizados em microrregioes distintas, os tres municipios 

paraibanos apresentam o mesmo clima de caracteristica semi-arida e sofrem com problemas 

relacionados com secas frequentes e intensificados inclusive em anos de El Nino. A 

precipitacao media anual, geralmente, e inferior a 500 mm nos municipios de Picui e Sume e 

em anos como o do El Nino de 1998, esta chega a ser inferior a 300 mm nesses municipios, 

conforme se verifica no Tabela 1 
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Tabela 1. Precipitacao media anual, em mm, nos municipios de Picui, Sume e Sousa 

Municipio 
Precipitacao media anual (mm) 

1995 1996 1997 1 0 0 8 

Picui 

Sume 

Sousa 

355,7 

382,4 

833,7 

324,0 

382,2 

956,4 

500,1 

398,1 

786,5 

133,7 

236,8 

392,8 

Fonte: Paraiba, 2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Condado de Alachua, Florida, Estados Unidos da America 

Nos Estados Unidos da America a area de estudo foi o Condado de Alachua, 

localizado no Estado da Florida. 

2.2.1. Florida 

A Florida e o Estado mais ao sul da parte continental dos Estados Unidos da America. 

E uma peninsula que se projeta em direcao ao Caribe entre o oceano Atlantico e o Golfo do 

Mexico. Segundo o Departamento de Estado da Florida/Divisao de Recursos Historicos, o 

Estado tem um comprimento de norte a sul de 719,38 km, de St Mayrs River a Key West e 

uma largura de leste a oeste de 580,97 km, do Oceano Atlantico a Perdido River. E dividido 

em 67 Condados e possui uma area de 151.670,4 km2, ocupando o 22° lugar no ranque dos 

estados em area total (aproximadamente a area do Estado do Acre no Brasil) (FLORIDA..., 

C2003; FLORIDA DEPARTMENT OF STATE, c2002). 

A historia da Florida comeca em 1513, quando o explorador espanhol Juan Ponce de 

Leon, desembarcou na regiao em busca da fonte da juventude. Antes dos conquistadores 

espanhois tomarem a Florida, a populacao indigena era numerosa, com sistemas politicos e 

religiosos complexos e com alto grau de organizacao social. Nos anos seguintes a populacao 

indigena foi sendo dizimada rapidamente em lutas e doencas e durante esse tempo a Florida 

teve pouco desenvolvimento. A fundacao da cidade de Saint Augustine pelos espanhois em 

1565 na costa do Atlantico (a cidade mais antiga do pais), marcou o inicio da colonizacao 

europeia na America do Norte. 

Apesar da colonizacao do territorio ter sido frustrada, pois nao fora encontrado ouro na 

regiao, e como a Corrente do Golfo levava os navios espanhois de tesouros de outras colonias 
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para o Novo Mundo passando pela costa da Florida, era essencial para os espanhois manter o 

dominio da colonia. Assim, os espanhois introduziram o Cristianismo, os cavalos e o gado. 

Apos o dominio britanico a partir de 1763, a Florida comecou a prosperar mesmo entre os 

constantes conflitos entre a Inglaterra e a Espanha pelo dominio do territorio (GUIA..., cl997; 

LUEDTKE, 1989; WADE et al., 1966). 

A Florida continuou como territorio espanhol ate 1821 quando a Espanha cede o 

territorio para os Estados Unidos. Sob dominio americano houve longos conflitos como os 

indios Seminole, que juntamente com os escravos, tinham fugido do dominio britanico do 

Norte da Florida no seculo anterior, o que deixou o territorio destruido. As duas principals 

guerras, finalizadas em 1842, trouxeram muitos americanos para a Florida. Sob dominio 

americano, a colonizacao do novo territorio ocorreu rapidamente e sistema de latifundio se 

estabeleceu fortemente no norte da Florida. E isso trouxe novos conflitos com os indios 

Seminole em busca de boas terras para os novos colonizadores. Em 03 de marco de 1845 a 

Florida se tornou o 27° Estado norte-americano (WADE et al., 1966). 

No inicio do seculo XX o turismo (hoje, a principal fonte de renda do Estado) 

floresceu na Florida e com o desenvolvimento, a agriculture se expandiu e atraiu migrantes. 

Por outro lado, fez surgir as desigualdades economicas trazendo problemas sociais e a ameaca 

ao meio ambiente pela incessante urbanizacao. 

Durante a maior parte da historia da Florida, a agriculture e a pecuaria foram as 

principals fontes de renda do Estado, especialmente frutas citricas. A cultura principal com 

finalidade economica dos latifundios no inicio da colonizacao foi o algodao (LUEDTKE, 

3989; WADEetal. , 1966). 

Segundo Wade et al. (1966) as frutas citricas, principais produtos cultivados na 

Florida, foram trazidas pelos espanhois no Seculo XVI. Conta a hitoria que cada navio que 

deixava a Espanha devia levar 100 sementes para as novas colonias e as condicoes ambientais 

da Florida mostravam-se ideais para o cultivo. A Florida produz mais de 70% das frutas 

citricas consumidas nos Estados Unidos da America. A regiao mais produtora e a regiao 

centro-sudeste do Estado e as industrias de sucos consomem a maioria da producao. 

A cana-de-aciicar, outre cultura importante, prospera no rico solo ao sul do Lake 

Okeechobee (e o segundo maior lago de agua doce dos Estados Unidos da America, com 

1.942 km2). Outrora dependente de imigrantes do Caribe, que cortavam com facoes, esta 

indiistria agora e em grande parte mecanizada. Metade da cana-de-aciicar dos Estados Unidos 

e cultivada nas planicies ao redor de Balle Glade e Clewiston, no sul da Florida, conhecida 

como "a cidade mais doce da America do Norte" (GUIA..., cl997). 
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• Populacao: 

O Estado da Florida sempre teve uma grande mistura de culturas. Os primeiros 

habitantes, os indios Seminole ja se encontravam na regiao no seculo XVII, quando os 

colonizadores europeus chegaram. Porem, os mais tradicionais habitantes do Estado sao os 

agricultores Cracker que vivem mais no interior, cujos ancestrais se estabeleceram na Florida 

na decada de 1800 (GUIA..., cl997). 

Os norte-americanos passaram a procurar mais a Florida a partir da Segunda Guerra 

Mundial. Primeiro os aposentados, atraidos pelo clima e pelo lazer, alem dos baixos impostos. 

Em seguida, e cada vez chegando mais, vieram os jovens e muitos latinos-americanos, para os 

quais a Florida e um local de oportunidades e de diversao. O Estado que ocupava o vigesimo 

lugar em populacao nos Estados Unidos da America em 1950, hoje possui 15.982.378 

habitantes (4a colocacao). O crescimento urbano da Florida e o resultado inevitavel do 

constante fluxo de pessoas de outros Estados norte-americanos e de outros paises, alem da 

migracao da area rural. A costa sudeste do Estado e quase totalmente tomada por edificios. 

Cidade como Miami e um exemplo tipico de uma grande metropole e principal porta de 

entrada para muitos imigrantes (GUIA..., cl997). 

• Condicoes Naturais: 

O Estado da Florida, tambem conhecido como "Sunshine State", tem na zona costeira 

os pontos mais pitorescos e atrativos para a industria turistica. A Florida possui uma zona 

costeira bastante extensa, com 1.925,97 km de extensao e com 1.066,77 km de praias, rica em 

vida selvagem. Grande numero de aves como pelicanos marrom, garcas azul e andorinhas do 

mar, sao vistos em abundancia por toda a costa. E tambem a parte mais desenvolvida do 

Estado em termos de expansao urbana (FLORIDA DEPARTMENT OF STATE, c2002; 

GUIA..., cl997). 

A Florida possui uma rica variedade ambiental. O encontro do norte temperado do 

Estado com o sul subtropical favorecem as diversidades naturais e de vida selvagem. O que se 

observa por todo Estado, sao cidades rodeadas por florestas densas repletas de animais 

silvestres. Alem disso, a paisagem plana (o ponto mais elevado da Florida tem 105 m de 

altitude e fica proximo a Lakewood, no Condado de Walton), solos arenosos, alta umidade e a 

proximidade do mar, proporcionam a grande presenca de areas pantanosas e milhares de lagos 

tambem com a sua vida animal protegida por lei. A presenca de aves e bastante grande 
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durante o inverno, quando essas migram do norte, a procura de areas mais quentes do pais 

(FLORIDA DEPARTMENT OF STATE, c2002; GUIA..., cl997). 

Apesar de que extensas areas naturais, como pantanos (dragados) e grandes arvores, 

foram destruidas para dar lugar as cidades e para a agricultura (segunda maior fonte de renda 

do Estado, so perdendo para o turismo), ainda e possivel encontrar areas extremamente 

selvagens e despovoadas. 

As florestas tropicais dominadas por madeira-de-lei, principalmente com varias 

especies de carvalhos-americano (Quercus rubra) na parte norte, sao verdejantes habitats do 

Estado (UNIVERSITY OF FLORIDA, [200-]). As florestas americanas sao, 

predominantemente, talhoes naturais de especies nativas de grande porte muito 

frequentemente encontradas nos "hammocks", ou ilhas de arvores. Os "hammocks" ocorrem, 

em geral, em faixas estreitas ao longo dos rios, onde se tem solos ricos em nutrientes. Sao 

areas elevadas com bosques em alagados de agua doce onde ha uma grande diversidade de 

fauna e flora (GUIA..., cl997; USA, 2001). 

Extensas florestas de pinhos (uma das variedades mais encontrada e a "North Florida 

Slash Pine" (Pinus elliotti Var. Elliottii), por causa de sua abundante producao de sementes) 

cobrem cerca de 50% da area do Estado, sendo mais da metade desta, cultivada para uso 

comercial. Essas areas sao interrompidas por pantanos e por outros habitat e prosperam 

quando periodicamente incendiadas. Plantas e animais desses bosques estao adaptados para 

sobreviver a condicoes dificeis (GUIA..., cl997; UNIVERSITY OF FLORIDA, [200-]). 

Os pantanos sao frequentemente dominados por ciprestes (Taxodium), que sao bem 

adaptados a condicoes de alta umidade e requerem pouco solo para crescer. Os ciprestes 

costumam formar um "domo" (Figura 2), com arvores mais altas no centre Os ciprestes tem 

uma longa historia na Florida, datando de pelo menos de 18 milhoes de anos atras e 

prosperam ainda hoje. O cipreste junto com a flor da magnolia e o simbolo do "velho sul" 

(GUIA..., cl997; UNIVERSITY OF FLORIDA, c2002). 
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Figura 2. Domo de cipresteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura (Fonte: UNIVERSITY OF FLORIDA, 2003). 

Outra vegetacao bastante comum na paisagem da Florida e a "Spanish Moss" 

(Tillandsia usneoides), ou barba-de-velho como e conhecida no Brasil. A barba-de-velho e 

uma bromelia epifita, que se desenvolve bem em quase toda a America, desde o sul dos 

Estados Unidos ate o Chile e a Argentina. Ela perde as raizes ainda no estagio de muda e e 

recoberta por pequenos escamas prateadas que absorvem a agua e os nutrientes que chegam 

pelo ar. E uma planta aerea, que cresce sobre uma outra planta hospedeira "sem prejudica-la". 

Aparece com abundancia por causa do seu metodo de proliferacao: pedacos quebrados sao 

espalhados pelo vento e se fixam em outros galhos e dai crescem. E uma epifita atmosferica 

extrema, encontrada principalmente em ambientes umidos, proximo a rios e lagos (ADAMS, 

2003). 

• Solo: 

A maior parte da area do Estado da Florida e composta por solos chamados de 

"Aquods" (molhado, arenoso com uma camada de material organico no subsolo). "Myakka", 

uma palavra indigena para "aguas grandes", e o solo nativo, exclusivo e mais extensivo da 

Florida, o qual esta presente em mais de 404.700 ha (mais de um milhao de acres) (Anexo A) 

(Figura 3). A sua presenca e tao importante que em 22 de maio de 1989, por lei do Senado, o 

solo "Myakka" foi instituido como o solo oficial do Estado da Florida (Lei N° 524) (USA, 

[200-]). 
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Figura 3. Presenca de solo Myakka no Estado da Florida (Fonte: USA, [200-]). 

Segundo o National Cooperative Soil Survey, dos Estados Unidos, a serie de solo 

"Myakka" consiste em solos formados em depositos marinhos arenosos, de profundo a muito 

profundo e de pobre para muito mal drenados. Estes solos estao em "flatwoods" (bosques 

localizados em areas mais baixas e tendo pequena drenagem), em areas elevadas de mares, em 

planicies de inundacao, em depressoes, e em areas suavemente inclinadas nos sopes das 

barreiras. Tem a permeabilidade rapida no horizonte de A e permeabilidade de moderada ou 

moderada rapida no horizonte de Bh. As inclinacoes de areas com esses solos variam de 0 a 8 

por cento. 

Os solos da serie Myakka sao de mal a muito mal drenados. Tem a drenagem interna 

lenta e retardam a agua de "runoff'. A permeabilidade e rapida nos horizontes de A e E, e de 

modera a moderada rapida no horizonte Bh. O lenol freatico esta no periodo de um a quatro 

meses, a menos de 0,45 m de profundidade na maioria de anos, podendo ficar um pouco mais 

de 1,00 m de profundidade durante as estacoes muito secas. As areas de depressao sao 

cobertas com agua durante o periodo de 6 a 9 meses ou mais na maioria de anos. 

A maioria das areas com esse tipo de solo e usada para a producao florestal comercial 

ou em escala nativa. As areas maiores, com medidas de controle adequadas da agua, sao 

usadas para a citricultura, o pasto melhorado e outras culturas. A vegetacao nativa inclui 

arvores como pinheiros, carvalhos e outras madeiras de lei (USA, 1998). 
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2.2.2. Condado de Alachua 

• Caracteristicas Fisicas: 

O Condado de Alachua esta situado na regiao Nordeste da Florida, tendo como limites 

os Condados: Columbia, Bradford e Union, ao Norte; Levy e Marion, ao Sul; Putnam, a 

Leste; e Gilchrist, a Oeste. Apresenta uma area total de 2.336,16 km2 (902 milhas quadradas), 

sendo 176,12 km (68 milhas quadradas) (Anexo A) de superficie de agua (Figuras 4 e 5). A 

temperatura media no mes de Janeiro e de 10,6 °C (51,1 °F), e 27,3 °C (81,1 °F) no mes de 

agosto. A precipitacao media anual e de 1.267,46 mm (49,90 polegadas) (ALACHUA..., 

C2003). 

Figura 4. Mapa do Condado de Alachua, Florida, EUA (Fonte: THE RIPPLE..., 2003). 
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Figura 5. Condado de Alachua - distancia de sua principal cidade, Gainesville, para as 

demais importantes cidades do Estado da Florida, EUA (em milhas) (Fonte: 

adaptado de MILEAGE..., 1996). 

• Historia e Populacao: 

A area em que hoje se encontra o Condado de Alachua era um antigo rancho espanhol 

estabelecido desde o ano de 1680 e pertencia ao Condado do St. Johns. O Condado de 

Alachua foi emancipado em 1824. Duas derivacoes foram propostas para o nome: La ("a", no 

espanhol) e Chua ("pia", em Seminole), e Luchuwa ("jarro", em Seminole). Esse nome foi 

inspirado para representar um grande abismo situado a 4,02 km (2,5 milhas) a sudeste de 

Gainesville (ALACHUA..., c2003). 

O Condado de Alachua e composto por 69 cidades, sendo Gainesville a maior delas, 

com 117,90 km2 de area (45,52 milhas quadradas). Pelo censo de 2000 (USA, 2000) o 

Condado de Alachua possuia uma populacao de 217.955 habitantes, sendo que a maior parte 

da populacao do Condado esta em Gainesville e na area circunvizinha. As demais cidades 

existentes no Condado tem populacao abaixo de 10.000 habitantes. Destas comunidades, 

Alachua, High Springs, e Newberry tiveram populacoes maiores em 1993. O "U.S. Bureau of 

the Census" designou o Condado de Alachua junto com o Condado de Bradford como area 

estatistica metropolitana da cidade de Gainesville (ALACHUA..., c2003). 
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A cidade de Gainesville com uma populacao de 117.182 habitantes (em 2003), 

apresenta um clima composto por invernos suaves e veroes mornos. Serve como o centra 

comercial, educacional e cultural para a Regiao Central-Norte da Florida. Gainesville 

proporciona um pleno alcance de servicos municipals para a populacao circunvizinha, tais 

como: policia e corpo de bombeiros; planejamento compreensivo de uso de terra e servicos de 

zoneamento; execucao de codigo e melhoria de vizinhanca; construcao e manutencao de ruas 

e de drenagem; servicos de engenharia de transito; servicos de reciclagem e refugo por um 

operador de cidadania; recreacao e parques; servicos culturais e da natureza; e servicos 

administrativos necessarios para apoiar estas atividades. Adicionalmente, Gainesville possue 

um sistema transporte regional e um aeroporto municipal. Em setembro de 1995 a cidade de 

Gainesville foi classificada pela revista americana "Money Magazine" como o melhor lugar 

•para se viver nos Estados Unidos da America. Por cinco anos consecutivos, foi classificada 

como a cidade mais habitavel da Florida (CITY..., 2003). 

• Economia: 

Em 1993 o Condado de Alachua apresentava uma renda per capta de 18.375,00 

dolares americanos (21a renda mais alta no estado da Florida). O maior numero da populacao 

economicamente ativa no Condado de Alachua e empregado no governo, nos servicos, e nos 

setores de negocios de varejo. A Universidade da Florida, situada na cidade de Gainesville, € 

o empregador primario do governo no Condado (ALACHUA..., c2003). 

Em 1992 havia 1.089 fazendas no Condado de Alachua, totalizando uma area de 

77.354,36 ha (191.140 acres, cerca de 33% da area total da terra do Condado). Metade da 

terra para a criacao de gado e a outra metade para a avicultura. O feno, o milho, a horticultura 

e a soja sao as principals culturas cultivadas no Condado. No setor florestal muito 

desenvolvido em toda a Florida, o Condado de Alachua produziu em 1991, 46.902 mil ft (pes) 

de tabuas de toras de "softwoods" (arvores coniferas, como o pinho e o cedro) e 5.403 mil 

"cords" (medicao ciibica de lenha) de "hardwoods" (arvores de madeira forte e pesada, como 

o carvalho, que tem folhas largas em vez de agulhas) para polpa (ALACHUA..., c2003). 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3. Departamento de Piura, Peru 

No Peru, o estudo foi desenvolvido no Departamento de Piura. 

2.3.1. Peru 

Peru esta situado na costa ocidental da America do Sul, e banhado pelo Oceano 

Pacifico, limitando-se ao norte com o Equador e a Colombia, ao sul com o Chile e a Bolivia, e 

a leste com o Brasil. Com uma area de 1.285.215 km2, e o terceiro maior pais da America 

Latina em extencao territorial. 

O Peru e cortado longitudinalmente pela Cordilheira dos Andes, que divide seu 

territorio em tres regioes de clima e relevo bem definidos: a costa (12% do seu territorio), a 

serra (28%) e a selva (60%). A costa apresenta um clima de caracteristica arido tropical; a 

serra, com clima de montanha e a selva, com clima de caracteristica equatorial. A temperatura 

media no Peru varia de 13 °C para a minima e 25 °C para maxima (PERU, 2003). 

O pais e dividido em 24 Departamentos (equivalente a estados no Brasil), distribuidos 

em 13 regioes alem de uma provincia constitucional de El Callao, nas proximidades de Lima. 

Cada Departamento e constituido por provincias, num total de 180 (incluindo El Callao), 

formadas por 1.747 distritos (FERREIRA, C , 2003; PERU, 2003). 

2.3.2. Departamento de Piura 

O Departamento de Piura esta localizado na parte norte do Peru, entre a costa e a 

Cordilheira dos Andes, nas coordenadas geograficas: entre 04° 04' 50" e 06° 20' 00" de 

latitude Sul e entre 79° 12' 40" e 81° 19' 34" de longitude Oeste do Meridiano de Greenwich. 

Limita-se ao norte com o Departamento de Tumbes e com o Equador, ao sul com o 

Departamento de Lambayeque, a oeste com o Departamento de Cajamarca e a Oeste com o 

Oceano Pacifico. Tem uma extensao territorial de 35.892,49 km2, equivalente a 2,79% do 

territorio peruano, altitude media de 29 m e e dividido em 8 provincias: Piura, Paita, Talara, 

Sullana, Ayabaca, Morropon, Huancabamba e Sechura; sendo a principal e capital do 

Departamento, a provincia de Piura (Figura 6). 

O Departamento de Piura tem uma geografia variada e se caracteriza por apresentar 

duas areas bem definidas que combina paisagens de deserto costenho, com as de zonas altas 

da regiao andina. A paisagem de deserto e uma area plana com cerca de 100 km de largura 
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conhecida como Costa, que se estende desde o litoral ate o sope da Cordilheira dos Andes. 

Em sua parte sudoeste do Departamento de Piura se encontra a provincia de Sechura. Nessa 

regiao destaca o deserto de Sechura, que e o maior deserto do Peru, onde esta localizada a 

"Deprecion de Bayovar", a area mais baixa do territorio peruano (37 m abaixo do nivel medio 

do mar) (PERU, 2003). 

Figura 6. Mapa politico do Departamento de Piura, Peru (Fonte: PIURA, 2003). 



CAPITULO 2 - ESTRATEGIAS PARA O ESTUDO DOS RISCOS A DKSASTRES ENOS 40 

A outra area e a regiao de serra. de abrupta fisiografia pela presenca da Cordilheira dos 

Andes, com altitudes superiores a 1.000 m, com clima de moderado a frio e precipitacoes de 

origem orografica que ocorrem no verao. Ali se localiza o "Paso de Porculla", com 2.138 m 

acima do nivel medio do mar, sendo considerada a passagem mais baixa dos Andes peruano 

(PERU, 2003). 

O clima do Departamento de Piura apresenta caracteristicas bem diferenciadas, tanto 

na Costa com na Serra 

O Departamento de Piura apresenta um clima desertico e semi-desertico na Costa e 

vertentes andinas ocidentais, subtropical no lado oriental. Na Costa durante os meses de 

dezembro a abril, se caracteriza por ter temperaturas medias de 32 °C e escassas 

precipitacoes, com media de 13 mm no periodo considerado. Nos demais meses do ano se 

mantem uma temperatura media no periodo considerado de 25 °C, sem presenca de chuvas. 

Na Serra, durante os meses de dezembro a abril tem-se precipitacoes altas de 152 mm em 

media, no periodo considerado. Durante o resto do ano as precipitacoes sao escassas, com 

media de 30 mm, no periodo considerado. Quanto a temperatura, esta se mantem por todo ano 

a 13 °C de media (EL CLIMA..., 2003). 

De maneira geral as precipitacoes anuais sao escassas no Departamento, salvo em anos 

em que se verifica o fenomeno El Nino. Nesses anos as chuvas sao abundantes, ultrapassando 

os 500 mm em alguns meses, originando inundacoes e acoes morfologicos de grande 

dinamismo (EL CLIMA..., 2003). Na Tabela 2 verifica-se um exemplo das precipitacoes 

medias anuais no Departamento de Piura, antes, durante e depois, dos mega eventos ENOS de 

1982/1983 e 1997/1998. 

Tabela 2. Precipitacoes medias anuais, em mm, em duas estacoes do Departamento de Piura 

antes, durante e depois: mega eventos ENOS 1982/1983 e 1997/1998 

Estacao Ano Estacao 
1981 1982 1983 1984 1996 1997 1998 1999 

Miraflores 

Latitude: 05° 10' 00" 

Longitude: 80° 36" 51' 

Altitude: 30 m 

S 

w 

2,7 2,0 189 ,4 3,6 0,2 19,1 131,9 4,6 

Morropon 
Latitude: 05 10' 47" s 51,5 11,3 240 ,9 30,0 11,2 35,5 576,3 20,3 

Longitude: 79° 58' 41 ' W 
51,5 11,3 240 ,9 30,0 11,2 35,5 576,3 20,3 

Altitude: 150 m 

Fonte: EL CLIMA..., 2003. 
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As formas morfologicas mais comuns na costa sao as "quebradas secas" que 

funcionam em uma forma violenta quando se produzem chuvas intensas. Essas "quebradas" 

ao norte do Departamento sao profundas e com numerosos talvegues hierarquizados. As do 

centro e sul sao de grande amplitude e menos profundos. 

O sistema hidrografico do Departamento de Piura e composto por tres bacias 

principals: na Vertente Amazonica, tem-se a bacia hidrografica do rio Huancabamba; e na 

Vertente do Pacifico, tem-se as outras duas bacias hidrograficas, as dos rios Chira e Piura. Ao 

lado desta ultima se encontra a cidade de Piura, capital do Departamento (REYES, 2003). Os 

ricos solos aluvionais de uso agricola, nos vales dos rios Chira e Piura, duas grandes bacias 

atualmente interconectadas, organizam a vida do Departamento, formando um verdadeiro 

oasis no deserto. 

A bacia hidrografica do rio Piura, segundo Reyes (2003), esta localizada 

geograficamente proxima a linha equatorial, abrangendo uma area de 10.229,64 km2. O no 

Piura e irregular e troca o seu curso. Anteriormente corria pelo centro do vale, porem devido 

as fortes chuvas de 1871, mudou de curso lancando-se pelo extremo ocidental do vale. 

Tambem, em 1983 devido as fortes chuvas ocorridas na regiao, o rio Piura trocou novamente 

o curso, dirigindo-se para o outro extremo do vale e avancando para o deserto de Sechura, 

para voltar-se depois quase chegando ao mar, desembocando ao norte da cidade de Sechura. 

Atualmente o rio Piura corre na direcao noroeste ate a localidade de Tambogrande, mudando 

de direcao para dirigir-se mais para o sul. 

Ainda de acordo com Reyes (2003) a precipitacao pluviometrica anual na bacia 

hidrografica do rio Piura varia de 50 a 800 mm, para anos normais; alcancando a precipitacao 

anual em alguns pontos da bacia, valores superiores aos 4.000 mm. Como conseqiiencia 

dessas precipitacoes, tem-se registrado na bacia hidrografica do rio Piura, valores 

extraordinarios de vazao, sobre passando todos os valores historicos analisados desde 1926. 

Por exemplo, em 1983, ano de fenomeno ENOS, durante um periodo de 189 dias, a vazao 

maxima registrado no rio Piura, alcancou a 3.200zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mV1, inundando a ciadade de Piura. 

De acordo com o "Atlas des Peru" (PERU, 1989) a cidade de Piura esta a 29 m acima 

do nivel medio do mar, distante de Lima cerca 1.035 km, pela estrada Panamericana Norte 

que atravessa o pais de Norte a Sul. Piura tem um clima tropical e seco, de caracteristica 

arida, quente com ausencia de chuvas em todo o ano. As temperaturas maximas chegam a 

34,2 °C e as minimas a 15 °C que correspondem aos meses de fevereiro e junho 

respectivamente. Nos anos em se apresenta o fenomeno El Nino, ha precipitacoes 

especialmente entre os meses de dezembro e junho. 
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• Historia: 

O desenvolvimento cultural em Piura remonta a mais de 1.000 a.C, epoca em que os 

grupos de agricultores se organizaram nessa zona. A cultura Viciis (500 a.C a 500 d.C.) 

constitui uma das manifestacoes culturais mais importantes da historia piurana, se destacando 

por sua fina ceramica e ouriversaria. Os "tallanes" ou "yungas" foram os primeiros 

moradores. Posteriormente os "mochicas" os conquistaram e seculos depois chegaram a ser 

submetidos ao governo do Inca Yupanqui (CIUDADES..., 2003). 

A historia do que e hoje Piura teve inicio em 1532 quando o entao conquistador 

espanhol Francisco Pizarro fundou no vale de Tangarara as margens do rio Chira, a primeira 

cidade espanhola no continente sulamericano com o nome de San Miguel. Por causa de 

enfermidades e constantes transbordamentos do rio Chira (provavelmente por conta de chuvas 

intensas provocadas por El Nino) em 1534 a cidade se trasladou para o local conhecido como 

"Monte de los Padres", na provincia de Morropon. Tambem ai tiveram muitos problemas com 

enfermidades alem do que a cidade nao encontrava espaco para se expandir, sendo trasladada 

em 1578 para San Francisco de Buena Esperanza, na provincia de Paita, as margens do 

Oceano Pacifico. Porem, diante do assedio de piratas e corsarios europeus, em 1588 don Juan 

de Cadalzo fundou mais para o interior a atual cidade de Piura, dando-lhe o nome de San 

Miguel de Piura del Villar. Durante a colonia a vida transcorreu em paz e tranquilidade ate 

que em 04 de Janeiro de 1821, Piura declarou a independencia. (CIUDADES. ., 2003). 

Piura e o Departamento mais povoado do Peru, depois de Lima, apresentando uma 

densidade populacional 2,2 vezes maior que a media nacional. Em 2000 a populacao no 

Departamento apresentava a seguinte distribuicao: 30% nas principals cidades, Piura e 

Sullana; 32% nos vales costenhos; 21% na serra; e, 17% no litoral (PIURA..., 2003). 

Apesar de apresentar uma cultura milenar, de softer o desgaste da colonizacao 

espanhola mercantilista e de ser uma das regioes de maior dinamismo no pais, a populacao do 

Departamento de Piura conta com niveis baixos de desenvolvimento social, particularmente a 

populacao assentada na serra e nos vales costenhos. Por exemplo, o nivel educativo dos 

chefes das unidades produtivas apresenta as seguintes caracteristicas: 23% nao tem nenhum 

nivel educativo; 66% tem o primario; 9% tem o secundario; e apenas 2% tem curso superior 

(PIURA..., 2003). 
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3. Metodologia do Trabalho de Pesquisa 

O trabalho de pesquisa nas areas de estudo nos tres paises, consistiu nas etapas a 

seguir: 

a) Identificar e comparar os diferentes modelos de organizacao politica-socioeconomica das 

regioes afetadas por ENOS (Picui, Sume e Sousa, no Nordeste do Brasil; Piura, no Peru; e 

Florida, nos Estados Unidos da America); 

b) Avaliar os processos de tomada de decisoes relativas a prevencao, atencao e recuperacao 

de desastres ENOS, por parte de atores civis e governamentais; 

c) Identificar as caracteristicas dos modelos de desenvolvimento aplicados nos paises 

afetados por ENOS no periodo de estudo, 

d) Comparar os modelos de desenvolvimento e a ocorrencia dos desastres (ENOS); 

e) Identificar os fatores determinantes nos modelos de desenvolvimento que desencadeiam a 

ocorrencia dos desastres ENOS; 

f) Estudar os diferentes casos que permitam avaliar comparativamente os impactos sociais, 

culturais e ambientais de determinadas solucoes tecnologicas adotadas nas regioes 

afetadas por ENOS no periodo de estudo; 

g) Avaliar comparativamente os modelos organizativo-administrativos para prevencao de 

desastres ENOS; 

h) Analisar de forma comparativa os diferentes sistemas instrumentais que se aplicam na 

prevencao, atencao e recuperacao de desastres ENOS nas diferentes areas afetadas e seus 

sistemas de alerta antecipado. 

4. Estrategias de Acao 

As estrategias de acao para o desenvolvimento do trabalho consistiram nas etapas 

paralelas: 

a) Revisao de literatura: levantamento das informacoes primarias para identificacao, 

diagnostico e avaliacao das caracteristicas das regioes de estudo e das comunidades nelas 

inseridas, no contexto da construcao social dos riscos e das vulnerabilidades a riscos de 

desastres ENOS; 

b) Uso de recursos de informatica: uso de programas e equipamentos de informatica para o 

auxilio na pesquisa, tais como, redacao de texto, consultas a Internet, envio e 

recebimentos de referencias bibliograficas sobre os risco a desastre ENOS e areas 

correlatas; 
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c) Trabalho de campo: reconhecimento das areas testes, com a descricao geral de seus 

elementos para subsidiar os trabalhos de interpretacao das informacoes colhidas na revisao 

de literatura; avaliacao "in loco" das condicoes do meio ambiente das areas visitadas; 

entrevistas com a populacao rural e periferica para obter informacoes detalhadas das 

condicoes sociais, economicas, politicas e ambientais para a avaliacao e diagnostico das 

vulnerabilidades a riscos de desastre ENOS; e, visitas a orgaos governamentais e nao 

governamentais para verificacao de como sao implementadas e executadas as politicas 

publicas, para mitigacao dos efeitos dos eventos ENOS. 



CAPITULO 3 

COMPONENTES PARA O ESTUDO DOS RISCOS A 

DESASTRES ENOS 
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CAPiTULO 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COMPONENTES PARA O ESTUDO DOS RISCOS A DESASTRES ENOS 

1. A Analise de Desastres 

As ameacas naturais, tais como incendios, inundacoes, terremotos e secas, formam 

parte dos ciclos naturais da terra. Quando essas ameacas repercutem em sociedades 

vulneraveis, tais sociedades se veem frente a situacoes catastroficas que necessitam socorro de 

emergencia, tanto para salvar vidas quanto para proteger o meio ambiente (PROGRAMA..., 

1995). 

Segundo Blaikie et al. (1996) um desastre ocorre quando um consideravel numero de 

pessoas experimenta uma catastrofe e sofre danos serios e/ou perturbacao de seu sistema de 

subsistencia, de tal maneira que a recuperacao e impossivel sem ajuda externa (intervencao do 

Estado, ou de agentes internacionais, etc.). 

A origem dos desastres provocados por fenomenos naturais e atribuida a varios 

fatores, tais como: mudancas nos sistemas fisicos terrestres, mudancas demograficas, 

desigualdade na distribuicao da riqueza e aumento na densidade de construcoes (MILETI, 

1999). 

Ao contrario de outros problemas sociais, a analise de desastre e um instrumento 

muito complexo. As experiencias que se somam ao longo da historia tem demonstrado que 

cada desastre se manifesta de diferente forma e com distinta intensidade, dependendo da 

vulnerabilidade e fragilidade tanto das estruturas que sustentam o desenvolvimento social, 

como tambem da propria sociedade e cujo resultado depende da diversidade de fatores que 

interatuam e da natureza em que cada situacao se julga em papel dominante (MANSILLA, 

1993). 

Entende-se por vulnerabilidade, as caracteristicas de uma pessoa, ou grupos de 

pessoas, desde o ponto de vista de sua capacidade para antecipar, sobreviver, resistir e 

recuperar-se do impacto de uma ameaca natural (BLAIKIE et al., 1996). Ameaca se define 

como a probabilidade de ocorrencia de um evento fisico natural ou incitado por intervencao 

humana, potencialmente desastroso durante certo periodo de tempo em uma dada regiao 

(CARDONA, 1993). 

Analisar os desastres permite mostrar porque nao se deve segrega-los da vida cotidiana 

e como os riscos implicitos nos desastres tem que estar conectados com a vulnerabilidade 
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gerada para muita gente, por sua existencia normal. Trata-se de buscar conexoes entre os 

riscos que afrontam a populacao e as razSes de sua vulnerabilidade as ameacas (BLAIKIE et 

al. 1996). 

Muitos desastres sao mesclas complexas de ameacas naturais e acoes humanas. Os 

desastres ambientais resultam do conflito entre os processos geofisicos e a acao humana e 

realizam-se na interface entre os sistemas naturais e o sistema do Homem como utilizador de 

recursos. Os desastres nao sao um problema da natureza por si so, mas tambem um problema 

da relacao entre o natural e a organizacao e estrutura da sociedade. Em conseqiiencia, a 

pesquisa deve partir do principio de que os desastres nao sao um problema independente em 

sua casualidade, bem como em termos das opcoes reais e viaveis de ser superadas algo que 

atenda a sociedade e os processos de desenvolvimento em si. As pesquisas devem 

iundamentar-se em analises historicas, que reconstruam o processo de conformacao da 

vulnerabilidade da sociedade e que identifiquem os aspectos sociais que necessariamente 

teriam que se modificar para avancar na resolucao do problema (GOUDIE, 2000; LA RED, 

1993). 

Os riscos a que esta submetido um pais para ocorrencia de diversos tipos de 

fenomenos, que podem desencadear em um desastre, nao estao no fenomeno propriamente 

dito, mas sim no tipo e na tendencia dos modelos de desenvolvimento adotados. O rapido 

crescimento da populacao aumenta a demanda de recursos naturais, pressionando o meio 

ambiente e aumentando o risco de ocorrencia de um desastre, ou mais alem, de que os 

desastres ocorram com mais frequencia. O aumento da magnitude e da frequencia dos perigos 

ambientais e os elevados danos materiais e humanos nao podem ser desligados do aumento da 

ocupacao e do uso antropico do espaco fisico que se traduziu no progresso incrementado de 

disturbios dos sistemas fisicos (GOUDIE, 2000; MANSILLA, 1993; PROGRAMA. ., 1995). 

O risco e a probabilidade de danos e perdas que tenham significado social. De acordo 

com Vargas (2002), risco de desastre e a magnitude provavel de dano de um ecossistema 

especifico ou em alguns de seus componentes, em um periodo determinado, ante a presenca 

de uma especifica atividade com potencial perigoso. Para Cardona (1993) o risco existe na 

medida em que interatuam ou se interrelacionam fatores de ameaca e de vulnerabilidade. 

Ao poder ou energia que pode desencadear-se se chama ameaca e a predisposicao para 

softer dano se denomina vulnerabilidade (VARGAS, 2002). 

Assim, pode-se expressar o risco de desastre em funcao da ameaca potencial e da 

vulnerabilidade do sistema e seus elementos a essa ameaca: 
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Risco de desastre = / (ameaca, vulnerabilidade) 

Ou seja (PROGRAMA..., 1995): 

Risco de desastre = Ameaca x Vulnerabilidade 

Segundo Vargas (2002) a ameaca se define como a magnitude e duracao de uma forca 

ou energia potencialmente perigosa por sua capacidade de destruir ou desestabilizar um 

ecossistema ou os elementos que os compoem, e a probabilidade de que essa energia se 

desencadeie. Isso quer dizer que: 

Ameaca = / (energia potencial, susceptibilidade, detonador) 

De acordo com Vargas (2002): a energia potencial e a magnitude da atividade ou 

cadeia de atividades que poderiam desencadeasse; a susceptibilidade e a predisposicao de um 

sistema para gerar ou liberar a energia policialmente perigosa, ante a presenca de um 

detonador; e o detonador e o evento externo com capacidade para liberar a energia potencial. 

Resumidamente, pode-se dizer que uma ameaca e um perigo que causa uma 

emergencia. A vulnerabilidade a essa ameaca causa um desastre 

Segundo Vargas (2002) a vulnerabilidade e a disposicao interna a ser afetada por uma 

ameaca. Se nao ha vulnerabilidade, nao ha destruicao ou perda. Assim, por sua vez, pode-se 

expressar a vulnerabilidade como: 

Vulnerabilidade = / (grau de exposicao, protecao, reacao imediata, recuperacao 

basica, reconstruct) 
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Assim: o grau de exposicao e o tempo e modo de um ecossistema (ou seus 

componentes) a sujeitar-se aos efeitos de uma atividade ou energia potencialmente perigosa; 

protecao e a defesa do ecossistema (e de seus elementos) para reduzir ou eliminar os efeitos, 

que uma atividade com potencial destrutivo pode lhe causar; reacao imediata e a capacidade 

do ecossistema (e de seus elementos) para reagir, proteger-se e evitar o dano no momento em 

que se desencadeia a energia com potencial destrutivo ou desestabilizador; a recuperacao 

basica e o restabelecimento das condicoes essenciais de subsistencia de todos os componentes 

de um ecossistema; e reconstrucao, e a recuperacao do equilibrio e as condicoes normais de 

vida de um ecossistema, por seu retorno a condicao previa ou, mais frequentemente, a uma 

nova condicao mais evolucionada e menos vulneravel (VARGAS, 2002). 

Embora a equacao de risco de desastre expresse uma certa simplicidade, e muito 

dificil, a principio, quantificar a vulnerabilidade de uma sociedade a um desastre. E mais facil 

medir as perdas monetarias de um desastre de inicio repentino, tais como, inundacoes e 

terremotos, do que medir as perdas sociais, se bem que ambas sao importantes. Os efeitos em 

longo prazo dos desastres na economia sao tambem dificeis de serem avaliados 

(PROGRAMA..., 1995). 

No caso de ameacas de inicio lento, tais como, secas, desertificacao e contaminacao 

ambiental, onde outros fatores entram em jogo, as avaliacoes sao particularmente dificeis, 

especialmente em paises em desenvolvimento. Em geral, a vulnerabilidade esta estritamente 

associada com a pobreza e, nesse sentido, os paises em desenvolvimento sao altamente 

vulneraveis (PROGRAMA..., 1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Interpretacao dos Riscos no Nordeste Brasileiro 

No panorama mundial, em todas as epocas, o fator que constitui o elemento dinamico 

do desenvolvimento da sociedade humana e, o modo pelo qual o homem trata de satisfazer 

suas necessidades elementares a vida. A simbiose, conscientemente operada pelo homem da 

tecnica e da natureza e que, nas suas mutacoes, na superacao constante das contradicoes por 

ela engendradas, foi dando origem aos sucessivos estagios de organizacao social (BORGES, 

1958). 

Por forca da propria lei que comanda tais transformacoes, dois fenomenos verificam-

se no decurso desse processo: o desenvolvimento desigual das varias regioes do planeta Terra 

e o contra-senso de um desconcertante subconsumo, aliado a uma producao aceleradamente 

crescente (BORGES, 1958). 



CAPITULO 3 - COMPONENTES PARA O KSTUDO DOS RISCOS A DESASTRES ENOS 50 

Partindo do principio de que os riscos a desastre sao socialmente construidos, vejamos 

um exemplo, a construcao social dos riscos na regiao Nordeste do Brasil que, apesar de ser 

peculiar, e uma similaridade para as demais areas de estudo deste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. A Colonizacao do Nordeste - Historico 

No livre jogo das forcas economicas mundiais que presidiram o desenvolvimento dos 

diferentes paises, coube ao Brasil, desde os tempos coloniais, organizar sua economia para 

servir mais a interesses alienigenas que aos de sua propria populacao. A acao pertinaz e 

orientada dos colonizadores, numa primeira fase, e do capital estrangeiro, aproveitando-se de 

um complexo de recursos naturais que parecia inesgotavel, distorceu por completo a expansao 

normal de nossa economia (BORGES, 1958). 

A colonizagao brasileira representou um capitulo da expansao comercial europeia que 

teve origem por volta do seculo XI, com o ''renascimento do comercio" e o crescimento 

urbano, representando um aspecto importante da transicao do feudalismo para o capitalismo. 

Fato esse que se tornara definitivo no final do seculo XVIII com a Revolucao Industrial. Nos 

seculos XV e XVI, a expansao comercial europeia, o intenso crescimento das cidades e da 

populacao estimulou a busca de novos produtos capazes de incrementar a atividade comercial 

(ouro, prata, acucar, tabaco, algodao, certos tipos de madeira, frutos diversos, etc) e de novas 

areas a serem incorporadas ao raio da acao dos comerciantes europeus. Por esses motivos, os 

Portugueses foram em busca de um produto que garantisse a ocupacao das terras e gerasse 

lucros. 

A organizacao economica do Nordeste do Brasil e conseqiiencia da ocupacao das 

terras brasileiras que, por sua vez, e resultado do surgimento e desenvolvimento do 

capitalismo europeu. Para a ocupacao do territorio brasileiro pelos Portugueses no seculo XVI 

era necessario que as terras gerassem lucros, pois, na logica capitalista, so seria viavel a 

ocupacao das terras se estas produzissem para o seu sustento e gerassem riquezas a 

Metropole. Como no Brasil a principio nao foram encontrados metais preciosos, os 

Portugueses, com medo de perder as suas terras no continente americano, para outras nacoes 

que nao reconheciam o Tratado de Tordesilhas (Holanda, Franca e Inglaterra), viam como 

unica saida as ocupar. 

A coexistencia, em certa epoca no Brasil, de tres estagios distintos da evolucao social 

- a escravidao, o feudalismo e o capitalismo - mais facilitaram esse papel "extroversor" dos 

interesses alem-mar, criando entre nos uma agricultura extensiva de subsistencia; 
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superditando, enfim, toda a nossa politica orcamentaria fiscal e cambial aos ditames das 

grandes potencias mundiais (BORGES, 1958). 

No inicio do descobrimento do Brasil, seculo XVI, a politica mercantilista era 

predominantemente litoranea, por diversos motivos: carencia de recursos financeiros para 

empreender a colonizacao; insuficiencia do contingente populacional portugues; clima muito 

diferente daquele a que os colonos estavam acostumados; resistencia indigena; etc. 

(FERREIRA, O , 1978). 

O Pau-Brasil foi a primeira riqueza que os Portugueses puderam explorar no litoral. A 

comercializacao dessa madeira, utilizada na Europa para fabricacao de corantes, nao era tao 

vantajosa quanto a dos produtos de luxo que vinham do Oriente e que alcancavam precos 

mais elevados nos mercados europeus. Mesmo assim, o governo portugues preocupou-se, 

desde cedo, em fazer do comercio do Pau-Brasil uma exclusividade sua. Contudo, a atividade 

extrativista da madeira nao favorecia a fixacao do homem a terra. A medida que o Pau-Brasil 

ia escasseando. os exploradores tinham que se mudar, a procura de outro local onde essa 

madeira fosse abundante. O outro produto bem adaptado no Nordeste do Brasil, o qual passou 

a ser produzido em larga escala foi o acucar (FERREIRA, O., 1978; FURTADO, 1980) 

A ocupacao do Nordeste brasileiro, regiao mais proxima da Metropole, iniciou-se pela 

exploracao agricola com o cultivo da cana-de-aciicar, um produto de alto valor economico na 

epoca e adequado as condicoes de clima e ao solo de massape da zona costeira. O 

empreendimento acucareiro se tornou viavel pela experiencia dos Portugueses, que 

cultivavam a cana-de-aciicar na ilha da Madeira e pela participacao financeira e comercial dos 

holandeses que faziam a distribuicao do acucar na Europa. 

Como o acucar era um produto muito caro no mercado europeu, a sua producao exigia 

grandes faixas de terra, o que trouxe prosperidade aqueles que o produziam, bem como a 

cobica de outras nacoes colonizadoras da epoca (FERREIRA, O , 1978). 

Com o estabelecimento da agroindiistria canavieira surge no Brasil a primeira 

organizacao social - a sociedade patriarcal. Essa sociedade possui tres caracteristicas 

marcantes: era latifundiaria, pois se baseava na propriedade de grandes extensoes de terra, 

escravocrata, pois sobrevivia as custa do trabalho escravo, principalmente de negros vindos da 

Africa; e patriarcal, onde o senhor de engenho tinha autoridade absoluta sobre a familia, seus 

agregados e seus escravos (FERREIRA, O., 1978). 

Durante todo o seculo XVI a ocupacao portuguesa no Brasil-colonia teve um carater 

periferico e atlantico. As poucas cidades e vilas do periodo, assim como todas as areas 

agricolas, estavam nas proximidades do Oceano Atlantico, a via de comunicacao com a 
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Metropole. O interior foi explorado apenas no seculo XVII. O deslocamento da fronteira 

economica para o Oeste fez-se aos saltos, em busca das terras propicias a certos produtos 

agricolas, cuja exploracao se tornava vantajosa, merce de uma episodica conjuntura 

internacional favoravel. O Rei de Portugal deixou para a iniciativa particular, em virtude de 

nao possuir recursos para realiza-la a contento, a tarefa da colonizacao do interior do Brasil, 

quando resolveu implantar a partir de 1534 um processo de doacao de imensos lotes de terra 

que se estendiam, na direcao dos paralelos, do litoral ate o limite estabelecido pelo Tratado de 

Tordesilhas: as chamadas Capitanias Hereditarias (BORGES, 1958; FERREIRA, O., 1978; 

FURTADO, 1980). 

Entretanto o sistema de divisao em Capitanias nao apresentou os resultados 

pretendidos. A extensao imensa dos lotes foi talvez, a principal razao do insucesso. Os 

donatarios, reais "administradores" das Capitanias, nao possuiam recursos suficientes senao 

para fundar estabelecimentos precarios na regiao costeira dos lotes que recebiam, nao 

podendo, portanto, realizar tentativas de colonizacao no interior. A dinamica do processo 

derivava da interacao do latifundio, como efeito residual de ocupacao do solo a base de 

sesmaria; da monocultura, unica forma de aproveitar ao maximo as possibilidades latentes da 

terra na fase de precos internacionais ascendentes, e do braco escravo, que reduzia ao minimo 

OS custos de producao. O rapido esgotamento dos solos, provocado por essa precaria 

conjugacao de fatores de producao, no entanto, dava origem ao nomadismo agricola, de que 

ate hoje nao nos livramos totalmente (BORGES, 1958; FERREIRA, 0 . , 1978). O que 

desejavam, como se ve, era retirar da terra tudo o que ela podia dar no menor prazo de tempo, 

devastando florestas e provocando queimadas. Segundo Cunha, E. (2002) a pratica das 

queimadas foi um triste legado transmitido pelos nossos indios aos primeiros ocupantes 

estrangeiros, etc. A queimada das matas e dos restos culturais praticadas durante o periodo 

colonial, infelizmente chegou ate os tempos atuais 

Porem, coube a criacao do gado, atividade economica subsidiaria a cultura canavieira, 

a tarefa da conquista e da ocupacao de grande parte do interior nordestino, pois a faixa 

litoranea, pelo visto, era exclusividade da producao de acucar. Nas areas propicias a criacao, o 

latifundio gerou a pecuaria de corte, onde o gado era lancado aos pastos naturais, sem defesa 

nem trato (BORGES, 1958; FERREIRA, O., 1978). 

Portanto, verifica-se que a colonizacao do Nordeste era exclusivamente voltada para o 

enriquecimento da Metropole, com base em uma politica mercantilista. No inicio houve um 

curto periodo de exploracao madeireira do Pau-Brasil e, em seguida, grandes desmatamentos 

e queimadas para a expansao da cultura da cana-de-aciicar e mais para o interior, para a 
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pecuaria. A extensao territorial da colonia era delimitada pelo Tratado de Tordesilhas, de 

1494, entre Portugal e Espanha. Porem, esse tratado acabou ficando apenas no papel, pois nos 

seculos XVII e XVIII os Portugueses aventuraram-se alem de seus limites. Foi nesses seculos 

que ocorreu o desbravamento do sertao nordestino, com a expansao da pecuaria. Era 

necessario, portanto, que mais terras fossem tomadas dos indios e desmatadas para o cultivo 

de pastagens para o gado. Surge, tanto no litoral como no sertao, a concentracao fundiaria que 

se perpetuou ate os dias atuais. 

2.2. A Construcao Social dos Riscos no Nordeste 

Os atuais paises desta parte do "Novo Mundo" foram formados no processo de 

expansao da "economia-mundo" europeia, onde foram alocados - ja na sua origem - em uma 

funcao de complementaridade a vida das metropoles. Do ponto de vista da Geografia, tem-se 

um padrao de ocupacao predador e extensivo, que em um ritmo intenso tenta sugar, no limite 

da tecnologia disponivel, os lugares incorporados ao sistema. Esse padrao colonial latino-

americano de valorizacao do espaco implicou em um gradativo empobrecimento relativo dos 

territorios onde se instalou, ou seja, os territorios eram vistos como espacos a se ganhar 

(MORAES, 1994). 

Mesmo com os processos de emancipacao politica ja realizados, as elites permanecem 

pensando seus paises como espacos a se ganhar, e o povo sendo visto como instrumentos 

desta acao (MORAES, 1994). 

No caso do Nordeste brasileiro, as transformacoes e o dinamismo do capital 

observados na sua economia tem sido acompanhados por elevados indices de pobreza da 

maioria da populacao. A medida que se processa a concentracao fundiaria (como um aspecto 

da concentracao de capital) e em que as terras sao cada vez mais destinadas para o plantio das 

lavouras ou das culturas mais rentaveis para o capital (como e o caso das culturas de 

exportacao e das pastagens para o gado), aumenta o desemprego e a migracao da populacao 

rural para as cidades (pressionando os salarios para baixo). Em conseqiiencia, deterioram-se 

as condicoes de vida da populacao, reduzindo-se as possibilidades de cultivar pequenos 

pedacos de terra como rocados de culturas de subsistencia (SlJPERrNTENDENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, 1984). 

Com uma populacao de mais de 20 milhoes de habitantes, o semi-arido e uma regiao 

sob intervencao, onde o planejamento estatal define projetos e incentivos economicos de 
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alcance desigual, atraves de programas incompletes e desintegrados de desenvolvimento 

social (AB'SABER, 1992). 

Nesse contexto, para entender como os riscos se constroem socialmente, e preciso 

entender dois aspectos: de que forma se constroi as vulnerabilidades que potencializam os 

impactos de eventos fisicos determinados e de que forma, a sociedade cria novas ameacas por 

meio da intervencao nos ecossistemas e na transformacao dos recursos em ameacas. 

No caso especifico do Nordeste verifica-se que ele se defronta com grandes desafios 

no campo social, economico e politico, que juntamente com o ambiental e o institucional, 

formam a base dos riscos socialmente construidos na regiao. 

O desafio social refere-se a superacao dos aberrantes indices de concentracao de renda 

e da exclusao de um enorme contingente da populacao dos beneficios gerados pelo progresso 

economico (Figura 7). A dimensao da pobreza e da indigencia e algo que tem de ser 

enfrentado pelas politicas publicas de carater regional. O desafio economico diz respeito a 

realizacao do objetivo da sustentacao do desenvolvimento, ou seja, a estrutura produtiva do 

Nordeste ainda esta longe de manter seus niveis de desempenho por si mesma. E o desafio 

politico tem a ver com a reversao do processo de esfacelamento da propria Regiao ou, por 

outro lado, com a recomposicao da vontade coletiva regional. Fora dessa uniao, as decisoes 

que mais interessam continuarao a ser tomadas sem a consulta regional 

(SUPERINTENDENCE DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, 1994). 



CAPITULO 3 - COMPONENTES PARA O ESTTJDO DOS RISCOS A DESASTRES ENOS 55 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. As Politicas Publicas e os Sistemas Organizacionais 

Segundo Bucci (2002) politicas publicas significam "programas de acao 

goveraamental", os quais representam o encontro de elementos tecnicos de administracao de 

recursos e meios publicos com a escolha politica de prioridades para uso desses recursos. De 

acordo com Rua (1998), trata de um conjunto de decisoes e acoes de cunho politico, destinado 

a resolucao pacifica de conflitos quanto a bens publicos. 

Nesse contexto, independentemente de partido politico, as politicas publicas sao todos 

os tipos de acoes dos poderes executivos (federal, estadual e/ou municipal), que tem efeito 

social e que envolvem recursos publicos, sob responsabilidade social. 

As politicas publicas tem sua origem em alguma necessidade apresentada por atores 

politicos ou sociais, direta ou indiretamente interessados, que transitam e interagem no meio 

ambiente e no sistema politico. Porem, nem sempre atinge o seu objetivo, devido, dentre 

outros, a falta de interesse de alguns tomadores e implementadores de decisao. Alem do mais, 

os fatores condicionantes das politicas publicas, tais como, as constelacoes de atores, as 

condicoes de interesse de cada situacao e as orientacoes valorativas, sao sujeitos a alteracoes 

ao longo do tempo (FREY, 2000). 

A falta de politicas publicas consistentes para dar conforto a populacao do semi-arido 

brasileiro em processos de mitigacao de seca e um fato notorio. A seca no Nordeste brasileiro 

assume dimensoes de calamidade social, pela vastidao de area que assola. Apesar dos 

primeiros registros oficiais sobre a seca no semi-arido brasileiro serem datados nos 

primordios do Seculo XVIII, ainda nao foram implementadas acoes capazes de acabar com a 

situacao de miseria vivida por cerca de 11 milhoes de pessoas que sofrem com os efeitos 

desse evento natural. Desde os primordios da colonizacao do Brasil, inumeras propostas de 

alternativas foram lancadas, algumas implementadas (total ou parcialmente) por programas 

governamentais, sem haver, contudo, uma preocupacao constante com outras medidas de 

carater preventivo. E assim, a cada ocorrencia de uma "nova seca", esta outra vez preparado o 

cenario para novas catastrofes sociais. 

Independentemente do governo as medidas emergenciais de mitigacao da seca, seja ela 

normal ou prolongada, nao tem sido eficazes. Um exemplo classico sao as frentes de 

emergencias, que ao longo dos anos tem aumentado a dependencia do homem do campo ao 

clientelismo, pela diminuicao de sua auto-estima, frente as politicas e programas equivocadas 

do poder publico. As emergencias tem perpetuado a pobreza no semi-arido e, devido a este 

estado de pobreza e da propria conjuntura politico-assistencialista da emergencia, o homem 
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do campo, inseguro, cheio de incertezas, se ve mais e mais dependente do 

assistencialismo/clientelismo. Cada vez mais diminui sua capacidade de reacao, traduzida na 

apatia, na falta de animo e de iniciativa, entregando-se a algumas crendices religiosas (Figuras 

8 e 9 ) . 

Figura 8. "Aspecto do alistamento de flagelados nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4a Residencia do 2° Distrito em Sao 

Goncalo, na emergencia de 1958" (Fonte: DNOCS, Sousa, PB). 

Figura 9. Frente de emergencia em Sao Vicente do Serido, PB, em 2000 (Fonte: 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Paraiba, em novembro de 2002). 
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A Figura 8 foi obtida em consulta nos arquivos do DNOCS no perimetro irrigado de 

Sao Goncalo, em Sousa, PB, em setembro de 2002, na qual em seu verso, alem da inscricao 

citada no titulo da figura, consta a seguinte data: 11-03-58. Comparando a Figura 8 com a 

Figura 9, e interessante notar na Figura 9 a presenca da mulher nas frentes de emergencias 

atuais. 

O fracasso dessas acoes mitigadoras da seca climatica no Nordeste brasileiro se deve 

ao fato de que, normalmente, tais "solucoes" sao formuladas fora de um contexto mais amplo, 

sem vinculacao a uma estrategia global de desenvolvimento para a regiao, que coloca o 

fenomeno natural hidro-climatico seca como responsavel por uma situacao calamitosa 

acumulativa de danos sociais e economicos ao longo dos anos, desde o inicio da colonizacao. 

As politicas publicas surgem na Constituicao Federal do Brasil de 1988 (BRASIL, 

2001), como um mecanismo direto da sociedade para lutar pela cidadania e tambem de tomar 

parte nas decisoes do governo, no espaco da organizacao social e na fiscalizacao. Elas 

precisam ser bem formuladas, para que no momento de serem efetivadas/implementadas elas 

possam produzir os resultados esperados. Tais politicas devem ser acompanhadas e 

fiscalizadas pela sociedade, para que nao sejam desvirtuadas para interesses materiais e ideias 

de alguns poucos atores envolvidos, direta ou indiretamente no processo. Uma vez que sao 

respostas aos problemas sociais, so serao solucionadas se forem apresentadas a agenda do 

governo e aos poderes competentes (BUCCI, 2002; FREY, 2000; RUA, 1998). 

As politicas publicas podem ser agrupadas em tres grandes campos: politicas 

economicas, politicas sociais e politicas territorials. Com as politicas economicas e sociais e 

possivel fazer estruturas de espacialidade (por exemplo: estruturas geoeconomicas, 

geoeducacionais, etc.). Porem, existem acoes estatais que modulam o espaco, qualificando-o 

como condicao para as outras especializacoes. Estas politicas sao chamadas de politicas 

territorials, pois elas produzem espaco (MORAES, 1994). 

Nesse entendimento, as politicas ambientais podem ser tratadas como uma modalidade 

de politica territorial, pois o ambiental deixa de ser visto como um vetor reestruturador de 

toda logica cientifica, pondo-se como mais um fator a ser considerado na modelagem do 

espaco terrestre (MORAES, 1994). 

O interesse da analise de politicas publicas nao se restringe meramente a aumentar o 

conhecimento sobre pianos, programas e projetos desenvolvidos e implementados pelas 

politicas setoriais, mas sim fazer uma analise da inter-relacao entre as instituicoes politicas, o 

processo politico e os conteudos de politica com o arcabouco dos questionamentos 

tradicionais da ciencia politica (FREY, 2000). 
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Em resumo, a politica publica significa estabelecer "o que" sera feito em relacao a um 

determinado problema politico social, respondendo questoes: "quando, como, com quanto e 

com que". Ou seja, significa planejar acoes em longo prazo (antecipar necessidades), 

atingindo as causas dos problemas e estabelecendo solucoes. 

A politica social como projeto de uma sociedade nao se resolve por decreto ou medida 

provisoria, mas se coloca como um empreendimento coletivo resultante do processo de 

formacao da opiniao dos diversos grupos sociais, mediante a explicitacao dos seus interesses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(SUPEPvINTENDENCIA DE DESENVOLVTMENTO DO NORDESTE, 1984). 

A importancia social no controle, legitimacao e formulacao de politicas publicas e 

reconhecida pelo Governo Federal, que tem estimulado a formacao de instancias municipals e 

regionais para discussao, proposicao e avaliacao de politicas setoriais. E o caso dos conselhos 

de saude, de educacao, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e de desenvolvimento rural sustentavel, entre outros. No entanto, todos estes 

programas tem apresentado grandes falhas, principalmente por nao terem o verdadeiro carater 

de politica publica. 

Na realidade, verifica-se que a relacao entre o exercicio da cidadania e dos direitos 

politicos do cidadao e a logica de funcionamento do Estado, cada vez mais autonomo na sua 

acao, define uma situacao contraditoria e complexa. Por um lado temos os estados e 

municipios e por outro o governo central. Em epocas das secas prolongadas ou das 

emergencias, a vulnerabilidade dos municipios se compara a vulnerabilidade de seus 

habitantes. Seus frageis sistemas organizacionais nao permitem que os poderes locais 

desenvolvam atividades mitigadoras emergenciais, e este fato os torna altamente dependentes 

do governo estadual. Ao mesmo tempo, o governo estadual, cujos sistemas operacionais 

tambem nao sao fortes, nao tem como assumir totalmente a emergencia. Desta forma ambos 

os governos, estadual e municipals, principalmente por conta de recursos, se vem dependentes 

do governo federal. Esta situacao cria um paradoxo, pois para estes governos, a emergencia, 

neste caso, e uma epoca de perspectiva de injecao no estado e nos municipios de mais 

recursos pelo governo federal. Cabe lembrar, que os Estados estao sempre dependentes de 

repasse de recursos do Governo Federal, e os municipios na dependencia de recursos tanto 

estaduais como federals. E assim gera-se um ciclo vicioso, que a cada emergencia se repete. A 

tao propalada expansao da cidadania, que deveria aumentar o poder dos individuos na 

participacao e implementacao das acoes emergenciais, praticamente e anulada e as acoes 

emergenciais no geral sao sempre as mesmas e definidas sem a participacao da sociedade, e 

com forte ingerencia da classe politica em tirar proveito de uma situacao calamitosa. Os 
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desastres nao podem ser vistos como o fim, e sim, como inicio de desenvolvimento, pela 

reconstrucao. Se a reconstrucao nao acontece, o desastre se torna cumulativo. E esta tem sido 

a caracteristica do "desastre seca" no semi-arido nordestino - um desastre com mais de 400 

anos. Dessa forma, a chamada expansao dos direitos democraticos dos individuos na escolha 

publica, nao vai mais alem do que isso, pois nao lhes e dada esta oportunidade. E assim, fica 

aberto o caminho para a corrupcao, para os superfaturamentos das obras, para as chamadas 

obras publicas inacabadas, para os financiamentos fantasmas, etc. Ha necessidade urgente de 

serem criados os mecanismos de participacao e de integracao da populacao das bases 

institucionais e juridicas dos sistemas organizacionais politico-administrativos, atraves da 

criacao de politicas publicas de desenvolvimento sustentado do semi-arido brasileiro, para o 

fortalecimento dos sistemas organizacionais de governo e dos sistemas organizacionais 

juridicos, que sao a base do sistema organizacional da sociedade civil. O pleno 

desenvolvimento da cidadania permitira um maior entendimento e acesso ao Ministerio 

Publico, como instrumento fiscalizador dos mecanismos sociais, economicos, politicos e 

ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Seca 

4.1. Conceito de Seca 

O inicio da decada de oitenta foi um marco na historia das Nacoes Unidas quando 

comecaram a concentrar esforcos no sentido de minimizar os impactos causados por desastres 

naturais. 

Os desastres provocados por fenomenos naturais sao parte do meio ambiente. Eles 

afetam vidas e atividades humanas de um grande numero de pessoas ao redor do mundo, 

sendo uma das causas consideraveis de perdas economicas e sociais. Os desastres que a 

sociedade comumente chamam de "desastres naturais", em termos gerais, estao diretamente 

associados com eventos climaticos extremos. Todos os dias nosso planeta experimenta 

inumeras condicoes atmosfericas extremas que induzem a diversos "desastres naturais", tais 

como as secas, enchentes, furacoes, etc. Os periodos de estiagens prolongadas estao entre os 

mais danosos fenomenos do meio ambiente. Citando como exemplo da "forca" desse 

fenomeno, a Organizacao Meteorologica Mundial (OMM) estima que no ultimo quarto do 

seculo XX desde, aproximadamente, 1967, as secas tenham afetado cerca de 1,4 bilhoes de 

pessoas. 
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As secas sao fenomenos naturais que se diferenciam claramente de outras catastrofes 

provocadas por outros fenomenos naturais por terem, normalmente, inicio lento, nao definido, 

longa duracao e espalharem-se, na maioria das vezes, por uma extensa area, indo muito alem 

de limites administrativos nacionais e ate mesmo internacionais. Sao austeras e nao surgem de 

repente e nem destroem cidades, como enchentes e terremotos. No entanto, a midia so as 

deslumbra muito tempo depois de terem iniciadas, quando os seus efeitos ja prejudicaram um 

grande numero de pessoas. 

De acordo com Campos (2001) o conceito de seca esta intimamente relacionado com o 

ponto de vista do observador. Segundo o autor embora a causa primaria da seca seja a 

escassez, a frequencia reduzida, a quantidade limitada ou a ma distribuicao das precipitacoes 

pluviometricas, existe uma sequencia de causas e efeitos na qual o efeito mais proximo de 

uma seca torna-se a causa de um outro efeito e esse efeito passa a ser denominado tambem de 

seca. Citando as mais comuns, as secas se classificam em: seca climatologica (causa primaria 

ou elemento que desencadeia o processo); seca edafica (efeito da seca climatologica); seca 

social (efeito da seca edafica); e seca hidrologica (efeito dos baixos escoamentos nos cursos 

d'agua e/ou do sobre-uso das disponibilidades hidricas) (NATIONAL DROUGHT 

MITIGATION CENTER, c2003). 

A seca climatologica refere-se a ocorrencia, em um dado espaco de tempo, de uma 

deficiencia no total de chuvas em relacao aos padroes normais que determinam as 

necessidades. A seca edafica (ou tambem conhecida como seca agricola) tem como causas 

basicas a insuficiencia ou distribuicao irregular das chuvas e pode ser identificada como uma 

deficiencia da umidade na zona radicular das plantas, que resulta em consideravel reducao da 

produ?ao agricola. A seca social e ocasionada pelas perdas economicas da producao agricola, 

causando grandes transtornos sociais como fome, migracao e desagregacao familiar. A seca 

hidrologica ou de suprimento de agua, pode ser entendida como a insuficiencia de aguas nos 

rios ou reservatorios para atendimento das demandas de aguas ja estabelecidas em uma dada 

regiao. Essa seca pode ser causada por uma sequencia de anos com deficiencia no escoamento 

superficial ou, tambem, por um mau gerenciamento dos recursos hidricos acumulados nos 

acudes. A variacao no regime hidrologico reflete a irregularidade nas precipitacoes e a 

adaptacao e tao acelerada que, em alguns casos, as reservas de agua subterranea nao sao 

reconstituidas devido a intensidade da chuva ser superior a velocidade de infiltracao de agua 

no solo. Muitas vezes o aquecimento do solo, desnudo da cobertura vegetal, e suficiente para 

exaurir toda a umidade atraves da evapotranspiracao. O resultado desse tipo de seca e o 
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racionamento, ou colapso, em sistemas de abastecimento d'agua das cidades ou de areas de 

irrigacao (CAMPOS, 2001; NATIONAL DROUGHT MITIGATION CENTER, c2003). 

As secas atuam principalmente sobre o setor mais fraco da economia, a agricultura de 

sequeiro. Os impactos desses fenomenos naturais, nao poupam nem paises onde existe um 

alto grau de tecnologia a servico da economia agricola. Alem do mais, do ponto de vista 

geografico, as secas nao obedecem a fronteiras. Elas tanto podem ocorrer em regioes de 

climas tropicais quanto em regioes de climas temperados. Podem tambem ser agravadas por 

causas antropicas. Na Africa, as secas se intensificaram ao longo do seculo por causa do 

desmatamento. Nos Estados Unidos as queimadas induzidas pela seca de 1998 na Florida, 

atingiu uma area de 192.232,5 ha (475.000 acres) (Anexo A), causando um prejuizo de 500 

milhoes de dolares americanos. No Canada no mesmo ano, a ocorrencia de queimadas 

provocada pela estacao seca, foi a mais forte dos ultimos 25 anos (NOAA, 2002). A seca e 

uma ameaca natural que, cumulativamente, afeta mais povos na America do Norte do que 

qualquer outro perigo natural (RIEBSAME et al., 1991). 

Em pleno seculo XXI ainda e polemica a convivencia, em qualquer parte do planeta, 

com os episodios do fenomeno natural chamado seca. Regioes afetadas pelas secas, em geral, 

apresentam variabilidades espacial e temporal nas precipitacoes pluviometricas e escassez de 

rios perenes. Outros fatores, tais como, baixa capacidade de retencao de agua no solo e altas 

taxas evapotranspirometrica contribuem para agravar o problema. E isso e o que se verifica na 

regiao Nordeste do Brasil e que serve de exemplo para outras regioes submetidas aos efeitos 

das secas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. A Seca no Nordeste do Brasil 

As precipitacoes pluviometricas representam o fator climatico mais importante para as 

regioes tropicais. Dado que a temperatura e alta durante todo ano, as chuvas constituem o 

elemento climatico determinante de grande parte das atividades agricolas regionais, como no 

caso da regiao semi-arida do Nordeste do Brasil 

A regiao nordestina brasileira, no geral, apresenta clima quente e limido com 

caracteristicas de semi-arido em sua porcao central-norte. Essa area caracteriza-se por altas 

taxas evapotranspirometricas e baixos indices de chuvas com grande variabilidade espacial e 

temporal intrazonal e interanual. As chuvas estao concentradas em 3 a 4 meses do ano 

No Nordeste brasileiro a questao de seca e uma situacao particularmente severa no 

chamado "Poligono das Secas". Essa regiao, instituida no final da decada de 1940 e inicio da 
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decada de 1950, compreende uma area de 940.000 kmz sobre o embasamento cristalino, onde 

vivem cerca de 30 milhoes de pessoas sob forte irregularidade de clima de caracteristica semi-

arida. E uma regiao que apresenta diversas limitacoes para o desenvolvimento agropecuario e 

socio-economico (CRUZ et al., 1999). 

Dentre os atributos fisicos que mais influenciam a vida das pessoas no Nordeste, e 

especialmente no semi-arido, incontestavelmente, o clima e o mais importante. Parte 

substancial da regiao sofre periodos ciclicos de estiagem que podem se prolongar por varios 

anos. A primeira seca com registros historicos ocorreu em 1559, quando os indios fugiram 

para o litoral, invadindo Salvador (a capital do pais na epoca), por nao suportarem a seca que 

assolava os sertoes. De la para ca, dezenas de outras estiagens se sucederam, afetando milhoes 

de pessoas, expulsando a muitos, fragilizando a economia regional e transformando os 

recursos hidricos em elementos altamente estrategicos. 

Embora as secas representem fenomeno recursivo sobre o Nordeste do Brasil, prever 

uma seca nao e uma tarefa facil. Durante seculos os sertanejos faziam (e ainda fazem) a 

previsao do tempo para a temporada das chuvas na regiao, das mais estranhas e variadas 

formas que se ha de imaginar. Por exemplo, se nao chover ate 19 de marco, dia de Sao Jose, e 

o sinal de tragedia, pois estara por vir um inevitavel periodo de seca. 

Apesar das crendices populares para a previsao das secas no semi-arido nordestino, os 

climatologistas, respaldados pelas observacoes de satelites meteorologicos e modernos 

computadores, dao a mao a palmatoria: os sertanejos em muitas previsoes tem razao. Porem, o 

que a grande parte da populacao nao sabe e que as secas do Nordeste tem origem em lugares 

tao distantes quanto o Sudeste asiatico e o circulo polar artico. E que as correntes de ar que 

cruzam o Oceano Pacifico e a temperatura das aguas no Atlantico norte, influenciadas pelas 

geleiras do Polo Norte, determinam o ciclo das chuvas e secas no Nordeste do Brasil 

(SUPER..., cl998). 

Os fenomenos que provocam as secas no Nordeste se estabeleceram provavelmente ha 

20.000 anos, no fim da ultima grande era glacial. O primeiro e mais importante e composto 

pelas areas de baixa e alta pressao atmosferica no Pacifico equatorial, conhecido como 

"Circulacao de Walker" (PHILANDER, 1990; SUPER..., cl998). 

Na decada de 1920, o ingles Gilbert Walker descobriu que o padrao meteorologico do 

Oceano Pacifico equatorial contem uma area de baixa pressao atmosferica sobre a Indonesia e 

o norte da Australia e uma area de alta pressao no oceano, proximo a costa da America do 

Sul, resultado da lei fisica de que o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. De maio 

a setembro, as aguas quentes do Oceano Indico e do Mar da China provocam a ascensao de 
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um vento quente e iimido, criando o que os meteorologistas chamam de area de baixa pressao. 

A ascensao desse vento iimido, tambem chamada de conveccao, leva a formacao de nuvens e 

chuvas, no fenomeno conhecido no Sudeste asiatico como moncoes. Livre da agua, o vento 

viaja sobre o Pacifico a uma altura de 15 quilometros em direcao ao leste. Nesse trajeto, o 

vento se resfria e tende a descer sobre o oceano, proximo a costa oeste da America do Sul, 

criando uma area de alta pressao atmosferica. O ar de cima para baixo impede a formacao de 

nuvens de chuvas, o que, ao longo de milhares de anos, levou ao surgimento do deserto do 

norte do Chile e da regiao de Lima, no Peru. Parte dessa coluna de ar retorna em direcao a 

Australia e a Indonesia, enquanto uma parcela, novamente aquecida, toma novo movimento 

ascendente sobre a Amazonia, provocando chuvas na regiao, e desce sobre o Nordeste 

brasileiro (PHILANDER, 1990; PORTER, 1999; SUPER..., cl998). 

Mas nem sempre acontece assim. Em ciclos de tres e sete anos, nos meses de 

setembro, outubro e novembro, por motivos que ainda nao se consegue determinar com 

certeza, uma grande massa de agua quente vinda da Australia avanca pelo Pacifico equatorial 

em direcao ao leste alem da Ilha de Taiti, no fenomeno conhecido como El Nino. A agua 

quente cria nova zona de conveccao, deslocando as chuvas do meio do Oceano Pacifico para a 

costa oeste da America do Sul, na altura do Peru, e levando a corrente de ar vinda do Sudeste 

asiatico a cair diretamente sobre o Nordeste brasileiro, impedindo a formacao de nuvens de 

chuva. 

Outra influencia provocada pelo El Nino e o bloqueio das frentes frias no sul do 

continente sul-americano pelas "correntes-de-jato". Durante o fenomeno El Nino, com as 

aguas quentes tomando conta de toda a extensao do oceano Pacifico, na altura da linha do 

Equador e produzindo gigantescas massas de ar aquecido, o excesso de ar quente aumenta sua 

forca. Alem disso, as "correntes-de-jato" passam a funcionar como verdadeiras barreiras de 

ar, que tambem impedem que as frentes frias, carregadas de chuvas, sigam seu trajeto normal 

em direcao ao norte. As chuvas que deveriam ser distribuidas ao longo da costa leste da 

America do Sul acabam caindo todas num so lugar, ja que as frentes frias sao barradas e 

estacionam sobre a regiao entre o Norte da Argentina e o Sul do Brasil (PALMEN; 

NEWTON, 1969; PHILANDER, 1990; PEZZI et al., [199-]). 

Apesar de sua importancia, o El Nino nao e o unico fator determinante das chuvas no 

Nordeste. As chuvas no Nordeste dependem de outros fatores fisicos. Elas sao consequencia 

de outro fenomeno meteorologico conhecido desde o seculo XVIII e chamado pelos 

climatologistas de Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), um anel de ar iimido que 

envolve a Terra proxima a linha do equador. A ZCIT oscila entre as latitudes de 10° ao norte 
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e 5° ao sul, a regiao onde os ventos alisios dos hemisferios norte e sul se encontram. Esse 

fenomeno tambem e chamado de "celula de Hadley", devido ao meteorologista ingles George 

Hadley (1685-1768) que em 1735 descreveu seu funcionamento. Dependendo da localizacao, 

a ZCIT pode amenizar ou agravar as secas provocadas pelo El Nino (KAROLY; VINCENT, 

1998; RIEHL, 1979; SUPER..., cl998). 

As nuvens de chuva da ZCIT sao alimentadas em boa parte pelo sistema de baixa 

pressao atmosferica da regiao da Terra Nova, no Canada, proximo ao circulo polar artico. 

Quando a baixa pressao e mais forte na Terra Nova, o ar umido engrossa a ZCIT que se 

desloca em direcao as aguas mais quentes proximas ao equador, acompanhando com um 

pequeno atraso o movimento do Sol. Assim, quando o Sol atravessa a linha do equador no 

equinocio de outono do hemisferio sul, entre os dias 20 e 21 de marco, a ZCIT atinge sua 

posicao mais ao sul, com o seu centro sobre a cidade de Quixada, a 5° de latitude sul, no 

sertao cearense, provocando as chuvas do dia de Sao Jose. Porem, as vezes a chuva nao 

chega. Como o movimento da ZCIT depende da temperatura das aguas no oceano, que na 

regiao equatorial varia entre 26° e 29°, uma variacao de 1 a meio grau entre as aguas do 

Atlantico norte e do sul e a diferenca entre um "inverno" chuvoso ou seco. Com as aguas do 

Atlantico norte mais frias, a ZCIT desloca-se para o sul, trazendo suas nuvens carregadas. Se 

as aguas do Atlantico estiverem mais frias no sul, entretanto, as chuvas serao despejadas na 

Amazonia e sobre a Ilha de Marajo e para o nordestino sera a seca (KAROLY; VINCENT, 

1998; RIEHL, 1979; SUPER..., cl998). 

A duracao e frm de uma seca tambem sao imprevisiveis. Porem, uma coisa a 

populacao da regiao semi-arida do Nordeste brasileiro sabe muito bem. Quando a seca 

demora, o primeiro a ser atingido e o produtor rural que ve as suas lavouras de sequeiro 

frustradas e o seu rebanho dizimado. Familias inteiras procuram seus governantes a procura 

de alimentos e/ou de dinheiro para o exodo. O certo e que muitos veem a calamidade, porem 

poucos avaliam as conseqiiencias. 

Assim, verifica-se que a seca e um evento extremo consideravelmente complexo. 

Tanto seu inicio quanto seu termino nao podem ser claramente determinados no tempo. 

Tambem, e dificil medir a severidade de uma seca, uma vez que esta e o resultado da 

combinacao de fatores tais como duracao, intensidade e extensao territorial. 

As secas catastroficas que atingem periodicamente a regiao Nordeste do Brasil poem 

em destaque um problema menos agudo nos anos normais, mas sempre latente: a falta de uma 

organizacao socio-economica convenientemente adaptada as condicoes regionais. O 

planejamento do futuro requer uma serie de medidas que permitam identificar as zonas mais 
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vulneraveis, organizar melhor o uso do solo e, sobretudo, educar as populacoes para torna-las 

aptas a se autoproteger e a colaborar eficazmente nos trabalhos de convivencia com a seca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Degradacao da Terra 

Desde os primordios da humanidade que a degradacao da terra tern levado a 

bancarrota varias civilizacoes em diversas partes do mundo. O ato nomade de muitas 

civilizacoes de outrora, sempre estava relacionado com o estado em que ficavam as terras em 

que estas ocupavam, devido ao ato predatorio do seu uso. De acordo com Oliveira (1997) o 

homem, como eterno modificador de ambientes, contribui decisivamente para acelerar a 

circulacao biogeoquimica dos elementos da natureza, e em consequencia, tem-se quase 

sempre tendencia para aumentar ou reduzir a fertilidade dos solos em ecossistemas primitivos 

de um zonobioma. 

Apos a II Guerra Mundial, quando os impactos ambientais passaram a ter 

conseqiiencias globais, a comunidade cientifica mostrou-se bastante preocupada com o uso 

dos recursos naturais pelo homem. Diferentes correntes de opiniao questionaram, e ainda 

questionam, os processos pelo qual o homem usa a natureza. Ficou evidente tambem, que a 

solucao de muitos problemas ambientais, tal como a degradacao da terra, nao necessariamente 

era de natureza tecnica, mas sim uma opcao politico-cultural. 

Segundo Goodland (1975) "degradacao do solo compreende os processos de 

salinizacao, alcalinizacao e acidificacao que produzem estados de desequilibrio fisico-

quimico no solo, tornando-o inapto para o cultivo". 

De acordo com a Agenda 21 (BRASIL, 1997a), "Por degradacao da terra entende-se a 

reducao ou perda, nas zonas aridas, semi-aridas e subumidas secas, das produtividades 

biologicas ou economicas e da complexidade das terras agricolas de sequeiro, das terras 

agricolas irrigadas, das pastagens naturais, das pastagens semeadas, das florestas e das matas 

nativas devido aos sistemas de utilizacao da terra ou a um processo ou combinacao de 

processos, incluindo os que resultam da atividade do homem e das suas formas de ocupacao 

do territorio, tais como: 

I. A erosao do solo causada pelo vento e/ou pela agua; 

II. A deterioracao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas ou economicas 

do solo, e 

III. A destruicao da vegetacao por periodos prolongados." 
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Quando se tern uma acao antropica de ocupacao natural do solo, por exemplo, pela 

substituicao da vegetacao nativa, por culturas de ciclo curto, ha uma alteracao drastica da 

resistencia das camadas superiores do solo as intemperies de chuvas intensas. Isso significa 

dizer que pode ocorrer a degradacao da terra por forte erosao, que alem de carrear grandes 

quantidades de solo que irao assorear os rios e lagos, deixara expostas as camadas 

subseqiientes do solo lavado, ficando estas com menos capacidade de garantir a infiltracao de 

agua que alimentarao os lencois subterraneos. A cobertura vegetal e uma importante aliada na 

preservacao do solo e na manutencao de sua capacidade de retencao de agua. 

A falta de planejamento e de politicas publicas adequadas e continuadas muitas vezes 

nao leva em consideracao tanto o que ocorre no campo, como tambem na zona urbana. O 

desmatamento desenfreado para implantacao de monoculturas ou de culturas de subsistencias 

sem orientacao tecnica, o uso da pecuaria extensiva ou intensiva em areas de solos rasos, o 

uso da irrigacao sem manejo adequado de aplicacao da agua, a impermeabilizacao das vias 

publicas urbanas sem drenagem adequada, a deposicao irregular de lixo e entulhos, etc., 

promovem a degradacao da terra. E por isso que e preciso que os processos mitigatorios de 

estiagens ou de inundacoes, nao fiquem limitados a grandes obras, sem prever programas 

conservacionistas dos solos e outras medidas preventivas. 

Os ciclos naturais sao interdependentes de forma harmoniosa. Por exemplo, os solos e 

os ecossistemas que estes suportam dependem das aguas, e os ecossistemas hidricos 

dependem dos solos. No entanto, os tomadores de decisao raramente consideram o ciclo 

hidrologico em sua totalidade e as grandes obras muitas vezes se destinam a combater os 

efeitos e nao as causas. Como resultado se tern a ruptura do equilibrio de ciclos naturais 

basicos com tragicas conseqiiencias ambientais e sociais. 

Portanto, tomando como base a forma e o uso como se trata os recursos naturais, a 

acao antropica normalmente condiciona a degradacao da terra e como consequencia se tern 

problemas inerentes a erosao e/ou salinizacao do solo, levando a processos de desertifica?ao. 

Segundo Oliveira (1997) o solo como um sistema aberto e um ecossistema em constantes 

transformacoes, sofrendo continuamente alteracoes em diferentes niveis de entropia, atraves 

de processos de adicao, remocao, translocacao e transformacoes de natureza quimica, fisica, 

biologica e fisico-quimica. 
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5.1. Erosao do Solo 

A variabilidade do clima no semi-arido do Nordeste contribui para a degradacao 

ambiental, seja pela ausencia ou excesso de chuvas. Embora a degradacao ambiental nessa 

regiao venha acontecendo ha bastante tempo, conforme relata Cunha, E. (2002), o seu 

processo fica mais evidente em epocas de secas. A acao antropica no desmatamento para a 

exploracao da lenha na regiao, por exemplo, agrava drasticamente o problema. O solo raso e 

exposto na seca, quando chegam as chuvas torrenciais do curto periodo chuvoso, desagrega-o, 

lava-o, carreando a fina camada fertil, deixando-o a cada ano menos fertil. Isso faz com que o 

processo de regeneracao da area fique mais lento a cada ano. 

As consequencias socioeconomicas dos processos de degradacao do solo sao 

inegaveis. O homem nao percebe ou deixa se enganar que todo o processo de degradacao tern 

inicio, da forma com que ele prepara e trata a terra. O preparo do solo por metodos da 

agricultura tradicional e o conseqiiente desmatamento do solo para expansao das fronteiras 

agricolas, estao entre as principals causas do processo de erosao. A erosao do solo e tao antiga 

quanto a propria existencia do homem na terra. Trata do fenomeno de degradacao e 

decomposicao das rochas ou as modificac5es sofridas pelo solo devido a variacoes de 

temperatura e, principalmente a acao da agua e do vento. Ou seja, e uma caracteristica 

intrinseca da propria geologia do solo. 

O World Bank (1978), menciona que "o desprendimento da superficie do solo pelo 

vento, ou pela agua, ocorre naturalmente por forca do clima ou do escoamento superficial, 

mas e, muitas vezes, intensificado pelas praticas humanas de retirada da vegetacao". 

Observa-se que a erosao pode ocorrer por fenomenos naturais, porem, ela tambem 

podera ser induzida pelo homem. A acao direta do homem em modificar o meio em que vive, 

quebra a harmonia entre espaco ocupado e meio ambiente. Por meio de praticas que destroem 

o equilibrio das condicoes naturais, a acao antropica da origem a processos erosivos do solo. 

Essas praticas que podem ser: o uso de culturas nao adaptadas as caracteristicas das terras, 

queimadas, desmatamento, mineracao, compactacao do solo pelo mau uso de maquinas, 

plantio feito de forma incorreta, ocupacao irregular e nao planejada de morros, pisoteio 

excessivo do gado em pastagens, etc; aceleram o processo de degradacao da terra, podendo 

acarretar grandes prejuizos socioeconomicos, desde as atividades agropecuarias ou urbanas, 

ate ao proprio meio ambiente. 

Estima-se que no Brasil cerca de 500 a 600 milhoes de toneladas de terras agricolas 

sao perdidas a cada ano por causa da erosao e do mau uso (BAHIA et al., 1992; BERTONI; 
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LOMBARDI NETO, 1990). Quanto ao agente causador, a erosao e classificada em erosao 

hidrica e erosao eolica. 

A erosao hidrica e o mais importante agente causador da degradacao do solo no Brasil 

e em boa parte do mundo. Naturalmente, ela tern inicio com as precipitacoes pluviometricas. 

Do volume precipitado, a parte que chega ao solo desintegra os agregados em particulas 

menores. Segundo Meier e Mannering (apud DERPSCH et al., 1991), o impacto das gotas da 

chuva sobre um hectare de solo, provoca uma energia cinetica correspondente a uma energia 

aproximada de 50 toneladas de dinamite. A quantidade de solo desestruturado aumenta com a 

intensidade e duracao da precipitacao e da velocidade e tamanho das gotas, provocando o 

carreamento das particulas menores. Alem das particulas de solo em suspensao, o excesso de 

agua que escoa pela superficie, tambem transporta a materia organica e os nutrientes, 

causando assim enormes perdas na producao agropecuaria. 

Os principals tipos de erosao hidrica sao: erosao laminar, erosao em sulcos e erosao 

em vocorocas. 

A erosao laminar e a erosao em sulcos sao as formas de erosao mais frequentes. A 

erosao laminar e a fase inicial da erosao hidrica e esta associado ao escoamento de uma 

pequena lamina de agua sobre a superficie do terreno. Consiste no carreamento de uma 

camada muito fina da superficie do solo. E a forma mais perigosa de erosao, pois consome o 

solo quase imperceptivelmente e quando se faz notar, ao ser perceptivel o descobrimento das 

raizes das plantas, ja atingiu um grau muito elevado (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990; 

HUDSON, 1995). 

A erosao por sulcos consiste na formacao de valas ou sulcos no terreno, devido a 

concentracao do escoamento superficial. E uma erosao facilmente percebida que provoca o 

carreamento das reservas de materia organica e de minerals do solo, causando grandes perdas 

no rendimento das culturas. Em estagios mais avancados favorece o aparecimento de 

vocorocas (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990; HUDSON, 1995). 

A erosao por vocorocas ocasiona a divisao das areas, pois apresenta-se na forma de 

sulcos com profundidade superior a 0,30 m e largura superior a 1,00 m. Aparecem geralmente 

nos terrenos arenosos e porosos e em estagios avancados sao de dificil recuperacao 

(BERTONI. LOMBARDI NETO. 1900. HUDSON. 1995). 

A erosao eolica ocorre quando se tern ventos fortes em epocas secas. De acordo com 

Pruski (1996), consiste no transporte de particulas de solo pela acao do vento, revestindo-se 

de maior importancia nas regioes planas com baixa precipitacao, alta incidencia de ventos e 

pouca vegetacao para proteger o solo. Os requisitos basicos para a sua ocorrencia sao: 
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velocidade do vento a 0,30 m acima da superficie do solo ser superior a 18 km.h"1; e, solo sem 

vegetacao e ao mesmo tempo, liso, solto, seco e finamente granulado (BERTONI; 

LOMBARDI NETO, 1990; HUDSON, 1995). 

Em termos gerais, os principals problemas causados pela erosao sao: perda de solo 

pelo arraste de particula, acarretando queda na produtividade; assoreamento dos cursos d'agua 

(nascentes, corregos e rios); contaminacao nas aguas por agroquimicos (agrotoxicos e 

fertilizantes quimicos) que sao arrastados com particulas do solo; e desmoronamento de 

encostas e taludes (degraus com inclinacao determinada para conter a encosta) ou abertura de 

valetas. 

5.2. Salinidade 

A degradacao da terra tambem se da pela excessiva concentracao de sais no solo. A 

salinidade do solo e uma das maiores causas para a perda da produtividade agricola no 

mundo, particularmente em areas irrigadas. A movimentacao de sais no perfil do solo e a sua 

possivel acumulacao na superficie estao associadas com a concentracao salina nas aguas 

superficiais e subsuperficiais (AYERS; WESTCOT, 1999; OLIVEIRA, 1997). 

Ayers e Westcot (1999) comentam que existe problema de salinidade quando os sais 

se acumulam na zona radicular das culturas a tal concentracao, que ocasiona perdas na 

producao. O rendimento das culturas diminui quando o teor de sais na solucao do solo e tal 

que nao permite que as culturas retirem agua suficiente da zona radicular provocando, assim, 

estado de escassez de agua nas plantas, por tempo significativo. 

O problema e mais preocupante em solos argilosos devido a dificuldade inerente a 

estes da agua passar atraves dos seus poros e remover o sal da zona radicular das plantas. O 

teor de argila no solo afeta a capacidade de adsorcao de ions, a qual ira influenciar nas 

propriedades fisico-hidricas do mesmo. Entretanto, solos argilosos ainda sao muitos atrativos 

para o desenvolvimento da agricultura irrigada devido ao seu grande potencial para a 

producao de culturas (ARMSTRONG et al., 1996; KOVDA et al., 1973). 

Os sais que podem provocar problemas de salinidade em determinada area sao de tres 

formas: sais soluveis; cations trocaveis; e minerals ligeiramente soluveis. Os sais soluveis, 

como o proprio nome diz, sao aqueles sais dissolvidos em agua e facilmente transportados 

pela agua no solo (solucao do solo). Sao, na maioria dos casos, dissociados a nivel de ions. Os 

principais ions carregados positivamente (cations) sao: sodio, calcio e magnesio. Esses cations 

sao balanceados na solucao por ions carregados negativamente (anions), principalmente por: 
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cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos. Cations trocaveis sao aqueles capazes para a 

troca na solucao do solo. Ou seja, o material solido coloidal no solo, que incluem as particulas 

de argila e a materia organica, usualmente tern uma carga eletrica negativa, a qual pode ser 

neutralizada pela adsorcao de cations na superficie coloidal. Geralmente o calcio e o mais 

comum cation adsorvido no complexo de troca nos solos para tornar as particulas de argila 

estaveis. Por outro lado, altos niveis de sodio adsorvido tende a fazer com que as particulas de 

argila fiquem instaveis (ARMSTRONG et al., 1996; OLIVEIRA, 1997). 

A estabilidade do solo e particularmente importante durante a sua recuperacao. 

Quando o solo apresenta sodio em excesso no complexo de troca, dar-se o nome de processo 

pedogenetico da sodificacao, imprimindo ao solo o carater alcalino. Segundo Oliveira (1997), 

para que o sodio acumule no perfil do solo, e preciso que o mesmo apresente uma drenagem 

deficiente e que a taxa de evapotranspiracao da area seja elevada. 

Um solo salino ou salino-sodico pode apresentar uma variabilidade espacial e 

temporal devido a varios fatores, tais como: praticas agricolas; propriedades fisico-hidricas do 

solo, por exemplo, permeabilidade; chuvas; profundidade do lencol freatico; taxa de 

evapotranspiracao; e teores de sais na agua subterranea. 

Em regioes de clima arido e semi-arido, as aguas superficiais e subsuperficiais 

poderao conter expressiva concentracao de sais soluveis, tornando-as, muitas vezes, 

improprias ao uso agricola. A qualidade da agua superficial depende do contato desta com as 

particulas, substantias e impurezas que compoem o solo (FILGUEIRA et al., 1998). A sua 

composicao tambem pode ser alterada sob influencia do indice de precipitacao pluviometrica 

e da taxa de evaporacao em uma dada regiao. Isso ocorre quando a taxa de precipitacao e 

menor do que a taxa de evaporacao, no qual se tern a ascensao de sais por capilaridade, das 

aguas subterraneas para a superficie (AYERS; WESTCOT, 1999; LEPRUM, 1983; 

SHALHEVET; KUMBUROV, 1976;). 

A concentracao de ions dissolvidos nas aguas subterraneas esta relacionada com varios 

fatores: de ordem natural, relacionado diretamente com litologia do aquifero, tais como, o 

tempo de residencia da agua nos reservatorios, a composicao geologica do solo, o tipo de 

aquifero (confinado ou nao) e a profundidade; e os ligados a atividade do homem, tais como, 

a falta de manutencao das fontes de agua (poco, por exemplo), o tipo de exploracao da fonte 

de agua (se intensiva ou nao), principalmente de aqiiiferos pouco profundos, entre outros 

(AUDRY; PASSERAT DE SILANS et al., 1998; SUASSUNA, 1995). 
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5.3. Desertificacao 

Uma grande polemica ainda nos dias de hoje quanto a degradacao da terra, diz respeito 

a desertificacao. 

Apesar de que nos ultimos decenios, ter havido um alerta maior quanto a degradacao 

ambiental e suas conseqiiencias ecologicas e socioeconomicas, os problemas inerentes a 

processos de "desertificacao" ja eram mencionados por Platao, quatro seculos antes de Cristo. 

Platao responsabilizava a interferencia do homem com o desaparecimento dos bosques, nas 

inundacoes e na perda de solo pela acao das aguas, na degradacao na zona mediterranea 

(MIDDLETON, 1991). No Brasil, no principio do Seculo XX, Cunha, E. (2002) comenta a 

acao do homem no semi-arido como um agente geologico notavel. Segundo o autor, nao raro 

este reage brutalmente sobre a terra, assumindo em todo o decorrer da historia, o papel de um 

terrivel fazedor de desertos devido as queimadas e o desmatamento da caatinga. Isto teve 

inicio por um desastroso legado indigena, pois na agriculture primitiva, o fogo era um 

instrumento fundamental. Depois veio o colonizador europeu e copiou o mesmo proceder, 

alem de adotar, fora da estreita faixa canavieira, o regime francamente pastoril. Segundo 

ainda Cunha, E. (2002), embora o mesmo ainda nao tenha criado aquelas condicoes climaticas 

de desertos, mais precisamente no comeco do Seculo XVII, nos sertoes abusivamente 

sesmados, a cada dia o vinha agravando-as, abrindo enormes campos de pastos sem divisas, 

escarificando-a nas exploracoes a ceu aberto, degradando-a e corroendo-a com as agua 

selvagens das torrentes. 

Alem de constatar e preocupar-se com esse problema, Cunha, E. (2002) propoe 

medidas mitigatoria, de como se extinguir o deserto, em particular com relacao as chuvas 

torrenciais, citando a experiencia do imperio romano na regiao que atualmente compreende o 

pais Tunisia. Em plena zona desertica, aquele povo conseguia ter uma boa producao agricola, 

devido a construcao de pequenas represas sobre fortes correntezas, alem de diminuir a erosao 

do solo e melhorar o clima local. 

Desde outrora a comunidade cientifica ja se preocupavam com os problemas inerentes 

a desertificacao, porem de forma isolada. Entretanto, a desertificacao so passaria a preocupar 

a comunidade internacional a partir da decada de 70, devido a grande seca ocorrida no Sahel 

africano (regioes perifericas do Saara) que provocou um forte impacto economico, social e 

ambiental nessa regiao. Enquanto o mundo tomava conhecimento de que a miseria e a 

emigracao de milhares de africanos crescia, concluia-se que algo mais profundo que uma 

pausa no regime pluviometrico, tipicamente baixo nessa regiao, estava acontecendo. 
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Pesquisadores especializados em desertos africanos chegavam a conclusao de que, as raizes 

dessa calamidade ecologica estavam relacionadas nos padroes economicos e sociais, 

incompativeis com as limitacoes ambientais daquela area, podendo mesmo ocorrer ou ja estar 

ocorrendo em outros lugares. Desde esse tempo, o interesse pelo fenomeno cresceu bastante, 

de modo que em 1977, a Organizacao das Nacoes Unidas promoveu em Nairobi, Quenia, uma 

conferencia international sobre desertificacao (ECKHOLM; BROWN, 1977; GOUDIE, 2000; 

MIDDLETON, 1991; SUETERGARAY, 1996). 

A criacao do termo "desertificacao" e atribuida ao pesquisador Aubreville (1949) em 

fins dos anos 40, para caracterizar areas que estavam ficando "parecidas com desertos" ou 

desertos que estavam se expandindo. Segundo este pesquisador, de acordo com as suas 

observacoes na Africa, a desertificacao seria a regressao da floresta equatorial devido a acao 

do homem, resultando na exposicao do solo, na erosao hidrica e eolica e na conversao de 

terras biologicamente produtivas em desertos. Varios outros estudiosos atribuiram a 

desertificacao a outros processos quer sejam de natureza natural, quer sejam aqueles 

induzidos pelo homem (ECKHOLM; BROWN, 1977). Porem, foi na "Conferencia das 

Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento" realizada no Rio de Janeiro em 

1992 (tambem conhecida como ECO-92), durante a negociacao do documento da "Agenda 

21" e da "Convencao das Nacoes Unidas de Combate a Desertificacao nos Paises afetados por 

Seca e/ou Desertificacao, particularmente na Africa", que, do ponto de vista pratico, muitas 

polemicas quanto a desertificacao foram resolvidas. Conforme acordo firmado entre os paises 

participantes dessa discussao, os processos de desertificacao foram atribuidos 

simultaneamente a atividades humanas (mau manejo dos recursos naturais) e a fatores 

climaticos, como as secas (BRASIL, 2000). E o que diz Lopez-Bermudez (1996) ao afirmar 

que a desertificacao se interpreta como uma diminuicao irreversivel, ao menos a escala 

temporal humana, dos niveis de produtividade dos ecossistemas terrestres, como resultado da 

sobreexploracao, uso e gestao inapropriada, dos recursos naturais e ambientes fragilizados por 

aridez e secas. 

No Mexico a SUBSECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (1978) 

definiu a desertificacao como sendo as "alteracoes ecologicas que despojam a terra de sua 

capacidade de sustentar as atividades agropecuarias e a habitacao humana". 

As Nacoes Unidas no Capitulo 12 da Agenda 21, por sua vez definiu a desertificacao 

como sendo "a degradacao do solo em areas aridas, semi-aridas e subumidas secas, resultante 

de diversos fatores, inclusive de variacoes climaticas e de atividades humanas" (BRASIL, 

1997a). 
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Em termos mundiais, cerca de 100 paises, que contem regioes aridas, semi-aridas e 

subumidas (aproximadamente, 1/3 de toda a superficie do planeta), podem ser afetados direta 

ou indiretamente pela desertificacao (BRASIL, 2000). No Brasil a zona semi-arida na regiao 

Nordeste e a que apresenta problemas serios de degradacao ambiental, sujeita a problemas de 

desertificacao. Ab'Saber (1974) chama atencao que em certas regioes do semi-arido brasileiro 

devido as altas temperaturas medias e forte incidencias de anos secos, poderiam ser 

classificadas como climas semi-aridos rusticos ate a deserticos moderados. Nao obstante, de 

acordo com Brasil (1998b) frequentemente, tern sido identificados processos de degradacao 

ambiental em outras partes do Pais, como e o caso do ja conhecido fenomeno de Alegrete, no 

estado do Rio Grande do Sul, dos fortes processos erosivos que ocorrem no Parana, Sao 

Paulo, Rondonia e no Jalapao, estado do Tocantins. Sao areas que reconhecidamente 

apresentam um quadro grave de deterioracao ambiental 

No semi-arido brasileiro as principals manchas de desertificacao, tambem chamados 

de "nucleos de desertificacao", englobam regioes de cinco estado nordestinos: Cabrobo 

(Pernambuco), Cariri (Paraiba) (MORAES NETO, 2003; MOURA, 2003), Serido (Rio 

Grande do Norte e Paraiba) (SILVA E., 2002; MORAES NETO, 2003), Alto Sertao da 

Paraiba (ARAUJO, 2002; MORAES NETO, 2003), Iraucuba (Ceara) e Gilbues (Piaui). Os 

tratos culturais inadequados e o excesso de pressao antropica nessas regioes, vem causando 

um processo de desertificacao crescente, atingindo, aproximadamente, cerca de 181.000 km2 

(BRASIL, 1998b) 

As principals causas da desertificacao das zonas aridas sao o uso excessivo ou o uso 

inapropriado dos recursos da terra, agravadas pelos constantes periodos de seca (AB'SABER, 

1977). Sao varios os usos nocivos ao ambiente: uso intensivo dos solos tanto na agricultura 

moderna, quanto na tradicional; cultivo em terras inapropriadas (pendentes, ecossistemas e 

matas remanescentes, etc); pecuaria extensiva; desmatamento em areas com vegetacao nativa, 

areas de preservacao, margens de rios, etc.; praticas inapropriadas de irrigacao, 

particularmente sem o uso correto de sistemas de drenagem; e, mineracao. 

Entretanto, deve-se lembrar que todas as causas apresentadas anteriormente estao 

inseridas em um contexto atual onde: as populacoes das regioes semi-aridas estao entre as 

mais pobres do mundo; as tecnologias utilizadas nao se adequam, em muitos casos, a 

restricoes de recursos naturais caracteristicas dessas areas; a insercao das regioes secas aos 

mercados nacionais e internacionais vem estimulando a super-exploracao dos recursos dentro 

de sistemas produtivos tradicionais e com baixo nivel tecnologico (GOUDIE, 2000; LOPEZ-

BERMUDEZ, 2001). 
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As consequencias da desertificacao podem ser divididas em quatro grandes grupos: 

sociais; economicas e institucionais; urbanas; e, recursos naturais e clima (BRASIL, 2000). 

Sociais: abandono das terras por parte das populacoes mais pobres (migracoes); 

diminuicao da qualidade de vida; aumento da mortalidade infantil; diminuicao da expectativa 

de vida da populacao; e, desestruturacao das familias como unidades produtivas. 

Economicas e institucionais: queda na producao e produtividade agricolas; diminuicao 

da renda e do consumo das populacoes; desorganizacao dos mercados regionais e nacionais; 

desorganizacao do estado e inviabilizacao de sua capacidade de prestacao de servicos; e, 

instabilidade politica. 

Urbanas: crescimento da pobreza urbana devido as migracoes; desorganizacao das 

cidades; aumento do desemprego; aumento da marginalidade; e, aumento da poluicao e 

problemas ambientais urbanos. 

Recursos naturais e clima: perda de biodiversidade (fauna e flora); perda de solos por 

erosao; diminuicao da disponibilidade efetiva de recursos hidricos devido ao assoreamento de 

rios e reservatorios; aumento das secas edaficas por incapacidade de retencao de agua dos 

solos; e, aumento de pressao antropica em outros ecossistemas. 

Assim, observa-se que a acao antropica e a principal causadora da desertificacao e que 

essa atividade tambem, pode provocar transformacoes sobre o clima, havendo uma 

reciprocidade da influencia de ambos. Alem disso, tem-se como fatores responsaveis pelo 

estresse ambiental e, conseqiientemente, o inicio do processo de desertificacao, a elevada 

densidade populacional, o superpastoreio, a agricultura predatoria e a mineracao em grande 

escala. Portanto, estudar a desertificacao significa estar diante de uma serie de conceitos e 

tecnicas de um vasto campo cientifico, exigindo a pratica da inter-trans-disciplinaridade. 

O que tern sido feito institucionalmente para deter o avanco do fenomeno da 

desertificacao, foi a criacao do Piano de Acao de Combate a Desertificacao (PACD), durante 

a la Conferencia das Nacoes Unidas sobre Desertificacao, realizada em 1977 em Nairobi, 

Quenia, com o objetivo de desenvolver acoes em ambito mundial, com a adesao voluntaria de 

paises que participaram do evento. 

O governo brasileiro, por meio do Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hidricos e da Amazonia Legal (MMA) e da Agencia Brasileira de Cooperacao (ABC), propos 

um acordo tecnico com o "Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)" 

para preparar o "Piano Nacional de Combate a Desertificacao (PNCD)", tendo a Fundacao 

Grupo Esquel-Brasil (FGEB) a incumbencia de preparacao e implementacao das acoes, 

contando ainda com o apoio da Organizacao das Nacoes Unidas para a Agricultura e a 
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Mmentacao (FAO) e do "Programa das Nacoes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)". 

Pelo que se sabe nenhuma acao do PNCD foi feita ate o momento. No entanto, desde 1996 o 

MMA vem articulando outras acoes para enfrentar a desertificacao. O MMA vem atuando em 

projeto de dessalinizacao e prevencao da salinizacao dos solos, no fortalecimento da 

comunicacao e no fluxo de informacoes sobre a desertificacao na "Rede de Informacao e 

Documentacao em Desertificacao (REDESERT)" e, no apoio aos nucleos de desertificacao, 

no tocante a organizacao e capacitacao institucional. Vale lembrar que todas essas iniciativas 

tern tido a cooperacao de varios organismos regionais e nacionais (BRASIL, 1998a; BRASIL, 

1998b; BRASIL, 2000). 

O papel dos governos e de fundamental importancia nos esforcos de combate a 

desertificacao. A Agenda 21 destaca que para combater os problemas relacionados com a 

desertificacao, os Estados devem: adotar um piano de gerenciamento de uso do solo e 

utilizacao de aguas potaveis; acelerar programas preestabelecidos para o reflorestamento e 

gerenciamento ambiental; encorajar e estimular os programas alternatives de energia e 

antidesertificacao; capacitar a populacao rural com programas de irrigacao, 

agrodesenvolvimento, conservacao da agua e do solo e melhorar as condicoes de vida da zona 

rural (BRASIL, 1997a). 

Assim, de acordo com Lopez-Bermudes (1996) a avaliacao da desertificacao, como 

fenomeno de crises ambientais, uma vez que se trata de uma ruptura do equilibrio homem-

meio ambiente, e necessaria e esta mais do que nunca justificada, porque hoje se tern 

conhecimentos mais precisos sobre a sua natureza; suas causas; seus mecanismos; suas 

consequencias e dos meios que se podem dispor para evita-los ou remedia-los, quando o 

estado de degradacao dos ecossistemas nao tenha ultrapassado a niveis criticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4. Inundacoes 

As inundacoes sao outras formas de degradacao do solo. As inundacoes ou enchentes 

sao quantidades de agua acima do normal que cobrem areas paulatinamente ou de forma 

repentina e violenta. Sao fenomenos que tambem causam no mundo, grandes impactos, 

muitas vezes catastroficos, para numerosas populacoes. 

As condicoes meteorologicas e hidrologicas propiciam a ocorrencia de inundacao. 

Rengifo (1991) comenta que sua origem se deve a varios fatores, segundo as caracteristicas do 

lugar. Segundo o autor entre os principais fatores tem-se: 
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• Chuvas torrenciais e fiiracoes sobre terrenos que nao tem um bom sistema de 

drenagem ou de evacuacao de aguas; 

• Ruptura e/ou desborde de represas, instaladas nas partes superiores dos cursos de 

agua; 

• Desbordes nas bacias fluviais, ruptura e/ou colapso dos muros de contencao ou de 

reguladores que protegem as areas ribeirinhas; 

• Ocorrencia dos fluxos torrenciais como "huaicos" (fluxos torrenciais constituidos por 

uma mistura de materials de detritos heterogeneos, predominantemente, de limo 

argiloso e fragmentos de rocha de diferentes tamanhos, e agua que se desloca ao longo 

de uma "quebrada seca") e seu rapido situacao sobre planicies de inundacoes; 

• Surgimento de aguas subterraneas em depressoes topograficas que nao contam com 

drenagem; 

• Maremotos e ondas ciclonicas oceanicas que se situam sobre as costas baixas; 

• Obstrucao dos leitos fluviais por deslizamento de terras ou bancos de gelo e rochas. 

Os efeitos das inundacoes sao os mais diversos. Vao desde a "lavagem" de ruas ou de 

estradas ate a destruicao de uma comunidade inteira. 

O desenvolvimento historico da utilizacao de areas livres explica os 

condicionamentos urbanos hoje existentes. Devido a grande dificuldade de 

meios de transporte no passado. utilizava-se o rio como a via principal. As 

cidades se desenvolveram as margens dos rios ou no litoral. Pela propria 

experiencia dos antigos moradores, a populacao procurou habitar as zonas 

mais altas. onde o rio dificilmente chegaria. Com o crescimento desordenado 

e acelerado das cidades [...] as areas de risco consideravel. como as varzeas 

inundaveis. foram ocupadas, trazendo como consequencia prejuizos 

humanos e materials de grande monte. (GOLDENFUM; TUCCI, 1996). 

Ainda segundo Goldenfum e Tucci (1996): "[...] quando a frequencia das inundacoes e 

baixa, a populacao ganha confianca e despreza o risco, aumentando significativamente o 

investimento e a densificacao nas areas inundaveis". 

Compreender o comportamento meteorologico de uma dada regiao, ajuda na previsao 

de inundacoes. Porem, o grande numero de fatores envolvidos nos fenomenos meteorologicos 

e a interdependencia dos processos fisicos a que a atmosfera terrestre esta sujeita, dificulta a 

sua previsao. 
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Quanto as condicoes hidrologicas que produzem a inundacao, Goldenfum e Tucci 

(1996) comentam que estas podem ser naturais ou artificials. As condicoes naturais sao 

aquelas cuja ocorrencia pela propria area, tais como, relevo, tipo de precipitacao, cobertura 

vegetal e capacidade de drenagem. As condicoes artificiais sao aquelas provocadas pela acao 

antropica, tais como, obras hidraulicas, urbanizacao, desmatamento, reflorestamento e uso 

agropastoril do solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Uso de Sistema de Informacao Geografica (SIG) no Estudo de Mudancas Ambientais 

As relacoes de convivio do homem com a natureza, cada vez mais lhe exigem uma 

conduta harmoniosa com o meio ambiente, pois dele sao extraidos os elementos naturais para 

a sua existencia. Para atuar sobre o mundo real e dele extrair o seu sustento e explorar as suas 

riquezas, o homem precisou se aperfeicoar em tecnologias e conhecimentos que pudessem 

tratar as entidades ambientais, nao somente do ponto de vista de suas origens e funcoes, mas 

tambem de suas localizacoes, formas, dis t r ibutes , escala, limites, etc. Isso quer dizer que 

essas entidades ambientais necessitam tambem serem vistas e analisadas com atributos de 

expressao espacial (MENESES, 1998). 

A nocao de informacao espacial esta relacionada a existencia de objetos com 

propriedades, as quais incluem a sua localizacao no espaco e a sua relacao com outros objetos 

(de natureza topologica, metrica e/ou direcional). Isso demonstra que as informacoes espaciais 

sao requisitos importantes e necessarios para o controle e ordenacao das ocupacoes das 

unidades fisicas do meio ambiente. 

Dentre as tecnicas mais eficientes disponiveis, passiveis de tratamentos automatizados, 

tem-se os sistemas de informacoes geograficas (SIGs). 

6.1. Sistema de Informacao Geografica (SIG) 

Meneses (1998) define SIG como um sistema destinado ao tratamento automatizado 

de dados georreferenciados. Para Burrough (1986) um SIG e definido como um poderoso 

conjunto de ferramentas para colecionar, armazenar, recuperar, transformar e exibir dados 

espaciais referenciados ao mundo real. Esse sistema manipula dados de diversas fontes e 

formatos, dentro de um ambiente computacional agil e capaz de integrar as informacoes 

espaciais tematicas e gerar novos dados derivados dos originais. Entao se pode assim dizer 

que um SIG nada mais e do que um instrumento computacional do geoprocessamento. 
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A tecnologia de geoprocessamento consiste em uma disciplina do conhecimento que 

utiliza tecnicas matematicas e computacionais para o tratamento de informacoes geograficas. 

Os dados tratados em geoprocessamento tern como principal caracteristica a diversidade de 

fontes geradoras e de formatos apresentados. Essa tecnologia engloba dois aspectos 

importantes: a expressao espacial dos entes envolvidos (ou de seus atributos) e abrangencia 

ampla da tecnologia, reunindo a coleta, o tratamento, as aplicac5es e o proprio 

desenvolvimento das ferramentas e sistemas utilizados. E dentre essas ferramentas e sistemas, 

tern destaque os SIGs, pois tratam, especificamente, da questao da analise espacial de dados 

geograficos (ASSAD; SANO, 1998). 

Um SIG armazena a geometria e os atributos dos dados que estao georreferenciados, 

isto e, localizados na superficie terrestre e em uma projecao cartografica qualquer. Devido a 

sua ampla gama de aplicacoes, onde estao incluidos temas como agricultura, floresta, 

cartografia, etc, um SIG de acordo com Camara e Medeiros (1998) pode ser usado: 

a) Como ferramenta para producao de mapas tematicos; 

b) Como suporte para analise espacial de fenomenos; ou, 

c) Como um banco de dados geograficos, com funcoes de armazenamento e recuperacao de 

informacao espacial. 

Pode-se assim dizer que as tres visoes apresentadas anteriormente sao antes 

convergentes que conflitantes e refletem, a importancia do tratamento da informacao 

geografica dentro de uma instituicao. Em outras palavras, isso mostra uma perspectiva 

interdisciplinar de sua utilizacao. 

Resumidamente, as principals caracteristicas de SIGs, sao (CAMARA; MEDEIROS, 

1998): 

a) Integrar, em uma unica base de dados, as informacoes espaciais provenientes de dados 

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

modelos numericos de terreno; e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Oferecer mecanismos para combinar as varias informacoes, atraves de algoritmos de 

manipulacao e analise, bem como para consultar, recuperar, visualizar e "plotar" conteudo 

de dados georreferenciados. 
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6.2. Aplicacoes de SIG no Estudo dos Impactos das Secas 

A literatura abordando aplicacoes de geoprocessamento e muito vasta, pois em seu 

universo temos o sensoriamento remoto, a cartografia, os sistemas de posicionamento global, 

etc. De acordo com Camera e Medeiros (1998) o termo geoprocessamento denota uma 

disciplina do conhecimento que utiliza tecnicas matematicas para o tratamento de informacoes 

geograficas. 

O monitoramento ambiental e um tradicional cliente e alvo de programas de 

geoprocessamento em todo mundo em funcao, tanto das grandes areas territorials enfocadas, 

quanto devido ao dinamismo necessario para que se possa exercer um controle e o proprio 

planejamento eficaz. Esses programas podem ser aplicados das mais variadas formas, por 

exemplos: na deteccao de mudancas atraves de analise de imagens multitemporais de 

satelites; na classificacao dos tipos de cobertura vegetal de uma regiao; na avaliacao de 

impacto ambiental pela intervencao antropica; etc. 

No contexto do uso do geoprocessamento, o desenvolvimento de um SIG especifico 

para o estudo de areas afetadas por secas ciclicas, por exemplo, em muito tern a contribuit 

para a tomada de decisao nos diversos segmentos da sociedade como um todo. 

O planejamento estrategico de SIGs para o estudo dos impactos das secas, deve buscar 

respostas para os mais diversos propositos que afligem as regioes afetadas por estas. Na sua 

implantacao, perguntas do tipo, por exemplos, "aonde queremos chegar?" significa "a que 

tipo de SIG queremos chegar?" e "como chegar la?" equivale a "qual a melhor estrategia de 

implantagao?". Respondendo tais perguntas, ha uma melhor flexibilidade para o banco de 

dados que se deseja formar em atingir determinados objetivos. 

Em qualquer atividade para a aplicacao de um SIG, antes de tudo, e necessario format 

um banco de dados. O banco de dados e a parte mais importante e delicada de um SIG. E 

tambem a mais onerosa quer seja do ponto de vista de aquisicao dos dados, quer seja pela 

otica de estruturacao, que exige bastante tempo de estudos e planejamento por parte de 

pessoas muito bem treinadas. Uma base de dados desatualizada, inconsistente e 

desestruturada, compromete todo o trabalho, quando nao leva a resultados desastrosos. Assim, 

segundo Medeiros e Pires (1998) o banco de dados "e um conjunto de arquivos estruturados 

de forma a facilitar o acesso a conjuntos de informacoes que descrevem determinadas 

entidades do mundo". 
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Sao partes de um banco de dados de SIG para o estudo dos impactos das secas: mapas 

cartograficos; mapas de solos, mapas de declividade; mapas de vegetacao; mapas de uso do 

solo; imagens de sensores remotos; dados estatisticos da regiao afetada; etc. 

Os SIGs aliados aos produtos de sensores remotos sao duas ferramentas muito 

freqiientemente utilizadas para o tratamento e gerenciamento do espaco fisico geografico. 

Produtos de sensoriamento remoto, como imagens digitals de satelites e fotografias aereas, 

capturam importantes informacoes do contexto espacial envolvente do local de estudo. 

Imagens digitais, tratadas por metodos computacionais em "software" especiais, fornecem 

informacoes para a elaboracao de mapas tematicos como o de uso de cobertura do solo, por 

exemplo, que e um dos mais visiveis em areas atingidas pelas secas. 

Para o desenvolvimento do banco de dados de um SIG para o uso em areas afetadas 

por secas, antes de tudo e preciso que a comunidade de maneira geral esteja de acordo com o 

proposito que se deseja alcancar com o uso deste: fonte de estudos e pesquisas para a 

mitigacao da seca. Diante disto, alguns criterios devem estar presentes nos anseios da 

populacao que convive com o desastre natural seca, dentre outros: 

a) Estabelecer estrategias e prioridades no quadro dos seus pianos e/ou politicas de 

desenvolvimento sustentavel para a mitigacao dos efeitos da seca; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Dar a devida prioridade a mitigacao dos efeitos da seca, alocando recursos adequados de 

acordo com as circunstancias e capacidades, 

c) Levar em consideracao os aspectos fisicos, biologicos e socio-economicos dos processos 

de seca para adotar uma abordagem integrada destes; e 

d) Integrar tambem as estrategias acoes para a erradicacao da pobreza com o intuito de 

preparar a populacao para a prevencao da seca e para a mitigacao dos seus efeitos. 

As prefeituras sao em potencial as que deveriam usar um SIG para esse proposito, pois 

elas sao o nivel administrativo mais proximo do cidadao. Porem, o uso de SIG em prefeituras 

e marcado por algumas caracteristicas que nem sempre sao encontradas nas outras areas de 

aplicacao: 

a) Complexidade potencial da base de dados; 

b) Multidisciplinaridade inerente as aplicacoes; 

c) Grande variedade de aplicacoes; 

d) Necessidade de integracao com sistemas de informacao existentes; 

e) Oportunidades de compartilhamento de informacoes e de esforcos de aquisicao; 
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f) Oportunidades de distribuicao de informacoes, gerando receita via comercializacao ou 

fomentando o desenvolvimento economico via acesso simples e barato; e 

g) Necessidade de atendimento a peculiaridades locais, tais como o conjunto de leis e 

posturas municipals. 

Portanto, verifica-se que o processo de implantacao de SIG em uma prefeitura e um 

processo delicado, devido a diversidade de caminhos que pode existir. Nao ha formula magica 

e, bons resultados somente poderao ser atingidos, utilizando uma mistura de conhecimentos 

teoricos, experiencia pratica, recursos tecnologicos, recursos financeiros, coragem, empenho, 

dedicacao, competencia e vontade politica. Entretanto, uma coisa e certa o uso de SIG esta no 

futuro de qualquer administracao municipal seria. Ninguem melhor do que um bom 

administrador publico para saber o valor da informacao precisa, disponivel de forma eficiente 

no momento estrategicamente correto, para a tomada de decisoes envolvendo cada vez os 

mais escassos recursos publicos. 

Para efeito ilustrativo, com o uso de SIGs podemos ter mapas tematicos que poderao 

informar, entre outros: uso da terra temporalmente em series historicas de secas; o meio fisico 

de areas atingidas pelas secas em diversas classes de declividades para o estudo de erosao; uso 

da terra com agrupamento de classes; areas de incidencias de doencas epidemiologicas 

provocadas por periodos de secas; incidencias de precipitacoes pluviometricas espacial e 

temporalmente; unidades de capacidades de uso do solo; recursos hidricos disponiveis; 

freqiiencia de ocorrencia de secas; em periodos pre-estabelecidos; estimativa do numerc 

maximo de dias sem chuvas semanal, mensal e anual para diversos periodos de retorno; 

espacializacao da disponibilidade hidrica climatica potencial; espacializacao das condicoes de 

plantio; etc. 

Deve-se salientar que um SIG por si so nao ameniza os impactos causados pelas secas 

Este deve estar inserido em um projeto de convivencia com a seca. Ou seja, os beneficios a 

sociedade nao sao resultantes apenas do uso de SIGs, mas sim do projeto como um todo. O 

SIG e uma ferramenta para viabilizar o projeto. 
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CAPITULO 4 

EL NINO-OSCILACAO SUL (ENOS) 

1. O Fenomeno ENOS 

Durante a decada de 20 varios cientistas da America do Sul estavam ocupados 

documentando os efeitos locais do aquecimento da agua da superficie do mar do oceano 

Pacifico, nas proximidades da costa do Peru e do Equador, fenomeno este conhecido por El 

Nino. O cientista britanico Sir Gilbert Walker se encontrava realizando um trabalho na India, 

tratando de encontrar a forma para predizer as moncoes na Asia. Sir Gilbert Walker 

proporcionou um importante dado concernente a El Nino, quando descobriu que as press5es 

do ar ao nivel do mar no Oceano Pacifico Sul subiam e baixavam entre dois padroes bem 

diferenciados. Na fase de "indice alto" referido como a "Oscilacao do Sul", a pressao e mais 

alta a leste do Taiti do que mais a oeste, a cerca de Darwin (norte da Australia). A diferenca 

da pressao leste-oeste ao largo da linha do equador, tambem chamada de "Indice de Oscilacao 

Sul", faz com que o ar superficial flua em direcao oeste. Quando a atmosfera troca a fase para 

"indice baixo", os barometros sobem a oeste e caem a leste, mostrando uma reducao e 

inclusive uma reversao da diferenca de pressao entre Darwin e Taiti. O aplanamento do sobe e 

desce faz com que os ventos superficial s de leste se debilitem e se retraiam ate o oriente 

(CUNHA, G , 2000; GLANTZ, 1998; PHILANDER, 1990; WALLACE; VOGEL, 1994; 

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, cl999). 

Ao final dos anos 60, o cientista noruegues, Dr. Jacob Bjerknes, introduziu outra peca 

importante no quebra-cabeca El Nino. Este cientista publicou uma compreensivel descricao 

do ciclo de "vida" das tormentas em latitudes temperadas. Ele foi o primeiro a observar a 

conexao entre as temperaturas mornas da superficie do mar, aos debeis ventos de leste e as 

fortes chuvas que acompanham o "indice baixo". O descobrimento de Dr. Jacob Bjerknes 

conduziu o reconhecimento de que as aguas mornas do fenomeno El Nino e o sobe e desce de 

pressao da Oscilacao do Sul de Sir Gilbert Walker, sao o mesmo fenomeno que hoje e 

chamado de fenomeno ENOS. Dr. Jacob Bjerknes descreveu um padrao de circulacao do ar 

para todo o Oceano Pacifico o que denominou de "Circulacao de Walker", em homenagem ao 

cientista Sir Gilbert Walker. Segundo essa descricao o ar situado sobre as aguas frias do 

Oceano Pacifico oriental, era demasiadamente denso para ascender o suficiente alto e permitir 

que o vapor de agua se condensasse e formassem nuvens e gotas de chuva, permanecendo 

sobre algumas zonas deserticas do Peru e Equador. Essas zonas deserticas comecavam 
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distantes da costa, onde o ar denso e frio tambem criava uma regiao de alta pressao de ar. A 

alta pressao nesse e a baixa pressao sobre as aguas mais quentes do oeste (uma grande 

diferenca de pressao no piano de Sir Gilbert Walker) provocavam o ar a soprar em direcao 

oeste, gerando e reforcando os constantes ventos alisios equatoriais. Os ventos absorviam a 

umidade do oceano a medida que se deslocaria em direcao ao Pacifico ocidental. Ali o ar 

umido e quente ascendia, se condensavam e, a continuacao, descendia em forma de fortes 

chuvas (moncoes) que nutriam as selvas da Nova Guine e Indonesia. Dr. Jacob Bjerknes 

reconheceu que durante as condicoes de El Nino, quando as aguas proximas ao norte do Peru 

sao mais quentes que o normal e em conseqiiencia, a pressao do ar da superficie e mais baixa, 

a diferenca de pressao entre leste e oeste diminuia, assim como os ventos alisios que sopram 

em direcao oeste. A medida que a intensidade dos ventos diminuia, o ar umido e quente 

ascendia sobre o Pacifico central em lugar do oeste, desaparecendo as moncoes da India e 

Indonesia e provocando temporais de chuvas nas costas ocidentais das Americas do Norte e 

Sul (GLANTZ, 1998; KILADIS, 1997; WALLACE; VOGEL, 1994; WORLD 

METEOROLOGICAL ORGANIZATION, cl999) (Figuras 10). 

O fenomeno ENOS, tecnicamente, e uma perturbacao climatica que se caracteriza por 

anomalias no padrao de temperatura da superficie do Oceano Pacifico tropical que ocorre, 

simultaneamente com anomalias no padrao de pressao atmosferica (GLANTZ et al., 1991; 

MAUNDER, 1992). Possui duas fases: uma chamada de fase quente ou El Nino e Indice de 

Oscilacao do Sul negativo, que e caracterizada pela elevacao acima do normal da temperatura 

da superficie do mar da regiao leste do Pacifico tropical junto com a ocorrencia de pressoes 

atmosfericas abaixo do normal no Taiti e acima do normal em Darwin; e outra chamada de 

fase fria ou La Nina e Indice de Oscilacao do Sul positivo, cujo comportamento dessas 

variaveis (temperatura da superficie do oceano e pressao atmosferica) e o inverso (GLANTZ 

et al., 1991; MAUNDER, 1992; WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, cl999). 
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El Nino Conditions 

12Q°E 80°W 

Normal Conditions 

12Q°E 80"W 

La Nina Conditions 

120°E ao°w 

Figura lO.Diagrama esquematico da "Circulacao de Walker" do Oceano Pacifico tropical, nas 

condicoes: El Nino, normal e La Nina (Fonte: NOAA, 2003d). 
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Ao fenomeno ENOS quase sempre estao associadas catastrofes sociais (no campo e 

nos centres urbanos). O comportamento da temperatura das aguas do Oceano Pacifico 

tropical, associado aos campos de pressao (representado pelo Indice de Oscilacao do Sul) 

perturba o padrao de circulacao da atmosfera e, assim, passa a influenciar nas mudancas do 

clima em diferentes regioes no mundo. Os sinais remotos nos sistemas de clima associados 

com o fenomeno ENOS, sobre outras regioes do globo, sao chamados nos meios cientificos 

de teleconexoes (Figura 11). O importante, e que essas alteracoes climaticas sao persistentes, 

e podem passar de um ano e podem ainda ocasionar secas e/ou inundacoes. Por exemplo, 

associado aos anos de El Nino (fase quente), temos seca na India, no sul da Africa, na 

Australia e na regiao Nordeste do Brasil; simultaneamente ocorrem inundacoes na costa oeste 

e regiao sudeste dos Estados Unidos, no Equador, no Peru e no sudeste da America do Sul 

(Uruguai, nordeste da Argentina, sudeste do Paraguai e regiao Sul do Brasil) (CUNHA G., 

2000; ROPELEWSKI; HALPERT, 1987). 

Embora o fenomeno El Nino nao seja o responsavel exclusivo por todas as catastrofes 

climaticas que ocorrem no mundo, em muitas delas a sua influencia se faz presente. No 

classico evento El Nino de 1982/1983, por exemplo, os numeros indicam um prejuizo na 

America do Sul de tres bilhoes de dolares. Cerca de 600 mil pessoas ficaram desabrigadas e 

houve 170 mortes diretamente causadas pelo evento. No sul do Brasil, as inundacoes 

causaram a perda de 5 milhoes de toneladas de graos no momento da colheita, um prejuizo 

estimado em 800 milhoes de dolares (CUNHA, G , 2000). 

Em anos de El Nino a seca na regiao Nordeste brasileira e intensificada, piorando 

ainda mais a sorte da populacao pobre, cuja historia nao e muito diferente nos anos 

considerados normais. Aliado a eventos climaticos extremos, como em anos de El Nino, os 

solos rasos da regiao semi-arida do Nordeste brasileiro sofrem processos de degradacao 

acelerados devido ao seu uso inadequado e ao desflorestamento acentuado. Ja no Sul do 

Brasil, o El Nino (fase quente), contribui, na maioria das vezes, para a ocorrencia de 

precipitacao pluvial acima da media climatologica, enquanto La Nina (fase fria) e responsavel 

por precipitacao pluvial abaixo da media. 

Encontra-se no Anexo B uma relacao de consenso para os anos de eventos El Nino e 

La Nina e anos neutros, no periodo de 1950 a 2003. 
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Figura 1 l.Teleconexoes: efeito do fenomeno ENOS, fase quente, no mundo (Fonte: 

NCEP/NO AA-EU A). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Do Oceano Pacifico Tropical a America do Norte 

O Oceano Pacifico tropical e uma regiao onde os ventos atmosfericos sao altamente 

responsaveis pela distribuicao da temperatura da superficie do mar tropical a qual, devido a 

ordem em que se apresenta, esta bastante envolvida em determinar a distribuicao da 

precipitacao e a circulacao atmosferica dos tropicos. Pressoes baixas no nivel do mar se 

observam quando se tern aguas quentes, mesmo que as pressoes altas ocorram nas regioes 

mais frias dos tropicos e sub-tropicos, e os ventos umidos tendem a soprar em direcao a 

pressoes baixas, onde o ar converge, dando como resultado padroes organizados de fortes 

chuvas. A chuva provem de sistemas de nuvens convectivas, as vezes como tormentas 

eletricas e tambem ate como tormentas tropicais e furacoes, os quais preferivelmente ocorrem 

nas zonas de convergencias (TRENBERTH, 1997). 
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O fenomeno ENOS nao tern fronteira, pois, um evento que acontece ao largo da linha 

do equador, influencia o tempo a milhares de quilometros acima e abaixo desta. A exemplo do 

que acontece em outras regioes da Terra, a interdependencia de forcas meteorologicas e a 

chave para explicar como esse fenomeno afeta o clima nos Estados Unidos da America. 

A uma altura de cerca de 10 km (5 a 7 milhas) (Anexo A) ventos circulam ao redor do 

globo na troposfera, a velocidades que excede as vezes a 300 km (aproximadamente 190 

milhas) por hora. Esses ventos, conhecidos como "jet streams" (correntes de jato), circulam 

na troposfera, soprando consistentemente, de certo modo como um fluxo de agua no 

Hemisferio Norte (no sentido horario) ou no Hemisferio Sul (no sentido anti-horario), com 

massas de ar de diferentes temperaturas. Pelo inverno, quando seus contrastes de temperatura 

sao maiores, geralmente ha tres zonas de temperatura atraves dos Estados Unidos, Canada, e 

Mexico. Essas tres zonas climaticas, por sua vez, produzem duas correntes de jato, conhecidos 

como a corrente de jato polar e a corrente de jato subtropical. A Figura 12 esquematiza as 

correntes de jato no globo terrestre. 

A corrente de jato polar e formada pela deflexao de correntes de ar na troposfera por 

acao da aceleracao de Coriolis. Assemelha-se a um fluxo de agua que se move de oeste para 

ieste (sentido horario no Hemisferio Norte) e tern uma altitude de cerca de 10 km. O seu fluxo 

de ar e intensificado pela forte temperatura e gradiente de pressao que se desenvolvem quando 

ar frio dos polos encontra o ar morno das regioes tropicas. A velocidade do vento e mais alta 

na parte central da corrente de jato polar, onde as velocidades podem ser superiores a 300 

km.h"1. O nucleo da corrente de jato polar e cercado por fluxos de ar mais lentos que tern uma 

velocidade media de 130 km.h"1 no inverno e 65 km.h"1 no verao (PORTER, 1999). 

Associada com o fluxo de jato polar esta a frente polar. A frente polar representa a 

zona onde o ar morno subtropical (linha rosa) e o ar frio (linha azul) dos polos se encontram 

Nessa zona, acontecem trocas volumosas de energia na forma de tempestades, conhecida 

como os ciclones de meio-latitude. A forma e posicao de ondas na corrente de jato polar 

determinam a localizacao e a intensidade dos ciclones de meio-latitude. Em geral, ciclones de 

meio-latitude formam em baixo da depressao das correntes de jato polares (PIDWIRNY, 

C 2 0 0 4 ) . 

A corrente de jato subtropical esta localizada, aproximadamente, a 13 km sobre a zona 

de alta pressao subtropical. A razao para a sua formacao e semelhante a corrente de jato polar. 

Porem, a corrente de jato subtropical e mais fraca. Suas velocidades de vento mais lentas sao 

0 resultado de uma mais fraca temperatura latitudinal e gradiente de pressao (PIDWIRNY, 

c2004). 
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Figura 12. Correntes de jato no globo terrestre (Fonte: adaptado de PIDWIRNY, c2004). 

Em anos de nao El Nino, a corrente de jato polar normalmente e mais forte que a 

corrente de jato subtropical. A corrente de jato polar lanca-se sobre o Canada ocidental, pelas 

planicies do norte e grandes lagos e nos estados Atlanticos medianos e Nova Inglaterra. 

Enquanto isso, a corrente de jato subtropical, sopra um pouco mais placidamente por Baja 

California e o norte do Mexico (PORTER, 1999). 

As mudancas climaticas provocadas pelo El Nino, geralmente, temperaturas 

subtropicais mais mornas, empurram a corrente de jato para o norte. A corrente de jato polar 

move-se para cima, para o Canada central, uma area onde os contrastes de temperatura nao 

sao tao grandes quanto ao longo de seu caminho habitual, e debilita-se consideravelmente. 

Com o jato polar que nao mais escoa abaixo do ar artico a partir do Canada, o nordeste dos 

Estados Unidos experimenta um inverno mais moderado. Porem, a corrente de jato 

subtropical e fortalecida em anos de El Nino. Essa se move do Pacifico, atinge as terras da 

California meridional fluindo pelos Estados Unidos pela fronteira mexicana e passando pela 

Florida central. Durante um El Nino, o ar sobre o Oceano Pacifico, especialmente rico em 

umidade, forma tempestades enormes distante do mar. A corrente de jato subtropical 

fortalecida pelo El Nino leva essas tempestades para o leste, batendo com violencia na costa 
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da California. A regiao sudoeste norte-americana, normalmente arida, pode receber niveis de 

chuva dramaticamente mais altos. O sudeste dos Estados Unidos tambem enfrenta inundacao. 

Como aconteceu no evento El Nino de 1997/1998, a corrente de jato subtropical 

anticonvencional pode provocar o surgimento de tornados na regiao da Florida central, uma 

area que normalmente nao e considerada parte do cinturao de tornados norte-americano 

(NOAA, 2003d; PORTER, 1999). 

3. O Alerta para o El Nino 

Pode-se dizer que o El Nino de 1982/1983 pegou de surpresa o mundo e foi um marco 

de referenda para o desenvolvimento de sistemas de predicao mais eficientes. A partir dele, 

basicamente, paises de tecnologia avancada como os Estados Unidos comecaram a se 

preocupar mais em termos de avancos de prognosticos de alerta. Gracas aos esforcos 

intensivos de pesquisas de instituicoes como a norte-americana "National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA)", e seus associados em determinar os efeitos de El 

Nino em temperatura e padroes de precipitacao nos Estados Unidos e globalmente, o El Nino 

de 1997/1998, foi predito com varios meses de antecedencia (NOAA, 2003b; PORTER, 1999; 

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, cl999). 

A NOAA por meio do seu "Office of Global Programs" (Escritorio de Programas 

Globais) (NOAA/OGP) tern participado em numerosos esforcos de longo prazo, para catalisar 

interacoes direcionadas entre grupos de cientistas das ciencias exatas, naturais e sociais 

distribuidos internacionalmente e interessados em pesquisa sobre predicao e variabilidade 

climatica, em cooperacao com expertes regionais em aplicacoes de previsoes climaticas e com 

usuarios potenciais setoriais, de informacoes climaticas. A missao da NOAA/OGP na ultima 

decada do seculo XX foi, em parte, estimular os primeiros passos no aprendizado de como 

esses grupos de expertes pode ser integrado para a construcao de uma linguagem e 

metodologias comuns, para melhor entendimento e aplicacoes de previsoes climaticas, 

sazonal e interanual, e dar suporte para atividades de pesquisa voltadas para esse fim 

(BUIZER et al., 2000; NOAA, 2003c). 

Enquanto a variabilidade do clima e inevitavel, as perdas de vidas humanas e as 

rupturas nos sistemas economicos, associados com flutuacoes climaticas, tais como as 

resultantes de fenomenos ENOS, podem ser mitigadas por avancados sistemas de alerta e por 

preparacoes de pianos de contingencias eficientes. Nao como o evento El Nino de 1982-1983, 

que ate aquela data foi historico pela sua magnitude, pela falta de previsao e pelos impactos 



CAPJTULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 - EL NINCMDSCILACAO SUL (ENOS) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
91 

causados. Ja o El Nino de 1997-98, foi alertado e os seus possiveis efeitos relatados bem antes 

que ele ocorresse, gracas, por exemplo, ao programa "Tropical Ocean-Global Atmosphere 

(TOGA)" (Oceano Tropical e Atmosfera Global) e o projeto "Tropical Atmosphere-Ocean 

(TAO)" (Oceano e Atmosfera Tropical) Grandes projetos com sistema de observacao do 

Oceano Pacifico equatorial, com o monitoramento da temperatura da superficie do mar e das 

condicoes atmosfericas; e uso de avancados modelos computacionais de previsao climatica 

(HAYES et al., 1991; NOAA, 2004; PORTER, 1999; WORLD METEOROLOGICAL 

ORGANIZATION, c2003). 

O programa "TOGA" foi inicializado em 1985 pela "United Nations' World 

Meteorological Organization (WMO)" (Organizacao Mundial de Meteorologia das Nacoes 

Unidas), com a contribuicao de mais 16 nacoes. Com uma duracao de 10 anos, uma das 

referencias desse programa, foi trazer a comunidade cientifica internacional para trabalhar 

conjuntamente em problemas de significancia global. O "TOGA" teve quatro objetivos 

principals: coletar e catalogar observacoes da atmosfera e do Oceano Pacifico tropical; avaliar 

a evolucao do sistema atmosfera/oceano tropical em tempo real; promover o desenvolvimento 

de modelos computacionais de predicao climatica de curto prazo, para os tropicos; e, estudar a 

influencia do sistema atmosfera/oceano tropical no clima de altas latitudes (HAYES et al., 

1991; WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, c2003). 

Antes do programa "TOGA", as observacoes do Oceano Pacifico tropical consistiam: 

medicao da temperatura da superficie do mar por barcos mercantes voluntarios de observacao 

e por satelites radiometricos; estrutura termal da superficie do mar procedente dos barcos 

voluntarios; nivel do mar da rede de instrumentos para medir as mares costeiras; e estimativas 

de correntes climatologicas (BUSALACCHI, 1997). 

O projeto "TAO" consiste, basicamente, na disposicao de setenta boias instaladas ao 

longo do Oceano Pacifico equatorial e interligadas a satelites, para a monitoracao em tempo 

real de dados do oceano e da atmosfera, de cerca de um terco da circunferencia da Terra 

(Figura 13). Os dados medidos por essas boias alimentam, simultaneamente, 

supercomputadores para obter a previsao climatica por meio de modelos computacionais, 

capazes continuamente de reajustar-se em resposta as condicoes de mudanca em tempo real. 

Tendo como principal braco administrador do consorcio global que organizou e mantem o 

projeto (Estados Unidos, Franca, Japao, Coreia do Sul e Taiwan), a agenda governamental 

norte-americana NOAA, o banco de dados "TAO" e o maior legado do programa "TOGA". O 

"TAO" comecou sua vida inteiramente operacional em 1994 como o componente boia-satelite 

do programa "TOGA". Naturalmente, o "TAO" nao foi lancado somente para estudar o El 
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Nino, porem, a monitoracao em tempo real das condic5es do ar e de mar fornece uma 

composicao de dados, sob todas as condicoes, prevalecendo, apesar de tudo, ao estudo mais 

adicional do El Nino. A comunidade cientifica ficou muito impressionada com esse projeto, 

pois, o "TAO" permitiu aos cientistas a ver como um El Nino se desenvolve e com corre o seu 

curso em detalhe minucioso, do comeco ao fim (HAYES et al., 1991; NOAA, 2004; 

PORTER, 1999; WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, c2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENSO Observing System 

Figura 13."Tropical Atmosphere-Ocean (TAO) project": Projeto Oceano e Atmosfera 

Tropical, um consorcio global para o estudo do fenomeno ENOS (Fonte: NOAA, 

2004). 

Os avancos na capacidade de previsao da variabilidade climatica, de sazonal a 

interanual, no mundo inteiro foram inegaveis nas ultimas decadas. Isso sem duvida, trouxe 

uma oportunidade sem precedentes, para preparar nacoes para os impactos causados pelos 

fenomenos ENOS, para a mitigacao dos danos socio-economicos, ou em alguns casos, para 

colher os seus beneficios. 
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A base de pesquisa primaria da NOAA para o estudo relacionado a El Nino e a 

"NOAA Climate Diagnostic Center (CDC)" (Centra de Diagnostico do Clima da NOAA), 

localizado em Boulder, Colorado, Estados Unidos. O CDC estuda a natureza e as causas das 

variacoes do clima em varias escalas de tempo, usando metodos que vao desde a 

paleoclimatologia, por exemplo, ate a colecao de dados mais rica dos recentes anos. O CDC 

tambem explora as variacoes do clima em curto espaco de tempo, associadas com El Nino nos 

Estados Unidos: as secas e as inundacoes, bem como, examina as mudancas globais 

associadas com o fenomeno ENOS. Entre as metas do CDC estao: avancar na compreensao e 

predicoes de ENOS; melhorar o monitorando e as descricoes da variabilidade de clima; 

identificar os padroes principals associados com essas flutuacoes do clima, em escalas de 

tempo mais longas; e investigar a interacao atmosfera-oceano que causa em muito da 

variabilidade de clima (PORTER, 1999). 

Outros departamentos dentro da NOAA trabalham no estudo do fenomeno ENOS e 

areas correlatas. No comeco da decada de 90, por exemplo, a NOAA/OGP lancou o "Pilot 

Program for the Application of Climate Forecasts" (Programa Piloto para a Aplicacao de 

Previsoes Climaticas). O proposito inicial deste programa foi desenvolver um dialogo entre 

usuarios e aqueles que fazem previsoes climaticas e prover um local de encontro para a troca 

de informacao entre pesquisadores e tomadores de decisao em setores climaticos ao redor do 

mundo. O programa foi formulado para executar experimentacoes no conceito de um sistema 

"end-to-end" que produziria e distribuiria previsoes aos usuarios durante eventos climaticos 

extremos, e apoiar o desenvolvimento do "International Research Institute for Climate 

Prediction (IRI)" (Instituto Internacional de Pesquisa para Predicao Climatica). Um sistema 

"end-to-end" e aquele que causa a pesquisa cientifica para regularmente produzir, aplicar e 

distribuir, de sazonal a interanual, previsoes climaticas para tomadores de decisao dos setores 

publicos ou privados, que por sua vez dariam um retorno na informacao para intensificar a 

pesquisa e melhorar a producao c distribuicao das previsoes (BULZER et al., 2000). 

No Brasil, os setores responsaveis pelas previsoes e alerta de tempo e clima foram, 

significativamente, melhorados a partir das ultimas duas decadas do seculo XX, em razao dos 

investimentos realizados pelo Ministerio da Ciencia e Tecnologia (MCT) e alguns Estados. Os 

pesquisadores e cientistas estao associados a universidades e institutos de pesquisas, sob a 

egide do Governo Federal ou de Governos Estaduais. Dentro desse esforco foi criado, no 

ambito do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do MCT, o Centro de Previsao 

de Tempo e Estudos Climaticos (CPTEC), bem como foram criados ou, em alguns casos, 

ampliados centros estaduais de meteorologia e hidrologia e melhorada a infra-estrutura de 
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pesquisa de alguns centros academicos (BRASIL, [1997b9]). Ai temos no Estado da Paraiba o 

Laboratorio de Meteorologia, Recursos Hidricos e Sensoriamento Remoto (LMRS), um 

convenio INPE, UFCG e Governo do Estado da Paraiba. 

O alerta para o fenomeno ENOS no Brasil e dado, basicamente pelos orgaos 

governamentais. o CPTEC, do INPE; e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

vinculado ao Ministerio da Agricultura e Abastecimento. Dentro das suas competencias, os 

dois institutos de previsao climatica fornecem previsoes climaticas para os principals orgaos 

de comunicacao do Pais, para os orgaos federals, estaduais e municipals e entidades e o 

publico em geral, interessado em dados meteorologicos. Tanto CPTEC, localizado em 

Cachoeira Paulista, Sao Paulo e INMET, criado em 1909 com o nome de Diretoria de 

Meteorologia e Astronomia, hoje com sede localizada em Brasilia, Distrito Federal e com 

distritos e estacoes de coletas de dados espalhados por todo o pais; participam ativamente de 

cooperacoes com entidades internacionais, como a NOAA e a Organizacao Mundial de 

Meteorologia. 

Num pais com enorme extensao territorial como o Brasil, com grande diversidade 

climatica, a boa qualidade das previsoes meteorologicas e imprescindivel ao planejamento e 

bom desempenho de inumeras areas sociais e atividades economicas, principalmente a 

agricultura (BRASIL, [1997b?]). 

Com as ferramentas avancadas dos dias atuais, tais como, satelites de alta tecnologia 

para o monitoramento de clima e tempo, por exemplo, lancados pela "National Aeronautics 

and Space Administration (NASA)" (Administracao Nacional Aero-Espacial) dos Estados 

Unidos; de sistemas e modelos computacionais; e de tantas outras estrategias empregadas para 

a predicao em tempo real, o fenomeno ENOS ainda e uma caixinha de surpresa para muitos 

tomadores de decisao que ignoram os seus efeitos sociais. 
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CAPITULO 5 

ASPECTOS DAS ORGANIZACOES INSTITUCIONAIS FRENTE AOS DESASTRES 

1, Diferen^as, Valores e Organ iza^oes Sociais 

As diferencas sociais das areas de estudo sao evidenciadas, desde a epoca da 

colonizacao. Em termos de valores culturais e de desenvolvimento as politicas de imigracao e 

de ocupacao das terras adotadas pelos Estados Unidos e pelos paises da America do Sul no 

periodo colonial foram bem distintas. Diferentemente de paises como o Brasil, por exemplo, 

os Estados Unidos adotaram uma politica de ocupacao das terras e imigracao, responsavel por 

levar para la, cerca de 60% dos imigrantes que cruzavam o Atlantico entre 1800 e 1914. O 

Brasil por sua vez, recebeu, aproximadamente, dez vezes menos imigrantes no mesmo 

periodo, e manteve uma estrutura agraria altamente concentrada como uma das suas 

caracteristicas basicas. Na primeira metade do seculo XIX, o Brasil ainda estava preocupado 

com o trafego de escravos da Africa e nao se voltara em colonizar o seu interior. Enquanto os 

Estados Unidos viam as terras livres como fonte inesgotavel de riqueza e, portanto, de 

oportunidades, o Brasil via a colonizacao do sertao, como um pesado fardo para a sociedade 

do litoral (SILVA L., 2003). Os Estados Unidos adotaram uma politica de exploracao, porem 

com a valorizacao de conhecimentos. A colonizacao das colonias americanas do norte foi 

ocupacionistas. Os imigrantes vinham para construir um novo pais, um pais livre - por isso 

nao admitiam a escravidao como no sul do pais. No sul em geral a colonizacao americana foi 

mais exploratoria. 

Um dos metodos para comparar valores e a "tendencia para a racionalidade" segundo 

Max Weber (WEBER 1946). De acordo com este metodo, o homem passou a depender mais 

e mais do seu conhecimento racional na realizacao de suas tarefas cotidianas e menos da 

supersticao, da fe e do sobrenatural. Isso quer dizer que, a tradicao e o costume desempenham 

papeis de importancia decrescente na orientacao do comportamento e aumenta a confianca 

nas analises e observacoes empiricas. A experimentacao passa a ser um pre-requisito para a 

aceitacao de inovacoes e a eficiencia economica, dentro de limites de custo, passa a ser o teste 

de sua excelencia. E as evidencias tambem sao encontradas em outras areas que nao as 

puramente economicas. Como exemplo, a chuva passa a ser uma conseqiiencia de 

movimentos de correntes de ar e areas de pressao em vez de ser o resultado de um 

comportamento bom ou mau do povo local, com se creia outrora (BERTRAM), 1973) 
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Na primeira metade do seculo XX, muito estudiosos americanos argumentavam que os 

termos rurais e urbanos nao mais sao significativos e uteis quando aplicados aos Estados 

Unidos, ja que o pais tornou-se culturalmente urbano. O maior fator para isso foi a rapida 

difusao dos tracos urbanos nas areas rurais (BERTRAM), 1973). No entanto, apesar dos 

Estados Unidos ser hoje culturalmente uniforme, ainda existe alguma diferenca entre a 

populacao do Sul e do Norte do pais. Em conversa informal com um "redneck" (apelido dado 

ao homem do campo tradicionalista do sul dos Estados Unidos) convicto, em uma feira 

agricola na cidade de Waldo, a nordeste do Condado de Alachua, Florida, ele falou que: 

"Temos que repensar quanto a educacao dos nossos filhos. Eles tern enfrentado dificuldades 

quando vao estudar em escolas do norte do pais". Isso quer dizer que mesmo em um pais que 

teve uma colonizacao europeia praticamente voltada para a ocupacao territorial, onde houve a 

necessidade de abertura de escolas para a educacao das novas comunidades, ha uma diferenca 

no nivel educacional da populacao. Na colonizacao do norte dos Estados Unidos pelos 

ingleses, desenvolveu-se um processo chamado de colonizacao de povoamento, cuja 

economia era baseada na pequena propriedade agricola, onde o colono trabalhava com sua 

familia, produzindo para o mercado interno. Ja nas colonias do sul o processo foi de 

colonizacao de exploracao, com uma tipica economia de "plantation", baseada na grande 

propriedade agricola escravista, na monocultura e na producao voltada para o mercado 

externo. Essas diferencas explicam o fato de o norte caracterizar-se, mais tarde, como centro 

industrial, e o sul permanecer uma regiao agricola (LUEDTKE, 1989; WADE et al., 1966). 

Em termos de paises economicamente frageis como o Peru e o Brasil, basicamente, o 

nivel de pobreza acentuado aliado ao nivel educacional baixo da populacao, principalmente a 

rural, sao, sem duvida, os maiores empecilhos na aceitacao de novas tecnicas e na compra de 

produtos tecnologicamente eficientes. O fato das grandes diferencas sociais comparando os 

Estudos Unidos com o Peru e o Brasil deve-se a muitos fatores, tanto racionais como 

irracionais. No geral, em um mundo marcado por transformacoes e imprevisibilidade, e cada 

vez mais dificil, para o individuo, saber reconhecer o que, em cada momento, e importante, de 

forma a estar preparado para valorizar a diversidade, aceitar a mudanca e gerir de forma 

autonoma e criativa, com respeito pelos outros, a sua propria realidade. Segundo Bertrand 

(1973) a posicao de uma pessoa no grupo social determina a natureza e a quantidade de suas 

responsabilidades e obrigacoes, bem como suas relacoes de superioridade e inferioridade com 

outros membros do grupo. 
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2. Organizacoes Institucionais 

De acordo com os cientistas sociais, as instituicoes sao sistemas de relacoes sociais 

para a consecucao de uma variedade de necessidades sentidas pelo homem. As necessidades 

ao redor das quais as instituicoes se agrupam sao derivadas das funcoes biologicas e da 

cultura predominante. E essas necessidades biologicas do ser humano, formam a base da 

instituicao da familia. Por exemplo, a necessidade de um controle social conduziu a criacao de 

instituicoes governamentais e as instituicoes educativas sao resultados do desejo do homem 

de se aperfeicoar (BERTRAM), 1973). 

Organizacao, segundo os cientistas sociais, e definida como o perfeito estado de 

equilibrio. 

Do ponto de vista para a assistencia as populacoes, as organizacoes institucionais 

precisam fundamentalmente formular de uma maneira ordenada e estruturada o piano 

estrategico das acoes a realizar em caso de contingencias para mitigar os danos que pode 

ocasionar um desastre 

Segundo a Organization of American States (cl990) o piano estrategico deve procurar 

reforcar a solucao da vulnerabilidade aos desastres causados por fenomenos naturais, no 

contexto de questoes prioritarias de desenvolvimento entre os quais ele se inclui, e nas 

politicas e programas que considerem os mais criticos problemas de desenvolvimento social e 

economico de uma comunidade. Nesse contexto, de acordo com a Organization of American 

States (cl990), nos ultimos anos, os paises das Americas envidaram esforcos para consolidar 

seus sistemas nacionais de prevencao de desastres e minoracao de seus efeitos. Por 

conseguinte, muitos paises elaboram pianos nacionais e multissetoriais de resposta a 

desastres. O enfrentamento de desastres suscita uma questao de estabilidade social 

3. Mitigacao de Desastres nos Estados Unidos - Condado de Alachua, Florida 

3.1. Historic© 

Os Estados Unidos da America sofrem diversos tipos de desastres nao so aqueles 

relacionados com eventos climaticos, mas tambem com outros fenomenos naturais, como 

abalos sismicos, erupcoes vulcanicas, etc. A populacao americana e consciente de que 

desastres relacionados com condicoes climaticas severas podem acontecer a qualquer 

momento e em qualquer lugar do mundo. E quando um desastre acontece, o individuo, um 
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grupo de pessoas ou uma comunidade como um todo, pode nao ter muito tempo para agir. Os 

danos economico-sociais podem ser bastante dispendiosos. Alem disso, os danos 

humanitarios podem ser incalculaveis. Uma tempestade eletrica, um furacao, uma inundacao 

ou qualquer outro desastre pode confinar uma familia ou uma comunidade inteira em suas 

casas por dias - sem agua, sem aquecimento ou refrigeracao, sem eletricidade e sem 

comunicacao de especie alguma (telefone, por exemplo) (FLORIDA, 2002). 

Com relacao a desastres climaticos, mais diretamente relacionados aos efeitos do E! 

Nino, os Estados Unidos como em outros paises do mundo, estao sujeitos a resultados 

danosos. No Estado da Florida os efeitos do El Nino estao relacionados principalmente com o 

aumento da intensidade de chuvas, e consequentemente, problemas com inundacoes. Os 

impactos do El Nino sao mais dramaticos no periodo de inverno. O El Nino provoca invernos 

geralmente suaves nas regioes Nordeste e Central dos Estados Unidos e chuvas intensas desde 

o Sul da Florida ate o Estado do Texas (THE DISASTER..., 2002). Por outro lado, de acordo 

com o "Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory/Hurricane Research Division" 

(Laboratorio Meteorologico e Oceanografico do Atlantico/Divisao de Pesquisa de Furacao) da 

NOAA e da "Colorado State University/The Tropical Meteorology Project" (Universidade do 

Estado do Colorado/Projeto de Meteorologia Tropical), tem-se a diminuicao da intensidade de 

furacoes que passam pela Florida. Em geral, o fenomeno ENOS, fase quente, e caracterizado 

por aumento no mimero de tempestades tropicais e furacoes no oceano Pacifico leste, e 

decrescimo no Golfo do Mexico e no mar do Caribe. Estudos comprovam que as condicoes de 

El Nino diminui o desenvolvimento de tempestades tropicais e furacoes no oceano Atlantico; 

e que La Nina, favorece a formacao destes (GRAY et al., 1998; NOAA 2003a; NOAA, 

2004b). 

Por dados historicos, pesquisadores concordam que um evento forte de El Nino 

ocasiona uma estacao com menos tempestades globais. No entanto, isto nao diz nada sobre o 

comportamento de qualquer tempestade individual dentro daquela estacao, e certamente nao 

rege a possibilidade de um furacao devastador cruzar a costa norte-americano. De fato, alguns 

dos furacoes mais devastadores da historia da Florida, como os furacoes Andrew, Betsy e 

Donna, ou o furacao 1935, aconteceram em estacoes que seriam consideradas "calmas" 

(FLORIDA, 2003). 

A chave e entender que a influencia principal do El Nino e inibir o desenvolvimento 

de ventos sobre a regiao do oceano Atlantico tropical norte, entre a parte inferior das Antilhas 

e a costa africana, denominada de "regiao principal de desenvolvimento de furacoes". Essa e a 

area onde os infames furacoes chamados do tipo Cabo Verde se formam. Porem, o El Nino 
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parece ter um pouco menos influencia em tempestades que se formam mais longe, a oeste e ao 

norte daquela regiao, inclusive as que se formam no mar caribenho ocidental e no Golfo do 

Mexico, regioes de aguas mais mornas no hemisferio ocidental, o combustivel do furacao 

(FLORIDA, 2003) 

De acordo com Florida (2003), mesmo em epocas de El Nino, como em 1992, parece 

que pelo menos uma tempestade encontra uma oportunidade para superar o ambiente global 

hostil. O ano de 1992 era considerado um ano "quieto" de furacoes com potencial para atingir 

a costa leste norte-americana. No entanto, o furacao Andrew, um do tres furacoes de 

Categoria 5 na escala Saffir-Simpson (Anexo C) a golpear os Estados Unidos, atingiu de 

cheio o Condado de Dade, no sudeste da Florida. Os texanos tambem aprenderam a licao, 

quando em 1983, considerado um ano de forte El Nino, o furacao Alicia devastou a area de 

Houston. 

Os escritorios de administracao de emergencias espalhados por todo os Estados 

Unidos, levaram algum tempo para entender que a mera presenca de condicoes de evento El 

Nino nao fornece nenhuma garantia que se teria uma estacao com menos furacoes, embora o 

numero total de tempestades possa ser mais baixo. Assim, esses escritorios recomendam que 

mesmo tendo-se prognosticado um ano de El Nino, a populacao deve se preparar para 

eventuais tempestades que se formariam no periodo. 

No caso especifico de inundacoes, a cada ano as enchentes causam mais danos em 

propriedades nos Estados Unidos do que qualquer outro tipo de desastre provocado por 

fenomenos naturais. Ao mesmo tempo em que praticas recentes de construcao e normas tern 

sido criadas, residencias novas menos propensas para enchentes e muitas estruturas existentes 

continuam suscetiveis. Na area rural as perdas sao incalculaveis. O que se verifica e que por 

todo o pais ha um interesse crescente dos donos de propriedades para desenvolver metodos 

praticos e de custos eficazes, para reduzir ou eliminar as exposicoes de seus bens as 

inundacoes. 

Em varios paises do mundo ha diversas formas de mitigacao de desastres. Nos Estados 

Unidos, ha escritorios para emergencias para eventos climaticos em todos os Estados. Existem 

tambem escritorios de administracao de emergencias a nivel local nos Condados. Esses 

escritorios apesar de serem independentes, atuam conjuntamente e tern como parceiros de 

trabalho a "Federal Management Emergency Agency - FEMA" (Agenda Federal de 

Administracao de Emergencias), e escritorios locais da "American Red Cross" (Cruz 

Vermelha Americana). Essas instituicoes sao fontes uteis de informacao, ajuda e mitigacao 

para a populacao americana em casos de desastres. 



CAPJTULO 5 - ASPECTOS DAS ORGANIZACOES INSTnTCTONAIS FRENTE AOS DESASTRESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 101 

Na Figura 14 tem-se um esboco do processo generico da resposta e da recuperacao, 

quando um desastre natural ocorre nos Estados Unidos. E importante salientar que muitas 

dessas atividades podem acontecer simultaneamente (USA, [2002?]). 

OCORRE O DESASTRE 

PRIMEIRA RESPOSTA DO LOCAL 

O Condado ativa o Centro de Operacoes de Emergencias 

O Condado pede auxilio 

O C O N D A D O DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA LOCAL 

Ativacao do Centro de Operacoes de Emergencias do Estado e das Funcoes de Suporte 
de Emergencias - "ESF" 

O G O Y E R N A D O R DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 E mobilizada a equipe de resposta de emergencias do Estado 

Pre-distribuicao dos recursos e das equipes de funcionarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T 

Avaliacao pos-evento 

E pedida a declaracao federal de desastre 

Sao desdobradas as equipes de conexao da comunidade 1 
Sao estabelecidos centres de recuperacao do desastre 

Aberto o escritorio de campo de desastre 

Comecam os programas de auxilio do desastre 

Recuperacao a longo prazo 

FINALIZADA AS OPERACOES DE ASSISTENCIA AO DESASTRE 

Figura 14. Esboco esquematico de assistencia a desastres nos Estados Unidos da America 

(adaptado de USA [2002?]). 

3.2. O Sistema Organizacional para Emergencias no Condado de Alachua 

3.2.1. Gerencia de Emergencias - Historia 

De acordo com o "Alachua County Fire/Rescue Services" (Servicos de Bombeiros e 

de Salvamento do Condado de Alachua) (ALACHUA c2001a), a historia da gerencia de 

emergencias no Condado basicamente comeca em 1950 quando o Congresso dos Estados 

Unidos decretou o "Ato da Defesa Civil". A criacao deste "Ato" teve por finalidade ajudar a 

populacao americana a se preparar para, o que era sentido ser na epoca, uma guerra inevitavel 

com a antiga Uniao Sovietica e outros paises do bloco comunista. Para esse proposito a 
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Defesa Civil preparava o publico leigo com literatura e treinamento. Pelo pais a Defesa Civil 

instalou e testou sirenes de alerta a populacao de possiveis invasoes por ar e muitos cidadaos 

privados, construiram e estocaram provisoes em abrigos subterraneos para bombas. A Defesa 

Civil tambem conduziu exercicios praticos no uso de dispositivos de deteccao radiologica e 

treinou reacoes e procedimentos de evacuacao. Na epoca foram identificadas as potenciais 

areas de riscos e foram desenvolvidos pianos para lidar com ataques de misseis nucleares. Os 

lideres das comunidades construiram decisoes a respeito de como poderiam melhor proteger 

seus cidadaos, quer seja deslocando-os para abrigos subterraneos ou movendo rapidamente a 

populacao para uma area de maior seguranca. 

No Condado de Alachua verificou-se que era mais economico planejar para mover a 

populacao para o oeste, para os condados mais rurais. Isso, em parte, foi baseado no fato de 

que um mimero de pessoas igual a populacao de Gainesville e do Condado Alachua poderia se 

retirar da parte central da cidade dentro de um curto espaco de tempo, segundo as observacoes 

feitas em uma partida de futebol americano na Universidade da Florida. Para isso foram feitas 

melhorias nas estradas de acesso a Gainesville. Em determinados casos, esses pianos iniciais 

de evacuacao ainda sao incluidos hoje em dia nos planejamentos de administracao de 

emergencias para algumas comunidades (ALACHUA c2001a). 

Ainda segundo os Servicos de Bombeiros e de Salvamento do Condado de Alachua 

(ALACHUA, c2001a), as acoes de gerencia de emergencias ganharam forcas em 1979, 

quando o Congresso dos Estados Unidos criou a FEMA e o Estado da Florida decretou o 

Capitulo 252 do Estatuto da Florida. O Capitulo 252 seria conhecido como o "Ato de 

Administracao de Emergencias do Estado", onde expoe responsabilidades e autoridades 

durante emergencias declaradas. Segundo esse Capitulo, o Governador tern a autoridade final 

para a resposta e a recuperacao durante emergencias declaradas e pode mobilizar recursos 

quando necessario. 

Em Janeiro de 1986 o Conselho de Comissarios do Condado de Alachua, assinou o 

"Regulamento 86-1 do Condado de Alachua". Esse Regulamento estabeleceu 27 tipos de 

emergencias no "Codigo do Condado de Alachua" e em fevereiro de 1987 foi exigido pelo 

administrador do Condado ao Departamento de Servicos de Emergencias, a criacao do 

"Office of Emergency Management" (Escritorio de Administracao de Emergencias). 

Em abril de 1992 a FEMA publicou a "Federal Response Plan (FRP)" (Piano Federal 

de Resposta). O FRP identificou responsabilidades funcionais do Governo Federal para: a 

"Administracao de Crise", ou seja, a resposta do desastre; e a "Administracao de 

Consequencia", ou a recuperacao do desastre. O FRP esbocou as "Emergency Support 
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Functions (ESF)" (Funcoes de Suporte de Emergencias) e estabeleceu as agendas federais de 

ligacao e de suporte para cada ESF. O Estado de Florida escreveu o "Comprehensive 

Emergency Management Plan (CEMP)" (Piano Abrangente de Administracao de 

Emergencias) baseado no FRP e identificou as agendas estaduais de ligacao e de suporte para 

esse Piano. Seguindo o contexto, os governos locais (dos Condados) para complementar o do 

Estado desenvolveram seus proprios CEMP's e identificaram as agendas locais de ligacao e 

de suporte para seus Pianos. Essencialmente, com o Piano Federal, Estadual e Local 

construidos similarmente, fica mais facil dispor rapidamente de uma contrapartida do Estado 

e/ou Federal para resolver um problema local. 

No Condado de Alachua, o "Conselho de Comissarios do Condado" teria a autoridade 

para garantir a resposta e a recuperacao no evento de um desastre. Essa autoridade seria 

delegada ao chefe oficial administrativo para o Condado, ou, o Administrador do Condado. O 

Gerente de Emergencias por sua vez, daria informacoes ao Administrador do Condado, quern 

trabalhou em favor do Conselho, o que seria adquirido com os representantes das agendas 

locais de ligacao e de suporte esbocadas no CEMP e trabalharia na coordenacao das 

administracoes de "Crise" e de "Consequencia" no "Emergency Operations Center (EOC)" 

(Centro de Operacoes de Emergencias). O Gerente de Emergencias nao teria nenhum papel 

operacional ou responsabilidade, e nao dirigiria recursos. O papel do Gerente de Emergencias 

seria funcionar como um coordenador e um facilitador para a interacao daqueles com 

responsabilidade funcional. 

Em agosto de 1992 o furacao Andrew alcancou o solo americano, provocando um 

grande desastre no sul da Florida, devastando o Condado de Dade. Foram atribuidas ao 

furacao: quarenta mortes, cerca de 250.000 desabrigados e perdas economicas estimadas em 

US$25 bilhoes. Tao devastador como foi o evento, um resultado positivo ocorreu para o 

Estado e para a Administracao Federal de Emergencias. Os Governos Federal, Estadual e do 

Condado puderam testar e avaliar os seus Pianos de Emergencias e, apesar do gravissimo 

incidente, esse evento proporcionou uma rapida evolucao para a Administracao de 

Emergencias no Estado da Florida, como tambem para a FEMA 

Em marco de 1993, se formou no golfo de Mexico a chamada "tempestade do seculo". 

Embora as previsoes predissessem a tempestade, nao poderiam ser exatos no alerta de sua 

intensidade. Antes de mover-se para cima, para a parte oriental dos Estados Unidos, 38 

Condados de Florida, nas areas Norte, Central e de Panhandle (regiao mais a Norte-Noroeste 

do Estado da Florida), foram afetados pela tempestade, incluindo o Condado de Alachua. No 

Condado de Alachua 95% dos residentes ficaram sem energia entre 2 dias a 2 semanas. Uma 
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fatalidade ocorreu devido a um tornado na area de La Crosse (Norte de Gainesville). Em 

consequencia da "Tempestade Sem Nome" o Poder Legislativo da Florida decretou a "House 

Bill 911", o "Emergency Management Preparedness and Assistance Act" (Ato de Assistencia 

e Preparacao de Administracao de Emergencias). O "House Bill 911" estabeleceu que seria 

arrecadada uma taxa de US$2.00 e US$4.00, respectivamente, no seguro individual e 

empresarial, para o fundo de desenvolvimento e de valorizacao das atividades de 

Administracao de Emergencias em todo o Estado da Florida. A legislacao tambem criou um 

fundo de desastre catastrofico para a Florida. 

Em 1994, o Condado de Alachua ingressou no "Statewide Catastrophic Mutual Aid 

Agreement" (Acordo de Ajuda Mutua Catastrofica em todo Estado) com o Estado de Florida. 

Assinando esse acordo, o Condado de Alachua se compromete em fornecer recursos, quando 

requerido pelo Estado, que podera ser usado em areas afetadas por um evento catastrofico. 

Por outro lado, o Condado de Alachua seria beneficiado, recebendo a ajuda mutua caso o seu 

territorio fosse atingido por um evento catastrofico. Nesse mesmo ano, a Administracao de 

Emergencias do Condado ativou o EOC para enderecar as rotas de evacuacao para protecao 

da populacao, devido ao vazamento de 4.535,15 kg (10.000 libras) do produto quimico 

"trichlorosilane" da industria "Peninsular Chemical Research, Inc. (PCR, Inc.)". Em 

novembro ventos e fortes chuvas provocados pelo furacao Gordon causou danos 

consideraveis no Sul da Florida. Sob o "Acordo de Ajuda Mutua", a Administracao de 

Emergencias local assistiu a area afetada na tarefa de recuperacao. 

Em 1995, foram formados no Oceano Atlantico onze furacoes e oito tempestades 

tropicais. A Administracao de Emergencias e o EOC coordenaram as acoes das equipes de 

emergencias, de equipamentos e de outros recursos, via ajuda mutua, as comunidades 

afetadas. Durante o ano de 1996 nove furacoes e quatro tempestades tropicais foram formados 

no Atlantico. O que chegou mais proximo do Condado de Alachua foi o furacao Bertha que 

passou proximo a cidade de Jacksonville (situada na parte Norte do costa Atlantica do Estado 

da Florida). O EOC do Condado de Alachua foi ativado quando os oficiais do Condado de 

Duval contemplaram uma evacuacao macica de Jacksonville. Tambem durante esse ano, o 

furacao Josephine atingiu o solo em Apalachee Bay (a Nordeste do Golfo do Mexico, 

proximo a Panhandle) com ventos de aproximadamente, 96,54 km (60 knot), tempestade de 

2.743,2 mm (9 pes), 215,9 mm (8,5 polegadas) da chuva e danos de US$65 milhoes. O 

furacao Opal e a tempestade tropical Erin tambem atingiram o Estado da Florida em 

Panhandle. O EOC do Condado de Alachua coordenou a equipe do Corpo de Bombeiros, a 

equipe de Trabalhos Publicos e de Servicos de Emergencias, equipamento e suprimentos para 
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as areas devastadas pela tempestade. A Administracao de Emergencias do Condado de 

Alachua foi convidada tambem para emprestar sua propria pericia na Administracao de 

"Crise" e de "Consequencia" aos condados afetados. 

De acordo com as previsoes climaticas americanas 1997 seria um ano com uma 

estacao de furacao calma. Estava previsto que somente tres furacoes e quatro tempestades 

tropicais atingiram os Estados Unidos. No entanto, devido ao fenomeno EL Nino que se 

desenvolvia nesse ano, chuvas intensas comecaram a cair sobre a Florida ao final de 1997. Em 

fevereiro de 1998 o "Conselho de Comissarios do Condado de Alachua" declarou Estado de 

Emergencia Local, ativando o EOC devido as fortes chuvas que caia no Condado de Alachua 

provocando, conseqiientemente, inundacoes. O Estado de Emergencia seria renovado diversas 

vezes quando vinte residencias e uma empresa foram inundadas. As inundacoes ocasionaram 

o fechamento de 15 estradas, incluindo todo o trafego comercial de caminhoes na rodovia 

federal US 441, de um lado a outro da Paynes Prairie (reserva florestal estadual, localizada ao 

Sul da cidade de Gainesville). No total de 150 estacoes elevatorias da "Gainesville Regional 

Utilities-GRLT (companhia que administra os servicos de distribuicao de agua, esgotos e 

eletricidade do Condado) foram afetadas, incluindo um derramamento de 189.250 litros de 

agua de esgotos na subdivisao "Emerald Woods" (localizada na regiao Noroeste da cidade de 

Gainesville). A Administracao de Emergencias coordenou a distribuicao de 160.000 sacos de 

areia aos residentes do Condado de Alachua, inclusive treinando a populacao para que os 

usassem eficazmente. 

Em junho de 1998, o "Conselho de Comissarios do Condado de Alachua" outra vez 

declarou um Estado de Emergencia Local e ativou o EOC quando um incendio florestal 

comecou ao norte do Gainesville Racetrack. Dentro de tres dias o fogo envolveria 3.035,25 ha 

(7.500 acres) (Anexo A) e ameacaria a cidade de Waldo (situada na regiao Nordeste do 

Condado). A Administracao de Emergencias abriu abrigos para alojar os residentes de Waldo 

quando o Administrador da cidade e o Chefe de Policia recomendaram a evacuacao da cidade 

e, devido ao fogo e a fumaca, fechou as rodovias SR 24 e US 301 que dao acesso a area. Os 

Servicos de Bombeiros e de Salvamento do Condado de Alachua, a Administracao de 

Emergencias e a Divisao Florestal coordenaram os esforcos de 250 equipes para extinguir o 

fogo. 

Dentro de uma semana do fogo em Waldo, a Administracao de Emergencias foi 

convidada outra vez pelo Estado. O incendio florestal no Condado de Flagler (a Leste do 

Condado de Alachua, na costa Atlantica) foi julgado incontrolavel e o EOC do Estado, 

recomendou ao Governador requisitar "fechamento" do Condado de Flagler. A Administracao 
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de Emergencias do Condado de Alachua operou um combinado abrigo geral e especial para as 

necessidades dos evacuados do Condado de Flagler. No geral, 282 pessoas, incluindo aqueles 

com necessidades especiais foram abrigados na escola "Eastside High School" de Gainesville, 

por quatro dias. Este seria o primeiro abrigo especial para necessitados operado no Estado da 

Florida. Adicionalmente, a Administracao de Emergencias e o EOC coordenaram os Servicos 

de Animais, abrigando e alimentando mais de 150 animais evacuados do Condado de Flagler. 

Durante o ano de 1998 dez furacoes e quatro tempestades tropicais foram formados no 

Oceano Atlantico. O Escritorio de Administracao de Emergencias do Condado de Alachua foi 

convidado outra vez, agora para coordenar a equipe de socorro do "Department's Water 

Rescue" (Departamento de Salvamento em Agua) em "Florida Keys" (conjunto de ilhas 

localizadas no extremo Sul do Estado da Florida), na execucao de busca e de salvamento de 

pessoas e animais, apos a passagem do furacao Georges. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2. Funcoes de Suporte de Emergencias 

A Administracao de Emergencias do Condado de Alachua fica a cargo do "Office of 

Emergency Management" (Escritorio de Administracao de Emergencias), uma divisao dos 

Servicos de Bombeiros e de Salvamento do Condado de Alachua (ALACHUA [2003]b). 

Todos os niveis de administracao de emergencias: pessoal, local, estadual e federal; e de 

recursos, sao agrupados dentro das chamadas "Emergency Support Functions (ESF)" 

(Funcoes de Suporte de Emergencias). Cada ESF e dirigido por uma agenda primaria 

selecionada, baseada em suas autoridades, recursos e potencialidades nessa area particular. 

Outras agendas sao designadas como agendas suporte para uma ou mais ESF's, baseada em 

sua habilidade para atender a ESF primaria. 

A agenda primaria designada e responsavel pela coordenacao das atividades de cada 

respectiva ESF e pela nomeacao de um "Emergency Coordination Officer (ECO)" (Escritorio 

de Coordenacao de Emergencias) para essa funcao. O ECO de cada ESF ativado relata para o 

"Alachua County Emergency Operations Center" (Centro de Operacoes de Emergencias do 

Condado de Alachua) que por sua vez forma a "County Emergency Response Team" (Equipe 

de Resposta para Emergencias do Condado). 

Os ESF's fornecem recursos usando as autoridades e potencialidades de suas agendas 

primarias e de suporte em coordenacao com outras ESF's para suporte a administracao de 

emergencias. As ESF's alocam recursos baseados em prioridades e necessidades identificadas 

com o "County Coordinating Officer (CCO)" (Escritorio de Coordenacao do Condado). 
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O Condado de Alachua possui 17 ESF, cujas atribuicoes estao apresentadas na Tabela 

3 que de acordo com o Escritorio de Administracao de Emergencias do Condado de Alachua, 

normalmente, sao ativadas aquelas que tern a capacidade em controlar a emergencia durante a 

ocorrencia do desastre (ALACHUA [2003 ]b). 

De maneira geral, o atendimento para problemas de emergencias no Condado de 

Alachua, pode ser esquematizado conforme apresentado na Figura 15. 

Tabela 3. Funcoes de Suporte de Emergencias ("Emergency Support Functions-ESF") do 

Condado de Alachua, Florida, Estados Unidos da America zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fun9oes de Suporte de Emergencias Agendas de Referenda Agendas Adicionais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ESF 1 - Transporte 

Responsavel pela coordenacao de 

suporte de transporte para governos e 

organizacoes voluntarias. O suporte de 

transporte inclui: (1) execu?ao de 

assistencia com evacuacao e reentrada, 

(2) processamento de todo os pedidos 

do auxilio de transporte e tarefas 

recebidas no EOC (3) prioridade dos 

recursos de transporte para o 

deslocamento da populacao. dos 

materiais e dos servicos (4) execu9ao de 

todas as a?6es necessarias para ajudar 

com operacoes de recuperacao. 

Condado: "Alachua County Department of 

Public Works" (Departamento de Trabalhos 

Publico do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Transportation" 

(Departamento de Transporte da Florida); 

Federal: "US Department of Transportation" 

(Departamento de Transporte dos Estados 

Unidos). 

"Alachua County School 

Board" (Conselho de Escola 

do Condado de Alachua): 

"Gainesville Regional 

Airport" (Aeroporto 

Regional de Gainesville); 

"Gainesville Regional 

Transit System" (Sistema de 

Transito Regional de 

Gainesville). 

ESF 2 - Comunicacoes 

Responsavel pelas acoes de 

coordenacao a ser feitas para assegurar 

as provisoes requeridas de 

comunica5oes (radios "2-way") e da 

sustentacao das telecomunicac^es 

(sistemas de computacao e de telefone) 

ao pessoal de desastre. A ativacao de 

sistemas de advertencia e de restauracao 

de sistemas de comunica9ao essencial e 

tambem coordenada por esta ESF. 

Condado: "Alachua County Fire/Rescue 

Services" (Servi9os de Bombeiro e Salvamento do 

Condado De Alachua); 

Estado: "Florida Department of Management 

Services" (Departamento de Admmistra9ao de 

Servi90s da Florida); 

Federal: "US National Communications System" 

(Sistema Nacional de Comunica9oes dos Estados 

Unidos). 

"Gator Amateur Radio 
Club" (Clube de Radio 
Amador Gator): 
"Gainesville Amateur Radio 

Society" (Sociedade de 
Radio Amador de 
Gainesville); 

"Sante Fe Community 
Amateur Radio Society" 
(Sociedade de Radio 
Amador da Faculdade 
Comunidade Santa Fe). 

ESF 3 - Trabalhos Publicos 

Responsavel pela providencia do 
conselho tecnico e de avalia96es, 

sistemas de engenharia, gerencia de 
constni9ao e mspe9ao, contato de 
emergencia, reparo de emergencia das 
facilidades de esgoto solido e liquido, 
remo9ao e manipula9ao de lixos, e a 
abertura e manuten9ao das estradas. 

Condado: "Alachua County Department of 

Public Works" (Departamento de Trabalhos 

Piiblicos do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Transportation" 

(Departamento de Transporte da Florida); 

Federal: "US Department of Defense", "US 

Army Corps of Engineers" (Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, Corpo de 

Engenheiros das For9as Armadas dos Estados 

Unidos). 

ESF 4 - Combate ao Fogo 

Responsavel pelas atividades de 
combate ao fogo e servi90S de 
sustenta9ao incluindo treinamento, 
supressao, investiga9oes e obediencia 
ao codigo. As areas de responsabilidade 
e de atividades incluem zonas, urbana, 
suburbana, rural e campo selvagem e a 
rela9ao entre cada ambiente. 

Condado: "Alachua County Fire/Rescue 
Services" (Servi90s de Bombeiro e Salvamento do 
Condado de Alachua); 
Estado: "Florida Department of Insurance" 
(Departamento de Seguro da Florida); 
Federal: "US Department of Agriculture, Forest 
Service" (Departamento de Agricultura e Servi90 

Florestal). 

"Gainesville Fire Rescue" 
(Corpo de Bombeiro e 
Salvamento de Gainesville); 
"Windsor Volunteer Fire 
Department" (Departamento 
de Bombeiro Voluntario de 
Windsor). 
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ESF 5 - Informacao e Planejamento 

Responsavel pela coleta, processamento 

e disseminacao de informacao para 

facilitar os esforcos de resposta e de 

recuperacao da emergencia. A 

preparacao de pianos de operacoes 

especiais e de avaliacoes dos danos e 

das necessidades e segurada por esta 

ESF. 

Condado: "Alachua County Office of Emergency 

Management" (Escritorio de Administracao de 

Emergencias do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Corrununitv 

Affairs/Division of Emergency Management'" 

(Departamento de Assuntos Comunitarios da 

Florida/Divisao de Administracao de 

Emergencias); 

Federal: "Federal Emergency Management 

Agency (FEMA)" (Agenda Federal de 

Administracao de Emergencias). 

ESF 6 - Cuidado em Massa 

Responsavel pela coordenacao de 
esforcos para fornecer abrigo, alimento, 
e primeiros socorros de emergencia e 
pela coordenacao do volume de 
distribuicao da maioria das fontes de 
ajuda de emergencia as vitimas do 
desastre. 

Condado: "Alachua County Department of 
Community Services" (Departamento de Servicos 
de Comunidade do Condado de Alachua); 
Estado: "Department of Business and 
Professional Regulation" (Departamento de 
Negocio e Regulamentacao Profissional); 
Federal: "American Red Cross" (Cruz Vennelha 
Americana). 

"Alachua County Chapter of 

the American Red Cross" 

(Cruz Vermelha Americana, 

Capitulo do Condado de 

Alachua ) 

ESF 7 - Recursos de Sustentacao 

Responsavel pelo fornecimento do 
suporte logistico e de recursos as 
entidades envolvidas no emprego de 
esforcos de resposta de emergencia para 
desastres naturais e tecnologicos. 

Condado: "Alachua County Department of 

Community Services'" (Departamento de Servicos 

de Comunidade do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Management 

Services" (Departamento de Administracao de 

Servicos da Florida): 

Federal: "US General Services Administration" 

(Administracao de Servicos Gerais dos Estados 

Unidos). 

ESF 8 - Medico e Saude 

Responsavel pela coordenacao dos 
recursos medicos e de saude, para 
atender as necessidades de saude 
publica e de cuidados medicos antes, 
durante e depois de um desastre. 

Condado: "Alachua County Public Health Unit" 

(Unidade de Saude Publica do Condado de 

Alachua); 

Estado: "Florida Department of Health" 

(Departamento de Saude da Florida): 

Federal: "US Dapartment of Health and Human 

Services" (Departamento de Servicos de Saude 

Humana dos Estados Unidos). 

"North Florida Regional 
Medical Center" (Centro 
Medico Regional Norte da 
Florida); 

"Shands Healthcare" 
(Hospital Shands). 

ESF 9 - Busca e Salvamento 

As responsabilidades incluem por 

procurer e encontrar vitimas do desastre 

em ambientes urbanos, suburbanos e 

rurais. 

Condado: "Alachua County Sheriffs Office" 

(Escritorio do Sheriff do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Insurance" 

(Departamento de Seguro da Florida): 

Federal: "Federal Emergency Management 

Agency (FEMA)" (Agenda Federal de 

Administracao de Emergencias). 

"Florida Association of 
Search and Rescue" 
(Associacao de Busca e de 
Salvamento da Florida): 
"Florida Wing of Civil Air 
Patrol" (Patrulha Aerea Civil 
Asa da Florida). 

ESFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 - Materials Perigosos 

As responsabilidades incluem a 

coordenacao em resposta a uma 

descarga e/ou liberacao real ou 

potencial de materials perigosos, 

resultante de desastres naturais ou 

tecnologicos. 

Condado: "Alachua County Department of 

Environmental Protection" (Departamento de 

Protecao Ambiental do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Environmental 

Protection" (Departamento de Protecao Ambiental 

da Florida); 

Federal: "US Environmental Protection Agency" 

(Agenda de Protecao Ambiental dos Estados 

Unidos). 

ESF 11 - Alimento e Agua 
As responsabilidades incluem 
reconhecimento, garantia e arranjo para 
a coordenacao do transporte do auxilio 
de alimento e agua as areas afetadas. 

Condado: "Alachua County Cooperative 

Extension Services" (Servicos de Extensao 

Cooperativa do Condado de Alachua): 

Estado: "Florida Department of Agriculture and 

Consumer Services" (Departamento da 

Agricultura e de Servicos do Consumidor da 

Florida); 

Federal: "US Department of Agriculture, Food 

and Nutrition Services" (Departamento da 

Agricultura, Alimento e Servicos de Nutricao dos 

Estados Unidos). 
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ESF 12 - Energia 

Responsavel por coordenar a provisao 

da forca (energia) de emergencia para 

dar suporte aos esforcos da resposta e 

da recuperacao da emergencia e da 

normalizacao das funcoes da 

comunidade. O ESF 12 fornece a forca 

eletrica, a distribuicao dos sistemas, o 

combustivel e os geradores de 

emergencia. 

Condado: "Gainesville Regional Utilities (GRU)" 

(Servicos Regionais de Gainesville): 

Estado: "Florida Public Service Commission" 

(Comissao do Servico Publico da Florida); 

Federal: "US Department of Energy" 

(Departamento de Energia dos Estados Unidos). 

"Central Florida Electric 
Cooperative" (Cooperativa 
Eletrica Florida Central); 
"Clay Electric Co-
operative" (Companhia 
Operativa Eletrica Clay); 
"Florida Power" (Forca da 
Florida): 

"Florida Power and Light" 
(Forca e Luz da Florida). 

ESF 13 - Suporte Militar 

As responsabilidades incluem esbocar 
tarefas especificas, recursos, locacoes e 
responsabilidades para dar suporte a 
presenca militar no condado durante 
operacoes de desastre 

Condado: "Alachua County Office of Emergency 

Management" (Escritorio de Administracao de 

Emergencias do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Military Affairs" 

(Departamento de Assuntos Militares da Florida). 

ESF 14 - Informacao Publica 

Responsavel pela coordenacao dos 

sistemas piiblicos de aviso e de 

informacao da emergencia. 

Condado: "Alachua County Public Information 

Officer" (Escritorio de Informacao Publica do 

Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Community 

Affairs/Division of Emergency Management" 

(Departamento de Assuntos Comunitarios da 

Florida/Divisao de Administracao de 

Emergencias). 

ESF 15 - Caridades e Donativos 

As responsabilidades incluem a 
expedicao e entrega de bens voluntarios 
e de servicos que suportam esforcos de 
ajuda, antes e apos um impacto de 
desastre. 

Condado: "United Way of Alachua County" 
(Caminho Unido do Condado de Alachua); 
Estado: "Florida Commission on Community 
Service" (Comissao em Servico de Comunidade 
da Florida). 

"Noth Central Florida 
VOAD (Voluntary 
Organizations active in 
Disaster)" (Organizacoes 
Ativas Voluntarias em 
Desastre da Florida Centro-
Norte); 
"Florida VOAD (Voluntary 
Organizations active in 
Disaster)" (Organizacoes 
Ativas Voluntarias em 
Desastre da Florida). 

ESF 16 - Cumprimento da Lei 

As responsabilidades incluem o 
estabelecimento de procedimentos para 
o comando, o controle e a coordenacao 
de agendas de cumprimento da lei, para 
dar suporte as operacoes de resposta a 
desastre. O ESF 16 trabalha com a 
"Florida National Guard" (Guarda 
Nacional da Florida) no suporte de 
missoes de seguranca e de outroa 
agendas de atividades de cumprimento 
da lei. 

Condado: "Alachua Count) Sheriffs Office" 

(Escritorio do Sheriff do Condado de Alachua); 

Estado: "Florida Department of Law 

Enforcement" (Departamento de Cumprimento da 

Lei da Florida). 

"Alachua Police 
Department" (Departamento 
de Policia de Alachua); 
"Gainesville Police 
Department" (Departamento 
de Policia de Gainesville); 
"University of Florida Police 
Department" (Departamento 
de Policia da Universidade 
da Florida). 

ESF 17 - Servicos de Animais 

Responsavel pela coordenacao de todas 
as atividades relacionadas com animais. 

Condado: "Alachua County animal Services" 
(Servicos de Animais do Condado de Alachua); 
Estado: "Florida Division of Animal Industry" 
(Divisao da Industrie para Animais da Florida). 

"Alachua County Humane 

Society" (Sociedade 

Humana do Condado de 

Alachua); 

"Disaster Animal Response 

Team (DART)" (Equipe de 

Resposta de Desastre 

Animal Da Resposta Do 

Disastre (DART)). 

Fonte: Alachua [ 2 0 0 - ] b . 
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Figura 15.Administracao de emergencias e de recursos no Condado de Alachua, Florida, 

EUA. 
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3.2.3. Politicas Publicas - Preparacao para a Emergencia 

No Condado de Alachua, os grandes problemas em desastres sao aqueles ocasionados 

por eventos climaticos severos tais como: tornados, ventos fortes, tempestades eletricas e as 

inundacoes. 

• O Sistema de Advertencia para Inundacao: 

Conforme citado anteriormente, o Condado de Alachua possui uma reparticao 

especificamente voltada para o tema "emergencia", o "Alachua County Office of Emergency 

Management" (Escritorio de Administracao de Emergencias do Condado de Alachua). Esse 

escritorio, trabalhando em parceria com outras entidades a nivel local, estadual e federal, 

ligados ao tema desastres, faz o alerta a populacao para que esta seja informada sobre a 

eminencia ou nao, e formas de mitigacao, de socorro e de recuperacao em caso de desastres. 

• Piano Abrangente de Operacoes de Emergencias do Condado de Alachua (FLORIDA, 

2002) 

Para emergencias em fenomenos climaticos (mau tempo), o Condado de Alachua 

dispoe do "Comprehensive Emergency Operations Plan - CEOP" (Piano Abrangente de 

Operacoes de Emergencias), que inclui uma variedade de sistemas de advertencias. Elaborado 

pelo "North Central Florida Local Emergency Planning Committee" (Comite de Planejamento 

Local da Regiao Centro-Norte da Florida), este Piano, dividido em quatro partes, tern o intuito 

de guarnecer os cidadaos com as informacoes minuciosas, do que fazer sobre a eminencia de 

tempestades ou ameacas de inundacoes. Estas partes sao esbocadas a seguir: 

1) Preparacao para mau tempo: 

a) Identificacao das areas problematicas: 

Para a maior parte do Condado, as causas preliminares de ocorrencia de enchentes sao 

as tormentas tropicais e mais tarde, as tempestades eletricas tropicais, que geralmente ocorrem 

de junho a novembro, durante a estacao chuvosa. Determinadas areas de Condado de Alachua 

sao muito baixas e sujeitas as inundacoes a partir do levantamento do nivel freatico da agua. 

As areas especificas incluem: aquelas na parte extrema da regiao sudeste do Condado, ao 
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longo das margens dos lagos Newnans, Orange e Lochloosa; partes de Gainesville ao longo 

de Hogtown Creek; do Santa Fe River e areas proximas de sua bacia, tais como, Paynes 

Pairie; e a area de Kanapaha (Figura 4). 

O outro problema da inundacao no Condado envolve a agua de "runoff' das 

tempestades que ocorrem em muitas localizacoes. Esse problema tem-se tornado mais critico 

recentemente por causa do desenvolvimento urbano em areas sujeitas as inundacoes. E como 

muitos residentes e donos de estabelecimentos comerciais nao possuem o piano de seguro 

para inundacao, pode resultar em elevadas perdas nao seguradas. 

b) "Alachua County Emergency Operations Center - EOC" (Centro de Operacoes de 

Emergencias do Condado de Alachua): 

O EOC do Condado de Alachua tern a funcao de monitorar as ameacas de inundacao e 

de tempestades e, consequentemente, passar recomendacoes para a comunidade. O EOC 

recebe as informacoes necessarias para estes fins, dos centros meteorologicos das cidades, do 

"National Weather Service" (Servico Nacional do Tempo) e do "National Hurricane Center" 

(Centro Nacional de Furacao). 

c) Estacoes de radios e televisao: 

Os meios de comunicacao sao muito importantes em qualquer parte do planeta para a 

divulgacao do alerta de desastres, como tambem para o sistema de emergencias e mitigacao. 

O Condado de Alachua utiliza para dar importantes informacoes para seus cidadaos em seu 

sistema de alerta, estacoes locais de radios nas frequencias AM e FM, estacoes de TV e os 

servicos de 24 horas da "NOAA Weather Radio". 

d) Paginas na Internet: 

Outras fontes importantes de informacao que o Escritorio de Administracao de 

Emergencias do Condado de Alachua disponibiliza, podem ser verificadas pela Internet, nos 

enderecos eletronicos da FEMA, e da Cruz Vermelha Americana (FLORIDA, 2002). 

e) Piano de operacoes de emergencias: 

A eminencia de uma tempestade ou de uma inundacao no Condado e monitorada pela 

equipe de funcionarios do Escritorio de Administracao de Emergencias. Para tanto, a equipe 

depende da informacao detalhada do "National Weather Service" (Servico Nacional do 

Tempo) e a informacao especifica do local com relacao as condicoes da tempestade e as 
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ameacas de inundacao, para divulgar horarios, advertencias, atualizagoes e noticias de 

evacuacao quando necessario. 

A partir dai comeca a funcionar a divulgacao das medidas de seguranca para o cidadao 

se proteger, ele proprio, a sua familia ou a sua propriedade, dos perigos da inundacao. O 

servico de emergencias utiliza todos os meios para a divulgacao de procedimentos, antes, 

durante e pos-emergencia, inclusive editando-os previamente em publicacoes de acesso facil 

para a comunidade como, por exemplo, os catalogos de telefone. 

Nos procedimentos de protecao dos perigos de inundacao, o Escritorio de 

Administracao de Emergencias chama a atencao do publico informando, por exemplo, de que 

para proteger-se dos perigos das inundacoes e garantir a seguranca da vida e da propriedade, 

antes, durante e depois que uma inundacao ocorra, deve-se tomar as seguintes precaucoes: 

- Nao andar atraves da correnteza. Afogamento e a causa numero um de mortes em 

enchentes, na maior parte durante as inundacoes repentinas e violentas. As correntezas podem 

ser enganosas, 15,24 cm (6 polegadas) de agua em movimento pode derrubar um individuo. 

Caso seja necessario andar na agua, usar uma vara ou um bastao para verificar a sua 

profundamente; 

- Nao dirigir atraves de uma area inundada. Muitas pessoas afogam-se mais em seus 

carros do que em outros lugares. Nao dirigir em torno das barreiras das estradas, pois ha o 

perigo da estrada ou a ponte pode ter sido levada; e, 

- Permanecer afastado das linhas de forca e dos fios eletricos. O numero dois de 

mortes em inundacao, apos afogamento, e a eletrocutacao. A agua e condutora da corrente 

eletrica. Avisar para a sua "Utility Company" (Companhia de Servicos Publico) sobre as 

linhas de forca caidas. 

f) Seguro para inundacoes: 

Para a grande parte da populacao, a sua residencia e os seus pertences representam 

enormes investimentos. As perdas da propriedade devido a inundacao nao sao cobertas na 

maioria das apolices padrao de seguro residencial. No Estado da Florida o cidadao pode 

proteger a sua residencia e seus pertences com seguro de inundacao atraves do "National 

Flood Insurance Program - NFIP" (Programa Nacional de Seguro de Inundacao). 

O NFIP e um programa federal estabelecido pelo Congresso americano em 1968 que 

permite aos donos de propriedades em comunidades participantes, em fazer o seguro para 

inundacao com taxas razoaveis. Em troca, as comunidades participantes realizam as medidas 
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da gerencia para inundacoes designadas para proteger a vida e a propriedade de futuras 

inundacoes. 

O NFIP e administrado pela FEMA atraves de sua "Federal Insurance Administration" 

(Administracao Federal de Seguro). O Condado de Alachua tern participado do NFIP desde 

1984. 

A administracao do Condado de Alachua recomenda a populacao que esta pode 

encontrar mais informacao sobre o seguro de propriedade e seus pertences, contra inundacoes, 

com o agente de seguro. Ha geralmente um periodo de espera de 30 dias antes que uma 

apolice de seguro para inundacao tenha validade, assim o cidadao nao deve esperar ate que 

uma tempestade ameace, para fazer o seguro para inundacao que necessita. 

2) Sobrevivencia em uma emergencia: 

a) Cobertura maxima para o seguro para inundacoes: 

A Tabela 4 apresenta os valores maximos de cobertura, disponiveis para a populacao 

residente no Condado de Alachua (valores em 2003), 

Tabela 4. Valor maximo, em dolar americano, de cobertura de seguro para inundacoes 

Cobertura do Edificio Cobertura dos Conteudos 

Habitacao familiar simples: US$250,000.00 Residencial: US$100,000.00 

Outra habitacao residencial: US$250,000.00 Nao-residencial: US$500,000.00 

Nao-residencial: US$500,000.00 Pequeno negocio: US$500,000.00 

Pequeno negocio: US$500,000.00 

Fonte: Florida (2002). 

b) Medidas de protecao da propriedade: 

Nos Estados Unidos ha um grande interesse da populacao em encontrar metodos 

racionais para dirimir a exposicoes das constructs as inundacoes. As diversas maneiras 

eficazes sobre esta questao nos Estados Unidos, incluem a aquisicao e a relocacao de um 

edificio para um local nao sujeito para enchentes, a construcao de estruturas de contencao de 

enchentes ("berms") para manter a agua ausente da propriedade, ou as estruturas do 

"retroadaptacao" para fazer as propriedades a prova de enchente. 
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A "retroadaptacao" e uma aproximacao diferente das outras maneiras porque a 

propriedade por si so permanece sujeita as enchentes, enquanto a construcao e modificada 

para impedir ou minimizar enchentes no espaco habitavel. 

c) "Retroadaptacao" para evitar os danos da inundacao: 

Ha diversas aproximacoes eficazes para a "retroadaptacao": 

- Elevacao da estrutura acima do nivel de protecao da enchente; 

- Construcao de barreiras para contencao de enchentes ("berms"); 

- Impermeabilizacao seca para enchente (sistemas de retencao da agua para assoalho e 

parede); e, 

- Impermeabilizacao molhada (permite a entrada e passagem das aguas da enchente). 

d) Acoes para fazer quando uma inundacao ameaca: 

De acordo com o Escritorio de Administracao de Emergencias do Condado de 

Alachua, quando uma inundacao ameaca, e recomendado fazer as seguintes acoes de 

emergencia: 

- Colocar sacos de areia para reduzir a erosao e remover sujeiras e escombros de 

condutos de drenagem; 

- Elevar a mobilia acima dos niveis de protecao da inundacao; 

- Criar aberturas para escoamento da inundacao em areas nao habitavel tais como 

portas da garagem; e, 

- Vedar as linhas de esgoto do domicilio para impedir o retorno das aguas de esgoto. 

e) Requerimentos para permissao de desenvolvimento no Piano de Inundacao: 

De acordo com o "Unified Land Development Code" (Codigo Unificado de 

Desenvolvimento da Terra) Ch. 342, todo desenvolvimento que se pretende fazer dentro de 

um piano de inundacao, sera necessario um requerimento de licenca de construcao. Se o 

cidadao necessita de uma determinacao da zona de inundacao, ele tera que contatar o 

"Alachua County Public Works" (Escritorio de Trabalhos Piiblicos do Condado de Alachua), 

ou no caso de se encontrar em Gainesville, o "City of Gainesville Public Works" (Escritorio 

de Trabalhos Piiblicos da Cidade de Gainesville). Em ambos escritorios o cidadao pode 

solicitar o servico necessario tambem por telefone. 

Se o cidadao necessitar de um certificado de elevacao do imovel, da FEMA ou 

suspeitar que esta ocorrendo de forma ilegal o desenvolvimento do piano de inundacao, este 
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deve contatar o "Alachua County Building and Zoning Department" Departamento de 

Construcao e Zoneamento do Condado de Alachua (Departamento de Construcao e 

Zoneamento do Condado de Alachua) ou o "City of Gainesville Building Inspection 

Department" (Departamento de Inspecao de Construcao da Cidade de Gainesville), e solicitar 

o que deseja. 

Adicionalmente, de acordo com os padroes do NFIP, o "Alachua County Building 

Code" (Codigo de Construcao do Condado de Alachua) requer que se o custo de qualquer 

recons t ruc t de reabilitacao, de adi?ao ou de outras melhorias para um edificio, igualar ou 

exceder 50% do valor de mercado da construcao, tal trabalho e considerado uma melhoria 

substancial (Codigo Unificado de Desenvolvimento da Terra Ch. 342). E requerido que a 

melhoria apresente os mesmos padroes basicos, como se fosse uma construcao nova. Para 

estruturas residenciais, estas exigencias tipicamente significam, o levantamento da area de 

moradia do predio acima da base de inundacao. 

f) Exigencias substanciais da melhoria: 

Interpreta-se como melhoria substancial a partir dos danos ou da destruicao, todo o 

reparo, reconstrucao, melhoria, ou adicoes de uma estrutura, o custo do qual iguala ou excede 

50% do valor avaliado do imposto da estrutura como e listado pelo "Alachua County Tax 

Assessors Office" (Escritorio de Assessores de Imposto do Condado de Alachua) ou por um 

certificado de avaliacao. O valor avaliado da estrutura deve ser determinado antes da 

recuperacao ter comecado, isto e, antes que os danos ou a destruicao tenham ocorrido. 

g) Manutencao do sistema de drenagem: 

Uma comunidade pode perder uma parcela de seu sistema de drenagem ou da 

capacidade de armazenamento deste, devido ao despejo de lixo, destroys, erosao e 

sedimentacao do solo e por causa de vegetacao crescida em seu interior. Quando isto 

acontece, a inundacao ocorre mais frequentemente e alcanca alturas mais elevadas, sujeitando 

as propriedades protegidas de outras maneiras, ao risco desnecessario de danos. O Escritorio 

de Administracao de Emergencias do Condado de Alachua recomenda a populacao que esta 

mantenha dejetos vegetais, como parte da grama cortada, e outros destroys, fora dos sistemas 

de drenagem de escoamento da agua de chuva. Isso para prevenir sua obstrucao e perda de 

armazenamento da agua de chuva e da sua capacidade de tratamento. Por ordem da 

Administracao do Condado de Alachua, e ilegal despejar o lixo e destroys nas vias de 

drenagem. 
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Se o cidadao verificar algum problema localizado no sistema de drenagem, este deve 

notificar o "County Public Works Department" (Departamento de Trabalhos Piiblicos do 

Condado) ou o "City of Gainesville Public Works - Streets Division" (Escritorio de Trabalhos 

Piiblicos da Cidade de Gainesville - Divisao de Ruas), de modo que o problema possa ser 

corrigido. 

Para mais informacao sobre inundacoes, a populacao do Condado de Aluchaua pode 

ainda contatar o Escritorio de Administracao de Emergencias, dos Servicos de Bombeiros e 

de Salvamento do Condado de Alachua, ou acessando a sua respectiva pagina da Internet 

(ALACHUA [2003]a). 

3) Restabelecimento pos-desastre: 

O Escritorio de Administracao de Emergencias o Condado de Alachua publica 

periodicamente uma serie de recomendacoes de como a populacao proceder, apos ter sofrido 

um desastre climatico. E interessante verificar que tais recomendacoes nao so tratam de ajudar 

a si proprio, mas tambem de procedimentos para a ajuda comunitaria. 

a) Lista de verificacao pos-perigo: 

De acordo com o Piano de sobrevivencia, todo o cidadao deve estar ciente de: 

- Nao se aproximar das linhas de energia que estao caidas. Relatar as linhas caidas a 

companhia local de energia. Permanecer afastado dos fios de casa e dos dispositivos eletricos 

se eles estiverem molhados ou proximos de liquido. Verificar se o dano foi grave nas 

condicoes eletricas da residencia. Nao ligar a energia sem antes saber se ela esta segura; 

- Dar assistencia de primeiros socorros a familia e aos vizinhos feridos. Discar 911 se 

os ferimentos requererem a ajuda medica; 

- Nao ascender fosforo ou isqueiro uma vez que a chama a menor que seja pode causar 

incendios fatais devido aos possiveis rompimentos das linhas de gas; 

- Calcar botas e luvas grossas quando for fazer a limpeza da area. Os objetos afiados 

ou contaminados podem estar presentes por toda a parte da residencia, 

- Observar e evitar as paredes e tetos sem resistencias; 

- Nao beber a agua da torneira da residencia ate que a companhia de agua informe que 

e seguro. Ela provavelmente esta contaminada. Dispor de agua engarrafada; 

- Nao abrir o refrigerador ou o freezer a menos que necessario, por exemplo, para 

certificar se os alimentos nao estao estragados; 
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- Ter consigo os papeis importantes do seguro; 

- Fazer chamada por telefone somente para casos de emergencias. As equipes de 

salvamento necessitarao do controle das linhas de telefone. Notificar um amigo fora da cidade 

que voce esta seguro e peca-o que deixe outras pessoas saberem; e, 

- Seguir todas as regras e os toques de recolher dados pelo governo local. 

b) Submetendo as reivindicacoes do seguro: 

O Escritorio de Administracao de Emergencias o Condado de Alachua recomenda que 

imediatamente apos o desastre climatico cessar, o cidadao deve dar entrada imediatamente na 

seguradora a reivindicacao do seu seguro. Ele explica que casos extremos serao atendidos 

primeiramente e orienta para as etapas essenciais para dar entrada corretamente em uma 

reivindicacao. Ou seja 

- Notificar imediatamente ao seu agente de seguro. Comunicar-lhe que necessita dar 

entrada em uma reivindicacao de perdas. Fornecer ao agente do seguro os mimeros atuais de 

telefone para contato, 

- Fotografar os danos antes de fazer alguns reparos. As fotos serao usadas como prova 

dos danos, pois, se comecar consertando coisas pequenas antes que os danos estejam 

documentados, os custos podem nao ser exatamente cobertos; 

- Trabalhar com a pessoa que organiza as reivindicacoes. O trabalho dessa pessoa e 

ajudar a recuperar as perdas e calcular uma estimativa do reparo; 

- No evento de uma inundacao, secar os artigos que podem ser prontamente 

danificados pela agua. Se isso nao for feito, os danos e as manchas podem tornar-se 

irreversivel; e, 

- Manter os registros precisos: salvar recibos das contas de limpeza e de reparo, assim 

como das despesas vivas incorridas em consequencia do furacao; e, manter uma lista 

atualizada de todos os danos e perdas. 

c) Lista de reparos: 

O Escritorio de Administracao de Emergencias do Condado de Alachua recomenda 

ainda que: 

- Verifica a apolice de seguro para determinar se os custos das despesas foram 

cobertos depois do desastre; 

- Fazer reparos provisorios para corrigir perigos de seguranca e para proteger a 

propriedade de danos adicionais ou de saqueadores; 
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A populacao deve seguir com cuidado as direcoes dadas durante a emergencia. Ao 

cidadao sera fornecido um numero de telefone de chamada para informacoes adicionais e este 

tambem sera informado, quando a emergencia terminara. O Comite alerta que a quantidade de 

informacao disponivel, para recomendacoes de acoes protetoras para areas geograficas 

especificas durante uma emergencia, pode ser limitada. 

O "Emergency Alert System - EAS" (Sistema de Alerta de Emergencias), chamado 

anteriormente de "Emergency Broadcast System - EBS" (Sistema de Transmissao de 

Emergencias), pode ser usado para fornecer as informacoes adicionais de emergencia. Ou 

seja, no caso especifico do Condado de Alachua o Sistema de Alerta de Emergencias usa as 

estacoes de radio locais nas frequencias AM e FM. 

E por ultimo, o guia fornece instrucoes detalhadas de como o cidadao proteger a sua 

respiracao, abrigar-se ou evacuar. O Comite recomenda que cada cidadao deve auxiliar o seu 

vizinho a compreender e fazer as acoes recomendadas por oficiais de emergencias. 

Quando dito "proteger a respiracao", os oficiais de emergencias recomendam cobrir o 

nariz e a boca com um lenco umido ou, se possivel, um pano ou uma toalha grande de banho 

molhada 

Quando dito "abrigar-se no lugar", deve-se ir para dentro da residencia e permanecer 

la ate que as radios ou as estacoes da teve relatarem que e seguro sair. Recomenda-se: fechar 

todas as portas e janelas; usar fita adesiva ou toalhas umidas para selar as aberturas se 

possivel; desligar os sistemas de aquecimento, resfriamento e de ventilacao; nao usar lareiras 

ou fogoes a lenha; apagar o fogo e fechar os registros de gas; nao ir a escola pegar os filhos, 

pois eles estarao seguro com os responsaveis da escola que estao preparados para tomar 

cuidado especial deles; e, ficar atento para os meios de comunicacao local para novas 

instrucoes, 

Se dito para "evacuar", a pessoa deve permanecer calma o mais que possivel e reunir 

itens que esta e sua respectiva familia irao necessitar em caso de emergencias, como: roupa 

extra, oculos, remedios de prescricao medica, outros remedios importantes e jogos de 

primeiros socorros; suprimentos para bebe e criancas, para tres dias no minimo; radio e 

lanterna portatil; e, talao de cheques, cartoes de credito, carteira de motorista ou outro 

documento de identificacao. 

Para os procedimentos de evacuacao, o guia recomenda: desligar as luzes e seus 

dispositivos de casa; deixar o refrigerador e freezer ligado; proteger a casa antes de se 

ausentar; mover-se para a area designada por oficiais locais; quando sair, amarrar uma toalha 

ou pano no punho do trinco da porta da frente de modo que as equipes de salvamento possam 
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saber que nao ha mais ninguem dentro da casa; manter as entradas de ar e as janelas do carro 

fechadas; nao usar o sistema de calefacao ou ar condicionado; dirigir com cuidado e ser 

paciente com os outros motoristas; se necessitar de transporte, ir com o dos amigos, parentes 

ou vizinhos; e solicitar por transporte para oficiais de emergencias somente se nada mais esta 

disponivel. Caso os filhos tiverem que sair de suas escolas, os pais ou responsaveis serao 

informados por meios locais, onde pega-los caso isso e seguro. 

Como nos Estados Unidos ha o disque 911 para qualquer tipo de emergencia grave, no 

caso especifico de emergencia que envolve materials perigosos, o Comite recomenda que 

deve chamar o 911, a menos que se tenha realmente uma emergencia ou para relatar um 

acidente que pode envolver tais materials. 

O decreto que instituiu o "Florida Emergency Telephone Number" (Numero do 

Telefone de Emergencias da Florida) foi passado em 1974, permitindo aos Condados designar 

o 911 como o numero para os cidadaos chamar em uma emergencia. A passagem da 

legislacao em 1987 permitiu aos Condados arrecadar uma taxa nas linhas de acesso de 

telefone, permitindo o Condado de Alachua de promover o sistema 911 basico existente a um 

sistema valorizado (ALACFfUA, c2001b) 

Em todas as contas telefbnicas do Condado de Alachua e cobrado um taxa para 

manutencao do servico. Aquele individuo ou pessoa juridica que se recusa a pagar essa taxa, 

nao tern acesso aos sevicos telefonicos de maneira geral 

O Escritorio de Administracao de Emergencias do Condado de Alachua mantem uma 

equipe tecnica para registrar as necessidades especiais ("Special Needs Registry"). Qualquer 

pessoa, tambem, pode acionar esta equipe, caso verifique que alguem necessita de cuidados 

especiais dentro, ou proximo, de uma area afetada por desastre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Mitigacao de Desastres ENOS no Peru - Departamento de Piura 

4.1. Instituicoes e Atividades Ligadas ao Tema Desastre El Nino no Peru 

Ha no Peru diversas instituicoes que desenvolvem atividades no estudo, previsao, 

avaliacao e reconstrucao dos efeitos do fenomeno El Nino no Peru, de acordo com cada fase 

do evento (adaptado de TORRE, 1992): 

a) Fase inicial - inicio do evento: predicao (cientifico): 
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• "ENFEN - Estudio Nacional del Fenomeno El Nino"; 

• "IMARPE - Instituto del Mar del Peru (Ministerio de la Production)": 

Missao do IMARPE: realizar pesquisas cientificas e tecnologicas dos recursos vivos 

do mar e das aguas continentals, a fim de proporcionar informacao, as autoridades 

governamentais e agentes do setor, em forma oportuna e fidedigna, para a tomada de decisoes, 

tanto de ordenamento pesqueiro e conservacao do ambiente marinho como de producao e 

comercializacao (INSTITUTO DEL MAR DEL PERU, [2003]). 

• "DHNM - Direction de Hidrografia y Navegacion de la Marina"; 

• "SENAMHI - Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Ministerio de 

Defensa)": 

Missao do SENAMHI: de acordo com a Lei N° 24031, do SENAMHI, essa instituicao 

esta encarregado da planificacao, organizacao e supervisao das atividades meteorologicas, 

hidrologicas e agrometeorologicas, do meio ambiente atmosferico, e conexos, mediante a 

operacao de um sistema de obtencao de informacoes, a pesquisa cientifica e tecnologica, a 

realizacao de estudos e projetos e a prestacao de servicos em materials de sua competencia 

(SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU, 2003) 

• "IGP - Instituto Geofisico del Peru (Ministerio de Education)": 

Missao do IGP: instituicao dedicada a pesquisa cientifica e o desenvolvimento 

tecnologico das areas da geofisica, no que concerne tanto ao interior da Terra como ao oceano 

e a atmosfera que a rodeiam. Assim mesmo, se dedica a capacitacao de estudantes 

universitarios atraves de seus programas de pesquisas (INSTITUTO GEOFISICO DEL 

PERU, [2003]). 

• "ONERN - Oficina Nacional de Evaluation de Recursos Naturales", hoje: "INRENA 

- Instituto Nacional de Recursos Naturales (Ministerio de Agricultura)": 



CAPITULO 5 - ASPECTOS DAS ORGANIZACOES INSTTTUCIONAIS FRENTE AOS DESASTRES 123 

Missao do INRENA: o INRENA e a autoridade publica encarregada de realizar e 

promover as acoes necessarias para o aproveitamento sustentavel dos recursos naturais 

renovaveis, a conservacao da diversidade biologica silvestre e a protecao do meio ambiente 

rural, mediante um enfoque de ordenamento territorial por bacias hidrograficas e sua gestae 

integrada; estabelecendo aliancas estrategicas com o conjunto de atores sociais e economicos 

envolvidos (INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES, 2003). 

b) Fase intermediaria - maturacao do evento: previsao (defesa civil): 

• "LNDECI - Instituto Nacional de Defensa Civil (Presidencia del Consejo de 

Ministros)": 

Missao do INDECI: organismo publico descentralizado da Presidencia do Conselho de 

Ministros encarregado do planejamento, organizacao, direcao, coordenacao e controle das 

atividades do Sistema Nacional de Defesa Civil, assim como da supervisao das acoes que 

executam os organismos e/ou entidades que recebem fundos publicos para fins de Defesa 

Civil. Constitui um oficio pressuposto autonomo (INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 

CIVIL, c2003). 

c) Fase final - dissipacao do evento: Avaliacao (quantificacao e valorizacao): 

• "Instituto Nacional de Planificacion"; 

• "INADE - Instituto Nacional de Desarrollo (Ministerio de Vivienda, Construction y 

Saneamiento)": 

Missao do INADE: ampliar a fronteira agricola e melhorar as terras agricolas 

executando obras de infraestrutura hidraulica e viario, assim como supervisar os contratos de 

concessao, coadjuvar os processos de privatizacao, apoiar a luta contra a extrema pobreza e 

focalizar suas pesquisas em areas estrategicas (INSTITUTO NACIONAL DE 

DESARROLLO, 2003). 
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• "LNADUR - Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (Ministerio de Vivienda, 

Construction y Saneamiento)": 

Missao do INADUR: contribuir para o fortalecimento das capacidades locais e 

regionais, a revitalizacao e promocao das economias urbanas e para o planejamento e gestao 

dos processos, produtos e servicos piiblicos e privados, atraves de intervencoes em tres areas 

fundamentals: descentralizacao, gestao urbana e promocao economica e de emprego 

(INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, 2003). 

d) Fase de reconstrucao: inffaestrutura e re-ordenamento: 

Fica a cargo das administracoes regionais de cada Departamento, com o aporte do 

governo federal peruano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Instituicoes para Mitigacao dos Efeitos do El Nino em Piura 

Apos os eventos ENSO de 1982/1983 e de 1997/1998, foram formados varios orgaos 

voltados para a mitigacao dos efeitos provocados pelo fenomeno El Nino em Piura 

(INSTITUCIONES..., [199-]): 

a) "Comite de Emergencia Regional (COER/Consejo Transitorio de Administration 

Regional-CTAR Piura)": 

O "Centro de Operaciones de Emergencia (COER)" (Centro de Operacoes de 

Emergencias) monitora as informacoes desde o Centro de Operacoes e processa a 

informacoes dos Setores Chira Piura, SENAMHI e da Universidad de Pirua (UDEP), para 

poder tomar medidas ante uma emergencia. O COER tambem tern coordenacoes com os 

"Comite Provinciales y Distritales de Defensa Civil" (Comites Provincials e Distritais de 

Defesa Civil) para poder levar ajuda ante uma emergencia. 

b) "Consejo Consultivo Cientifico Tecnologico CTAR Piura (CCCTP)": 

O CCCTP e um Conselho formado por todas as instituicoes regionais que aportam 

informacoes sobre a evolucao de indicadores. Nao tern sede institutional permanente, porem 

normalmente se reiinem no local do Governo Regional. Esse Conselho e encarregado de 

elaborar informacao mais completa, combinada e integrado da temperatura do mar, pressao 
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atmosferica e ventos de altura. Dados que inicialmente e de maneira individual avaliam o 

IMARPE, o CORP AC e a UDEP. O CCCTP e um orgao de assessoramento e vigilancia 

permanente das condicoes hidrometereologicas e climatologicas. 

Segundo a pagina da Internet citada no inicio deste sub-item, a antiga "Regiao Grau", 

como era conhecida ate pouco tempo atras a regiao do Norte do Peru que compoem os 

Departamentos de Piura e de Tumbes, e uma das regioes da America Latina que tern a mais 

avancada organizacao para produzir seguimento de maneira integrada de indicadores ENOS e, 

pelo menos, conhecer os prognosticos que ha no mundo. 

c) "Comision de Capacitacion y Difusion de Prevention ante El Fenomeno de El Nino": 

A Comissao de Capacitacao e Difusao de Prevencao ante ao Fenomeno El Nino e 

composta pela "Direction Regional de Salud" (Direcao Regional de Saude), pela 

"Universidad Nacional de Piura" (Universidade Nacional de Piura), pela "CARE" (instituicao 

international que presta ajuda a individuos e familias em comunidades pobres) e pelo 

Governo Regional de Piura. A funcao dessa Comissao e a de preparar materials a difundir 

ante a presenca do fenomeno El Nino. 

d) "Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia (SENAMHI - Piura)": 

Em Piura o SENAMHI coleta e emite diariamente boletins sobre as precipitacoes 

pluviais e temperaturas maximas e minimas, de tres estacoes da "Regiao Grau". 

e) "Instituto del Mar del Peru (IMARPE - Paita)": 

Localizado na cidade portuaria de Paita, Departamento de Piura, o IMARPE tern a 

funcao de: planificar, dirigir, coordenar, executar e avaliar as pesquisas de sua competencia; 

difundir os resultados de seus estudos e pesquisas para a comunidade cientifica e para o 

publico em geral; realizar pesquisas cientificas dos recursos do mar e das aguas continentals, 

os fatores ecologicos de interacao e os que projetam o desenvolvimento da aquicultura. 

f) "Universidad de Piura (UDEP)": 

Instituicao particular, criada em 1968, integra o Conselho Consultivo Cientifico e 

Tecnologico da "Regiao Grau". Dispoe para os estudos do fenomeno ENOS, a Area de 

Meteorologia do Laboratorio de Fisica e o Instituto de Hidraulica e Engenharia Sanitaria, este 

ultimo ja tern executado um projeto de drenagem pluvial da cidade de Piura, para escoamento 

das aguas de chuvas e do transbordamento do rio Piura. Esse Piano de Drenagem consta do 
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aproveitamento das vias urbanas para que ao mesmo tempo em que permitam o fluxo de 

automoveis e pedestres, sejam tambem canais e escoamento de agua, os chamados 

popularmente de "canais vias" (Figura 16). 

Figura 16. Vias de evacuacao pluvial da cidade de Piura, Departamento de Piura, Peru, abril de 

2002 (Fonte: Municipalidad Provincial de Piura/Direccion de Planeamiento 

Urbano, agosto de 2003). 

g) "Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP)": 

O Projeto Especial Chira-Piura, de duracao indeterminada, tern a funcao de melhorar a 

producao e a produtividade agricola dos vales dos rios El Chira e Piura, mediante a execucao 

de obras de irrigacao e de programas de assistencia e extensao agricola. Sao objetivos do 

projeto: melhorar a oferta hidrica para uso multisetorial; melhorar e ampliar a fronteira 

agricola; aumentar a intensidade de uso da terra e diversificar os cultivos, principalmente os 

de consumo alimenticio; assegurar um maior ingresso de divisas com o aumento da producao 

agricola de exportacao e sustentacao de importacoes; elevar o nivel de vida do campones, 

criando novos postos de trabalho; propiciar obras de desenvolvimento regional e local 

vinculadas ao saneamento de terras e a producao de energia eletrica; e, reabilitacao e 
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recuperacao de terras agricolas em processo de degradacao pelo uso irrational dos recursos 

agua-solo (INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO, 2000). 

O Projeto Especial Chira-Piura e coordenado pelo INADE, "Ministerio de la 

Presidencia, Presidencia de la Republica de Peru" e para cumprir os objetivos propostos, 

dispusera no ano de 2001, por exemplo, dos seguintes recursos naturais: vazoes medias do rio 

Chira e do rio Piura, 105,4 m3 s"1 e 35,4 m3 s"1, respectivamente; 44.800 ha de terras cultivadas 

e melhoradas nos vales dos Medio e Baixo Piura; 37.000 ha de terras cultivadas e melhoradas 

no vale do rio Chira; etc (INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO, 2001). 

A saber, o rio Piura e dividido em tres sub-bacias hidrograficas: a do Alto Piura, que 

vai desde a sua nascente na Cordilheira dos Andes ate a cidade de Chulucanas; a do Medio 

Piura, desde Chulucanas ate a cidade de Piura; e a do Baixo Piura, que vai da cidade de Piura 

e se lanca sobre o deserto de Sechura. Todo o rio Piura se encontra dentro do Departamento 

de Piura. 

h) "Defensa Civil - Piura": 

A Defesa Civil em Piura, basicamente, trabalha em duas fontes: uma comissao tecnica 

que se desloca para diferentes pontos da "Regiao Grau", para se capacitar; e outra comissao 

realiza os trabalhos de educacao e preparacao da populacao de como proceder e de como ficar 

cientes de qual e o seu nivel de participacao em caso da presenca do fenomeno El Nino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. A UDEP e o Evento El Nino de 1997/1998 

Desde quando se anunciou a eminencia de mais um evento El Nino no primeiro 

trimestre de 1997, a UDEP participou ativamente como membro do Conselho Consultivo nos 

trabalhos de estudos do fenomeno. Esse Conselho Consultivo tratava-se de um organismo 

interinstitucional encarregado da avaliacao das condicoes oceano-atmosfericas conforme 

descrito anteriormente. A UDEP, com seus especialistas, realizou estudos e conferencias e 

buscou encontrar propostas para afrontar de alguma maneira, as conseqiiencias do fenomeno 

nos diversos setores da sociedade. O Laboratorio de Fisica da UDEP, por exemplo, iniciou as 

analises das variaveis de monitoramento para realizar prognosticos em medio prazo. Para 

tanto contou com apoio importantes de outros organismos nacional e international, como por 

exemplo, o "Instituto Geofisico del Peru", a "NOAA" e universidades do Colorado (EUA), do 

Equador e do Chile (LA UDEP..., 1998). 
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Quando os estudos se iniciaram os especialistas da UDEP estavam comparando esse 

fenomeno ao que ocorreu em 1925, com chuvas individuals muito fortes e em periodo curto. 

De fato, pelos prognosticos o fenomeno ENOS de 1997/1998 ja era esperado como um evento 

muito forte, porem as suas conseqiiencias foram muito desastrosas para o Departamento de 

Piura. O Programa de Mestrado em Administracao de Empresas da UDEP em parceria com 

NORBANK elaborou no ano de 1997 um estudo de analises das perspectivas economicas pos-

evento ENOS 1997/1998, com o intuito de repassar suas experiencias e conhecimentos que 

permitiram dar pautas sobre os possiveis riscos para os diversos setores economicos da regiao 

que abrangia os Departamentos de Piura e Tumbes (antiga Regiao Grau). O documento 

recomendou que o setor financeiro fomente uma atencao diferenciada aos empresarios do 

setor agropecuario, um dos que seria o mais afetado pelos prognosticos (ANALISES..., 1997; 

LA UDEP..., 1998). 

Tambem foram importantes os trabalhos na area de hidraulica que a UDEP 

desenvolveu em parceria com o governo regional e com companhias de construcao civil 

regionais, na execucao de obras e atividades pre-evento El Nino. De acordo como o Professor 

Jorge Reyes, "apesar dos trabalhos de hidraulica terem comecado tardiamente por forcas 

politicas, importantes obras foram realizadas na cidade de Piura em curto espaco de tempo" 

(informacao verbal)1. Foram realizadas obras como: o melhoramento do talude da margem 

direita do rio Piura (Figura 17); dimensionamento hidraulico da estacao de bombeamento da 

"urbanization Ignacio Merino", um dos setores populacional da cidade bastante afetado por 

enchentes; protecao de estradas; melhoramento dos drenos das avenidas "Sullana", "Grau", 

"Circunvalacion", "Chirichigno" e parque infantil "Miguel Cortes"; dentre outros, bem como 

a drenagem de quase toda a cidade portuaria de Paita (LA UDEP..., 1998). 

"Nos aqui do Laboratorio de Hidraulica e Hidrologia, da UDEP, juntamente com o 

professor Rodolfo Rodrigues [Radar e Clima, UDEP], alertamos o governo municipal de 

Piura, nos meses de Janeiro a marco de 1997 sobre a eminencia de um evento El Nino forte e 

que a cidade precisaria de obras hidraulicas com urgencia, mas o governo nao nos escutou. 

Quando foi em julho do mesmo, o governo nos chama com urgencia para tracarmos canais-

vias para escoamento das aguas das chuvas e das possiveis inundacoes. E impossivel trabalhar 

dessa maneira. No entanto, varias obras foram iniciadas, a exemplo da protecao da margem 

direita do rio Piura, no trecho que passa pela cidade [Figura 17]. Em dezembro o evento 

comecou a acontecer com fortes chuvas, a cidade sendo alagada e as pontes sendo levadas 

'Comentario do Prof. Jorge Reyes, da UDEP. em Piura. Departamento de Piura. Peru, em agosto de 2003. 
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pela agua. As obras estavam sendo executadas em carater de emergencia com, naturalmente, 

todas as falhas de uma obra dessa natureza, em cima da hora" (iriformacao verbal)2. 

Figura 17. Protecao do trecho da margem direita do rio Piura na cidade de Piura, 

Departamento de Piura, Peru. Obra executada em 1997, como prevencao para o 

evento ENOS 1997/1998 (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, agosto/2003). 

De acordo com o Professor Rodolfo Rodrigues, diversos trabalhos de pesquisas estao 

sendo realizados na UDEP com relacao ao fenomeno ENOS, como por exemplo, o uso do 

"MST Radar-Mesosphere, Stratosphere, and Troposphere Radar" (Radar Atmosferico 

Perfilhador de Ventos) que esta instalado nas dependencias da UDEP desde 1989 (Figura 18). 

Esse radar, com as dimensoes de 100 m x 100 m, mede a velocidade dos ventos de altura, e 

tern o alcance de 1,7 a 20,0 km em modo vertical e de 1,7 a 10,0 km em modo obliquo. Essas 

informacoes sao bastante importantes para estudo do fenomeno ENOS, pois mostra o 

comportamento dos ventos alisios, que tanto influenciam no aparecimento do fenomeno El 

Nino. Tais informacoes sao monitoradas instantaneamente pela agenda norte-americana 

NOAA (NOAA, 2004a). O MST Radar e parte do programa de pesquisa "Trans-Pacific 

Profile Network (TPPN)" que monitora a dinamica atmosferica ao logo do Oceano Pacifico 

2Comentario do Prof. Jorge Reyes, da UDEP, em Piura. Departamento de Piura, Peru, em 15 de agosto de 2003. 
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Equatorial, com o suporte da "NOAA" e do "Instituto Geofisico de Peru (IGP)" (informacao 

verbal)3. 

Outros radares para monitoramento dos ventos tambem estao em funcionamento na 

UDEP: "Boundary Layer Radar" (BLR) (Radar da Camada Limite), instalado em Janeiro de 

1998, com o qual se obtem o perfil do vento dentro da altura da camada limite da atmosfera, 

tern um alcance de 300 m a 5 km; e o Radar de Capa Limite e Troposfera (BLT), que tern o 

alcance de 0,5 a 8 km (Figuras 19 e 20). 

Figura 18.Radar atmosferico perfilhador de ventos (MST Radar). Universidad de Piura, Piura, 

Peru (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, agosto/2003). 

Essas estacoes de radar da UDEP contam com diversos instrumentos para a 

observacao e estudo da atmosfera, estacao meteorologica e lancamentos de baloes 

meteorologicos. 

Um outro experimento que esta sendo desenvolvido na UDEP, um convenio entre os 

paises, Holanda, Espanha, Chile, e Peru; trata do estudo de dendrocronologia de variedades 

florestais de bosques secos, para observar o comportamento dessas arvores frente ao 

fenomeno El Nino. Por meio do estudo dos seus aneis de crescimento existe uma correlacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3Informacao do Prof. Rodolfo Rodrigues, da UDEP, coordenador das pesquisas com radar, em Piura, 

Departamento de Piura, Peru, em agosto de 2003. 
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entre a espessura desses com eventos meteorologicos e disponibilidade de agua (Figura 21) 

(informacao verbal)4. 

4Id., coordenador do experimento no Departamento de Piura, em Piura, Peru, em agosto de 2003. 
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Figura 20. "Boundary Layer and Troposphere Radar" (BLT). Universidad de Piura, Piura, 

Peru (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, agosto/2003). 

Figura 21. Amostras de diferentes exemplares florestais de bosques secos regionais, para o 

estudo do fenomeno ENOS por meio da dendrocronologia. Universidad de Piura, 

Piura, Peru (Fotos: Hamilcar J. A. Filgueira, agosto/2003). 
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Figura 22.Estrutura funcional da Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) (Fonte: 
BRASIL, [2004]). 

Tabela 5. Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC 

Orgao Hierarquia 

Conselho Nacional de Defesa Civil Orgao superior (repr. dos Ministerios) 

Secretaria Nacional de Defesa Civil Orgao central 

Coordenadorias Regionais de Defesa Civil Orgao regional (nivel nacional) 

Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil Orgaos estaduais e do Distrito Federal 

- Coordenadorias Regionais de Defesa Civil Orgaos regionais (nivel estadual) 

- Coordenadorias Municipals de Defesa Civil Orgaos municipals 

Orgaos e Entidades da Adm. Publica Federal Orgaos setoriais 

Orgaos e Instituicoes Estaduais e Municipals 1 

Empresas Privadas 1 

Clubes I Orgaos de apoio 

Associacoes 1 

Organizacoes Nao Governamentais J 

Fonte: adaptado de Brasil [2004]. 
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De acordo com a pagina da Internet do SINDEC, "a atuacao da defesa civil e 

multissetorial e deve ser executada pelos tres niveis de governo - federal, estadual e 

municipal - com ampla participacao da comunidade. A acao organizada de forma integrada e 

global do SINDEC proporciona um resultado multiplicador e potencializador, muito mais 

eficiente e eficaz do que a simples soma das acoes dos orgaos que o compoem. Todos os 

orgaos do SINDEC tern atribuicoes, mas a atuacao do orgao municipal de defesa civil, 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC e extremamente importante, tendo em 

vista que os desastres ocorrem no municipio. O municipio deve estar preparado para atender 

imediatamente a populacao atingida por qualquer tipo de desastre, reduzindo perdas materiais 

e humanas, fato que constatamos diariamente pela midia. Dai a importancia de cada 

municipio criar a sua COMDEC". 

Na Paraiba os unicos municipios que tern um COMDEC sao os municipio de Joao 

Pessoa e de Campina Grande. Os demais municipios paraibanos recebem o apoio emergencial 

do CEDEC. 

Na Paraiba a historia da Defesa Civil comeca em 30 de julho de 1973, quando e 

promulgado o Decreto N° 5.878, que cria a Comissao de Defesa Civil da Paraiba 

(CODECIPA). 

A CODECIPA tern aprovado o seu Regimento Interno por meio do Decreto N° 5.968, 

de 29 de outubro de 1973. 

Mais tarde e mudado o nome para Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), 

por meio do Decreto N° 12.375, de 04 de fevereiro de 1988, o qual prevalece ate os dias 

atuais. 

A CEDEC esta vinculada com a Secretaria da Infra-Estrutura/Governo do Estado da 

Paraiba. E o orgao encarregado de forma centralizada, do planejamento, coordenacao e 

supervisao das medidas de precaucao, socorro e reparacao, na parte cabivel ao Estado, em 

situacao de emergencia e estado de calamidade publica. E constituido pelo Presidente, que e o 

proprio Secretario de Infra-Estrutura do Estado; de uma Coordenadoria e de Grupos de 

Trabalhos. Por sua vez, sao os seguintes os grupos de trabalhos: Pessoal; Alimentacao, 

Seguranca; Comunicacao; Transporte; Relacao Publica e Difusao; Acao Preventiva e Retorno; 

Saude e Higiene; Hidrologia e Meteorologia; Engenharia; e, Salvamento e Remocao 

(informacao verbal)". 

5 Irrformacao obtida na CEDEC. em Joao Pessoa. PB. em 01 de novembro de 2002. 
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Com relacao ao tema El Nino na Paraiba, a CEDEC nao apresenta uma politica 

especificamente voltada para a preparacao e mitigacao dos seus efeitos. O que o CEDEC 

desenvolve e uma politica voltada para os problemas relacionados com uma situacao 

corriqueira na regiao semi-arida da Paraiba, o qual se agrava mais em epocas do fenomeno 

ENOS: a seca. E essa politica esta galgada, praticamente, nas antigas e maus resolvidas 

frentes de emergencias. No entanto, mesmo com o baixo retorno social e dentro de suas 

possibilidades as frentes de emergencias sao levadas para as comunidades que estao em 

estado de calamidade publica na ocorrencia de uma seca de proporcoes desastrosas 

economicamente. Na ocorrencia do fenomeno ENOS de 1997/1998, considerado o mais forte 

do seculo XX, a CEDEC atuou em varios municipios paraibano, prestando assistencia aos 

flagelados da seca e na coordenacao das frentes de emergencias. Segundo a CEDEC6 em 

1998, nos municipios de estudo deste trabalho, foram alistados nas frentes de emergencias: 

1.000 pessoas em Picui; 2.346 pessoas em Sousa; e 537 pessoas em Sume. Ainda de acordo 

com a CEDEC foram distribuidas: 2.053 unidades de cestas basicas em Picui; 7.802 unidades 

em Sousa; e 2.135 unidades em Sume. 

Como o efeito climatico do fenomeno ENOS no semi-arida do Estado da Paraiba e a 

intensificacao do quadro de seca que assola a regiao, praticamente todos os anos, as acoes da 

CEDEC estao quase todas voltadas para o problema dos recursos hidricos. Assim, como se 

verificam nos Tabelas 6, 7 e 8 muitas obras de construcao e recuperacao dos reservatorios de 

agua, sao efetuadas com os alistados nas frentes de emergencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Relatorio interne- da CEDEC. analisado em Joao Pessoa. PB. em novembro de 2002. 
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Tabela 6. Relacao das principals obras executadas pelo municipio de Picui, utilizando os 

materials e ferramentas recebidas pela CEDEC no ano de 1998 

Obra Unidade Quantidade Obra Unidade 

Construcao Recuperacao 
Barragem de pedra und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -

Poco amazonas und 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb 
Passagem molhada und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
2 

Cisterna und 10 2 
Tanque und 3 5 

Chafariz und 
-

2 
Acude und - 7 

Barreiro und 
-

15 
Bueiro und 

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Barragem subterranea und 
- -

Sangradouro de acude und 12 
-

Moradia und 
-

15 

Predio publico und - 3 

Cacimba und 2 6 
Privada und 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Esgoto km 0,4 0,2 

Canal km 
- -

Abastecimento singelo und 2 
-

Galeria km 
- -

Pavimentacao m2 1.500 -
Mata burro und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— -

Estrada vicinal km 
-

70 

Caixa d'agua und - 1 

Fonte: CEDEC (relatorio interno, analisado no local em 2002). 

Apesar dos esforcos de algumas entidades, as frentes de emergencias e outras acoes 

emergenciais implantadas em epocas de secas prolongadas sao muito criticadas. Considerando 

a caracteristica principal de temporariedade, por exemplo, de programas emergenciais para a 

seca no Nordeste brasileiro, pode-se dizer que a politica de seca se constitui em uma demanda 

recorrente (RUA, 1997). Ou seja, o problema da seca no Nordeste e um problema que sempre 

volta a midia e ao panorama politico sem que haja uma "solucao" para a populacao sofrida 

De acordo com Ferron et al. (2000) os programas de ajuda a emergencias sao muitas vezes 

criticados por aqueles que trabalham em programas de desenvolvimento, os quais sao a mais 

longo prazo. Sao vistos como sendo direcionados tendo em conta as suas proprias prioridades 

em vez das dos beneficios. Sao, pois, influenciados significativamente pelo fato de 

necessitarem de ser reconhecidos publicamente de modo a continuarem a obter 

financiamento. 
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Tabela 7. Relacao das principals obras executadas pelo municipio de Sousa, utilizando os 

materials e ferramentas recebidas pela CEDEC no ano de 1998 

Quantidade 
Obra Unidade 

Construcao Recuperacao 
Barragem de pedra und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -

Poco amazonas und 87 83 

Passagem molhada und 5 1 

Cisterna und 7 
-

Tanque und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA] -

Chafariz und -
-

Acude und 
-

15 

Barreiro und -
-

Bueiro und -
-

Barragem subterranea und - -

Sangradouro de acude und 
- -

Moradia und 29 45 

Predio publico und 5 10 

Cacimba und 20 -

Privada und 162 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

Esgoto km 0,2 
-

Canal km 
-

1.5 

Abastecimento singelo und 
- -

Galeria km 
- -

Pavimentacao m2 - -

Mata burro und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- -

Estrada vicinal km 
-

300 

Caixa d'agua und - -

Fonte: CEDEC (relatorio interno, analisado no local em 2002). 

Nesse contexto, e de se esperar que nao se tenha verificado um ganho social para a 

populacao que participa dessas frentes de emergencias. Na realidade, nao existe uma funcao 

social de desenvolvimento economico para essa gente e sim, de apenas um paliativo para 

minimizar um pouco o sofrimento desse bravo povo que todos os anos sofrem, nao so com a 

seca, mas tambem com a falta de politicas publicas dos governantes 

Ao contrario do que se verifica nos Estados Unidos, onde a seriedade de continuidade 

das politicas publicas frente as ameacas e aos desastres, na Paraiba nao existe uma 

eonsciencia politica de dar seqiiencias para o que foi "adotado" por governos anteriores. Entra 

ano e sai ano, entra governo e sai governo e nao se ve um processo mitigatorio de convivencia 

com a seca que tenha um resultado satisfatorio para todos os segmentos da populacao. Nao 

vem o caso aqui entrar em detalhes da chamada "industria da seca" que tanto a literatura tern 

comentado, a exemplo de Ferreira, L., (1993), mas isso ja dura desde o Imperio. Todos 

governos, sem excecao, lancam projetos e pianos de acoes para a regiao semi-arida e ficam 
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cobrando parcerias, quase que incondicional da sociedade para suas ideias, sem ao menos 

consultar a populacao local sobre suas reais necessidades. 

Tabela 8.Relacao das principals obras executadas pelo municipio de Sume, utilizando os 

materials e ferramentas recebidas pela CEDEC no ano de 1998 

Quantidade 
Obra Unidade 

Construcao Recuperacao 
Barragem de pedra und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -

Poco amazonas und 60 1 

Passagem molhada und 3 0 

Cisterna und 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

Tanque und 10 3 

Chafariz und 3 
-

Acude und - 11 

Barreiro und 
-

4 
Bueiro und 

- -

Barragem subterranea und 
- -

Sangradouro de acude und 1 
-

Moradia und 4 
-

Predio publico und 1 -

Cacimba und 
-

12 
Privada und 

- -

Esgoto km 
- -

Canal km 
-

0,6 

Abastecimento singelo und 3 
-

Galeria km 
- -

Pavimentacao m 900 -

Mata burro und 
- -

Estrada vicinal km 
-

60 

Caixa d'agua und 1 -

Fonte: CEDEC (relatorio interno, analisado no local em 2002). 

Percorrendo os quatro cantos dos municipios paraibanos estudados se tern uma ideia 

do quanto e pobre a zona rural destes. A ajuda e sempre bem vinda, nao resta duvida. Porem 

um problema social, tao complexo como a pobreza nao e resolvida com esmolas (CASTRO, 

2001). A questao social e muito mais complexa do que distribuir cestas basicas ou alistamento 

de flagelados em frentes de emergencias em periodos criticos de secas, para resolver um 

problema que dura toda uma vida. Projeto para dar certo na regiao, antes de tudo tern que 

investir no problema da fome e da falta de educacao ambiental de grande parte da populacao 

local. 
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Pela pesquisa realizada nos orgaos piiblicos dos municipios paraibanos estudados, as 

frentes de emergencias antes do forte evento ENOS de 1997/1998 eram coordenadas por 

outras entidades, como os escritorios locais da EMATER-PB. No entanto, devido a falta de 

compromisso com a memoria do Estado, os dados relativos sobre frentes de emergencias em 

secas anteriores, foram perdidos com o tempo. Ao contrario mais vez do que se verifica nos 

Estados Unidos, onde as bibliotecas fisicas ou virtuais estao repletas de dados sobre as acoes 

do Estado, na Paraiba e bastante dificil colher informacoes sobre eventos que nao tern cunho 

eleitoreiro. Os arquivos municipals, praticamente nao existem e o estadual muitas vezes e 

levado pelo governo que deixa ou esquecido pelo que sucede. 

Assim, pelo levantamento realizado sao pouquissimas as informacoes que se tern sobre 

emergencias no estado da Paraiba. Dados mesmo so a partir da emergencia de 1998, quando o 

seu controle passou para a CEDEC. Em visita a essa Coordenacao pode-se verificar as suas 

acoes em toda a Paraiba, alem das citadas anteriormente nos municipios de Picui, Sousa e 

Sume. 

Outras acoes da CEDEC7 nas frentes de emergencias na Paraiba em 1998: plantio de 

palma forrageira; hortas comunitarias; cultivo de mudas; confeccao de tijolos; confeccao de 

telhas; construcao de meio fio; preparo do solo para plantio; construcao de muro de arrimo; 

confeccao de postes para rede eletrica; reflorestamento; distribuicao de canos de concreto e de 

tubos de PVC para execucao de abastecimento singelo e esgotamento sanitario; perfuracao, 

recuperacao e instalacao de pocos tubulares e dessalinizadores; formas para aneis de concreto; 

e distribuicao de sementes de feijao e de milho. Capacitacao da populacao: Programa Agua e 

Vida, ministrado pela CAGEPA e Governo do Estado da Paraiba/Secretaria de Infra-

Estrutura; Programa Educacao Solidaria, ministrado pela Secretaria de Educacao e Governo 

do Estado da Paraiba/Secretaria de Inffa-Estrutura; e Convivencia com a Seca, ministrada pela 

EMATER-PB e Governo do Estado da Paraiba/Secretaria de Inffa-Estrutura. 

Relatorio interno da CEDEC. analisado em Joao Pessoa. PB. em novembro de 2002. 
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CAPITULO 6 

A POPULACAO EM SITUACOES DE RICOS DE DESASTRES ENOS 

1. Consciencia versus Desastre 

Segundo Glantz (1997) se os eventos El Nino podem ser prognosticados com alguns 

meses de antecedencia, as sociedades poderiam se preparar para prevenir ou mitigar os 

impactos, ao menos em teoria. No entanto, Glantz (1997) diz que na pratica as sociedades, 

incluindo ai os governos, as corpora?6es e os individuos, respondem sob diferentes formas ao 

tratar de impedir os perigos naturais. Algumas sociedades sao adversas ao risco e tendem a 

preparar-se com antecedencia; outras correm o risco e pode ser que nao tomem nenhuma 

medida preventiva. Glantz (1997) explica ainda que as respostas sociais dependem de muitos 

fatores, incluindo a credibilidade dos prognosticos, a capacidade do governo de comprometer-

se para preparar-se para os desastres e a capacidade do governo para comunicar aos cidadaos 

os riscos que envolvem a ocorrencia de eventos de um impacto potencialmente tao desastroso 

como o El Nino. 

O impacto destrutivo dos fenomenos naturais esta relacionado diretamente com o 

aumento da vulnerabilidade das populacoes afetadas. Essa vulnerabilidade e o resultado direto 

de modelos de desenvolvimento inapropriados relacionados com variacoes climaticas, 

crescimento populacional, pobreza extrema, uso intensivo de recursos naturais e planejamento 

e crescimento urbano inadequados. 

Aliado a tudo isso, a falta de educacao da populacao de boa parte das areas afetadas 

por desastres naturais, tern uma contribuicao enorme para o aumento da vulnerabilidade das 

mesmas. Mesmo em paises considerados desenvolvidos, essa vulnerabilidade da populacao 

aos riscos de desastres e atrelada a um conceito simples: normalmente o que se observa e que 

desenvolvimento e conservacao do meio ambiente nao andam em harmonia simultanea. 

Apesar de que individualmente os membros de uma sociedade desenvolvida como os Estados 

Unidos terem consciencias ecologicas de sustentabilidade, de maneira geral, e dificil a 

sociedade abrir mao do seu "conforto". A agressao a natureza frente ao progresso da 

sociedade e uma rotina constante. E isso faz com que os riscos sejam incrementados fazendo 

com que a sociedade fique mais vulneraveis a desastres. Por exemplo, o dessecamento das 

areas alagadas da Florida para a expansao das fronteiras urbanas, podera trazer no futuro 

problemas de disponibilidade de agua potavel para o Estado. 
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Porem, todos os segmentos da sociedade nao deixam de habitar zonas de riscos em 

busca dos seus "confortos". E isso se observa tambem no estado da Florida. Tido como um 

Estado recomendado para aqueles que necessitam fugir dos invernos rigorosos do norte dos 

Estados Unidos, principalmente para os idosos, a Florida passou a ser tambem um lugar de 

oportunidades para todas as idades, com o turismo sendo hoje o carro chefe de sua economia. 

No entanto a Florida e o Estado norte-americano mais suscetivel a uma das mais terriveis 

ameacas climatologicas: furacoes (Figura 23). Por causa da concentracao populacional da 

Florida, os furacoes ameacam a seguranca de um grande numero de pessoas e tern um grande 

potencial de danos de propriedades. Contudo nos Estados Unidos, onde a ocorrencia de 

desastres provocados por fenomenos naturais sao frequentes, o empresariado ja possui uma 

cultura formada. Se nao fosse assim, empresas localizadas em areas de risco, como por 

exemplos, na California (terremotos) e na Florida (furacoes), nao sobreviveriam por muito 

tempo. Pelo contrario, o empresariado dos Estados Unidos e consciente, assim como a 

populacao, de que se o vizinho esta bem, ele tambem esta bem. O que se observa nos Estados 

Unidos e a participacao de grande numero de empresarios na ajuda humanitaria de 

emergencias e prevencao de desastres. 

Figura 23.Numero de furacoes que atingiram os Estados Unidos da America de 1900 a 2002 

(Fonte: NOAA, 2003a). 
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A populacao da Florida deve saber quais sao os riscos a desastres, como eles podem 

afetar o individuo e sua familia e quais sao os pianos pessoais e coletivos para "conviver" 

com eles. Segundo o diretor do "Nacional Hurricane Center" (Centro Nacional de Furacao) 

em Miami, isso e "parte da responsabilidade de se viver no paraiso" (FLORIDA 2003). Com 

esse pensamento a populacao dos Estados Unidos e consciente dos perigos e das ameacas de 

eventos climaticos severos. Por exemplo, foi observado no evento "Emergency Preparedness 

2003", realizado no dia 14 de junho de 2003 no "The Oaks Mall", em Gainesville, Condado 

de Alachua, Florida, EUA (Figura 24), o quanto as empresas publicas e privadas locais ficam 

preocupadas em preparar a populacao para o inicio da temporada de furacoes. 

Segundo a "Federal Alliance for Safe Homes (FLASH)" e a "Florida Division of 

Emergency Management" a estacao oficial de furacoes no Atlantico (Oceano Atlantico Norte, 

Mar do Caribe e Golfo do Mexico) vai de 1° de junho a 30 de novembro, com o pico da 

estacao, usualmente, da metade do mes de agosto a final de outubro. Porem, tempestades 

perigosas podem acontecer a qualquer momento (USA [2002?]). 

O "Emergency Preparedness 2003" foi uma promocao: do "Alachua County Fire 

Rescue"; do canal de TV, "WCJB-TV 20"; das radios, "WKTK 98.5 FM e WSKY 97.3 FM"; 

do shopping center, "The Oaks Mall"; e do jornal local, "The Gainesville Sun". E teve como 

expositores: "Office of Emergency Management, A Division of Alachua County Fire/Rescue 

Services"; "American Red Cross, North Central Florida Chapter"; "National Weather Service 

Forecast Office, Jacksonville, FL"; University of Florida, Institute of Food and Agricultural 

Sciences-IFAS"; "Disaster Animal Response Team-DART"; "Alachua County and City of 

Gainesville Curbside Recycling Program"; "North Central Florida Voluntary Organizations 

Active in Disaster-VOAD"; "Florida Department of Financial Services"; "The National 

Association for Amateur Radio-ARRL"; "Gainesville Regional Utilities-GRU"; "Clay 

Electric Cooperative, Inc."; e "Publix Super Markets" (ALACHUA [2003]c). 

O evento foi voltado para a familia e principalmente para o publico jovem e criancas. 

A participacao foi muito boa. Toda crianca recebia uma gravura com a imagem de uma 

cidade, com os logotipos em preto e branco das instituicoes presentes estampados nos predios 

Em cada estande que a crianca passava, ela escutava sobre a instituicao e sua relacao com 

desastre. Em seguida o apresentador fazia uns questionamentos e caso a crianca acertasse ou 

nao, ela recebia materiais informativos e um adesivo colorido com o logotipo da instituicao 

para ser colado na gravura. E assim, por diante ate a crianca percorrer todos os doze estandes 

No final ela recebia brindes da rede de supermercados "Publix" e de outras empresas 

presentes. Algumas criancas tambem eram entrevistadas pelas radios e participavam de uma 
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brincadeira do canal de TV, "WCJB-TV 20", mostrando os seus conhecimentos sobre 

preparacao para desastres. 

Figura 24. Evento: "Preparacao para Emergencia 2003", Gainesville, Condado de Alachua, 

Florida, EUA (Fonte: ALACHUA [2003]c). 

Eventos como esse sao rotineiros e sistematicos nos Estados Unidos, pois as 

organizacoes institucionais locais sao bastante conscientes e preocupados em preparar a 

populacao para emergencias. E isso traz bons frutos. O Dr. Anthony Oliver-Smith, professor 

do Departamento de Antropologia e do Centro de Estudos Latino Americano, ambos na 

Universidade da Florida, em suas pesquisas como coordenador do Projeto ENSO, de LA RED 
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nos Estados Unidos, tern verificado que apesar dos prejuizos economicos serem enormes, o 

numero de vitimas em desastres ocasionados por fenomenos naturais severos tern diminuido 

(informacao verbal)1. E isso se deve a educacao da populacao, das politicas publicas 

continuadas e dos governos locais em levar o problema dos riscos para as escolas. 

A preparacao para desastres nos Estados Unidos vai desde as escolas para criancas, ate 

a preparacao da familia para casos de emergencias. Em conversa informal com alunos das 

escolas publicas de Gainesville, foi verificado que as criancas do "Elemantary School" e do 

"Middle School" (equivalentes no Brasil aos Ensinos Fundamental I e II) recebem todos os 

anos um treinamento para entender e de como agir em casos de desastres. Elas recebem 

tambem aulas de como tratar o meio ambiente e os recursos naturais de modo a 

compreenderem quais sao as conseqiiencias (vulnerabilidades) do mau uso destes. Para 

classes mais adultas, como o "High School" (equivalente no Brasil ao Ensino Medio), os 

alunos tern uma disciplina optativa sobre meio ambiente alem de assistirem varias palestras 

sobre desastres. 

As escolas publicas tambem servem de abrigos para o caso de algum desastre ocorrer 

na regiao. Todos os anos o Condado de Alachua distribui a relacao de escolas publicas que 

estao preparadas para o refugio da populacao em caso de emergencias. E uma publicacao 

valiosa, pois essas escolas possuem pessoas especializadas e treinadas para dar assistencia e 

socorro aos alunos e a comunidade no geral 

O "Florida Department of Educacion's Office of Safe Schools" (Escritorio de 

Seguranca Escolar do Departamento de Educacao da Florida) trabalha o ano todo para assistir 

as escolas e distritos em preparar os seus estudantes e funcionarios para emergencias. Os 

funcionarios das escolas no Escritorio de Seguranca Escolar recebem treinamento, recursos e 

assistencia tecnica de como planejar para emergencias na escola e de como melhorar a sua 

preparacao. O Escritorio oferece um programa cujo foco esta voltado para preparar os 

funcionarios para todo tipo de emergencias, nao apenas aquelas relacionadas com violencia 

escolar ou furacoes. A preparacao para todo tipo de ameacas e o que, comumente, todas as 

gerencias de emergencia trabalham em toda a Florida. Segundo o Comissario do 

Departamento de Educacao da Florida, "todos na Florida estao sujeitos a riscos do mau 

tempo, mas as escolas podem minimizar esses riscos se preparando para emergencias, tendo 

um planejamento e conduzindo praticas de seguranca. Aprendendo em como ser salvo e parte 

avaliada na educacao de todo estudante" (FLORIDA, 2003) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Informacao fornecida pelo Prof. Dr. Anthony Oliver-Smith, da UFL, em Gainesville, Condado de Alachua. 

Florida. EUA. em abril de 2003. 
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Na preparacao do publico em geral, a Cruz Vermelha Americana, por exemplo, 

oferece durante todo o ano cursos e treinamentos para a populacao como, primeiros socorros e 

parada cardio-respiratoria. Com o pagamento de uma taxa o individuo ou a familia pode 

agendar e fazer um de seus cursos e treinamentos, e em seguida receber um certificado 

reconhecido e valido em todo os Estados Unidos. Teoricamente as pessoas que passam pelos 

cursos da Cruz Vermelha Americana ficam como possiveis voluntarios para prestar socorro 

em caso de emergencias. 

Apesar de todos esses cuidados, no tocante a preparacao para desastres, uma coisa nos 

chama a atencao. A populacao se prepara com antecedencia para ameacas devido ao sistema 

de alerta muito bem planejado nos Estados Unidos, no entanto moram em casas que nao 

oferecem, praticamente, nenhuma resistencia para ventos fortes. As residencias americanas 

sao estruturadas com madeiras e revestidas com um material que lembra mais papelao 

Estruturas de alvenarias so predios publicos. Alem do mais existe uma boa parte da populacao 

que mora em casas moveis ("mobil home") e trailers ("motor home"). 

Essas frageis estruturas estao sujeitas a toda sorte de mau tempo nos Estados Unidos 

Wind (2000), fazendo referencias as perdas dos bens em tempos severos, questiona: "desastre 

natural ou construcao de ma qualidade?". Na realidade a industria do seguro e muito forte nos 

Estados Unidos. Aqueles que tern um bom poder aquisitivo, tern o seu seguro contra 

"desastres naturais". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. O Papel dos Governos Locais na Florida 

Alem de furacoes a Florida tambem sofre outras ameacas de fenomenos naturais, tais 

como: tornados; incendios florestais (que resultam de uma combinacao perigosa das secas e 

dos relampagos); tempestades; chuvas de granizo; raios; enchentes; e calor. 

Os governos locais (dos Condados e do Estado) devem agir de forma urgente para 

proteger seus cidadaos das ameacas de fenomenos naturais e dos danos que esses causam. Os 

governos locais na Florida exercem os seus poderes basicos como em outros lugares. No 

entanto, a maioria e coerciva ao controlar as respostas a estas ameacas para proteger a saude, 

a seguranca e o bem-estar da populacao. As respostas ineficazes as emergencias eminentes 

podem deixar um governo local incapaz de fazer uso da maioria dos recursos disponiveis 

Uma das primeiras atitudes dos governos locais e promover uma evacuacao segura, 

quando necessario, de locais afetados por desastres. Para isso os Estados Unidos tern uma 

estrutura rodoviaria fantastica, com autopistas preservadas e distribuidas estrategicamente 
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pelo pais. As autoridades dos Estados escolhem algumas para estar totalmente disponivel 

(muitas vezes utilizando todas as faixas para um sentido so de deslocamento) em caso de 

necessidade de evacuacao. Essas autopistas sao identificadas ao publico por meio de sinais de 

transito, nos quais contem tambem indicadores de estacoes de radios local, onde a populacao 

pode sintonizar para obter informacoes sobre as medidas de emergencias que estao sendo 

adotadas (Figura 25). 

A comunicacao via radio e muito importante nos Estados Unidos, principalmente nas 

previsoes climaticas e alertas de emergencias. A NOAA disponibiliza uma estacao de radio 24 

horas por dia para o servico nacional do tempo. O publico de maneira geral adquire aparelhos 

de radios portateis que possuem uma tecla especial, exclusivamente para sintonizar o servico 

nacional de tempo, sem precisar ligar o radio e procurar a estacao. Os radios sao valiosos para 

ajudar aos cidadaos nos momentos criticos de prevencao de emergencias. 

Figura 25. Sinalizacao de transito na "Interstate 75" (1-75), sentido Ocala - Gainesville, 

Florida, indicando que a rodovia pode ser disponibilizada para rota de evacuacao 

em caso de emergencias de furacao (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, 26/07/2003). 
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Ja em paises como o Brasil e Peru, apesar de tambem apresentarem os seus riscos a 

desastres, a populacao no geral ainda nao tern uma cultura formada para a sua prevencao. No 

Brasil ha um problema ja quase que cultural que precisa ser trabalhado. Com a midia 

televisiva mostrando quase que instantaneamente os problemas do mundo, o Brasil e tido por 

grande parte da populacao, como um pais sem catastrofes anunciadas. Pois bem, quando 

comparamos com outros paises como os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil nao apresenta 

os mesmos problemas severos. No entanto, aqui ha muitos problemas que seriam necessarios, 

a exemplo dos Estados Unidos, ter um piano nacional de emergencias. Este piano deveria 

levar em conta as particularidades regionais de desastres e a educacao e o nivel de pobreza da 

populacao. Por ter um nivel muito baixo de renda e principalmente de educacao, grande parte 

da populacao pobre do pais habita areas de riscos sem pensar no futuro. Expoe-se aos riscos 

por viverem do momento. Um problema cultural por falta de oportunidades. 

Um pouco mais diferente do Brasil, o Peru e um pais que sofre varios tipos de 

desastres: abalos sismicos, chuvas intensas em epocas de El Nino, inundacoes, deslizamento 

de terras, etc. Apesar de ser mais evidente os bolsoes de pobreza que no Brasil e a presenca 

predominante de uma cultura indigena milenar, os peruanos estao mais habituados a 

percepcao de riscos a desastres ocasionados por fenomenos naturais que a populacao 

brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Desastre ENOS no Peru 

A economia do Peru (e a producao de alimentos em particular), como no Brasil e na 

maior parte dos paises em desenvolvimento dos tropicos, e altamente sensivel as flutuacoes 

do clima. De ano a ano as mudancas nas temperaturas superficiais do mar, abaixo ou acima do 

normal, ao longo da costa peruana, produzem uma serie de impactos locais. 

Por sua singular localizacao geografica relacionada com a Zona de Convergencia 

Intertropical e com a frente equatorial maritima, o Peru constitui o principal cenario dos 

efeitos do aquecimento do oceano adjacente (TORRE, 1992). 

3.1. Cronologia Historica dos Riscos a Desastre ENOS no Peru 

Estudos arqueologicos da cultura "Vicus" (500 a.C. a 500 d.C.) atualmente, 

verificaram a existencia de uma enorme tumba com a figura de uma serpente de duas cabecas, 

que na simbologia andina representa a divindade do raio, do trovao e da chuva. Segundo Beck 
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(1998) dentro dessa tumba foram encontrados 11 corpos sacrificados, cobertos com argila 

negra:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "en un cierto momento, el fenomeno el nino hizo que no Uoviera en esta zona, por lo 

que los nativos sacrifwaron a once personas a la deidad". Esta tumba e unica em seu genero 

dentro do atual panorama arqueologico peruano, 

Existem informacoes recopiladas sobre a ocorrencia de eventos do fenomeno El Nino 

que datam desde 1541, que indicam claramente que este fenomeno se vem repetindo ha mais 

de quatro seculos (QUINN et al., 1987). 

Em epocas nao muito remotas, de acordo com Glantz (1998) o interesse em conhecer 

melhor o fenomeno El Nino em diversos setores da sociedade no Peru remonta desde os idos 

do Seculo XIX. Por exemplo, nessa epoca havia sido notado que os efeitos adversos do El 

Nino estavam relacionados com a reducao da populacao das aves marinhas, chamadas de 

"aves guaneras", e conseqiientemente, na producao de "guano" (o seu excremento). O 

"guano", excelente fertilizante agricola, rico em nitrogenio e fosforo, era um bem de 

exportacao muito valioso para o Peru entre os anos de 1840-1880. 

Isso se explica da seguinte forma. Como o fenomeno El Nino provoca o aquecimento 

das aguas superficiais, estas ficam pobres em nutrientes, podendo apenas proporcionar 

sustento a pequenas quantidades de fitoplanctons, as minusculas criaturas que sao a base da 

cadeia alimenticia marinha. Sendo assim, peixes e outros animais marinhos procuram aguas 

mais profundas e frias em busca de alimentos. Como consequencia de tudo isso, as aves 

marinhas se dispersam atraves do oceano, abandonando as suas crias, tambem em busca de 

alimentos (WALLACE; VOGEL, 1994). 

Em 1891 foi um ano de muitas chuvas no Departamento de Piura provocadas pelo que 

hoje se sabe, por mais um evento El Nino. Dai se tern na literatura uma enorme quantidade de 

publicacoes sobre esse acontecimento (LA RED, c2003; TEMPLE, 2000). A reuniao da 

Sociedade Geografica de Lima de 1892 tratou, aparentemente, de dar uma denominacao a 

esse fenomeno, conforme esta relatado pelo capitao naval peruano Camilo Carrilo: 

Os marinheiros peruanos do porto de Paita ao norte do Peru, os quais 

frequentemente navegam ao largo da costa em pequenas embarcacoes, ja 

fora ao norte ou ao sul de Paita, nomearam esta corrente El Nino, sem 

duvida, devido que e mais notavel e sentida depois do Natal. (CARRILO, 

1892 apud GLANTZ, 1998, traducao nossa). 

Ainda nos anos de 1890 o geografo peruano Frederico Alfonso Pezet (1895 apud 

GLANTZ, 1998) declarou durante um "Congreso Geografico International" acontecido em 

Lima que: 
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A existencia desta contracorrente [El Nino]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um fato conhecido e o que se 

deseja agora e que se implementem estudos apropriados e definitivos, 

pesquisas e observacoes com o fim de chegar ao fundo desta interrogante e 

para descobrir tudo referente a esta contracorrente e a influencia que 

parecera exercer nas regioes onde sua acao se sente com maior intensidade. 

(PEZET, 1892 apud GLANTZ, 1998, traducao nossa). 

Esse geografo se referia que a "contracorrente" El Nino era responsavel pelas fortes 

precipitacoes que afetavam a costa norte do Peru, mais severa que em uma simples estacao 

chuvosa (GLANTZ, 1998). 

Desde muitos anos se tern levado em consideracao um notavel esforco para encontrar 

fontes historicas dos eventos do fenomeno El Nino. Um trabalho pioneiro, compilado e 

ampliado por sucessivos autores, foi realizado em 1894 por Victor Eguiguren, Presidente do 

Centro Geografico de Piura, sobre as chuvas em Piura (EGUIGUREN, 1894; MABRES et al., 

1993). 

Em 1906 o jornal piurano "El Amigo del Pueblo" referindo-se a um folheto sobre um 

projeto de irrigacao as margens do rio Chira, publica a intensidade de chuvas e periodos de 

secas na regiao, desde 1791 ate 1906. Essa foi a primeira fonte de informacao sobre chuvas 

em Piura e e interessante notar a concordancia dos dados com o trabalho de Eguiguren (1894) 

para os anos em que ha superposicoes (MABRES et al., 1993). 

Devido a incorporacao de fertilizantes sinteticos e a outros fatores associados com o 

comercio, a demanda de exportacao de "guano" apos 1880 perdeu o seu interesse economico 

para o Peru e, como resultado, tambem o El Nino e seus impactos ecologicos. No entanto, 

diversos autores ainda escreviam em meados do Seculo XX sobre os efeitos do El Nino nas 

"aves guaneras" (GLANTZ, 1998; TEMPLE, 2000), 

Em 1925 fortes chuvas torrenciais se precipitou na regiao costeiro norte do Peru. O 

total de chuvas nessa regiao chegou a um montante de 1.500 mm, sendo considerado na epoca 

como o El Nino mais catastrofico ate entao (FERREIRA, R., 1992). 

Avila (1953) incrementa no tema sobre El Nino e as "aves guaneras" a sua relacao 

com a "anchoveta"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Engraulis ringens Jenyns). Alimento natural das "aves guaneras", a 

comercializacao da "anchoveta" estava naquela epoca sendo bastante discutida, pois se queria 

instalar no Peru uma pesca comercial em grande escala. A "anchoveta" seria capturada nao 

para consumo humano e sim para a industrializacao como complemento alimentar para a 

avicultura norte-americana, naquele momento em rapida expansao. De acordo com Glantz 

(1998) com evento El Nino de 1957/58, nao se chegou a registrar um efeito grave sobre a 
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populacao de "anchoveta" e a isso se deveria a industria pesqueira. Murphy (1954 apud 

GLANTS; THOMPSON, 1981) afirma que as "aves guaneras" consumiam a "anchoveta" 

necessaria para a sua reproducao e mantinha-se um sano equilibrio. A pesca comercial a 

capturava tanto quanto crescia a sua capacidade de captura. So em 1960 que o "Instituto del 

Mar del Peru (IMARPE)" identificara a combinacao dos efeitos do El Nino com a populacao 

de "anchoveta". Se bem que no El Nino de 1965 houve uma ligeira reducao na captura da 

"anchoveta", porem houve um impacto devastador sobre a populacao das "aves guaneras". E 

isso serviu de alerta para os membros do governo peruano, advertindo-lhes dos potenciais 

problemas, a respeito dos quais os biologos marinhos ja se encontravam inteirados 

(GLANTZ, 1998; TEMPLE, 2000). 

Em 1972 de acordo com Glantz (1998) foi "o ano das anomalias do clima". Varios 

eventos adversos relacionados com o clima foram identificados nesse ano e produziram 

efeitos prejudiciais na producao global de alimentos e na seguranca de alimentos do mundo. 

Em forma coletiva, essas anomalias tiveram seu efeito maior sobre as percepcoes a respeito da 

habilidade dos paises do mundo para alimentar os seus cidadaos. 

Em 1972/1973 ocorre um evento El Nino que devido os seus impactos sobre a 

produtividade biologica, combinados com as consequencias para a populacao de "anchoveta" 

e a excessiva pressao por sua captura, contribuiu em uma forma importante para o colapso de 

sua populacao e, consequentemente, a bancarrota da industria pesqueira peruana. Similares 

efeitos tambem ocorriam em outras partes do mundo. Assim, esse evento daria um passo para 

o surgimento de equipes e estudos interdisciplinares, onde nao so se analisariam os impactos 

das anomalias climaticas sobre a producao, mas tambem se abordariam os impactos das 

reacoes economicas e politicas de mitigacao (GLANTZ, 1998; TEMPLE, 2000). 

Dois eventos menores estiveram presentes ao largo da costa peruana no final da 

decada de 1970. Apos esses vieram os mega eventos El Nino de 1982/1983 e de 1997/1997 e 

seus efeitos catastroficos, tao bem retratados na literatura mundial (GLANTZ, 1998; 

PORTER, 1999; TEMPLE, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Efeitos do El Nino no Peru 

O Peru constitui uma das areas mais criticas na manifestacao do fenomeno El Nino no 

Pacifico sudeste. Os efeitos deste fenomeno no continente peruanos se dao de diversas 

formas: chuvas intensas, tormentas eletricas, ventos muitos fortes, secas na parte sudeste do 

pais (altiplano), dentre outros. E na area marinha, ondas mais intensas, incremento da 
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temperatura superficial, elevacao do nivel do mar, invasoes de diversas massas de agua que 

incluem alteracoes da salinidade e o conteudo de oxigenio na coluna de agua, reducao da 

intensidade e amplitude dos afloramentos, entre outros (TORRE, 1992). 

As alteracoes no oceano interferem nos ecossistemas marinhos, principalmente, na 

cadeia biologica e seus processos. Verifica-se que em ano de El Nino, ha diminuicao na 

producao primaria de alimentos, ocasionando os efeitos negativos nos recursos pesqueiros, 

principalmente, os pelagicos (recursos ligados a superficie do mar) tais como a "anchoveta", a 

"sardina", o "jurel"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Trachurus murphyi) e a "caballa". Entretanto, tambem se observam 

efeitos beneficos nos recursos demersales, tais como, a "merluza" (Merluccius gayi peruanus) 

e fauna acompanhante. Durante o verao a area de distribuicao dessas especies se amplia para 

reduzir-se no inverno. Em anos de El Nino a area de distribuicao cresce em funcao da 

intensidade e duracao do fenomeno (ESPINO, 1992; TORRE, 1992). 

Quanto ao efeito do El Nino sobre a flora na costa peruana, Ferreira, R., (1992) 

comenta que ha uma estreita correlacao entre o El Nino e a vegetacao na regiao afetada, 

conforme comprovado pelas novas nas especies encontradas por este. Diz o autor que, as 

primeiras observacoes do efeito do El Nino sobre a vegetacao foi realizada pelo mesmo em 

1949, em parceria com outros pesquisadores. Na ocasiao eles observaram que as chuvas 

torrenciais provocadas pelo El Nino em toda costa norte do Peru, fizeram surgir uma 

exuberante vegetacao que cobria o deserto. Ferreira, R., (1992) diz que os resultados desta 

primeira expedicao foram publicados em 1953 no "Boletin de la Estacion Experimental de la 

Molina". 

Isso, de fato, e um lado positivo do fenomeno ENOS. As afirmacoes de Ferreira, R , 

(1992) foram comprovadas em agosto de 2003. Percorrendo a zona rural do Departamento, a 

populacao comentava que a paisagem do deserto mudou muito, principalmente, apos o mega 

evento ENOS de 1982/1983, o qual ainda esta recente em sua memoria. Por exemplo, em 

viagens de reconhecimento de campo entre as cidades de Piura, Sullana, Chulucanas e 

Sechura, segundo informacoes de moradores locais, antes entre essas cidades nao havia 

vegetacao alguma ou quando se tinha era muito rala, puro deserto. E apos varios eventos El 

Nino, pouco a pouco a regiao esta sendo vegetada (Figura 26). 
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Figura 26.Efeito positivo do El Nino, fase quente, no Peru: presenca de mais vegetacao no 

deserto de Sechura (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, 06/08/2003). 

O fenomeno ENOS de 1982/1983 foi um marco para a populacao do Peru. Segundo 

Ferreira, R., (1992), ao fim do ano de 1982, toda a regiao costeira norte do Peru comecou a 

receber precipitacoes pluviometrica gradualmente intensas. As chuvas continuaram durante 

seis meses, havendo sido registrado 2.600 mm de precipitacao pluviometrica, sendo ate entao 

o mais forte desde o evento El Nino de 1925. 

Os danos do El Nino de 1982/1983 incidiram no Peru, principalmente, em setores 

economicos e sociais, especialmente no agropecuario, habitacao e viario, incluindo o setor 

pesqueiro por menor disponibilidade de recursos marinhos para sua extracao e em menor 

nivel por danos na infraestrutura. Assume-se que o maior dano do evento na pesca foi pela 

menor disponibilidade dos recursos pesqueiros e que se produziu em razao de que o 

aquecimento superficial do mar determinou um aprofundamento da termoclina ate 150 a 200 

m de profundidade. Em condicoes normais isso se da de 50 a 60 m de profundidade, onde 

habitualmente se desenvolvem os ciclos de "anchoveta", "sardina", "jurel" e "caballa". Cerca 

de 90 a 95% da industria pesqueira peruana, esta sustentada nos recursos pesqueiros pelagicos 

(FLORES, 1986; TORRE, 1992). 

Apos o evento catastrofico de 1982/1983, veio outro mega evento ENOS, o de 

1997/1998. Apesar de todo o alerta ser veiculado na midia international sobre o 

desenvolvimento de um novo fenomeno ENOS em 1997, o Peru novamente sofreu bastante 
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com esse evento. A edicao eletronica do "Caretas", retrata bem a preocupacao da populacao 

peruana frente a mais um evento ENOS: 

Poblaciones ubicadas donde no deben estar, valiosos estudios que no son 

tornados en cuenta, y decisiones gubernamentales y locales que no se dan 

por falta de voluntad politica. La pregunta no es que tan desastroso sera este 

Nino, sino cual es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar y que 

debemos hacer para evitar los riesgos que consideramos inaceptables. La 

respuesta implica un Plan Nacional de Action Frente a los Desastres. No 

tanto para evitarlos o para mitigar sus efectos, sino para aprender a convivir 

con ellos en el largo plazo sin tener que actuar como bomberos. (AL 

PJTMO..., 1998). 

Os danos desse evento no Peru foram enormes. As Figuras 27, 28 e 29 retratam um 

pouco os prejuizos que o pais teve, principalmente no setor viarios, com varias estradas e 

pontes destruidas. 

Figura 27.Avaliacao dos danos causados pelo evento ENOS 1997/1998 por setores, nos 

Departamentos de Piura e Tumbes (antiga Regiao Grau): total S/. 708'235,740 

(adaptado de ELIAS, 2002). 
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Figura 28.Estradas destruidas por todo o Peru durante o evento ENOS 1997/1998 (Fonte: EL 

DEDO..., 1998). 
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Figura 29.Pontes destruidas por todo o Peru durante o evento ENOS 1997/1998 (Fonte: DEL 

PUENTE..., 1998). 
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3.3. El Nino em Piura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por que compreender o El Nino? Esta e uma pergunta que todo peruano e, 

principalmente, piuranos, sabem responder muito bem depois do mega evento de 1982/1983. 

Sendo a costa norte do Peru e a do sul do Equador as zonas mais afetadas, os governos e as 

pessoas nao poderiam permanecer indiferentes ante a um fendmeno que tern extensao 

geografica global e provoca fortes impactos na populacao, na producao e na infra-estrutura 

De acordo com Glantz (1998) nao se sabe exatamente quando os eventos El Nino comecaram 

como tal na costa norte do Peru e sul do Equador, porem se sabe que eles tern ocorrido 

durante milenios dado que os impactos das fortes chuvas e das inundacoes tern deixado suas 

marcas no meio ambiente natural do Peru e do Equador. 

A regiao do Departamento de Piura e muito sensivel aos eventos El Nino, mudando de 

clima muito seco para clima muito chuvoso. Junto com o Departamento de Tumbes, 

localizado no extremo norte do Peru, pode-se dizer que esses Departamentos sao os mais 

vulneraveis aos efeitos do fenomeno El Nino no pais. Um verdadeiro "epicentro" do 

fendmeno, uma vez que esse se origina nas suas zonas costeiras. 

A cidade de Piura cresceu as margens do rio Piura (Figura 30). Devido a algumas 

caracteristicas fisicas e sociais, Piura esta sujeita a riscos de desastres climaticos, 

principalmente aqueles intensificados pelo fenomeno ENOS. Dentre esses, estao aqueles 

provocados por inundacoes e relampagos, devido a algumas vulnerabilidades como: o rio 

Piura nasce a mais de 2.500 m de altitude e cerca de 160 km de Piura; Piura apresenta uma 

altitude media de 29 m; a altitude do leito do rio Piura na ponte Andres A. Carceres (a ponte 

da cidade mais a montante) e de 22 m; o comprimento do rio ao longo da cidade e cerca de 4 

km; devido a proximidade do oceano Pacifico, o lencol freatico na cidade e alto; apresenta 

solo arenoso; a cidade possui 41 bacias pluviais urbanas e 78 zonas de acumulacao de agua, 

que sao chamadas popularmente de "bacias cegas"; 70,8% da populacao e pobre dentre os 

quais, 21,1% sao pobres extremos; o crescimento urbano e desordenado; entorno da cidade 

com presenca de formas morfologicas chamadas de "quebradas secas" que funcionam de 

forma violenta quando se produzem chuvas intensas; e variacao do leito do rio Piura em 

epocas de El Nino. 

A Tabela 9 a seguir sintetiza o que o fenomeno El Nino causa no Departamento de 

Piura. 
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Figura 30.Desenvolvimento historico da evolugao da cidade de Piura, Departamento de Piura, 

Peru (Fonte: BERMEX; REVESZ, 1988). 
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Tabela 9. Efeito do fenomeno ENOS por setor no Departamento de Piura, Peru 

Setor Efeito 

f perda de areas de cultivo por inundacao 

danos na infraestrutura de irriga?ao e drenagem 

Agropecuario perda de terrenos e cultivos por erosao 

aumento de enfermidades em animais (gado, aves, etc) 

[ aumento de pragas e enfermidades dos cultivos 

Transportes 
f destruicao de pontes e obras de arte 

[ destruicao de vias de comunicacao 

f enfermidades diarreicas agudas e colera 

infeccoes respiratorias agudas 

Saiide | dengue / malaria 

enfermidades de pele e conjuntivites 

[ emergencias em geral / afogamentos, politramatrizados 

f colapso na rede de agua potavel e de esgoto 

Infraestrutura deslizamento de morros 

[ colapso na infraestrutura educativa, saude e outros 

Fonte: adaptado de Peru (2002). 

De fato, percorrendo os quatros cantos do Departamento de Piura pode-se perceber o 

quanto os eventos ENOS influenciam no cotidiano da populacao, principalmente com relacao 

a malha viaria. Comunidades inteiras ora ficam isoladas ora sao transferidas, devido as 

enchentes relampagos que descem os Andes inundando as chamadas "quebradas secas", 

rompendo as estradas e trazendo todas as conseqiiencias sociais, como o nao fornecimento de 

alimentos e presta?ao de socorros. Ao longo da rodovia Panamericana Norte, de Piura a 

cidade de Talara no norte do Departamento e bastante comum a presenca de desvios por cima 

das "quebradas secas", pois e mais economico asfaltar essas do que recuperar o trecho 

original da estrada que "teima" em romper em epocas de El Nino (Figuras 31 e 32). 
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Figura 31.Rodovia Panamericana Norte, km 1047, Departamento de Piura, Peru. Aviso de 

desvio indicando que a estrada ira passar por cima de uma "quebrada seca". Desvio 

feito apos o evento ENOS 1997/1998 (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, 16/08/2003). 

Figura 32.Uma das "quebradas seca" que corta a rodovia Panamericana Norte na altura da 

propriedade do Sr. Enrique Gonzales. Comunidade Santa Lucia, Departamento de 

Piura, Peru (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, 16/08/2003). 
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3.4. A Memoria dos Piuranos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Conviver com a seca nos sabemos muito bem, pois estamos acostumados com secas 

prolongadas. Nos nao sabemos e conviver com chuvas" (informacao verbal)2. 

O breve relato acima retrata um pouco o dilema que enfrenta os piuranos em epocas de 

El Nino. Sem duvida alguma em nenhum outro lugar, os efeitos danosos dos eventos El Nino 

sao tao presentes na memoria da populacao como no Departamento de Piura. Nos quatro 

cantos do Departamento observa-se que a populacao esta sempre em alerta para a eminencia 

de mais um efeito catastrofico de um vindouro El Nino. O rio Piura torna-se o grande vilao 

dos fatos, devidos as suas particularidades ja mencionadas anteriormente (Figura 33). 

A bacia hidrografica do rio Piura e considerada uma area de alto nivel de intervencao 

humana, por ter um alto grau de transformacao pelos processos de desflorestacao, 

estabelecimento de agriculture, urbanizacao ribeirinha, pecuaria extensiva, etc. 

Todas as vezes que se anuncia um prognostico favoravel a mais um evento El Nino, a 

cidade de Piura flea em verdadeira aflicao. E com razao, pois, as duas ultimas tragedias 

ocorridas durante os dois mega eventos 1982/1983 e 1997/1998, ainda estao psicologicamente 

gravadas nas mentes dos piuranos. O setor economico e o primeiro a ser afetado. Os bancos 

com receio de perderem os emprestimos, nao fornecem subsidios para financiar a agricultura. 

Com isso, os agricultores em grande parte carentes, nao cultivam a terra. Como toda a regiao 

esta atrelada a agricultura, ha na cidade pouca circulacao de moeda. Alem do mais, a mudan^a 

de curso do rio Piura durante eventos ENOS, inunda areas em que antes havia plantacoes 

agricolas (Figura 34). 

Os efeitos do fenomeno ENOS no Departamento de Piura, estao marcados na sua 

populacao, como no relato do Sr. Garcia: "Eu possuia uma propriedade de 30 ha de terra as 

margens do rio Piura, plantada com fruteiras e outras culturas. No El Nino de 1997/1998, o rio 

Piura mudou o seu curso e levou 27 ha de minhas terras. Hoje so me restam 3 ha, e a minha 

sorte e que meus filhos ja estavam todos criados" (informacao verbal)3. 

:Relato de um cidadao piurano anonimo, em Piura, Peru, em 16 de agosto de 2003. 
3Informacao fornecida pelo engenheiro Prospero Garcia Baca, cidadao da cidade de Chulucanas. Departamento 

de Piura. Peru, em 24 de agosto de 2003. 
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Figura 33.Serra Vicus e o rio Piura, antes e depois do El Nino 1997/98. Departamento de 

Piura, Peru (Fonte: EKTVEDT, 2003). 

Figura 34.Rio Piura, um rio sem leito definido em epocas de El Nino que invade terras 

agricultaveis: (a) em Chulucanas; (b) na ponte Carrasquillo (Fotos: Hamilcar J. A. 

Filgueira, 24/08/2003). 

Devido ao crescimento desordenado e a falta de compromisso do poder publico em 

definir areas de urbanizacao ha no Peru, como em outros paises tambem a exemplo do Brasil, 

a ocupacao de areas de riscos ribeirinhas pela populacao carente. E essas areas as margens do 

rio Piura sofreram bastante no evento ENOS de 1982/1983. Comunidades inteiras precisaram 
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ser deslocadas para lugares mais afastados das suas margens, devido ao transbordamento 

desse e o alargamento do seu leito. Como exemplo, temos as comunidades de "Piedral" e 

"Chato Chico", que foram totalmente varridas pelo rio Piura durante o fenomeno ENOS de 

1982/1983 (Figura 35). 

Figura 35.Novos assentamentos das comunidades destruidas pelo evento ENOS de 

1982/1983: (a) e (b) "Nuevo Piedral", km 953 da Panamericana Norte; (c) e (d) 

"Nuevo Chato Chico", km 959 da Panamericana Norte. Departamento de Piura, 

Peru (Fotos: Hamilcar J. A. Filgueira, 23/08/2003). 

De acordo com o engenheiro Augusto E. Zegarra Peralta: "Depois do El Nino de 

1982/1983 houve uma grande mobilizacao na cidade de Piura que foi sem precedente. Em 

1990 formou-se uma comissao interdisciplinar para alerta de El Nino. Ai houve uma boa 

participacao de pessoas da Universidad de Piura. Essa comissao se reunia periodicamente para 

saber o quanto andava as previsoes sobre El Nino. Isso foi uma grande coisa, pois o evento de 

1982/1983 foi um grande desastre para Piura. Com as provisoes da chegada de um novo El 

Nino, em 1997 foi criado um 'Piano de Contingencia e Emergencia', com o objetivo de saber 

como enfrentar o problema com responsabilidades. Nesse Piano houve tambem a criacao do 
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'Programa de Obras de Prevencao', que na epoca gastou-se cerca de 50 milhoes de Soles 

Novos em obras de protecao da zona urbana das principals cidades costeiras. Essas obras 

trataram de construir a drenagem urbana pluvial, protecao das margens dos rios, dragagem, 

etc. Foram muito importantes, pois as cidades costeiras se salvaram das inundacoes. Quando 

ocorreu o fenomeno de 1997/1998 em nosso Departamento, recebemos muitos donativos e 

ajudas comunitarias de varias provincias do pais" (informacao verbal)4. 

Continua o engenheiro Zegarra: "Uma coisa que aconteceu em 1997 foi a criacao dos 

comites de defesa civil vicinais. Ou seja, em cada regiao especifica criou-se o seu propria 

comite de defesa civil, o que foi muito bom, pois eles mesmos descobriram os seus pontos 

mais vulneraveis. Cada regiao conheceu a fundo os seus problemas, inclusive com relacao a 

saude. E tambem em 1997 houve uma preocupacao muito grande por parte do Governo do 

Peru. Pela primeira vez em Peru, criou-se uma 'Declarac&o de Emergencia Preventiva'. Isso 

quer dizer que o Governo pensou e agiu antes do desastre acontecer. O proprio Presidente da 

Republica na epoca, junto com seus Ministros, visitaram as obras que estavam sendo 

construidas pra 'enfrentar' o fenomeno El Nino. Na epoca foi criado um 'Comite National'. 

Quando o evento aconteceu em 1998, com as cidades sendo inundadas, houve uma 

participacao muito forte entre as ONGs (em torno de 15 ONGs que estavam trabalhando na 

emergencia). corpo de bombeiros, defesa civil, maquinas e equipamentos cedidas por 

empresas piiblicas e privadas locais, com o intuito de fazer o deslocamento da populacao 

atingida para acampamentos em Piura. Recebemos, tambem, a ajuda da Defesa Civil de 

Lima". 

Quinze anos apos o efeito catastrofico do mega evento ENOS de 1982/1983, Piura 

enfrenta outro mega evento ENOS, o de 1997/1998. A populacao do Departamento de Piura 

ainda tinha em mente os dados do evento de 1982/1983: a quantidade de chuva chegou a 

2.400 mm, cerca de 50 vezes a media anual da regiao; e as temperaturas do mar na cidade 

portuaria de Paita, alcancaram 31 °C, ate 11 °C acima dos valores medios. Ate entao foi um 

caso unico. Nunca havia chovido intensamente durante seis meses seguidos, uma vez que se 

tinha reportado outros episodios muito fortes, com chuvas durante dois ou no maximo tres 

meses (ANALISES..., 1997). 

Ate onde foi possivel comprovar por dados historicos, em Piura sempre ocorreu fortes 

chuvas nos eventos El Nino de grande intensidade. Resulta que as vezes e muito dificil 

estabelecer com seguranca a intensidade do fenomeno. De fato, suas manifestacoes nao sao 

4Relato do engenheiro Augusto E. Zegarra Peralta, "Gerente de Defensa Nacional/Gobierno Regional de Piura", 

em Piura. Peru, em 20 de agosto de 2003. 
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sempre iguais nos diversos lugares afetados. Por exemplo, alguns dos eventos chamados de 

"muito fortes" tern ocasionado grandes chuvas em Trujillo (como e o caso, por exemplo, do 

de 1728) e, por outro lado, durante o episodio extraordinario de 1983, choveu muito pouco 

nessa cidade (MABRES et al., 1993). 

O evento ENOS de 1997/1998 deixou muitas marcas no Departamento de Piura, que 

ate o ano de 2003, ainda nao foram totalmente sanados. Andando pelo campo nota-se a 

presenca marcante dos efeitos adversos do El Nino sobre a vida das pessoas. Entre a cidade de 

Sullana e a cidade de Talara, por exemplo, as margens da rodovia Panamericana Norte, ha um 

pequeno povoado vivendo em uma area de caracteristicas de deserto com vegetacao muito 

rala ou quase inexistente, com apenas alguns exemplares de algaroba, e solo bastante arenoso, 

chamada de Santa Lucia (Figura 36). 

Figura 36. Comunidade Santa Lucia, as margens da rodovia Panamericana Norte, 

Departamento de Piura, Peru (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, 16/08/2003). 

Este pequeno povoado vive da criacao de cabras e da venda de seus produtos 

derivados. A populacao se abastece de agua por meio do reservatorio de distribuicao de agua 

por gravidade para a cidade de Talara. Essa agua vem a este reservatorio por uma adutora, 

bombeada desde a cidade de Miramar, mais a oeste, as margens do rio Chira. Questionando 

algumas pessoas do local sobre o El Nino a resposta vem logo de imediato: "muita agua em 
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pouco espaco de tempo, alagando tudo e muita destruicao". Um exemplo disso, a adutora no 

trecho proximo ao reservatorio foi totalmente levada pela agua. Segundo os moradores da 

regiao em epocas de El Nino, a frente de inundacao vem com grande quantidade de agua e 

com muita forca (Figuras 37 e 38). 

HIDROGRAMA MARCO 1998 

5000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n 

Tempo (horas) 

Figura 37. Vazao medida na ponte Andres A. Caceres em Piura, Peru, durante El Nino 

1997/1998 (Fonte: Prof. Jorge Reyes Salazar, UDEP, Piura, Peru). 

Figura 38.Rio Piura na ponte Andres A. Caceres em Piura, Peru, durante El Nino 1997/1998 

(Fonte: Prof. Jorge Reyes Salazar, UDEP, Piura, Peru). 
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Nao e para menos o quanto se impressionam os moradores desse Departamento. 

Verificando o diagrama da Figura 37 observa-se que a quantidade de agua que desceu pelo rio 

Piura durante o mega evento ENOS de 1997/1998 e que foi medida na ponte Andres A. 

Caceres em Piura, e realmente inacreditavel (Figura 38). Mais de 4.000 m3 s"1 no curto espaco 

de tempo de 24 horas foi uma ameaca que causou muitos estragos e algumas mortes na cidade 

de Piura (Figura 39). 

Figura 39.Rio Piura em Piura. Peru. Pontes destruidas durante El Nino 1997/1998 e 

reconstruidas em seguida: (a) e (b) Ponte "Peatonal San Miguel"; (c) e (d) Ponte 

"Bolognesi" (Fotos (a) e (c), fonte Prof. Jorge Reyes Salazar, UDEP, Piura, Peru; 

fotos (b) e (d), Hamilcar J. A. Filgueira, 09/08/2003). 

Apesar da populacao ter na memoria os efeitos de eventos ENOS, a vulnerabilidade 

desta e muito grande. O nivel de pobreza aliado ao baixo poder de aquisicao de uma boa 

moradia e o descompromisso dos poderes publicos faz com que, boa parte da populacao 

habite comunidades sem o minimo de estrutura habitacional. Sao comunidades inteiras 

morando em condicoes precarias de saude, habitacao, infraestrutura viaria e educacional. As 
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residencias do homem do campo sao feitas de estruturas precanas, mais precarias do que as 

do tipo feitas de pau-a-pique no nordeste brasileiro, com falta de janelas e de telhados 

totalmente cobertos. Um exemplo disso e a comunidade chamada de "Belisario". Essa 

comunidade esta situada a sudeste do Departamento de Piura, em pleno deserto de Sechura, 

cerca de 77 km de Piura e 15 km do km 910 da rodovia Panamericana Norte (nao ha nenhuma 

habitacao entre a rodovia e a comunidade e nao ha uma estrada de acesso propriamente 

definida). Nessa comunidade moram 46 familias que vivem da pecuaria caprina (Figura 40). 

Figura 40. Comunidade "Belizario", Provincia de Sechura, Departamento de Piura, Peru 

(Fotos: Hamilcar J. A. Filgueira, 23/08/2003). 

Falando sobre El Nino, o Sr. Felix Pingo Morales, disse: "El Nino para nos e um 

beneficio. Aqui na regiao o de 1982/1983 foi mais forte que o de 1997/1998 e a agua foi toda 
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evacuada nas quebradas. Algumas familias abandonaram as suas terras, mas foram poucas" 

(informacao verbal)5. 

O fenomeno ENOS de 1982/1983 tambem trouxe um beneficio que nao foi 

aproveitado, conforme diz o engenheiro Cesar Delgadillo Fukusaki: "Uma coisa boa que esse 

evento nos trouxe foi a lavagem do solo do Baixo Piura que estava tendo muito problema de 

degradacao por salinizacao. Em estudo que tinhamos feito, seria necessarios mais de 15 anos 

em trabalho de recuperacao e muito dinheiro a ser investido. Para tudo isso a natureza nos 

poupou de todo esse trabalho em apenas sete meses de chuvas. Porem dormimos no ponto. 

Quando atentamos em fazer canais de drenagem para evacuacao das aguas no campo, foi 

tarde demais. Naturalmente, a preocupacao maior era no socorro para a zona urbana e as 

vitimas do desastre. Trabalhou-se muito no socorro as vitimas e na reurbanizacao da cidade de 

Piura. E isso nos levou muito tempo. E a agua estava la no campo com todos os sais. Quando 

atentamos em evacua-las, ja era tarde demais e perdemos uma boa oportunidade em 

dessalinizar o Baixo Piura" (informacao verbal)6. 

Continua o senhor Delgadillo: "O El Nino de 1982/1983 foi muito importante para 

nos, pois foi a partir dele que foi criada a Defesa Civil. Antes nao havia nada, pois so 

estavamos acostumados com secas prolongadas. O que nos recorda era de um forte evento 

acontecido em 1925 e isso ja estava esquecido na memoria do povo. Nos sabemos conviver 

muito bem com a seca. Agora, quando vieram as fortes chuvas de 1983, olhamos um para o 

outro sem saber o que fazer". 

Depois de aprendida as licoes dos mega eventos ENOS de 1982/1983 e 1997/1998, o 

Departamento de Piura e em especial a cidade de Piura se preparam para enfrentar os 

possiveis problemas ocasionados por fortes chuvas e inundacoes. Os sistemas de drenagem 

das "quebradas secas" foram reforcadas, a exemplo do que foi executado na "quebrada 

Parinas", a cerca do km 1.097 da rodovia Panamericana Norte, importante trecho proxima a 

cidade de Talara que liga o Departamento de Piura ao Departamento de Tumbes e saida para o 

Equador (Figura 41). 

^Relato do Sr. Felix Pingo Morales, lider comunitario, em Belizario. Provincia de Sechura, Departamento de 

Piura. Peru, em 23 de agosto de 2003. 
6Informagao do engenheiro Cesar Delgadillo Fukusaki. assessor da Gerencia de Recursos Naturais e Gestao de 

Meio Ambiente do escritorio de "Defensa Nacional/Gobierno Regional de Piura", em Piura. Peru, em 20 de 

agosto de 2003. 
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Figura 41. Detalhes da "quebrada Parinas", rodovia Panamericana Norte, Departamento de 

Piura, Peru (Fotos: Hamilcar J. A. Filgueira, 16/08/2003). 

Na cidade de Piura foram feitos os melhoramentos da drenagem de aguas pluviais e do 

transbordamento de rio Piura, conforme proposto pelo "Piano de Drenagem da Cidade de 

Piura", uma obra da "Municipalidad Provincial de Piura/Direccion de Planeamiento Urbano" 

e engenheiros da UDEP e apresentado na Figura 16. Esse melhoramento foi realizado depois 

de identificados todos os pontos de alagamento da cidade, as chamadas "bacias cegas", para a 

definicao dos "canais vias" e as localizacoes das estacoes de bombeamento. Exemplos nas 

Figuras 42 e 43. 

Nao obstante, em outras cidades do Departamento de Piura tambem foram melhorados 

os sistemas de drenagem urbana (Figura 44). 
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Figura 42. "Urbanization Ingnacio Merino", avenida Panamericana Norte, Piura, Peru: (a) 

canal de evacuacao de aguas pluviais; (b) estacao de bombeamento de aguas 

pluviais (Fotos: Hamilcar J. A. Filgueira, agosto/2003). 

Figura 43.Drenagem urbana da cidade de Piura: (a) galerias coletoras de aguas pluviais; (b) 

"canal via" e coletor; (c) estacao de bombeamento de aguas pluviais; e (d) encontro 

de "canais vias" (Fotos: Hamilcar J. A. Filgueira, agosto/2003). 
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Figura 44."Canal via" na cidade de Sullana, Departamento de Piura, Peru (foto: Hamilcar J. 

A. Filgueira, 16/08/2003). 

4. A Paraiba e o Fendmeno ENOS 

De maneira geral, na regiao semi-arida do Nordeste brasileiro, nao existe uma politica 

nos governos federais que se sucedem, voltados exclusivamente para o fenomeno ENOS 

propriamente dito. Como no semi-arido nordestino a maior conseqiiencia do fenomeno ENOS 

e o agravamento do quadro de seca que assola a regiao todos os anos, as politicas publicas 

apresentadas a populacao, sao aquelas para a "mitigacao" dos problemas socioeconomicos 

desta. Ou seja, nao tern uma politica de preparacao da populacao para enfrentar os agravantes 

das estiagens mais prolongadas e sim, uma "politica de mitigacao de manchetes de jornais", 

quando a populacao ja nao suporta mais a fome e todas as mazelas que esta traz. 

Ao contrario do que foi verificado no Peru, onde o problema El Nino esta enraizado na 

memoria recente da populacao, principalmente devido aos eventos de 1982/1983 e 1997/1998 

e seus terriveis efeitos no Pais, a maioria da populacao nordestina ainda nao esta preparada 

para entender o fenomeno. Isso porque, a questao da seca e um problema que a populacao ja 

conhece desde o Imperio e ate o momento nao foi apresentada uma politica de "convivencia 

harmoniosa" para aqueles que sofrem com o problema. O El Nino, para alguns pode soar 

como mais um adjetivo de seca, que nao "muda em quase nada" o estado de calamidade de 

varios anos de sofhmento. Alem do mais, praticamente so a partir do final do seculo passado 
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e que a midia comecou a divulgar com mais freqiiencia a relacao dos eventos El Nino com o 

agravamento das secas. No entanto, ate o momento nao se tinha nenhum estudo das 

vulnerabilidades e dos problemas sociais ocasionados pelos eventos El Nino na regiao semi-

arida do Nordeste. Tais problemas sao bastante complexos e desencadeiam uma serie de 

outros problemas, como economicos e de abastecimento da populacao e que gracas a esforcos 

do meio academico, como se verifica na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

ja se tern alguns trabalhos tratando do assunto. Sao exemplos desses trabalhos: Araujo (2002), 

Silva, E. (2002), Moura (2002) e Moraes Neto (2003). Todos esses trabalhos foram frutos do 

pioneirismo da UFCG no estudo dos efeitos sociais do fenomeno ENOS, por meio dos 

projetos de pesquisas "Gestao de riscos a desastre ENOS no Estado da Paraiba" e "Estudo da 

degradacao ambiental e das vulnerabilidades agricolas frente aos desastres ENOS no semi-

arido Paraibano", ambos desenvolvidos nas regioes de Sousa, Picui e Sume e financiados, 

respectivamente, pelo IAI e pelo CNPq. 

Pelos trabalhos de campo realizados nos municipios paraibanos estudados, verifica-se 

que a populacao rural ve a seca como um problema que acontece corriqueiramente, e a 

suporta sem nenhuma "provisao". Ela desconhece ou procura nao entender o fenomeno seca. 

O problema nao esta no "comodismo" da populacao, mas na falta do papel das politicas 

publicas (aplicacao) na reeducaijao do individuo. O que se observa e que nao existe uma 

politica local para solucionar os problemas agravados pelas secas, e sim, "simplesmente", sao 

aplicadas aquelas propostas pelos governos federal e estadual, sem a previa discussao com as 

comunidades afetadas para saber quais sao as suas reais necessidades. 

A nivel nacional o fenomeno ENOS de 1997/1998, ate entao o mais noticiado devido a 

sua magnitude, despertou importante interesse no diagnostico das regioes mais vulneraveis 

aos riscos de desastres ocasionados por esse fenomeno, como a regiao Nordeste do Brasil. Um 

exemplo disso foi o estudo da Comissao "El Nino", formada pelo Senado Federal. 

Em seu Relatorio N° 4, a Comissao "El Nino" ja comentava sobre os baixos indices 

sociais e economicos do Nordeste, inferiores a media nacional, os quais levava a crer que os 

indicadores para o semi-arido brasileiro seriam certamente piores. De fato, isso de uma forma 

ou de outra torna a area mais vulneravel aos problemas provocados por fenomenos naturais. O 

Relatorio colocava a regiao como alvo prioritario das politicas publicas voltadas a superacao 

de um estudo de desenvolvimento social (Brasil, 1997b). 

Campos, citado no Relatorio N° 4 da Comissao "El Nino" (Brasil, 1997b), diz que "a 

gravidade com que as pessoas sao atingidas pelas secas depende mais da vulnerabilidade 

socio-economica dos grupos atingidos do que propriamente do regime de secas. O grupo 
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atingido normalmente e composto por pessoas que nao conseguem, nos anos normais e de 

bom inverno, formar reservas economicas para enfrentar as secas que fatalmente ocorrem". 

De fato, Moraes Neto (2003) aplicando questionarios com familias da zona rural dos 

municipios paraibanos: Picui, Sousa e Sume; registrou os valores de vulnerabilidades globais, 

apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10. Valores de vulnerabilidades globais, em %, para os municipios do Estado da 

Paraiba: Picui, Sousa e Sume 

Vulnerabilidade Municipio 

Global Picui Sousa Sume 

Social 47,77 53,83 44,28 

Economica 89,58 86,65 86,66 

Tecnologica 75,75 77,78 77,78 

A seca 82,24 75,39 86,87 

Total 62,11 64,38 60,05 

Segundo Moraes Neto (2003), os municipios paraibanos estudados apresentam indices 

de vulnerabilidade bem elevados. De acordo com a sua classificacao, os valores obtidos estao 

enquadrados na classe de vulnerabilidade muito alta (maior que 45%). Moraes Neto (2003) 

caracterizou essa classe como "estados de vulnerabilidade muito indesejaveis, com as familias 

em situacoes deploraveis e sem capacidade de suportar e/ou superar as adversidades 

decorrentes dos desastres, constituindo um estado permanente de debilidade socioeconomica". 

As vulnerabilidades sociais encontradas retratam o grau de fragilidade que se 

encontram as familias rurais nos municipios analisados. O estado de pobreza, aliado as 

condicoes precarias de moradia e aos baixos indices de escolaridade e de higiene, como agua 

tratada e esgotamento sanitario, expoe essa populacao as intemperies do cotidiano. 

Normalmente, os filhos dessas familias, pouco encorajados, mas nao preguicosos, tentam 

recuperar sua auto-estima decadente nos grandes centros urbanos do sul do pais. No entanto, 

aquelas que tiverem um pouco de "sustentabilidade" la, na primeira oportunidade voltam as 

suas raizes. 
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Conforme se verifica na Tabela 10, as vulnerabilidades economicas chegam a 

patamares alarmantes, acima de 80% para os tres municipios estudados. Isso mostra o quanto 

sao falhas as politicas governamentais de desenvolvimento economico para a regiao. A 

populacao, em grande parte em estado de pobreza ao extremo, muitas vezes conta apenas com 

pouquissimos subempregos oferecidos na agricultura em epocas de chuvas favoraveis na 

regiao. Para o seu sustento, uma boa maioria desta sobrevivem com o pouco que recebem de 

aposentadorias e pensoes. E bastante comum verificar nesses municipios, aposentados 

sustentarem a si proprio e aos filhos que moram em outras areas e contribuirem, 

significativamente, para a manutencao do comercio local. 

Quanto as vulnerabilidades tecnologicas, essas refletem o atraso da zona rural desses 

municipios. O uso de tecnologia e de assistencia tecnica apropriada e imprescindivel para o 

desenvolvimento dos municipios, bem como o aprimoramento do nivel de escolaridade para 

que essa possa ter o resultado esperado. 

Como os indices de vulnerabilidade encontrados por Moraes Neto (2003) sao 

intrinsecamente relacionados entre si, e de se esperar que as vulnerabilidades a seca tambem 

apresentassem valores elevados. A Figura 45 retrata bem alguns exemplos das 

vulnerabilidades encontra nas regioes de Picui, Sume e Sousa. 

Nao obstante, outros fatores tambem sao responsaveis pelo agravamento das secas nas 

regioes paraibanas de estudo. Por exemplo, Silva, E. (2002) verificou em Picui que a falta de 

assistencia medica, bem como o empobrecimento da populacao pela perda da producao 

agricola nos periodos de secas e a degradacao ambiental, foram fatores importantes no 

agravamento da condicao socioeconomica da populacao do municipio, o que leva a seca 

tornar-se um problema climatico de proporcoes sociais. 

De acordo com Silva, E. (2002) em anos de fenomeno ENOS os problemas sociais sao 

mais agravantes, devido a magnitude da seca na regiao e devido tambem da deficiencia da 

infraestrutura, que se caracteriza pela baixa capacidade de armazenamento de agua nas 

comunidades rurais, em cisternas, acudes, pocos e barreiros, que representam os elementos 

basicos na armazenagem de agua para o consumo humano e dessedentacao animal. 
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Figura 45.Vulnerabilidades economica, social, tecnologica e climatologica: (a) casas rurais 

abandonadas em Picui; (b) corte de vegetacao para lenha em Sousa; (c) transporte 

rural precario em Sousa; (d) cozinha domestica improvisada em Sousa; (e) fonte 

alternativa de agua em Sume; (f) solo infertil em Sume. (Fotos: Hamilcar J. A. 

Filgueira, 2002). 

Os municipios paraibanos estudados estao situados na regiao conhecida desde 1946, e 

ampliada o seu limite em 1951, como "Poligono das Secas" (CRUZ et al., 1999). E uma 

regiao semi-arida onde a distribuicao dos recursos hidricos, caracterizada pelo ciclo 

hidrologico, apresenta variabilidade interanual agravada pela geologia local e por eventos 

como, por exemplo, o fenomeno ENOS. E uma regiao que necessita de acoes permanentes por 

parte dos governantes para dirimir um pouco o sofhmento da populacao. 
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No entanto, o que se tern no semi-arido do Nordeste brasileiro sao politicas 

emergenciais para secas e de desenvolvimento voltadas, mais precisamente, para a "solucao" 

do problema da disponibilidade de agua na regiao. Nesse sentido, trabalham orgaos de 

desenvolvimento do governo federal, tais como, a Superintendencia de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), o Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS) e o Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB); os governos estaduais e municipais (estes dependentes das 

minguadas verbas dos governos estaduais, que por sua vez esperam ajudas do governo 

federal); entidades eclesiasticas; e algumas raras organizacoes nao governamentais. A 

participacao de entidade privadas na ajuda e no desenvolvimento da regiao, como foi 

verificada nos Estados Unidos, lamentavelmente, ainda nao faz parte da cultura nordestina. 

Raramente se tern politicas para o aumento de renda da populacao local. O que 

normalmente se tern sao algumas politicas equivocadas fora dos anseios da populacao, 

fazendo que com esta se torne mais ainda pedinte e a espera das migalhas a cada campanha 

eleitoral. Para o Nordeste brasileiro como um todo, e quica para todo o Brasil, se faz 

necessario ter uma politica publica mais seria para preparar a populacao, para entender melhor 

as suas vulnerabilidades. A principio uma boa politica de educacao de base e fundamental 

para o despertar da populacao, nao so para o entendimento do fenomeno ENOS, mas tambem 

para o apontamento e as possiveis solucoes dos seus problemas. O Brasil em pleno seculo 

XXI ainda tern um grande numero de "semi-analfabetos" (IBGE, [200-]). Outra seria a 

seriedade nos gastos publicos. A falta de compromisso e de continuidade de investimentos na 

regiao fez com que, grandes quantias de dinheiro publicas fossem aplicadas e ainda se verifica 

no semi-arido nordestino bolsoes de pobreza absoluta (IBGE, [200-]). E tantas outras mais, 

como capacitar a populacao local para compreender que algumas praticas ambientais sao 

bastante eficazes para o desenvolvimento sustentavel do semi-arido brasileiro. 
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CAPITULO 7 

TECNOLOGIA DE MITIGACAO DE DESASTRES 

1. Generalidade 

Em processos de mitigacao de desastres uma ferramenta valiosa para os orgaos 

gestores, no auxilio na tomada de decisao e o uso de Sistema de Informacao Geografica 

(SIG). Por sua estrutura diversificada, os bancos de dados dos SIG5 e seus mapas tematicos, 

facilitam na identificacao de areas vulneraveis a riscos de desastres. 

Nao e proposta deste trabalho a criacao de um SIG, porem a partir dos estudos ora 

apresentados e da analise do uso do solo das areas estudas, o emprego de imagens de satelite e 

o uso de SIG para o estudo de degradacao da terra, conforme se verifica em Moraes Neto 

(2003), facilita o estudo de mudancas socioeconomicas e ambientais em dada regiao. 

Ha necessidade, portanto, que se tenha um banco de dados com detalhamentos do uso 

do solo, do status socioeconomico da area, aspectos fisicos da regiao, dados de sensoriamento 

remoto, etc, alem de visitas de campo, para que se possa desenvolver e empregar um SIG 

voltado para as reais necessidades a que se destina. 

2. Lso do Solo no Condado de Alachua 

O Condado de Alachua como praticamente todo o estado da Florida, apresenta uma 

topografia plana, suavemente ondulada a ondulada, com areas mais alagaveis na parte Norte, 

ao longo do rio Santa Fe, e na porcao sudeste da cidade Gainesville. 

Em termos reais, a zona urbana do Condado se confunde com a zona rural. A nao ser 

por presenca de placas de sinalizacao, nao se identifica ao certo os limites das cidades, pois o 

verde das arvores se faz presente tambem em todas as comunidades urbanas do Condado. 

Como nas zonas urbanas do Condado nao existe uma concentracao de edificacdes, a nao ser 

nos centros das cidades, nos terrenos entre uma edificacao e outra, normalmente se verifica a 

presenca de arvores de porte alto. Com isso tem-se uma vida silvestre bastante presente e 

diversificada. E comum ver quantidades enormes de passaros, esquilos, guaxinins e diversos 

outros animais silvestres preservados. 

A zona rural do Condado de Alachua e composta, no geral, por pequenas propriedades 

voltadas para o cultivo de essencias florestais, as quais sao monitoradas por orgaos 
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governamentais; para producao de feno e para a pecuaria equina (Figuras 46 e 47). Nas visitas 

de campo, foi verificado que a agricultura se faz pouco presente no Condado. Apenas foi 

observado, por exemplo, o plantio de frutas "blueberry" na parte oeste do Condado, nas 

proximidades da cidade de Newberry e de milho na parte Norte, proximo a cidade de La 

Crosse. 

Figura 46. Escritorio da Divisao Florestal, proximo a cidade de Archer, uma vocacao natural 

do Estado da Florida. Condado de Alachua, Florida, EUA (Foto: Hamilcar J. A. 

Filgueira, 13/07/2003). 
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Figura 47. Area de pastagem e de producao de feno no Condado de Alachua, Florida, EUA 

(Fotos: Hamilcar J. A. Filgueira, 13/07/2003). 

3. Uso do Solo em Piura 

O Departamento de Piura possui uma area total de cerca de 3.640.348,0 ha. de acordo 

com o "Mapa de Bosques Secos - hojas 1 y 2" de 1997, na escala de 1:250.000 ("Republica 

del Peru, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, 

Convenio Proyecto Algarrobo-LNRENA, Departamento de Piura". A analise destes dados, 

processados em agosto de 2003 na UDEP, com apoio de cartas planimetricas e imagens 

TM/Landsat-5, bandas 3, 4 e 5, permitiu a definicao das seguintes principals classes de uso 

de solos para o Departamento de Piura. 

a) Piura: 

Os bosques secos muito ralos de planicie eolica (Bsmr He) ocupam no Departamento de 

Piura uma area de aproximadamente 364.966,52 ha (10,03% da area do Departamento). A 

Provincia de Piura esta praticamente inserida nesse contexto de vegetacao, com excecao da 

faixa de terra ao sul, em direcao a cidade de Catacaos que predominam as areas de cultivo 

intenso. 

b) Catacaos: 

As areas de cultivos intensivos (Ci) no Departamento de Piura ocupam uma area de, 

aproximadamente, 260.940,46 ha (7,17% da area do Departamento) e estao 

predominantemente nas varzeas dos rios Chira e Piura e seus afluentes. 
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c) Sullana: 

No entorno da cidade de Sullana, desde o noroeste ate o sudeste, formando um grande 

semi-circulo, predomina a cultura intensiva (Ci). Nas porcoes a sul e sudoeste da cidade 

predominam os bosques secos (Bsmr lie). 

A regiao de Sullana e uma area bastante agricultavel, pois e beneficiada pelo Projeto 

Chira-Piura. O rio Chira banha a cidade de Sullana, onde predomina em suas varzeas, muita 

plantacao de arroz irrigado. 

d) Talara: 

Ha no Departamento 435.492,93 ha (11,96% da area do Departamento) de terras 

desnudas, denominadas de Sv - areas sem vegetacao. Todo o litoral do Departamento de 

Piura, desde a cidade El Alto, localizada ao norte de Talara nas proximidades da divisa com o 

Departamento de Tumbes ate o extremo sul da provincia caracteriza-se pela paisagem 

desertica praticamente sem nenhuma cobertura vegetal. Nesta faixa encontram-se as cidades 

de Paita (cidade portuaria) e de Sechura. 

e) Miramar - Cj. 

f) San Felipe de Vichayal - Sv. 

g) Amotape - Sv, ao norte e Cj, ao sul (margem direita do rio Chira). 

h) Tamarindo - Sv, ao norte e CJ, ao sul (margem direita do rio Chira). 

i) San Miguel de Tangarara - Sv. 

j) Sechura - Bsrjle: bosque seco ralo de planicie eolica, mais ao sul; Cj: ao norte, na margem 

direita do rio Piura; e Sv, no restante da area da Provincia. 

Ha no Departamento de Piura 505.869,39 ha (13,90% da area do Departamento) com a 

caracteristica de vegetacao do tipo Bsr He. 

k) Chulucanas - Cj. 

Entre as cidades de Piura e de Chulucana, tem-se vegetacao de caracteristicas Bsmr 

He, Bsr He e Cj. 
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0 Departamento de Piura possui ainda outras areas de vegetacao com outras 

caracteristicas das apresentadas anteriormente e mais, parte das Cordilheiras dos Andes 

peruana e o deserto de Sechura, o maior do Peru. Em uma visao geral, a cobertura vegetal do 

Departamento de Piura esta distribuida, conforme apresentada na Figura 48. 

H 

+ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEPARTAMENTO DE PIURA 

MAP A COBERTURA VEGETAL 

+ + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ECUADOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cf PC. i t  
i 

I 

f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI F"^-i>: 3*00 TVVI ©ti 
r — i Fi>3>? i : . o Am * 

I 1 Fi f - V* i  

+ 

Uses a Graft a 

+ 

Fai nt *  t nt wt t xr t  Hsct r f t XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA « * r * t x r * O C f f * w r » ( W I HREHA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Et i oor act ar :  C « f » r o tf» Doci / f i t r»«t ?C( of t Unf or maci t m fiey/ onx CEOI R -  CI PCA 

Figura 48.Cobertura vegetal do Departamento de Piura, Peru (Fonte: MEDIO..., [2004]). 
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0 que chama a atencao nos bosques secos e que a vegetacao nessa area e muito rala 

com grandes extensoes de areas descobertas. A visao dos morros tambem nao e diferente, pois 

as serras tambem tern pouquissima vegetacao. 

Como se tern no Departamento de Piura muita area de puro deserto, a pouca populacao 

pobre que vive no local, corta as arvores principalmente para o uso de lenha e de artesanato. 

Sao exemplos de essencias florestais predominantes nos bosques secos do 

Departamento de Piura: "algarrobo"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Prosopis sp), tem o seu habitat no deserto, e usado para 

lenha e o fruto para alimentacao da pecuaria; "zapote" (Capparis cmgirfata), habitat tambem 

no deserto e e muito usado no artesanato local; "palo santo" (Bursera graveolens), habita o 

sope de montes e e usado na fabricacao de caixas para transporte de fiirtas; e "hualtaco" 

(Loxopterygium huasango), tambem habita o sope de montes e e usado em cercas e assoalhos 

(UNIVERSIDAD DE PIURA, [2003?]), 

De acordo com o engenheiro Juan Ricardo Palma Lama, professor da UDEP e um 

historiador por paixao, falando sobre o uso do solo para a agricultura, ele comenta: 

"Ate 1972, epoca da reforma agraria, Piura era a zona mais rica do Peru. Era a zona 

mais mecanizada da America Latina, para a producao de algodao basicamente. O PIB per 

capita era o dobro do PIB per capita nacional. Havia muito progresso agropecuario no 

Departamento. Havia tambem mais de 4.000 empresas agropecuarias e as propriedades 

apresentavam uma moda de 200 ha de tamanho. Veio a reforma agraria com o Governo 

Revolucionario das Forcas Armadas e as terras foram entregues a pequenos lavradores, porem 

nao deram estrutura para se desenvolverem. Se foram as indiistrias e a agricultura e o petroleo 

foi estatizado. O Peru que era um espelho de pais, veio esse Governo e destrocou tudo. Ate 

hoje nao conseguimos nos recuperar em outros governos que o sucederam, pois nesses outros 

governos a inflacao disparou e o custo de vida tambem 

Com relacao a El Nino, ate o seculo passado um ano de El Nino era bem vindo para o 

nosso Departamento. Em uma economia de deserto o El Nino era uma ben^ao para a 

agricultura. No meu entender o El Nino nao era problema para Piura. Agora veja o seguinte, 

na cidade de Piura viviam antigamente menos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V* da populacao. Hoje vivem mais de 80% 

da populacao do Departamento. Assim, hoje em dia a agricultura e uma carga pesada para o 

Departamento. Em termos economicos no campo o El Nino nao e mais um problema, pois a 

agricultura nao e mais importante para a economia do Departamento. A vulnerabilidade a El 

Nino se da na cidade devido a urbanizacao desordenada, as estradas que se rompem e a 

eletricidade que se vai. Eu tenho vivido com tres presidentes da Republica dizendo que o 
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deserto e a salvacao do Peru. So que eles desconhecem que em deserto, em tres meses a 

vegetacao seca totalmente. 

Outro problema e a desmatamento do deserto. A populacao do campo cada vez mais 

pobre, com mais filhos, vai cortando as arvores para fazer lenha. A lenha aqui e mais cara do 

que um botijao de gas. Ha punicao para quern faz isso, no entanto a populacao continua 

cortando e desmatando o campo e, em epoca de El Nino, ocorre muita erosao. O problema de 

nao se usar o gas e que os fogoes aqui custam muito caro, praticamente inacessivel para a 

populacao de baixa renda" (informacao verbal)1. 

Apesar de nao ser mais o carro chefe da economia do Departamento de Piura, a 

agricultura irrigada ainda e bastante explorada nas varzeas dos rios Chira e Piura, fazendo 

dessa atividade, a segunda atividade economica do Departamento, perdendo apenas para 

Petroleo/Mineracao (PIURA..., 2003) (Figuras 49 e 50). 

(b) 

Figura 49. Fruteiras na varzea do rio Piura proximo a comunidade de Buenos Aires, no sope 

da Cordilheira dos Andes: (a) visao de montante e (b) visao de jusante (Fotos: 

Hamilcar J. A. Filgueira, 24/08/2003). 

'Relato do Prof. Juan Ricardo Palma Lama, da UDEP, em Piura, Departamento de Piura, Peru, em 20 de agosto 

de2003 . 
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Figura 50.Plantio de arroz irrigado as margens da rodovia Panamericana Norte, proximo a 

cidade de Sullana: exploracao agricola das varzeas do rio Chira, com apoio do 

Projeto Chira-Piura (Foto: Hamilcar J. A. Filgueira, 16/08/2003). 

4. Uso do Solo na Paraiba 

De acordo com IBGE (1998), nos ultimos anos, importantes transformacoes ocorreram 

no cenario mundial, regional e nacional, impactando a agropecuaria brasileira e, de resto, toda 

a economia. Os processos de globalizacao e de formacao de blocos regionais implicaram em 

maior exposicao da economia a concorrencia international e exigiram esforcos crescentes de 

reestruturacao produtiva. Os varios programas de ajuste economico pelos quais o Pais passou 

no ultimo periodo intercensitario agropecuario (1985 a 1995), tambem afetaram de maneira 

significativa o setor. Destacam-se ainda, ao longo desse ultimo periodo intercensitario, 

algumas mudancas importantes na politica agricola brasileira, em particular no que diz 

respeito as politicas de financiamento e de juros a agricultura. 

No Brasil o setor agricola da monocultura para exportacao e o que mais cresce nos 

dias atuais. Entretanto, no Nordeste os pequenos produtores nao conseguem desenvolver uma 

agricultura rentavel, devido a falta de credito e as taxas de juros altissimas que os bancos 

impoem para o setor agropecuario brasileiro. Essas taxas de juros deveriam ser diferenciadas, 

pois nao se pode comparar o setor agricola do sul do pais, com as adversidades enfrentadas no 

Nordeste brasileiro. 
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A Tabela 11 retrata o uso do solo na Paraiba de 1970 a 1995-1996 por grupo total de 

area. 

Tabela 11. Utilizacao da terra na Paraiba por grupo de area total: numero de estabelecimentos 

e area, em ha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grupo de Area 

Total 

(ha) 

Ano Grupo de Area 

Total 

(ha) 

1970 1975 1980 1985 1995-1996 
Grupo de Area 

Total 

(ha) 
N° 

Estabel. 

Area 

(ha) 

N° 

Estabel. 

Area 

(ha) 

N° 

Estabel. 

Area 

(hai 

V 

Estabel. 

Area 

(ha) 

N° 

Estabel. 

Area 

(ha) 

<10 115.842 372.292 147.046 392.788 111.978 345.993 148.052 393.851 101.435 293.012 

(683%) (8,1%) (73,5%) (8,3%) (66,9%) (7,0%) (72,8%) (8,1%) (69,3%) (7,2%) 

10a<100 45.417 1.291.766 44.176 1.280.510 46.332 1.354.423 46.006 1.344.469 36.840 1.096.442 
(26,8%) (28,2%) (22,1%) (27,0%) (27,7%) (27,6%) (22,6%) (27,6%) (25,1%) 26,7(%) 

100a<1.000 7.843 1.938.978 8.152 2.034.020 8.534 2.117.308 8.665 2.161.531 7.760 1.957.724 
(4,6%) (42,3%) (4,1%) (42,9%) (5,1%) (43,2%) (4,3%) (44,4%) (5,3%) (47,6%) 

1.000a<10.000 527 944.569 565 992.929 560 1.024.374 539 950.221 417 728.156 
(0,3%) (20.6%) (0,3%) (21,0%) (0,3%) (20.9%) (0,3%) (19,5%) (0,3%) (17,7%) 

10.000 3 35.227 3 35.980 3 64.360 2 22.015 3 34.011 
(-) (0,8%) (-) (0.8%) (-) (1,3%) (-) (0.4%) (-) (0,8%) 

Sem deelaracao 25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 45 - 75 - 13 - 84 -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Total 169.667 4.582.830 199.987 4.736.225 167.485 4.906.465 203.277 4.872.094 146.539 4.109.347 

Fonte: IBGE, 1975; IBGE, 1979; IBGE, 1983; IBGE, 1991; IBGE, 1998. 

Observa-se na Tabela 11 que na Paraiba de 1970 a 1996 houve pequenas alteracoes 

nos numeros de estabelecimentos e areas, por grupos de area total. Essas alteracoes se devem, 

principalmente, a expansao urbana desordenada e ao abandono e degradacao de areas antes 

agricultaveis. 

A maioria dos municipios da Paraiba nao possui uma politica adequada para o uso do 

solo, principalmente, no que diz respeito a recuperacao de areas degradadas e de prevencao 

dos mananciais. O que se verifica e um permanente conflito no desenvolvimento de acoes de 

preservacao do meio ambiente. O conceito de progresso perante a maioria das administrates 

municipais e dos proprietaries privados, diz respeito apenas a atracao de investimentos, 

Quanto as exigencias para o uso sustentavel do solo e dos recursos naturais, nem sempre sao 

atendidas, pois na maioria das vezes, visam apenas e exclusivamente o lucro e o interesse 

individual. 

A expansao de areas degradadas nos municipios de Picui, Sume e Sousa sao evidentes, 

conforme retrata Moraes Neto (2003). Os nucleos de desertificacao verificados nesses, sao 

agravados pelas acoes antropicas, tais como, pelo rapido desmatamento para fins de ocupacao 

agropecuaria e expansao urbana; aliados com o desastre natural seca, tornando-os mais 

evidentes em anos de fenomenos ENOS, 
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Ate mesmos orgaos dos governos estadual e municipal, como, por exemplo, os 

escritorios locais da EMATER e as secretarias de agricultura, que deveriam orientar os 

agricultores quanto ao uso do solo, nao cumprem os seus papeis. Muitas vezes a falta de 

recursos dos orgaos publicos, a baixa remuneracao e, em alguns casos, os despreparos dos 

seus tecnicos, contribuem para o agravamento do problema. Em uma entrevista um tecnico de 

um orgao publico no municipio de Sousa em setembro de 2002, falando sobre El Nino e seca 

na regiao disse: "O sistema de alerta meteorologico sobre El Nino, muitas vezes e prejudicial, 

pois o agricultor nao prepara o solo para o plantio e por isso ele fica flagelado. Nos nao 

divulgamos a seca vindoura para que o produtor nao crie uma expectativa negativa e nao 

cultive a area. Nosso orgao trabalha dentro da normalidade, ou seja, o periodo de chuvas aqui 

na nossa regiao e de Janeiro a marco. Para isso nos sempre incentivamos a producao agricola e 

nunca a retracao da area cultivada em funcao de um prognostico de seca. E dito ao agricultor 

que nao acredite muito no que sai no radio, que use a experiencia e se previna com a semente 

e na adaptacao da area (roco, encoivaramento e queima)". 

Indagado sobre o problema de mandar os agricultores preparar o solo e deixa-lo sem 

cobertura vegetal, antes das primeiras chuvas torrenciais cairem levando o solo agricultavel 

por erosao, o mesmo falou: "nos mandamos preparar, so que os agricultores contratam 

tratoristas inexperientes, que usa o arado revolvendo o solo ate 30 cm de profiindidade que, 

quando vem as primeiras chuvas, a erosao e evidente" 

Verifica-se pelo que foi dito por esse tecnico, o quanto e serio o problema do homem 

do campo no semi-arido Paraibano. Muitas vezes os lacos de amizades, o medo de errar, a 

falta de conhecimentos tecnicos, a falta de compreensao do agricultor, a interpretacao errada 

do tecnico e a crenca em que todos os prognosticos sao errados, faz com que pessoas que 

deveriam orientar muitas vezes com medo do "ridiculo", nao o fazem. E as vezes muitos 

culpam os governos pelos seus insucessos no campo. 

Na realidade o sertanejo nao acredita muito na previsao e alerta de seca. Ele nao se 

previne de nada, pois cultua uma cultura imediatista. A unica preocupacao dele e com a agua 

e ate aceitam campanhas publicas de estocagem desta como o incentivo a construcao de 

cisternas patrocinado por algumas ONGs e orgaos dos governos estadual e municipal. 

E imprescindivel, portanto, o tratamento da questao do uso racional e sustentavel do 

solo agricola na Paraiba, uma vez que o desmatamento desenfreado, o plantio de culturas 

improprias para a regiao, o trato do solo, a erosao e a nao-conservacao do solo, vem 

comprometendo a sua fertilidade e os mananciais de abastecimento de agua. De acordo com 

Mills et al. (1995) isso tambem e comum no estado do Parana, um dos celeiros do pais, e que 
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desta forma bastaria a observancia da lei e o estabelecimento de medidas visando a 

recuperacao de areas de preservacao permanente, ilegalmente destruidas, para que, em boa 

parte, o problema da erosao fosse atenuado. A inviabilizagao do solo para o uso de diversas 

formas e consequencia da nao-observancia das leis ambientais e dos principios 

conservacionistas. 

Mas isso nos retrata a epoca do descobrimento. O modelo de desenvolvimento 

brasileiro nao foi diferente da maioria dos paises, caracterizado por ser ecologicamente 

predatorio. Nos diferentes ciclos da nossa economia extrativista, quando se exploravam os 

recursos naturais ate quase exaustao, todo o sistema foi conduzido para uma atividade 

economica em que a questao ambiental nao foi considerada. Segundo Mills et al. (1995), 

como no resto do mundo, o conceito de economia conventional passava apenas pela busca de 

geracao de riquezas e pela satisfacao das necessidades individuals do homem. Temas como os 

interesses coletivos ou direitos difusos so muito recentemente comecaram a ser debatidos e 

considerados na formulacao de politicas publicas no ambito do Direito Ambiental. 

As Tabelas 12, 13 e 14 apresentam a utilizacao das terras por municipio estudados no 

Estado da Paraiba 

Observa-se nessas tabelas que apos a decada de oitenta, devido as secas prolongadas e 

tambem quando se extinguiu o programa de incentivo a agricultura do Governo Federal, o 

PROAGRO, o numero de areas plantadas com lavouras permanentes e temporarias diminuiu 

vertiginosamente em todos os municipios estudados 

Cresceu a area de pastagem plantada, o que mostra a expansao da pecuaria, 

principalmente, a caprina no municipio de Sume e bovina no municipio de Picui. Pelos 

trabalhos de campo, tem-se verificado que a caprinocultura e uma atividade em ascencao em 

Sume nos dias de hoje. Entretanto, praticamente nao existe mais a bovinocultura em Picui. 

Por sua vez, verifica-se que as matas e florestas naturais sofreram uma reducao bem 

acentuada nos municipios de Picui e Sousa, principalmente em Picui, onde se tern muitas 

manchas de solos desnudos e degradados devido as acoes antropicas, tais como, a mineracao 

rudimentar e a derrubada da vegetacao para a lenha. O desmatamento e um problema serio no 

semi-arido paraibano. 



CAPITULO 7 - TECNOLOGIA DE MITIGACAO DE DESASTRES 

Tabela 12.Utilizacao da terra no municipio de Picui, Paraiba, por grupo de area total: numero 

de estabelecimentos e area, em ha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano 

P.jt,„„r- 1970 1975 1980 1985 1995-1996 N° Area N° Area N° Area N° Area N° Area 

Informantes (ha) Informantes (ha) Informantes (ha) Informant es (ha) Informant es (hal 

Lavouras 

permanentes 

Lavouras 

iemporarias 

1.748 13.708 1.919 14.337 2.188 16.693 1.923 14.038 851 4.211 
Lavouras 

permanentes 

Lavouras 

iemporarias 
1.042 2.933 1.580 4.264 1.597 5.120 2.370 9.211 1 666 7.171 

Areas em 

descanso 
70 509* 40 156 39 401 292 1.761 309 2.973 

Pastagens 

naturais 
1.245 30.040 531 14.355 868 19.094 787 20.000 676 22.280 

Pastagens 

plantadas 
33 230 34 604 21 150 9 15 60 1.213 

Matas e florestas 

naturais 
4 11 90S 15.963 452 7.438 631 9.554 74 1.206 

Matas e florestas 

plantadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 127 656 69 197 203 799 54 466 

Areas produtivas 

nao utilizadas 
- - 522 3.496 324 3.835 311 2.622 110 1.905 

Terras 

inapropriadas 

- 3.679 - 4.652 - 4.136 - 1.652 - 4.453 

N° de 

estabelecimentos 
2.110 2.272 2.421 2.749 1.772 

Area total (ha) 51.110 58. 183 57.064 59.652 45.878 

* Inclusive as areas produtivas nao utilizadas. 

Fonte: IBGE, 1975; IBGE, 1979; IBGE, 1983; IBGE, 1991; IBGE, 1998. 

Tabela 13.Utilizacao da terra no municipio de Sousa, Paraiba, por grupo de area total: numero 

de estabelecimentos e area, em ha 

Ano 

Categoria 1970 1975 1980 1985 1995-1996 Categoria 
N° Area N° Area N° Area N° Area N° Area 

Informantes (ha) Informantes (ha) Informantes (ha) Informantes (ha) Informantes (ha) 

Lavouras 3.306 27.217 2.718 21.333 833 5.776 865 3.912 696 1.728 
permanentes 

Lavouras 1.919 7.497 1.753 5.658 2.154 21.287 2.754 21.880 1.632 7.461 

temporarias 

Areas em i 507 12.502* 170 887 591 6.603 964 13.062 .394 6.798 
descanso 

Pastagens 2.134 42.193 1.809 42.536 1.615 51.031 2.050 55.257 1.350 50.933 

naturais 

Pastagens 69 380 116 549 99 1.305 44 623 102 480 

plantadas 

Matas e florestas 1.714 30.324 1.033 20.617 1.053 22.041 486 6.919 149 3.194 
naturais 

Matas e florestas 12 "4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - 4 12 5 67 

plantadas 

Areas produtivas 

12 "4 

752 14.445 "29 8.268 767 11.050 375 6.994 

nao utilizadas 

Terras - 4.618 
-

6.325 - 5.501 - 4.191 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•  
5.200 

inapropriadas 

N° de 3.625 3.025 2.258 2.978 1.917 

estabelecimentos 

Area total (ha) 124.805 112.350 121.812 116.906 82.855 

* Inclusive as areas produtivas nao utilizadas. 

Fonte: IBGE, 1975; IBGE, 1979; IBGE, 1983; IBGE, 1991; IBGE, 1998 
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Tabela 14.Utilizacao da terra no municipio de Sume, Paraiba, por grupo de area total: numero 

de estabelecimentos e area, em ha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. mo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1970 1975 1980 1985 1995-1996 

Categona N° Area N° Uea N° Area N° Area X" Area 

Informantes (ha) Informantes (ha) Informantes (ha) Informantes (ha) Informantes (ha) 

Lavouras 1.418 8.752 1.300 6.766 960 4.961 801 1.778 48 137 
permanentes 

Lavouras 732 2.308 740 3.122 995 8.557 1.861 8.810 930 5.071 

temporarias 

Areas em 1 1 10* 14 12 69 1.324 261 2.585 200 2.642 

descanso 

Pastagens 840 60.115 818 61.295 881 58.546 927 59.245 532 32.760 

naturais 
Pastagens 3 17 .39 557 29 1.994 134 3.269 69 2.872 
plantadas 

Matas e florestas 3 399 9 367 17 1.879 27 2.086 165 11.268 

naturais 

Matas e florestas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 5 327 78 2.032 10 94 

plantadas 

Areas produtivas 

40 136 52 1.096 425 2.851 429 10.826 

nao utilizadas 

Terras - 4.068 
-

3.816 - 4.742 - 4.164 - 5.167 

inapropriadas 

N° de 1.487 1.543 1.202 1.937 1.002 

estabelecimentos 

.Area total (ha) 75.669 76.071 83.426 86.820 70.837 

* Inclusive as areas produtivas nao utilizadas. 

Fonte: IBGE, 1975; IBGE, 1979; IBGE, 1983; IBGE, 1991; IBGE, 1998. 

Em termos de degradacao da terra, parte dos itens de combate a desertificacao, 

proposto pela Agenda 21 ja vem sendo desenvolvido no Nordeste brasileiro por meio de um 

projeto, atraves do convenio entre o PNUD, a FAO, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) e os governos estaduais. Esse projeto, denominado 

de "Desenvolvimento Florestal Integrado no Nordeste do Brasil", tern por objetivo a 

ordenacao da exploracao e do consumo dos recursos florestais, assegurando a sua 

sustentabilidade e a das atividades produtivas. 

Ainda na regiao Nordeste, fora proposto o "Projeto Aridas". Esse Projeto tinha por 

objetivo a realizacao do desenvolvimento sustentavel da regiao, propiciando condic5es para a 

minimizacao do processo de desertificacao atraves da melhoria do padrao socioeconomic da 

populacao local. Isso seria possivel, gracas a participacao de investimentos publicos e 

privados em programas de irrigacao, reestruturacao fiindiaria, educacao, habitacao, etc. 

(BRASIL, 1995). Porem, o que se tern verificado e que nao houve acoes existosas deste 

projeto, pois o mesmo nao saiu do papel. 

O governo brasileiro tambem vem desenvolvendo os chamados "Projetos de Execucao 

Descentralizada (PED)". Esses projetos consistem em uma integracao participativa dos 

estados, municipios, pesquisadores e comunidade em geral. Os mesmos estimulam, nessa 

gestao, a utilizacao adequada dos recursos florestais, a manutencao e o enriquecimento da 
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biodiversidade por intermedio do desenvolvimento do ecoturismo, educacao ambiental e 

recuperacao de areas degradadas atraves do reflorestamento. No estado da Paraiba, seis desses 

projetos ja estao em andamento, envolvendo os municipios de Sousa, Campina Grande, 

Umbuzeiro, Areia, Patos e Sao Joao do Tigre. 

Ainda na Paraiba, o governo de Estado em seu "Piano de Desenvolvimento 

Sustentavel: 1996-2010", contando com o apoio da comunidade como um todo, preve a 

recuperacao e conservacao dos ambientes naturais degradados, incluindo-se ai as areas 

afetadas pela desertificacao e as de equilibrio ecologico instavel. Isso fazendo o replantio de 

especies nativas ou exoticas forrageiras, para posterior aproveitamento produtivo destas em 

atividades pastoris (PARAIBA, 1997). 

5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Convivencia com o El Nino 

Estudos comprovam que o planejamento da ocupacao do espaco e praticas 

conservacionistas sao as melhores alternativas, para evitar que os recursos naturais e a 

estrutura economica e social dos municipios venham a sofrer com os efeitos causados pelo 

fenomeno El Nino. Em locais onde os efeitos do fenomeno El Nino provocam inundacoes, 

como no caso dos Estados do Sul do Brasil, de Piura no Peru e da Florida nos Estados Unidos, 

especialistas dizem que grandes obras de prevencao contra enchentes, que implicam em 

interferir nos sistemas hidricos, so sao viaveis apenas em situacoes especiais, quando seu 

custo e inferior ao prejuizo causado por estas (TUCCI; BERTONI, 2003), 

As chamadas medidas nao-estruturais, aquelas que nao interferem nos sistemas 

hidricos, buscando reduzir os impactos causados por uma cheia, sao consideradas mais 

apropriadas. Dentre elas, um bom planejamento urbano ou rural recomenda nao construir 

residencias, hospitals e escolas em areas de risco. E mais economico nao ocupar locais 

problematicos, deixando essas areas para parques, quadras esportivas ou para preservacao 

ambiental (TUCCI; BERTONI, 2003; MELO, 2002). 

O ideal e que cada municipio elabore o seu piano de ocupacao de espaco, prevendo 

que areas devem permanecer desabitadas. Um bom exemplo disso e o "Plan Regional de 

Contigencia para El Fenomeno "El Nino" 2002-2003 en El Departamento de Piura" (Piano 

Regional de Contingencia para o Fenomeno "El Nino" 2002-2003 no Departamento de Piura) 

(INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, c2003). 

O "Grupo de Gestion de Riesgo de Piura", tendo em vista os constantes transtornos 

que o fenomeno El Nino causa na regiao, em intervalos cada vez mais curtos, elaborou um 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - TECNOLOGIA DE MITIGACAO DE DESASTRES 194 

piano de contingencia. Nele buscou-se a necessidade de adotar certas estrategias e 

mecanismos voltados para o aproveitamento das manifestacoes desse fenomeno, para reverte-

las em atividades que contribuam para o desenvolvimento sustentavel de Piura, como tambem 

para fomentar uma cultura de prevencao para a diminuicao dos seus efeitos negativos. O 

piano contem importantes propostas de atividades, contextualizado a presenca do fenomeno 

El Nino na regiao, que permita trabalhar de forma conveniente, as diferentes organizacoes que 

executam processos de desenvolvimento sustentavel para o Departamento de Piura. O "Grupo 

de Gestion de Riesgo de Piura" e composto pelas entidades: "Movimiento para la Realization 

del Habitat Social (MIRHAS PERU)"; "Plan Programa Peru-Oficina Piura (Plan: Be a part of 

it)"; e "Gobierno del Peru-Gobierno Regional de Piura"; este ultimo com a participacao do 

"Comite Regional de Defensa Civil" e "Personal Tecnico de Apoyo Oficina de Defensa 

Nacional" (PERU, 2002). 

6. Algumas Praticas Mitigatorias de Conservacao do Solo no Semi-arido Brasileiro 

Os recursos naturais do semi-arido brasileiro, alem de extremamente pobre, tern sido 

prejudicados por acoes antropicas. Tais acoes, apoiadas na necessidade de sobrevivencia do 

homem, torna extremamente fragil o equilibrio ecossistemico do semi-arido, atraves de 

praticas agropecuarias que degradam os solos e limitam a sua capacidade de absorcao de 

aguas pluviais, ja escassas na maior parte do Nordeste (BRASIL, 1997b). 

A falta de educacao ambiental, o imediatismo exacerbado aliado a falta de 

compromisso com as geracoes futuras, leva a populacao rural a praticar atos impensaveis de 

sobrevivencia, que diretamente afeta a ela mesma (Figuras 51, 52 e 53). 

Com os problemas climaticos ocasionados pelo fenomeno ENOS, o futuro dos 

recursos naturais da regiao Nordeste e incerto, com uma tendencia a agravar-se. Nesse 

contexto, a mudanca de habito da populacao local, adotando algumas praticas de conservacao 

do solo, em muito pode contribuir para a diminuicao da degradacao ambiental deste. 

Muitas praticas agropecuarias mitigatorias podem ser empregadas para esse fim. Sao 

enunciadas a seguir, algumas delas que podem mitigar os principals problemas verificados nas 

areas de estudo no Estado da Paraiba. 
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Figura 53. Abertura de estrada rural sem planejamento conservacionista em Sousa, PB (Foto: 

Hamilcar J. A. Filgueira, 24/05/2002). 

6.1. Controle das Queimadas 

A pratica das queimadas na limpeza de areas agricolas, ainda e muito utilizada pelos 

agricultores e pecuaristas da regiao. Apesar de facilitar o trabalho na eliminacao de residuos 

de culturas, entretanto muitos prejuizos sao causados pelas queimadas. Alem do fato de 

queimar a materia organica e promover a volatilizacao do nitrogenio, diminuindo a fertilidade 

do solo, o que se verifica como consequencia, e a degradacao da terra. As areas submetidas a 

queimadas sucessivas, cada vez mais vao ficando depauperadas, devido a diminuicao da 

materia organica, composto este fundamental para a fertilidade do solo. 

Como as queimadas nao respeitam nem mesmo as matas nativas, estas tambem 

destroem um bem incalculavel e insubstituivel, a biodiversidade. Combatendo as queimadas, 

preserva-se o solo. Preservando o solo, este fica menos vulneravel as variacoes climaticas 

(Figura 54). 
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6.2. Adubacao Verde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma forma barata e acessivel de repor a materia organica no solo, e a incorporacao de 

plantas especialmente cultivadas para tal fim ou ate mesmo restos de plantas forrageiras e 

outras plantas que estao facilmente disponiveis. Tais plantas quando utilizadas com esse 

objetivo sao chamadas de plantas de cobertura do solo ou cobertura verde. Elas tern a 

capacidade de reciclar nutrientes no perfil do solo, deixando-os disponiveis para culturas 

posteriores. 

6.3. Florestamento e Reflorestamento 

Matas e florestas sao muito importantes na utilizacao e/ou recuperacao de solos 

degradados ou extremamente erodidos, bem como na protecao de mananciais e cursos d'agua. 

Solos com baixa fertilidade e fortemente sujeitos a erosao necessitam ter uma cobertura 

vegetal densa e permanente, pois alem de proteger a camada superior da acao direta do vento, 

dos raios solares e das chuvas, melhora as condicoes fisicas e quimicas das camadas 

subsequentes. 
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De acordo com as praticas conservacionistas, devem ser nao desmatadas ou 

reflorestadas, as areas sem aptidao agropecuaria e as areas definidas pelo Codigo Florestal 

Brasileiro, Lei N° 4.771, de 15 de setembro de 1965, instituido pela Presidencia da 

Republica/Subchefia para Assuntos Juridicos, que diz em ser artigo 2°: 

"Art. 2° Consideram-se de preservacao permanente, pelo so efeito desta Lei, as florestas e 

demais formas de vegetacao natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'agua desde o seu nivel mais alto em faixa 

marginal cuja largura minima sera:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Redagao dadapela Lei n° 7.803 de 18.7.1989) 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'agua de menos de 10 (dez) metres de largura; 

(Redagao dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989) 

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'agua que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; (Redagao dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989) 

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'agua que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; (Redagao dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989) 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'agua que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; (Numero acrescentadopela Lei n° 7.511, de 7.7.1986 e 

alteradopela Lei n° 7.803 de 18.7.1989) 

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'agua que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros; (Numero acrescentado pela Lei n° 7.511, de 7.7.1986 e alterado pela 

Lein° 7.803 de 18.7.1989) 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatorios d'agua naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'agua", qualquer que 

seja a sua situacao topografica, num raio minimo de 50 (cinquenta) metros de largura; 

(Redagao dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989) 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

na linha de maior declive, 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projecoes horizontals; (Redagao dada pela Lei n° 

7.803 de 18.7.1989) 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetacao. (Redagao dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989)". 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - TECNOLOGIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE MTriGAQAO DE DESASTRF.S 199 

Alem disso, o Codigo Florestal Brasileiro estabeleceu a obrigatoriedade de executar a 

reposicao florestal a todos os consumidores de produtos de origem florestal. Ai entram as 

industrias de ceramicas e olarias, padarias, doceirias, etc., muitos comuns no semi-arido 

brasileiro, os quais ainda usam a biomassa (lenha) como fonte de energia 

Para aqueles que usam a lenha para fins lucrativos, a Lei Federal N° 7.735, de 22 de 

fevereiro de 1989, instituiu em todo o Brasil as associacoes de reposicao florestal obrigatoria 

municipal. Essas associacoes sao entidades civis, sem fins lucrativos, que deverao ser criadas 

com o objetivo de executar, promover e estimular a reposicao florestal obrigatoria. 

6.4. Pastagens 

As pastagens quando bem manejadas, favorecem a protecao do solo a degradacao. 

Porem o manejo inadequado das pastagens, como por exemplo, o sobrepastoreio, podera 

ocasionar o sentido inverse O pisoteio intensivo, muito alem da capacidade de suporte da 

area, pode tornar escassa as pastagens e como consequencia tem-se o solo exposto, sujeito as 

intemperies do tempo. E em solo rasos como aqueles da regiao semi-arida brasileira, a 

situacao torna-se bastante agravante. 

Ha necessidade de se adotar praticas de rotacao de piquetes, conforme um 

planejamento preestabelecido pelo pecuarista, afim de que o pasto nao seja totalmente 

consumido e pisoteado pelo gado, evitando assim a degradacao da terra. Necessita, portanto, 

antes de tudo saber a capacidade de suporte da area para o gado, para obter uma boa 

alimentacao para este e tambem proteger o solo das mudancas climaticas. 

7. Manejo de Solo e Agua em Areas de Seca 

7.1. Aspectos Tecnologicos para o Manejo Eficiente dos Solos 

A Terra e um recurso finito, enquanto os recursos naturais que ela sustenta podem 

variar com o tempo de acordo com as condicoes de gerenciamento e usos a eles atribuidos. As 

crescentes necessidades humanas e a expansao das atividades economicas exercem uma 

pressao crescente sobre os recursos terrestres, criando competicao e conflitos, resultando um 

uso improprio da Terra e dos recursos terrestres. 

O atendimento sustentavel das futuras necessidades humanas, precisa de um sistema 

com abordagem integrada na politica de planejamento e gerenciamento de uso dos recursos 
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naturais, que estimule a integracao dos componentes ambiental ar, agua e solo, de modo que 

as exploracoes destes se realize conforme sua capacidade potential. 

A necessidade de aumentar a produtividade do sistema de producao agricola e a 

expansao da agricultura em regioes com maiores limitacoes para a atividade agricola, envolve 

a implantacao da tecnologia. Este novo fator de producao ao interagir com a terra, o capital e 

o trabalho, podera aumentar a eficiencia destes fatores, principalmente da terra. 

O problema mais freqiiente quando do manejo inadequado do solo na agricultura, diz 

respeito aos aspectos de cobertura insuficiente da superficie do solo e uso de sistema 

ineficiente para mecanizacao. Os efeitos mais comuns verificados com praticas ineficientes de 

mecanizacao sao: compactacao do solo, que impede a infiltracao da agua no solo e o 

crescimento das raizes; e a excessiva pulverizacao da camada aravel. A perda de solo por 

erosao representa a degradacao da terra e resulta na perda de capital (sementes, insumos, 

combustivel, etc.) e do trabalho, investidos na lavoura. 

A maioria dos solos brasileiro, a exemplo dos solos do semi-arido nordestino, 

apresenta alguns tipos de limitacoes para a agricultura, estando estas agrupadas em cinco 

tipos: 

a) Acidez e baixa fertilidade: constituem a causa maior da baixa produtividade dos sistemas 

de producao no Brasil. Os solos ha muito tempo cultivados ou em condicoes nativas, 

necessitam de uma reposicao adequada de nutrientes atraves de algum tipo de adubacao. 

A incorporacao de calcario ou gesso nos solos acidos promove uma melhor distribuicao 

do sistema radicular, um aumento na absorcao de agua, de nutrientes, e 

conseqtientemente, um aumento na produtividade. 

b) Susceptibilidade a erosao: Apesar dos terrenos declivosos serem os mais susceptiveis a 

erosao e a alta intensidade da chuva ser uma grande causadora natural, mesmo assim o 

homem e considerado o principal provocador da erosao no Brasil. 

c) Ma drenagem: As areas cobertas por vegeta?ao com solos mal drenados nao apresentam 

riscos de erosao e quando bem suprida do recurso agua, justifica o interesse no seu 

aproveitamento intensivo. A sistematizacao para o seu aproveitamento agricola e uma 

pratica onerosa, que exige um profundo conhecimento dos processos que ocorrem no 

perfil deste solo, enquanto o manejo da agua requer a existencia de uma tecnologia propria 

para cada situacao, 

d) Salinidade: Os solos da regiao semi-arida tern limitacoes em seu estado natural, sendo que 

a salinidade e, na maioria das vezes, o resultado de um manejo inadequado do solo e da 

agua de irrigacao, permitindo que os sais se concentrem na superficie e no perfil do solo, 
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devido a evapotranspiracao. Logo a solucao deste problema esta mais ligada ao manejo da 

agua. 

e) Textura excessivamente arenosa: A fragilidade de solos arenosos exige uma cobertura 

vegetal permanente, recomendando-se a manutencao destas areas com sua vegetacao 

nativa, ou utiliza-las para pastagem ou cultivos perenes, especialmente os 

refiorestamentos. O manejo destes solos quando da implantacao de culturas anuais e muito 

complexo, recomendando-se um programa de adubacoes que minimize as perdas de 

fertilizantes por lixiviasao, bem como a pratica de adubacao verde, que proporciona um 

aumento na capacidade de retencao dos nutrientes e da agua no solo. 

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2. Manejo de Solo e Agua em Agricultura Irrigada 

A irrigacao e uma tecnologia que tern por finalidade de aplicar agua no solo, visando 

atender as exigencias hidricas do sistema planta-atmosfera. O emprego da irrigacao, 

especialmente em regioes onde ocorre uma estacao seca, permite a exploracao do solo de uma 

forma intensa e continua. A irrigacao exige o uso de um sistema de manejo mais avancado 

tecnologicamente, o que inclui aduba?oes mais elevadas e o combate ao surgimento de 

patogenicos e invasoras, o que implicara num aumento dos custos fixos da lavoura, e 

conseqiientemente, na obtencao de uma maior produtividade, capaz de permitir retornos 

economicos positivos. 

As culturas podem ser exploradas sob sistemas de irrigacao por gotejamento e sulcos 

(indicados para solos argiloso-arenosos) e por aspersao e microaspersao (adequados a solos 

arenosos e arenoso-argilosos). 

Pesquisas desenvolvidas pela EMBRAPA/CPATSA referente ao manejo de agua nas 

culturas irrigadas definem os indices de oferta hidrica ao longo de todo o ciclo fenologico ou 

em fases fenologicas especificas. Isto gera informacoes que otimizam o uso da agua aplicada 

atraves da irrigacao, maximizam a produtividade das culturas irrigadas e obtem-se frutos que 

atendem as exigencias dos mercados consumidores. Dentre estas pesquisas, destacam-se 

estudos ja concluidos ou em desenvolvimento: 

a) Do manejo de nutrientes via fertirrigacao, compreendendo a definicao da freqiiencia de 

fertirrigacao, periodo de aplicacao, niveis e fontes de nutrientes, com a cultura da uva, 

manga, banana, abacaxi, melao e melancia, em duas classes de solos predominates da 

regiao do sub-medio Sao Francisco; 
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b) Do ajustamento de coeficiente de cultivo para as culturas da videira, mangueira, 

bananeira, e goiabeira a regiao do sub-medio Sao Francisco, visando a quantificacao da 

necessidade hidrica em cada uma das fases fenologicas a cada periodo especifico do ano; 

c) Da adequacao do manejo de agua no periodo de inducao floral da cultura mangueira e o 

manejo de agua no periodo de repouso fenologico da goiabeira. 

A historia da agricultura brasileira caracteriza-se pela existencia dos ciclos da 

monocultura (cafe, cacau, cana, etc.) ate o advento da recente policultura. A predominancia 

do extrativismo, em face da abundancia dos recursos naturais, predomina ainda atualmente, o 

que tem provocado a exaustao dos nutrientes dos solos pela producao agricola do pais. 

O solo sendo a base dos sistemas de producao agricola deve ser tambem a base das 

politicas de desenvolvimento agricola, devendo ser incluso numa estrategia de uso do solo e 

dos insumos e recursos imprescindiveis para torna-los mais produtivos e o homem rural capaz 

de gerir ou combinar, com inteligencia, os fatores de producao numa agricultura sustentavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. Uso do SIG no Estudo de Areas Degradadas 

Moraes Neto (2003), avaliando as condicoes ambientais dos tres municipios 

paraibano, a partir de imagens de satelite TM/Landsat-5, nas bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7; cartas 

topograficas, visitas a campo, etc, gerou com o uso do Spring (SPRING..., c2002), os mapas 

tematicos de degradacao ambiental desses municipios, conforme apresentados nas Figuras 55, 

56e57 . 

Este conjunto de mapas tematicos da degradacao ambiental forma uma ferramenta 

valiosa no processo de tomada de decisao, quanto ao assentamento da populacao em areas de 

riscos ambientais. 

De fato, verificando-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco as condicoes ambientais dos municipios paraibanos 

estudados observa-se o quanto e grave o estado de degradacao dos seus solos. O municipio de 

Picui e o que se apresenta mais degradado com grande area em estado de degradacao muito 

grave. Moraes Neto (2003) definiu esse nivel de degradacao como o que apresenta vegetacao 

muito rala ou inexistente, muitas terras abandonadas, presenca de erosao laminar, por sulcos e 

vocorocas em nivel muito alto, presenca de areas salinas e densidade populacional muito 

baixa (Figura 58). 
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Figura 55.Mapa dos niveis de degradacao ambiental do municipio de Picui, PB (Fonte: 

Moraes Neto, 2003). 

Figura 56.Mapa dos niveis de degradacao ambiental do municipio de Sousa, PB (Fonte. 

Moraes Neto, 2003). 
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Figura 57. Mapa dos niveis de degradacao ambiental do municipio de Sume, PB (Fonte: 

Moraes Neto, 2003). 
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O municipio de Sousa, apesar de ter um indice pluviometrico melhor do que os outros 

dois municipios paraibanos estudados apresentaram, grandes areas com indices de degradacao 

ambiental, variando de moderado grave a muito grave, de acordo com a classificacao 

apresentada por Moraes Neto (2003). Uma das formas muito comum de degradacao do solo e 

a presenca de areas com problemas de salinizacao, aliado a falta de compromisso de orgaos 

publicos em incentivar a exploracao dessas areas, sem os devidos cuidados de conservacao do 

solo (Figura 59). 

No municipio de Sume o estado de degradacao ambiental nao e tao grave quanto os 

demais municipios estudados. Assim como Sousa, Sume tinha no passado uma grande 

atividade agricola, com um perimetro irrigado que beneficiava a economia da regiao. No 

entanto, a bancarrota desse perimetro pela falta de gerencia dos recursos hidricos e o 

descompromisso politico, levou ao abandono das terras o que proporcionou um pouco a 

regeneracao da vegetacao de caatinga. Porem, percorrendo a area rural de Sume, verifica-se 

que o uso da pecuaria extensiva sem controle do numero de animais que uma area suporta, 

vem comprometendo cada vez mais os seus solos. O pisoteio excessivo dos animais expoe o 

solo as intemperies do tempo (Figura 60). 

Tambem pelos mapas gerados por Moraes Neto (2003), em todos os municipios 

paraibanos estudados, ha presenca de nucleos de degradacao ambiental. Essa informacao 

extraida dos mapas tematicos deve ser levada a serio pelos orgaos governamentais, para que 

os projetos de desenvolvimento a serem gerados nesses municipios, nao venham agravar mais 

o problema, e sim, encontrar meios de subsidiar o homem do campo que habita essas areas, 

para desenvolver novas atividades economicas paralelas a agricultura, na exploracao dos 

servicos dos ecossistemas da regiao, visando o desenvolvimento sustentado, com a 

diminuicao dos riscos, e com a conservacao e protecao dos recursos naturais e do meio 

ambiente. 



CAPfTULO 7 - TECNOLOGIA DE MTTIGACAO DE DESASTRES 
206 



UNICIPIO DE PICUI. ESTADO DA PARAIBA. BRASI 

UNICIPIO DE SOUSA, ESTADO BA, BRASI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

•MUNICIPIO DE SUME. ESTADO DA PARAiBA. BRASI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCLUSOES E REFERENCIAS 

TrfTT ODE ALACHUA, FLORIDA, E 



208 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCLUSOES 

As situacoes de emergencia surgem quando as comunidades se deparam com 

dificuldades em enfrentar uma dada situacao. 

A capacidade de sobrevivencia a desastres esta relacionada com o nivel 

socioeconomic das populacoes afetadas. 

A prevencao, emergencia e mitigacao de desastres ENOS nao e uma tarefa facil, pois 

envolve todos os segmentos da sociedade. E preciso ter uma consciencia coletiva para que os 

impactos socioeconomics de um desastre sejam minimos possiveis. 

Porem, a falta de educacao muitas vezes induz o individuo ao desconhecimento da 

ameaca e da vulnerabilidade, assim como a convivencia com o risco pode fazer com que o 

mesmo nao seja visualizado como problema. Dai a necessidade de se fazer campanhas 

periodicas para a prevencao de desastres, de se promover a valorizacao da organizacao 

comunal, de proporcionar a participacao da populacao nas tomadas de decisoes e de fazer com 

que as organizacoes institucionais, governamentais ou nao, fiquem mais inteiradas com as 

necessidades das comunidades que estao inseridas. 

A exemplo do que se verifica nos Estados Unidos, mesmo em caso de situacoes de 

emergencia, existe a possibilidade para o fortalecimento dos conhecimentos e capacidades de 

resolucao de problemas, por meio de uma aprendizagem interativa e participativa. 

E preciso que a populacao tome consciencia de que a educacao e a base para o 

progresso, para o desenvolvimento de tecnologias e para garantir a sustentabilidade das 

geracoes futuras. Aliado a isso e preciso tambem que haja um fomento na adocao de 

compromissos politicos e programaticos, sobretudo a nivel local, para reduzir os impactos dos 

desastres ENOS bem como todo ou qualquer desastre provocado por eventos naturais. 

Sendo o ENOS um risco inaceitavel, contra o qual nao se pode lutar para que ele nao 

aconteca, e possivel considerar alguns fatores determinantes para mitigar os seus impactos. So 

mediante um compromisso politico e tecnico dos governos e das organizacoes institucionais 

de prevencao, emergencia e mitigacao de desastres e uma maior consciencia publica, para a 

diminuicao das vulnerabilidades socioeconomicas da populacao, ou seja, um compromisso 

para combater a pobreza, e que se podera diminuir os riscos dos desastres ENOS. 

As organizacoes institucionais norte-americanas que lidam com o tema desastres, do 

ponto de vista assistencial as populacoes, trabalham fundamentalmente de maneira ordenada e 

estruturada. 
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Os Estados Unidos da America possuem pianos estrategicos de acoes a realizar em 

caso de alerta, contingencias e mitigacao dos danos que eventuais desastres possam ocasionar. 

As instituicoes organizacionais para mitigacao de desastre no Condado de Alachua sao 

sistematicamente atuantes no preparo da populacao para desastres. 

Em Piura o conhecimento dos impactos do fenomeno ENOS esta presente em todos os 

setores da sociedade. No entanto, embora os sistemas organizacionais de prevencao e 

mitigacao sejam atuantes, o nivel de pobreza que assola a regiao do Departamento de Piura, 

faz com que a populacao carente esteja em um nivel de vulnerabilidade muito grande ao risco 

de desastre ENOS. 

Atividades de mitigacao dos efeitos sociais de fenomenos naturais como o ENOS nas 

regioes estudadas no Estado da Paraiba para dar resultados satisfatorios, tern que levar em 

consideracao o nivel de pobreza e a carencia de educacao ambiental das populacoes locais. 

As autoridades do Estado da Paraiba precisam incentivar de forma sistematica a 

educacao ambiental, principalmente nas escolas de ensino fundamental, para poder ter 

resultados futuros em trabalhos de mitigacao de desastres ENOS. 

A analise comparativa dos sistemas organizacionais governamentais e nao-

governamentais de prevencao, mitigacao e socorro dos desastres da Florida, de Piura e da 

Paraiba mostrou que eles dependem mais da vontade politica dos governos locais e da 

existencia de politicas publicas, do que da situacao de desenvolvimento economic de uma 

determinada regiao ou de um determinado Pais. Em termos de preparacao para os desastres, a 

Paraiba ainda esta muito insipiente em suas acoes por falta das politicas publicas adequadas. 

De um modo geral verifica-se que apesar dos impactos socioeconomics sofridos por 

nacoes sujeitas ao fenomeno ENOS, como os Estados Unidos, o Peru e o Brasil, o numero de 

perdas de vidas foram inversamente proporcionais nos ultimos anos, o que indica que as 

tarefas de gestao de riscos estao sendo concebidas e executadas de forma efetiva. 
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ANEXO A - Conversao de Unidades 

1) Algumas unidades de medidas de comprimento, area e volume usadas neste 

trabalho de pesquisa: 

1 inch (abreviatura: 1 in) = 1 polegada = 2,54 cm 

1 feet (abv. 1 ft) = 1 pe = 12 polegadas = 0,3048 m 

1 yard (abv. 1 yd) = 1 jarda = 3 pes = 0,9144 m 

1 statute mile (abv. 1 mile) = 1 milha terrestre = 1.760 jardas = 1,60934 km 

I knot (abv. 1 kt) = 1,15 milhas terrestres = 1,85074 km 

1 acre (abv. 1 acre) = 0,4047 ha 

1 ounce (abv. 1 oz) = 1 onca (EUA) = 29,57 ml (para liquidos) 

1 gallon (abv. 1 gal) = 1 galao (EUA) = 3,785 1 (para liquidos) 

I ounce (abv. 1 oz) = 1 onca (EUA) = 31,10 g (massa comercial) 

1 pound (abv 1 lb) = 1 libra-massa (EUA) = 16oncas = 453,6 g (massa comercial) 

2) Equacao para conversao de temperatura da escala Celsius para Fahrenheit e vice-

versa: 

(Tc) x 9 = (TF - 32) x 5 

Onde: Tc = temperatura em graus Celsius; 

TF = temperatura em graus Fahrenheit. 
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ANEXO B - Lista de Consenso para os Anos de Eventos El Nino e La Nina e Anos Neutros, 

de 1950 a 2003 

Periodo Instituicao Periodo 
WRCC CDC CPC MEI EC cvenio - consensu 

1950-51 C+ C c c - c La Nina Moderado 

1951-52 w+ w - w - El Nino Fraco 

1952-53 w - Neutro 

1953-54 w w- Neutro 

1954-55 c c+ c La Nina Moderado 

1955-56 c+ c+ c+ c La Nina Forte 

1956-57 c c - c+ La Nina Fraco 

1957-58 w w w+ w+ w+ El Nino Forte 

1958-59 w+ w - Neutro 

1959-60 Neutro 

1960-61 Neutro 

1961-62 c - Neutro 

1962-63 c - Neutro 

1963-64 w w - w - w - El Nino Fraco 

1964-65 c c c+ c - La Nina Moderada 

1965-66 w+ w w w+ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w El Nino Moderado 

1966-67 Neutro 

1967-68 c - Neutro 

1968-69 w w Neutro 

1969-70 w w w - w - El Nino Fraco 

1970-71 c c c+ c La Nina Moderado 

1971-72 c c - c+ La Nina Fraca 

1972-73 w+ w w+ w+ w El Nino Muito Forte 

1973-74 c+ c c+ c+ c+ La Nina Forte 

1974-75 c c - c+ c - La Nina Fraca 

1975-76 c+ c c+ c+ c La Nina Forte 

1976-77 w w - w - w - El Nino Fraco 

1977-78 w+ w - w - w - El Nino Fraco 

1978-79 Neutro 

1979-80 w - w - w - El Nino Fraco 

1980-81 Neutro 

1981-82 Neutro 

1982-83 w+ w w+ w+ w+ El Nino Muito Forte 

1983-84 c - c - Neutro 

1984-85 c - c - Neutro 

1985-86 Neutro 

1986-87 w w+ w El Nino Moderado 

1987-88 w+ w - w w+ w El Nino Moderado a Forte 

1988-89 c+ c - c+ c+ c+ La Nina Forte 

1989-90 Neutro 

1990-91 w+ w - Neutro 

1991-92 w w w+ w+ w+ El Nino Forte 

1992-93 w w+ w - w - El Nino Fraco a Moderado 
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1993-94 W+ w - El Nino Moderado a Fraco 

1994-95 w+ w w+ w - El Nino Moderado a Forte 

1995-96 c - c - Neutro 

1996-97 Neutro 

1997-98 w+ w w+ w+ w+ El Nino Muito Forte 

1998-99 c+ c c - c La Nina Moderado 

1999-00 c c+ c+ La Nina Forte 

2000-01 c c c - c - La Nina Moderado 

2001-02 

2002-03 w El Nino Moderado 
Fonte: lista modificada e adaptada por Barbosa (2003) (Barbosa apud Morais Neto, 2003); 

WRCC: Western Region Climate Center; 

CDC: Climate Diagnostics Center; 

CPC: Climate Prediction Center; 

MEI: Multivariate ENSO Index; 

EC: Environment Canada; 

Magnitudes do evento EL Nino: W+ = forte; W = Moderado; W - = fraco; 

Magnitudes do evento La Nina: C+ = forte; C = Moderado; C - = fraco. 
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ANEXO C - Escala de Furacao Saffir-Simpson 

U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 

National Hurricane Center, Tropical Prediction Center, National Weather Service 

A escala Saffir-Simpson e uma avaliacao baseada na intensidade de forca destruidora 

presente no furacao. Ela e usada para dar uma estimativa do dano potencial a propriedade e a 

intensidade de inundacao esperada ao longo da costa atingida por um furacao. A velocidade 

do vento e o fator determinado na escala, visto que os valores da onda de tempestade sao 

altamente dependentes da inclinacao da plataforma continental na regiao em que o furacao 

atinge o solo. 

Furacao Categoria Um: 

Ventos de 74 a 95 milhas por hora (64 a 82 kt ou 119 a 153 km.h"1). 

Onda de tempestade geralmente de 4 a 5 pes (1,22 a 1,52 m) acima do normal. 

Nenhum dano real para estruturas de construcoes. Danos principalmente a casas moveis nao 

ancoradas, matagal e arvores. Alguns danos a letreiros mal construidos. Tambem, alguma 

inundacao em estrada litoranea e danos leves em cais. Os furacoes Allison, de 1995 e Danny, 

de 1997 sao exemplos de furacoes que atingiram na intensidade de pico a Categoria Um. 

Furacao Categoria Dois: 

Ventos de 96 a 110 milhas por hora (83 a 95 kt ou 154 a 177 km.h"1). 

Onda de tempestade geralmente de 6 a 8 pes (1,83 a 2,44 m) acima do normal. Algum 

dano no material de cobertura, porta e janela de edificios. Dano consideravel para matagal e 

arvores, com algumas delas derrubadas. Dano consideravel para casas moveis, letreiros mal 

construidos e cais. Inundacao em rotas de fuga litoranea, de 2 a 4 horas antes de chegada do 

centro de furacao. Pequenas embarcacoes em ancoradouros desprotegidos quebram as 

amarras. Exemplos (na intensidade de pico): furacao Bonnie, que atingiu a costa do estado da 

Carolina do Norte em 1998 e o furacao George, que atingiu no mesmo ano, as "Keys" no sul 

da Florida e o Mississipi no Golfo do Mexico. 

Furacao Categoria Tres: 

Ventos de 111 a 130 milhas por hora (96 a 113 kt ou 178 a 209 km.h"1). 
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Onda de tempestade geralmente de 9 a 12 pes (2,74 a 3,66 m) acima do normal 

Algum dano estrutural para pequenas residencias e em predios de utilidades com uma 

pequena quantidade de falhas nos muros. Dano para matagal com folhagens vindo abaixo e 

grandes arvores derrubadas. Sao destruidos casas moveis e letreiros mal construidos. Rotas de 

fuga mais baixas sao cortadas por frentes de agua, de 3 a 5 horas antes de chegada do centro 

do furacao. Estruturas menores proximas da costa sao destruidas por inundacao e estruturas 

maiores sao danificadas por escombros flutuantes. Terrenos continuamente abaixo de 5 pes 

(1,52 m) do nivel do mar, podem ser inundados por cerca de 8 milhas (13 km) de extensao ou 

mais. Pode ser requerida evacuacao para as residencias situadas em niveis baixos ha varias 

quadras do litoral. Exemplos (na intensidade de pico): furacao Roxanne, que atingiu a 

peninsula de Yucatan no Mexico em 1995 e o furacao Fran, que atingiu o estado da Carolina 

do Norte em 1996. 

Furacao Categoria Ouatro: 

Ventos de 131 a 155 milhas por hora (114 a 135 kt ou 210 a 249 km.h'1). 

Onda de tempestade geralmente de 13 a 18 pes (3,96 a 5,49 m) acima do normal. 

Falhas mais extensas em muros e algum dano completo da estrutura do telhado em residencias 

pequenas. Arbustos, arvores e todos os letreiros vem a abaixo. Destruicao completa de casas 

moveis. Dano extensivo para portas e janelas. Rotas de fuga mais baixas podem ser cortadas 

por frentes de agua, de 3 a 5 horas antes de chegada do centro do furacao. Avaria de estruturas 

perto da orla, principalmente, em pavimentos inferiores. Terreno mais baixo do que 10 pes 

(3,05 m) do nivel de mar pode ser inundado, requerendo evacuacao macica de areas 

residenciais ate cerca de 6 milhas (20 km) para o interior. Exemplos (na intensidade de pico): 

furacoes Luis, Felix e Opal, todos atingiram a costa dos Estados Unidos no ano de 1995. 

Furacao Categoria Cinco: 

Ventos acima de 155 milhas por hora (135 kt ou 249 km.h"1). 

Onda de tempestade maior do que 18 pes (5,49 m) acima do normal. Destruicao 

completa de telhado em muitas residencias e em edificios industrials. Algumas avarias 

completas de edificios com utensilios pequenos arremessados para fora. Todos os arbustos, 

arvores e letreiros vem abaixo. Destruicao completa de casas moveis. Severa e extensa avaria 

em janela e porta. Rotas de fuga baixas sao cortadas por frentes de agua, de 3 a 5 horas antes 

de chegada do centro do furacao. Dano em todas as estruturas, principal mente as mais baixas, 

localizadas abaixo de 15 pes (4,57 m) do nivel do mar e dentro de 500 jardas (457,2 m) do 
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contorno da costa. Pode ser requerida a evacuacao macica das areas residenciais baixas, 

dentro de um raio de 5 a 10 milhas (8 a 16 km) do contorno da costa. Exemplo: furacao 

Mitch, que passou pelo oeste caribenho em 1998 e o furacao Gilbert, que tambem em 1988 foi 

um dos ciclones tropicais do Atlantico mais forte ja registrado. 

A Figura 61 mostra de forma esquematica, os possiveis efeitos das categorias de 

furacao da escala Saffir-Simpson: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hurricane strengths 
Any storm of Category 3 or more is 

considered major 

S O U R C E N a s o n * WtaBtw Ss-vice 

Figura 61.Escala de furacao Saffir-Simpson. 


