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AVALIAQAO DE TRILHAS INTERPRETATIVAS NA MICRORREGIAO 

DA S E R R A DO TEIXEIRA - PB: SUBSIDIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO. 

RESUMO - As areas naturais com caracteristicas relevantes sao importantes para a 

conservacao ambiental e tambem, para a promogao do contato direto do ser 

humano com a natureza. Dentre as atividades que propiciam esse contato, o 

ecoturismo vem se destacando mundialmente, por ser considerado de baixo 

impacto, gerador de conhecimentos e de conscientizacao ambiental. Sendo assim 

considerado como potencial para a sustentabilidade de areas naturais. A proposta 

do presente estudo foi a de avaliar e mapear trilhas que possam ser implantadas em 

um circuito de ecoturismo na Serra do Teixeira, semi arido paraibano, utilizando-se 

dos recursos naturais da paisagem com subsidio. Informacoes resultantes das 

atividades da pratica esportiva, realizadas na area serviram de diretrizes para o 

planejamento. Os procedimentos metodologicos adotados constaram do 

levantamento dos recursos naturais e paisagisticos locais, escolha de uma area para 

a implantagao do circuito, definigao das atividades e de sitios para implantagao de 

trilhas, reconhecimento de impactos negativos e mapeamento das trilhas. O circuito 

implantado e constituido por duas trilhas, cada uma com a programagao de 

atividades distintas. Seguindo uma sequencia estrutural e didatica, compoe-se de 

uma trilha contemplativa terrestre para atividades de contemplagao da paisagem e 

pratica esportiva; e outra trilha para contemplagao de paisagens e interpretagao de 

ambientes aquaticos. O reconhecimento dos impactos aponta para a utilizagao dos 

recursos naturais e paisagisticos da regiao de forma sustentavel, compativeis com a 

pratica do ecoturismo. O presente estudo pode servir de exemplo para a 

implantagao de programas ecoturisticos em outras areas, respeitando-se as 

particularidades especificas de cada uma. 

Palavras-chave: Ecoturismo, Educagao Ambiental, Interpretagao da Natureza, 

Sustentabilidade e Trilhas Interpretativas. 
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OF THE S E R R A DO TEIXEIRA - PB: GRANTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF ECOTOURISM. 

ABSTRACT - The areas with natural features are important for environmental 

conservation and also for the promotion of direct contact of human beings with 

nature. Among the activities that offer this contact, ecotourism has been highlighting 

the world, to be considered low impact, generating knowledge and environmental 

awareness. Thus considered the potential for the sustainability of natural areas. The 

purpose of this study was to examine and map trails that can be implanted into a 

circuit of ecotourism in the Sierra Teixeira, semi-arid region of Paraiba, using natural 

resources with the landscape allowance. Information from the practice of sports 

activities, conducted in the area served as the guidelines for planning. The 

procedures adopted methodology of the survey consisted of natural resources and 

scenic sites, select an area for the deployment of the circuit, setting the activities and 

sites for deployment of tracks, recognition of negative impacts and mapping of trails. 

The circuit is made up of two tracks, each with the scheduling of different activities. 

Following a string structural and didactic, contemplative track consists of the land for 

activities of contemplation of the landscape and sports practice, and another track of 

landscapes for contemplation and interpretation of aquatic environments. The 

recognition of the impact points to the use of natural resources and landscape of the 

region in a sustainable manner, consistent with the practice of ecotourism. This study 

may serve as an example for the deployment of ecotourism programs in other areas, 

it is respecting the specific features of each. 

Keywords: Ecotourism, Environmental Education, Interpretation of Nature, 

Sustainability and Trails Interpretative. 



1 INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Normalmente, as atividades realizadas na natureza exploram, de um modo 

geral, os recursos oferecidos pelo meio ambiente e vem ao encontro da necessidade 

do ser humano em vivenciar experiencias em um ambiente natural, estabelecendo 

relagoes ludicas atraves da atividade turistica que, de forma ainda tfmida, vem 

sendo influenciada pela nocao de sustentabilidade, o que permite uma relagao mais 

harmonica entre turismo, protecao ambiental e oportunidade de insercao da 

populagao local. 

Como escreve Rodrigues (2000), ao apropriar-se de lugares contendo 

paisagens naturais e historicas, o turismo pode constituir-se tanto num aliado como 

num destruidor dessas paisagens, dependendo da forma como e desenvolvido. O 

ambiente proposto para a realizagao dessa atividade deve ser considerado nas suas 

diferentes dimensoes de modo que aspectos ffsicos, culturais, socioeconomicos e 

politicos, cada vez mais sejam incorporados nas praticas turisticas oportunizando a 

expansao da atividade e a participacao das populacoes autoctones, tanto nas areas 

rurais quanto urbanas. 

Como tantas outras atividades humanas, o turismo tambem provoca impactos 

nos ambientes naturais independente da modalidade praticada e do quantitativo de 

turistas. Tanto o turismo convencional concentrando grandes massas de pessoas 

em determinado lugar, quanto o turismo ecologico que trabalha com grupos menores 

em lugares que propiciam o contato com a natureza, ambos incidem uma serie de 

impactos exigindo-se dessa atividade um planejamento previo a fim de que estes 

sejam minimizados. Dessa forma, para um efetivo aproveitamento da atividade 

turistica, e imprescindivel planejar e desenvolver a mesma tendo em vista a 

sustentabilidade em longo prazo dos recursos naturais e socioculturais envolvidos. 

Dentro das novas tendencias, o turismo ecologico, mais conhecido por "ecoturismo", 

e o segmento que, a principio, mais se afina com o referido proposito. 

O ecoturismo - que nos ultimos anos tern registrado um crescimento 

vertiginoso mundo afora - trata-se de um dos segmentos da atividade turistica que 

utiliza de forma sustentavel o patrimonio natural e cultural, incentiva sua 

conservagao e busca a formagao de uma consciencia ambientalista atraves da 
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interpretagao do ambiente, promovendo o bem estar das populagoes envolvidas 

(RAMBALDI e FERREIRA, 2000 apud FARIAS e CARNEIRO, 2001). 

No ambiente sertanejo de dominio do Bioma Caatinga verifica-se que essa 

modalidade de turismo tern sido praticada, quer seja no uso dos recursos naturais 

disponiveis - rios, relevos trabalhados por processos exogenos ou endogenos, 

fauna e flora - , quer seja no experienciar os aspectos culturais do povo sertanejo 

quanto o seu modo de vida - forma de se relacionar com o ambiente do qual faz 

parte. 

Uma paisagem, a cada novo olhar ou reflexao, pode apresentar cenarios e 

dimensoes diferenciadas. Assim, nas trilhas interpretativas, o observador ira 

perceber, compreender e interpretar os elementos de um determinado percurso de 

acordo com um tema pre-determinado para atender as necessidades do publico 

alvo. O que se propoe e promover uma visita agradavel, informativa e 

enriquecedora, permitindo ao usuario um contato intimo com a natureza, propiciando 

uma correlagao intrinseca entre o ser humano e a natureza que o cerca. 

No contexto do Ecoturismo, as trilhas sao um dos instrumentos de educagao 

ambiental mais utilizados e concorrem substancialmente para a preservagao da 

natureza. Trata-se de um recurso de extrema importancia para sensibilizar, 

conscientizar e desenvolver atitudes e condutas sob uma visao conservacionista 

buscando o resgate do significado da integragao ambiental mediante o 

conhecimento. No entanto, especificamente em relagao ao semi arido paraibano, a 

produgao de trabalhos voltados para essa tematica tern sido escassa, necessitando-

se de novas produgoes que permitam subsidiar e impuisionar o desenvolvimento do 

turismo na regiao. Neste sentido, esta pesquisa se propoe a averiguar a ocorrencia 

de duas trilhas interpretativas e avalia-las sob o ponto de vista das potencialidades 

ecoturisticas da microrregiao da Serra do Teixeira-PB, de forma a subsidiar 

programas de desenvolvimento do ecoturismo local. 



2 FUNDAMENTAQAO TEORICA 

2.1 Ecoturismo e desenvolvimento territorial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criado pelo interesse de estabelecer lacos com a natureza e aliado ao 

desenvolvimento da consciencia ecologica, o ecoturismo "consiste em viajar para 

areas naturais nao degradadas ou polufdas, com o objetivo especifico de estudar, 

admirar e fruir a paisagem e suas plantas e animais, tanto quanto manifestacoes 

culturais (do passado e do presente) encontradas nessas areas. (...) O ponto 

principal e que a pessoa que pratica ecoturismo tern a oportunidade de mergulhar na 

natureza de uma maneira normalmente nao possivel no meio ambiente urbano" 

(CEBALLOS-LASCURAIN.1987 apud FIGUEIRA,1994). 

Apresentado como um novo segmento da atividade turistica, o ecoturismo 

pode ser percebido como uma atividade que provem, preponderantemente, do setor 

privado composto de pequenos, medios e grandes empreendedores do trade 1 

turfstico que viam, e ainda veem a necessidade de atender uma demanda especifica 

de turistas moldados pelas novas exigencias ecologicas de um mundo em 

transformacao. 

Maranhao (1996), citando Norris (1992) argumenta que "O turismo so pode 

ser entendido como Ecoturismo a partir do momento em que haja uma interagao 

clara da protecao dos recursos naturais com a destinagao de beneficios locais." E, 

assim, procedente considerar o ecoturismo como um tipo de turismo que objetiva um 

contato direto do turista, do visitante ou do excursionista com o ambiente em todas 

as suas dimensoes - ecologica, economica, social, historica e cultural - , de modo 

que seja possibilitado o conhecimento cientifico do ambiente e a area receptora o 

desenvolvimento local. Para tanto, e necessario que no planejamento e na execucao 

da atividade ocorra o estabelecimento de uma dinamica entre os atores sociais e 

economicos que produzem o lugar turfstico. 

TRADE turfstico representa o conjunto de operadoras, agendas, hoteis e outros agentes ligados 

diretamente ao setor, que movimentam o comercio do turismo. 
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Destaca Pires (1998), que o ecoturismo em contraste com o turismo 

tradicional segue um "referencial de principios basicos com a enfase a natureza e a 

cultura autentica, conservagao da natureza, envolvimento e beneficios a populacao 

local, conscientizagao ecologica atraves da educagao ambiental e menor impacto 

negativo. 

Salvati (2000) traz uma leitura da definigao oficial da EMBRATUR, ao 

destacar que o ecoturismo tambem designa um segmento da atividade turistica que 

fomenta a conservagao dos recursos naturais e culturais, desenvolve a formagao e 

consciencia ambiental e integra as comunidades locais de forma a beneficia-las 

atraves do turismo sustentavel em um ambiente natural. 

Com base em diferentes conceitos, Fennel (2002) definiu que: 

O ecoturismo e uma forma sustentavel de turismo baseado nos recursos 
naturais, que focaliza principalmente a experiencia e o aprendizado sobre a 
natureza; e gerido eticamente para manter um baixo impacto, e nao 
predatorio e localmente orientado (controle, beneficios e escala). Ocorre 
tipicamente em areas naturais, e deve contribuir para a conservagao ou 
preservagao destas. 

Afirma Gomes (2003) que a "emergencia do ambientalismo contribui para criar 

um interesse e na atragao crescente pelas areas naturais remanescentes do 

planeta". Portanto, o ecoturismo, como uma proposta de turismo desenvolvido em 

ambientes naturais, e potencializado pelo ambientalismo e se apresenta como uma 

atividade economica que aproxima a especie humana dos espagos ecologicamente 

conservados. 

Alguns equivocos sao cometidos nas abordagens sobre ecoturismo e turismo 

de natureza por serem atividades turisticas de contato com recursos naturais. 

Porem, Dias (2003) destaca que o turismo de natureza e o desfrute de valores 

naturais de um territorio, mas sem implicar, necessariamente, preocupagao particular 

dos turistas com a preservagao do meio. Ja o ecoturismo implica comportamento 

pessoal, preocupagao com a natureza, consciencia ambiental e interpretagao do 

meio ambiente. 

O ecoturista quer, nao so estar em contato com a natureza, mas ser agente 

participativo no meio, colaborar com a conservagao, conhecer a cultura local e se 

relacionar com a populagao. Ja o conceito de turismo sustentavel se apresenta de 

forma um tanto quanto polemica no meio cientifico. Considerando 
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ainda Dias (2003), o turismo sustentavel e a atividade que reconhece explicitamente 

a necessidade de protegao do meio ambiente, uma vez que trabalha o turismo de 

forma a retirar beneficios da natureza sem compromete-la. Alem disso, o autor 

considera tres importantes vertentes no turismo sustentavel: suportavel 

ecologicamente, equitativo na perspectiva etica e social e viavel economicamente. 

O orgao oficial brasileiro responsavel pelo planejamento e coordenagao do 

turismo, o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR - , entende o Ecoturismo 

como: 

[...] um segmento da atividade turistica que utiliza, de forma sustentavel, o 
patrimonio natural e cultural, incentiva sua conservagao e busca a formagao 
de uma consciencia ambientalista atraves da interpretagao do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populagoes envolvidas. (2000). 

Esse conceito se apoia no discurso do desenvolvimento sustentavel que traz 

consigo a proposta de harmonia entre protegao ambiental, justiga social e eficiencia 

economica, embora na pratica o trade nao consiga ocultar completamente a 

mercantilizagao da natureza. Portanto, o Ecoturismo e uma atividade que busca 

valorizar as premissas ambientais, sociais, culturais e economicas conhecidas de 

todos nos, incluindo a interpretagao ambiental como um fator importante durante a 

experiencia turistica. 

Serrano (2000) detectou uma pluralidade de termos e conceitos tratados 

sobre o turismo na natureza, o que sugere que o ecoturismo [...] e uma ideia 

'guarda-chuva', pois envolve uma multiplicidade de atividades como trekking 2, 

escaladas, rapel 3, espeleologia4, mountain bike, cavalgadas, mergulho, rafting5, vela, 

voo livre, balonismo, estudos do meio, safari fotografico, observagao de fauna e 

flora, pesca, entre outros, turismo esoterico e turismo rural [...]. 

2TREKKING e a pratica da caminhada em trilhas naturais, aliando o prazer em contemplar a natureza 

com os beneficios da atividade fisica. 
JRAPEL tecnica de descida que o praticante utiliza para transpor obstaculos como predios, paredoes, 
cachoeiras, entre outros, com o uso de cordas ou cabos. www.oradical.uol.com.br. 
4ESPELEOLOGIA e a ciencia que estuda as cavidades naturais e outros fenomenos carsticos, nas 
vertentes da sua formagao, constituigao, caracteristicas fisicas, formas de vida, e sua evolugao ao 
longo do tempo, www.wikipedia.org. 

^RAFTING esporte que consiste em desbravar belas corredeiras descendo a bordo de um bote. 
www.oradical.uol.com.br. 

http://www.oradical.uol.com.br
http://www.wikipedia.org
http://www.oradical.uol.com.br
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Apesar de toda essa diversidade de atividades e de todas as variagoes de 

termos cabe ressaltar que, conforme Serrano (2000), o ecoturismo enquanto pratica 

alternativa de turismo surge "[...] no contexto das transformacoes mais gerais da 

sociedade ocidental que tern sido identificada como a passagem da modernidade a 

pos-modernidade", o que revela um contexto socio cultural que diferencia as viagens 

a natureza do ecoturismo, enquanto um desdobramento do ambientalismo e um 

segmento de mercado. 

E nesse contexto que se visualiza o planejamento e estruturagao de trilhas 

interpretativas no ambiente da caatinga de modo que possibilite o pequeno agricultor 

ter uma fonte de renda alternativa incorporando ao seu sistema produtivo a pratica 

da condugao de trilhas interpretativas com base no seu saber, na sua experiencia de 

vida, no seu cotidiano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Percepgao Ambiental 

Tuan (1980) destacando a importancia da utilizagao dos sentidos humanos 

para a percepgao do meio ambiente ressalta o papel do tato nessa decodificagao. 

Segundo ele: 

A natureza fundamental do sentido do tato nos e demonstrada quando 
refletimos que uma pessoa sem a visao pode ainda atuar no mundo, com 
bastante eficiencia, mas sem o sentido do tato e duvidoso que possa 
sobreviver. [...] o tato e a experiencia direta da resistencia, a experiencia 
direta do mundo como um sistema de resistencias e de pressoes que nos 
persuadem da existencia de uma realidade independente de nossa 
imaginagao. 

Ainda em relagao aos sentidos, o mesmo autor fez algumas inferencias sobre 

a audigao e olfato no processo de percepgao ambiental. Referente a audigao afirma 

que sua importancia para a apreensao da realidade pelos seres humanos esta 

pautada no fato de nossa experiencia de espago ser aumentada grandemente por 

esse sentido, o qual fornece informagoes muito alem do campo visual. Em relagao 

ao olfato, destaca sua possibilidade de evocar lembrangas vividas, trazendo a 

memoria todo um complexo de sensagoes (TUAN, 1980). 

Diante das possibilidades do conhecimento do meio ambiente atraves desses 

sentidos, o autor ressalta: "[...] a informagao potencialmente disponivel e imensa 

[nesses ambientes]. No entanto, no dia a dia do homem, e utilizada somente uma 

pequena porgao do seu poder inato para experienciar". Nesse sentido acrescenta: 
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Como resultado, nao somente as atitudes para o meio ambiente diferem, 
mas difere tambem, a capacidade real dos sentidos. Assim as propostas de 
educagao ambiental devem buscar estimular ao maximo a capacidade dos 
sentidos de seu publico, tendo em vista a possibilidade de utilizagao dos 
mesmos para a concretizagao de atitudes comprometidas com o meio 
ambiente. (TUAN, 1980). 

Estudos realizados no Cerrado Brasileiro por Neiman e Rabinovici (2002) 

destacam a necessidade de desencadear procedimentos contendo impactos 

emocionais, sejam positivos ou negativos, mas que despertem inicialmente um 

sentimento de vinculo com o espago, uma percepgao subjetiva de sua beleza. So 

assim, segundo as autoras: 

[...] gerar-se-ao preocupagoes que alertem para comportamentos 
agressivos e motivagoes para o envolvimento e a participagao das pessoas 
no sentido de busca de solugoes. Esse envolvimento estara, dessa forma, 
unindo a situagao ou situagoes problematicas aos valores mais elevados e 
sutis da existencia humana. 

Nesse caso a cobertura vegetal atua como indicadora mais direta das 

condigoes ambientais naturais e das transformagoes derivadas das agoes humanas. 

No Bioma Caatinga isso nao se da de maneira diferente e mesmo que essas 

relagoes ou os elementos naturais nao possam ser facilmente visualizados no 

percurso de uma trilha, nao podem ser ignorados na sua interpretagao. Os 

polinizadores e os agentes passivos de disseminagao de especies sao exemplos 

disso. 

Na Caatinga, segundo Vasconcelos (2003), a realizagao de trilhas 

interpretativas partindo dos elementos vivos como a fauna e a flora, pode oferecer 

ao visitante, atraves da experiencia de vida do agricultor, uma compreensao real do 

ambiente no seu sentido mais amplo e, inclusive, que a escassez de agua e de 

meios de vida estao relacionados a falta de oportunidades e de decisoes politicas. 

Isto permite ao visitante nao compreender apenas os elementos bioticos e suas 

interagoes com os elementos abioticos, mas, tambem, as interagoes que o sertanejo 

e a sertaneja estabelecem ao reproduzirem suas praticas sociais e culturais para se 

manterem no campo utilizando seus recursos, sua flora para uso medicinal, sua 

fauna como fonte de proteinas, enfim usos e costumes peculiares do ambiente semi 

arido nordestino. 
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2. 3. Interpretagao Ambiental 

Interpretagao da natureza ou interpretagao ambiental refere-se a um conjunto 

de principios e tecnicas que procuram estimular as pessoas para o entendimento do 

ambiente pela experiencia pratica direta. 

Segundo (TILDEN, 1957 apud VASCONCELLOS, 1997), tern como objetivo 

basico revelar os significados, relagoes ou fenomenos naturais por intermedio de 

experiencias praticas e meios interpretativos, ao inves da simples comunicagao de 

dados e fatos. 

Conforme Murta & Goodey (2002), interpretagao "e o processo de adicionar 

valor a experiencia de um lugar, por meio da provisao de informagoes e 

representagoes que realcem sua historia e suas caracteristicas culturais e 

ambientais". 

Para Freeman Tilden apud Projeto Doces Matas (2002), interpretagao e "uma 

atividade educativa que se propoe revelar significados e interrelagoes por meio do 

uso de objetos originais, do contato direto com o recurso e de meios ilustrativos, em 

vez de simplesmente comunicar informagao literal". 

A WWF-BRASIL (2001) "define a interpretagao ambiental como uma tradugao 

da linguagem da natureza para a linguagem comum das pessoas, levando-as a 

perceber e descobrir de forma prazerosa um mundo ate entao desconhecido". 

A interpretagao ambiental inclui a tradugao da linguagem tecnica de uma 

ciencia natural em ideias que as pessoas em geral, que nao sao tecnicas, possam 

facilmente entender. Isto implica em faze-la de forma que possa ser entendida e 

cause interesse aos ouvintes (HAM, 1992). Consiste, portanto, de uma tecnica 

didatica flexivel e moldavel as diferentes situagoes, que tern por objetivo esclarecer 

por meio de uma linguagem adequada e acesslvel, caracterizada pela informalidade 

e interesse dos visitantes, captando sua imaginagao a ponto de motiva-los a 

aprender ainda mais. Segundo Tilden (1957), tendo como principios: 

• O processo de interpretagao deve se relacionar com a personalidade e 
experiencia do grupo de visitantes; 

• A interpretagao nao e somente informar; 

• A interpretagao e uma arte; 

• A interpretagao deve educar, criar expectativas, questionamentos e 
provocagoes; 

• Deve ser elaborada visando o entendimento do todo, de uma grande ideia; 
• A interpretagao deve ser especifica e dirigida ao estilo de visitante. 
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Mais recentemente, a medida que vai se desenvolvendo, a interpretagao 

incorpora novos principios, como: A interpretagao deve ser realizada em parceria 

com a comunidade local: isso revela a necessidade de respeito aqueles que grande 

parte das vezes mais dominam o patrimonio abordado e ate mesmo se constituem 

em seus verdadeiros senhores. 

A interpretagao nao afirma verdades universais: destacando a necessidade da 

atividade incentivar a tolerancia as diferentes formas de expressao cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Trilhas Interpretativas 

O termo trilha signifies ato ou efeito de trilhar, vem do verbo trilhar e segundo 

o dicionario da FENAME - Fundagao Nacional de Material Escolar (1969) - que 

significa marcar com pegadas, percorrer, abrir caminho por, andar por ou ainda 

debulhar, reduzir a pequenos pedagos. No turismo podemos traduzir "pequenos 

pedagos" em conhecer pequenas parcelas do territorio que representem a 

totalidade. Trilha tambem pode significar um caminho aberto, por exemplo, em uma 

floresta, em que desejamos buscar vestigios, rastros da historia ou curiosidades da 

paisagem, interpretar uma dada realidade. 

Originaria do latim "tribulum", o significado da palavra trilha e caminho, 

vereda, rumo e diregao. Utilizadas ao longo da historia da humanidade 

principalmente como vias de deslocamento, apresentam-se nos dias atuais como 

um importante meio de contato com a natureza. Quando essas atividades sao feitas 

em caminhos onde e possivel se interpretar o que os sentidos captam ao longo 

desses, entao a experiencia e ainda mais gratificante, propiciando uma maior 

satisfagao do usuario (VASCONCELLOS, 1997). 

O ato de se utilizar trilhas para caminhar, passear ou excursionar por entre 

areas naturais, longe do agitado dia-a-dia das cidades, e atualmente um dos 

passatempos favoritos de muitas pessoas (DIAS e QUEIROZ, 1997). 

De acordo com estudo feito por Costa (2006), "as trilhas sao a principal infra-

estrutura de manejo de visitantes em areas de apelo ecoturistico", seu estudo indica 

ainda que apesar da variedade de conceitos, a definigao do termo trilhas apresenta 

dois pontos em comum: "o fato de ela permitir ao caminhante o contato com a 

natureza e que atraves dela que se pratica o ecoturismo". 
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Uma trilha e considerada interpretativa, quando seus recursos sao traduzidos 

para os visitantes, com base em termos pre-definidos atraves de guias 

especializados, folhetos ou paineis. Em termos praticos, as trilhas interpretativas tern 

o proposito de estimular os grupos de atores a um novo campo de percepcoes, com 

o objetivo de leva-los a observagao, questionar, experimentar, sentir e descobrir os 

varios sentidos e significados relacionados ao tema selecionado (VASCONCELLOS 

& OTA, 2000). 

Nesse sentido, o desenvolvimento de trilhas e roteiros interpretativos dentro 

das atividades turfsticas passa necessariamente pela arte de ensinar a usar os 

sentidos (olfato, audigao, visao e tato), a perceber em sua plenitude os componentes 

sensorials das imagens da paisagem natural, melhor dizendo, ensinar a conhecer 

humanamente o mundo, a natureza, os outros homens e a si mesmo. 

Segundo Guimaraes (2004): 

"[...] a combinagao de fatores recreacionais e educativos reveste-se de um 
sentido especial nas trilhas interpretativas do meio ambiente ao amalgamar 
curiosidade, imaginagao, variedade de estimulos, informagoes tematicas, 
companheirismo - estando o mesmo fundamentado em tecnicas e 
estimulado pela compreensao de uma vivencia, onde cognicao e afetividade 
estao mescladas". 

De acordo com Lima (1998), as atividades realizadas numa trilha se 

concentram no desdobramento de varios pontos relacionados a experiencia e a 

percepgao ambiental, cujo objetivo principal e o resgate da integragao do ser 

humano com a natureza e a conservagao ambiental atraves da aquisigao de 

conhecimento, um dos atributos chaves do ecoturismo. 

As trilhas de interpretagao ambiental se apresentam como um dos meios mais 

eficazes para um melhor aproveitamento de atividades em areas naturais, pois 

propiciam um contato direto entre homem e natureza. Alem do contato com a 

natureza, oferecem uma oportunidade de apreciar as paisagens dos locais onde se 

encontram inseridas, favorecendo uma aproximagao e a criagao de um sentimento 

de preservagao do meio ambiente (ANDRADE, 2005). 

Magro e Freixedas (1998) consideram que, ao se implantar uma trilha, o 

planejador deve ter a preocupagao para que a mesma provoque uma experiencia de 

visitagao com o maximo de qualidade possivel, despertando o interesse e a 

curiosidade das pessoas para com os recursos naturais e culturais encontrados 

ao longo da mesma. Portanto, o ato de se estabelecer pontos de parada para 
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atividades de interpretagao ao longo das trilhas se faz necessario e e de grande 

valia como apoio para a discussao de temas. Com isso, promovem um maior 

entendimento e, consequentemente, uma maior valoragao do praticante em relagao 

ao local que esta visitando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. Categorias de Trilhas 

De acordo com a WWF-BRASIL (2001), as trilhas podem ser classificadas 

quanto a fungao, a forma e a presenga, ou nao, de guias. 

• Quanto a fungao: sao utilizadas em servigos administrativos, patrulhamento 

e em atividades recreativas/educativas. Para esse fim as trilhas podem ser 

divididas em trilhas de curta distancia ou de longa distancia. Trilhas de curta 

distancia apresentam o carater recreacional e educativo com programagao 

desenvolvida para interpretagao do ambiente natural. Ja as de longa distancia 

apresentam carater recreacional como viagens de travessia pela regiao. 

• Quanto a forma: 

a) circular - oferecem a possibilidade de se voltar ao ponto de partida sem 

repetir o percurso ou cruzar outros visitantes; 

b) oito - muito eficientes em areas limitadas, pois aumentam a possibilidade 

de uso destes espagos; 

c) linear - e formato de trilhas mais simples e comum. Geralmente seu 

objetivo e conectar o caminho principal, quando ja nao e proprio, a algum 

destino como lagos, clareiras, picos. Apresenta as desvantagens do caminho 

de volta ser igual ao de ida e a possibilidade de cruzar com outros visitantes; 

d) atalho - seu inicio e fim estao em diferentes pontos de uma trilha ou 

caminhos principals. 

• Quanto a presenga ou nao de guias: a utilizagao de trilhas guiadas e a 

forma mais classica de representagao interpretativa. Provavelmente e a forma 

mais interessante e motivante para o visitante, ja que este pode aprender de 

maneira direta e perguntar quando houve duvidas. As Trilhas auto-guiadas 

sao aquelas utilizadas sem a presenga de um guia ou interprete. Os meios 

interpretativos sao folhetos, placas e paineis. 
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Segundo as normas internacionais (Guimaraes, 2006), as trilhas podem ser 

caracterizadas de duas formas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Trilhas de interpretagao de carater educativo, pois consistem em 

instrumentais pedagogicos, podendo ser: 

a) Auto-interpretativa ou alto-guiada - aquela onde o proprio visitante 

tentara atingir os objetivos educacionais pretendidos, com auxilio de brochuras ou 

folhetos que contenham descrigoes ou mensagens gravadas em cada ponto de 

interpretagao. 

b) Monitorada simples ou guiada - aquela em que ha o acompanhamento 

de guias ou condutores que orientam e desenvolvem atividades interpretativas com 

os visitantes, estabelecendo uma forma mais afetiva e eficiente de comunicagao e 

sensibilidade em relagao aos temas abordados. 

c) Monitoramento/guia associado a outras programagoes - aquela em 

que, alem do uso da trilha para interpretagao na forma monitorada simples, tambem 

sao realizadas outras atividades de cunho interpretative com base em palestras, 

exposigoes, jogos ludicos e teatro, entre outras. 

II. Trilhas cenicas ("Scenic Trails"; "Wilderness Trails"), isto e, trilhas que 

integram um sistema de outras redes, geralmente com uma sequencia paisagistica 

envolvendo uma travessia por cenarios urbanos, rurais, selvagens, enfocando 

aspectos e atributos culturais, historicos, esteticos, etc. Possuem longas distancias e 

grandes extensoes, sendo consideradas de carater recreacional devido as viagens 

regionais. 

Em relagao aos dois tipos de trilhas, quanto a presenga ou nao de guias, 

existem aspectos positivos e negativos, apresentados no Quadro 01, que sao 

relevantes para o conhecimento e aprendizado do publico. 



Quadro 01:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aspectos positivos e negativos relacionados ao tipo de trilha. 

T R I L H A 

A S P E ( : T O S 

T R I L H A P O S I T I V O S N E G A T I V O S 

A U T O - G U I A D A 

• Permite ao visitante seguir seu proprio ritmo. 

• Serve de orientagao para as pessoas que estao 

perdidas. 

• Permite o acesso, independente da existencia de um 

guia. 

• Pode ser uma alternativa, para quern nao gosta de 

participar de grupos organizados. 

• Permite receber o numero maior de visitantes. 

• Indicado para aqueles pais que querem explicar a 

seus filhos aspectos de seu interesse e de seu nivel 

de compreensao. 

• Pode direcionar o publico, para uma area que aceita 

uso mais intensivo, poupando outras areas mais 

frageis. 

• Nao responde duvidas. 

• E suscetivel a vandalismo. 

• 0 custo da manutencao pode ser alto. 

• 0 local pode ficar congestionado, se utilizado para 

outros fins nao interpretativos. 

• Nao e suscetivel a adaptagoes. Restringe-se ao 

estabelecido nos roteiros. 

• Deve ser dirigido ao visitante "medio", ja que nao 

pode satisfazer as demandas dos diferentes niveis 

de conhecimento, dentro de um mesmo grupo. 

G U I A D A 

• Possibilita um contato pessoal. 

• Possibilita responder, pessoalmente quaisquer 

duvidas. 

• Permite um controle mais eficaz da integridade do 

patrimonio. 

• Pelo fato do publico ser guiado, o risco de degradar o 

ambiente e menor. 

• Adapta-se as condicoes diversas, como eventos 

imprevistos, tamanho do grupo, etc. 

• Os conteudos e trajetos da atividade podem ser 

mudados, de uma visita para outra, sem custos extras. 

• 0 nivel de interpretagao e adaptavel ao grupo. 

• A qualidade da mensagem e considerada alta, em 

fungao dos dois ultimos itens. 

• A qualidade dependera da habilidade e do 

conhecimento do guia. 

• 0 visitante e obrigado a acompanhar o ritmo do guia. 

• Com muitos visitantes, o resultado da interpretagao 

pode ser comprometido. 

• Com poucos visitantes, a atividade pode nao ser 

recomendada para locais onde a demanda e grande. 

Fonte: Adaptado do livro: MANUAL DE INTRODUQAO A INTERPRETAQAO AMBIENTAL. PROJETO DOCES MATAS, 

2002, p.52. 



14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6. Trilhas de interpretagao como pratica de Educagao Ambiental 

De acordo com Brasil (1997), na abordagem dos PCNs 6, a educagao 

ambiental e capaz de transformar o pensamento do homem em relagao a natureza. 

O ser humano atraves da educagao ambiental valoriza a natureza, utilizando-a com 

o minimo de impacto possivel. Nesta visao a principal fungao do trabalho com o 

tema Meio Ambiente e contribuir para a formagao de cidadaos conscientes, aptos 

para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. 

No mesmo sentido Freire (1980) conceitua educagao ambiental como 

conscientizagao, pois entendia que o ser humano enquanto sujeito da educagao, 

reflete criticamente sobre o seu ambiente concreto e sobre sua realidade, tornando-

se consciente, comprometido, capaz de intervir e transformar o mundo. Alem disso, 

a conscientizagao implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontanea de 

apreensao da realidade, para chegarmos a uma esfera critica na qual a realidade se 

da como objeto cognoscivel 7 e na qual o homem assume uma posigao 

epistemologica8. 

[...] A conscientizagao nao pode existir fora da "praxis", ou melhor, sem o 
ato agao-reflexao. Esta unidade dialetica constitui, de maneira permanente, 
um modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. 

O processo educativo que por meio das experiencias (ecoturisticas ou nao) 

realizadas em meio ambiente natural proporciona novas expectativas e perspectivas 

dando inicio a um processo de sensibilizagao que segundo Ruschmann (1997): 

[...] A educagao para o turismo ambiental devera ser desenvolvida por meio 
de programas nao-formais, chamando o "cidadao-turista" a uma 
participagao consciente na protegao do meio ambiente nao apenas durante 
suas ferias, mas tambem no cotidiano, no local de residencia permanente 
(Ruschmann, 1997). 

Neste sentido, presume-se que a forma mais adequada de desenvolver esse 

processo educativo no ecoturismo seja por meio da incorporagao de modalidades de 

educagao ambiental. Podendo-se inferir que as trilhas interpretativas se apresentam 

como notaveis recursos didaticos para a Educagao Ambiental, capazes de incentivar 

6 Parametros Curriculares Nacionais sao diretrizes elaboradas pelo Governo Federal que orientam a 
educagao no Brasil e sao separados por disciplina. 
7 Algo que se pode conhecer (antecedentes cognosciveis), conhecivel. 
8 Referente ou inerente a epistemologia, a teoria do conhecimento (concepgao epistemologica). 
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a capacidade de observacao e reflexao, viabilizando assim a sensibilizagao e a 

conscientizagao ambiental. Alem de reforcar o traco dos lugares, das regioes e das 

paisagens, criando novos conteudos ate entao imperceptiveis, a interpretagao 

ambiental e uma oportunidade de desenvolvimento humano que estimula a 

capacidade investigadora, levando o homem a repensar seu modo de ver e sentir o 

planeta como um todo, a partir da leitura e da percepgao da realidade ambiental. 

Enquanto instrumento pedagogico para a Educagao Ambiental as Trilhas 

Interpretativas devem "explorar o raciocinio logico, incentivar a capacidade de 

observagao e reflexao, alem de apresentar conceitos ecologicos e estimular a 

pratica investigatoria" (LEMES et al, 2004). 

Utilizando-se de uma linguagem que traga uma maior afetividade e 

participagao para que esta chegue ao seu objetivo, que e produzir uma visao critica 

e responsavel nos que aprendem com, para e por elas, segundo Tilden (1957) essa 

linguagem pode ser: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amena - precisa entreter e manter a atengao da audiencia. Este e um 
ponto muito importante, pois sem a atengao de seu publico a mensagem 
nao e transmitida e a sensibilidade nao acontece. 

Pertinente - pessoal e com significado. Cada guia/professor tern sua 
maneira de transmitir ideias e conceitos, mas as palavras devem ter 
significado, pois seu publico tern que entender o que esta sendo ditado e se 
sensibilizar com tudo que esta acontecendo a sua volta. 
Organizada - nao pode requerer muito trabalho do publico e deve ser facil 
de ser acompanhada. Como dito acima, cada um tern sua maneira de falar, 
mas isto deve ser feito de maneira organizada, compreensivel e de facil 
absorgao para quern estiver ouvindo. 

Tematica - a mensagem a ser comunicada deve ter um tema. Cada trilha 
tern sua peculiaridade, seja uma arvore frondosa propria da regiao, ou uma 
historia lendaria. Cabe ao guia/professor, explorar estes temas voltados 
para as caracteristicas proprias do local. 

2.7. Impactos Ambientais causados pelo Ecoturismo 

Impacto ambiental e a alteragao no meio ou em algum de seus componentes 

por determinada agao ou atividade. Estas alteragoes precisam ser quantificadas, 

pois apresentam variagoes relativas, podendo ser positivas ou negativas, grandes ou 

pequenas. 
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A definigao juridica de impacto ambiental no Brasil vem expressa no art. 1° da 

Resolugao9 N° 001 de 23 de Janeiro de 1986 do CONAMA 1 0 , nos seguintes termos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"considera-se impacto ambiental qualquer alteragao das propriedades fisicas, 

quimicas e biologicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de materia ou 

energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetam-se: 

a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao; as atividades sociais e 

econdmicas; a biota; as condigoes esteticas e sanitarias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos naturais". 

Os impactos que o turismo gera nas paisagens sao relativamente bem 

conhecidos, portanto, e importante alertar para que medidas de conservagao sejam 

tomadas quando um determinado espago e aberto a essa atividade. 

Embora a paisagem se apresente como o principal atrativo para o seu 

desenvolvimento, o turismo tern se transformado em uma fonte de efeitos negativos 

sobre a mesma, tornado-se um dos principais meios de degradagao da paisagem 

(RODRIGUES, 2000). 

De acordo com Ruschmann (1997), o Ecoturismo causa grandes e 

irreversiveis impactos, podendo ser positivos e negativos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Impactos negativos: 

• Acumulo de lixo nas margens dos caminhos e das trilhas, nas praias, nas 
montanhas, nos rios e lagos; 

• Uso de sabonete e de detergentes pelos turistas, contaminando a agua dos 
rios e lagos, comprometendo sua pureza e a vida dos peixes e da 
vegetagao aquatica; 

• Contaminagao das fontes e dos mananciais de agua doce e do mar perto 
dos alojamentos, provocada pelo langamento de esgoto e lixo in natura nos 
rios e no oceano; 

• Poluigao sonora e ambiental; 
• Alteragao da temperatura das cavernas e grutas e aparecimento de fungos 

nas rochas, causados pelo sistema de iluminagao; 

• Pinturas e rasuras nas rochas ao ar livre, dentro das cavernas e grutas, 
onde os turistas querem registrar sua passagem; 

• Coleta e quebra de corais no mar e de estalactites e estalagmites das 
grutas e cavernas para serem utilizados como souvenir1 ; 

9 RESOLUQAO CONAMA N° 001, de 23/01/86 - cria a obrigatoriedade de realizagao de EIA (Estudo 
de Impactos ambientais)/RIMA (Relatorio de Impactos Ambientais) para o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente. 
1 0 O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e o orgao consultivo e deliberative do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Foi instituido pela Lei 6.938/81, que dispoe sobre a Politica 
Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90. 
1 1 (do frances, para a memoria), lembranga ou recordagao e um objeto que um viajante traz as 
memorias associadas com ele. 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Coleta e destruigao da vegetagao as margens das trilhas e dos caminhos 
nas florestas; 

• Erosao de encostas devido ao mau tragado e a falta de drenagem das 
trilhas; 

• Alargamento e pisoteio da vegetagao das trilhas e dos caminhos; 

• Ruidos que assustam os animais e provocam sua fuga; 

• Turistas que alimentam os animais mais doceis com produtos que contem 
conservantes, que provocam doengas e ate a morte; 

• O lixo e o abandono de restos de comida ao ar livre; 
• Caga e pesca ilegal em locais e epocas proibidas; 

• Incendios nas areas mais secas, provocados por cigarros, fogueiras e etc; 

• Desmatamento para a construgao dos lodges e de equipamentos de apoio 
(1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Impactos Positivos: 

• Criagao de areas, programas e entidades (governamentais e nao-
governamentais) de protegao da fauna e da flora; um exemplo: Projeto 
Tamar- Tartarugas Marinhas (1997). 

Todos esses impactos citados ocorrem quando nao ha um desenvolvimento 

sustentavel por parte da atividade. De acordo com a pesquisadora, o numero de 

impactos negativos supera os positivos, chamando atengao para o fato de, se deixar 

de existir areas naturais, tambem nao existirao mais turistas (RUSCHMANN, 1997). 

Nesse processo, e necessario ampliar o entendimento dos orgaos publicos 

em avaliar os problemas ambientais como decorrentes de um campo educativo 

deficitario, e nao somente do nao cumprimento de leis. Lafleur e Nogueira (1992) 

reforgam essa discussao dizendo: 

Para que se crie uma politica de conservagao ambiental e preciso inseri-la 
dentro de uma politica/programas de mudangas sociais mais gerais. Isso, 
pois, pessoas deterioram o ambiente nao porque sejam ignorantes ou 
membros de sub-raga, mas sim porque sofrem ou se beneficiam de forgas 
economicas, politicas e sociais que parecem garantir esse direito. As 
pessoas somente mudarao a maneira de usar os recursos quando reverem 
as relagoes que mantem entre elas mesmas. 



3 MATERIAL E METODOS 

3.1. Abrangencia territorial da pesquisa 

A Serra do Teixeira e uma das microrregioes do estado da Paraiba-Brasil, 

pertencente a mesorregiao Sertao Paraibano (Figura 1). Sua populacao foi estimada 

em 2008 pelo IBGE em 109.759 habitantes e esta dividida em onze municipios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agua Branca, Cacimbas, Desterro, Imaculada, Juru, Manaira, Matureia, Princesa 

Isabel, Sao Jose de Princesa, Tavares e Teixeira. Possui uma area total de 

2.651,051 km2. 

RN 

PE 

Figura 1. Em destaque no mapa da Paraiba, a Microrregiao Serra do Teixeira. 

A posicao geografica do municipio de Teixeira onde foram realizados os 

estudos e determinada pelo paralelo de 07°13'22" de latitude sul, em sua intersecao 

com o meridiano de 37°15'15 de longitude oeste, situa-se a uma altitude media de 

768 metros. Limita-se ao norte com o municipio de Sao Jose do Bonfim, ao leste 

com Desterro, a oeste com Matureia e Mae D'Agua e ao sul, com o estado de 

Pernambuco (Itapetim e Brejinho). A distancia entre a cidade de Teixeira e Joao 

Pessoa (capital) via Patos, e de 325 km e, via Taperoa, de 308 km. 
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O municipio de Teixeira esta situado no Poligono das Secas 1 2 . Com area de 

182,20km2, possui, segundo o IBGE (2008), populacao com 14.064 habitantes e 

densidade demografica de 107,6 hab/km 2. De acordo com a CPRM 1 3 , possui clima 

Aw'- Quente umido com chuvas de verao e outono. A pluviometria media anual e de 

714,6mm, distribuigao irregular, onde 82% de seu total concentram-se nos quatro 

primeiros meses do ano. A vegetagao e do tipo Matas-Serranas e a temperatura 

media anual situa-se entre 23°C a 24°C. 

A topografia possui relevo ondulado a fortemente ondulado, com cotas que 

variam de 630metros, como ocorrem na porgao sudeste para cotas mais elevadas e 

superiores a 750m. Teixeira situa-se em areas que fazem parte do alto curso dos 

rios Espinharas cujas aguas escoam para norte, e Taperoa cujas aguas escoam 

para leste. O Rio Espinharas, acrescente-se, em um enfoque regional, faz parte da 

macro-bacia do rio Piranhas e o rio Taperoa da macro-bacia do rio Paraiba. 

Partindo de informagoes preliminares do Grupo "Os Cobras" 1 4 sobre a 

ocorrencia de trilhas potenciais para o ecoturismo na Serra de Teixeira, direcionou-

se os estudos investigativos nesta Microrregiao, optando por duas trilhas ja bastante 

frequentadas (Figuras 2 e 3), sendo uma de curta distancia - Pedra do Talhado com 

3km de extensao - e a outra de media distancia (Pedra do Espelho) com 10 km de 

extensao. Ambas possuem um enorme potencial ecoturistico, sendo atualmente 

exploradas sem quaisquer pianos de manejo. 

Outros pontos turisticos bastante visitados nessa microrregiao sao o Pico do 

Jabre, ponto culminante da Paraiba, com 1.197 metros de altitude, localizado no 

municipio de Matureia a apenas 15 km de Teixeira; a Pedra do Tendo, vista 

panoramica onde se podem observar diversas paisagens do sertao paraibano. 

1 2 Area reconhecida pela legislacao como sujeita a repetidas crises de prolongamento das estiagens 
e, conseqiientemente, objeto de especiais providencias do setor publico. O Poligono das Secas foi 
criado pela lei n° 175, de 7 de Janeiro de 1936 e posteriormente teve complementado o seu tragado 
pelo Decreto-Lei n° 9.857, de 13 de setembro de 1946. Pela Constituicao de 1946, Art. 198, 
Paragrafos 1° e 2°, foi regulamentada e disciplinada a execugao de um piano de defesa contra os 
efeitos da denominada seca do Nordeste. A Lei n° 1.004, de 24 de dezembro de 1949 regulamentou 
as alteragoes constantes na Lei Maior, entretanto nao foi alterada a area do Poligono. 
1 3 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - Empresa Publica vinculada ao Ministerio de Minas 
e Energia com as atribuigoes de Servigo Geologico do Brasil. 
14 Grupo de Rapel que ha 16 anos atua na Serra do Teixeira. 



Figura 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trilha da Pedra do Espelho 
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3.2. Metodo IAPI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia deste trabalho foi desenvolvida mediante pesquisa exploratoria 

que, segundo Gil (1991), e utilizada quando o tema escolhido e pouco explorado, 

permitindo uma visao geral sobre o fenomeno em estudo e aumentando a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente para estudos futuros mais precisos. 

Utilizou-se como principal referencial teorico o Metodo IAPI (Indicadores de 

Atratividade de Pontos Interpretativos) preconizado por MAGRO e FREIXEDAS 

(1998). Este metodo visa facilitar a selegao de pontos de interpretagao em areas 

onde o potencial dos pontos e semelhante e preve em sua metodologia o uso de 

indicadores que refletem a atratividade do sitio. 

Seguindo os passos propostos pelo metodo, a definigao dos pontos de 

interpretagao nas trilhas selecionadas exigiu a execugao de cinco fases distintas de 

trabalho, as quais sao descritas a seguir: 

a) Levantamento dos pontos potenciais para a interpretagao - consistiram 

basicamente no inventario dos recursos naturais presentes ao longo da trilha, os 

quais sao interpretados com base em um tema especifico. Atraves desse inventario, 

foram demarcados (seguindo uma numeragao) pontos pre-selecionados para a 

interpretagao; 

b) Levantamento e selegao de indicadores - nessa fase realizou-se um 

levantamento dos recursos visualmente perceptiveis a partir dos pontos pre-

selecionados onde, entao, foram analisados os indicadores de atratividade desses 

pontos, conforme apresentados no Quadro 02; 

c) Anotagao de dados em fichas de campo - para a anotagao de dados, 

elaborou-se uma ficha de campo Tabela 01, onde foram anotadas a presenga ou 

ausencia dos indicadores nos pontos pre-selecionados. Cada indicador teve um 

peso ou valor especifico, com base em sua importancia para com a qualidade da 

experiencia pelo publico trabalhado; 

d) Analise dos dados coletados - com os dados das fichas de campo fez-se 

uma analise conjunta de cada ponto; 

e) Selegao dos pontos interpretativos - a selegao dos pontos 

interpretativos procedeu-se em consonancia com aqueles que obtiveram as maiores 

pontuagoes nas fichas de campo, os quais antes de serem definitivamente 

considerados como tais passaram por uma checagem final em campo. 
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Quadro 02: Indicadores para avaliagao da atratividade turistica de sitios (pontos) 

nas trilhas. 

INDICADOR CARACTERISTICA 

Linha vertical e horizontal Predominancia de Elementos dispostos em 

padrao: 

Vertical (troncos de arvores, brotagoes, blocos 

soltos, ruinas), etc. 

Horizontal (raizes tabulares, rochas, ruinas), etc. 

Posicao Visualizagao do horizonte em relagao a posigao 

do observador. 

a) Em nivel, 

b) Inferior, 

c) Superior 

Escala e distancia do observador 1° Piano: os elementos predominantes 

analisados encontram-se proximos ao 

observador, obtendo um maior detalhamento. 

Medio: escalas e distancias intermediaries, 

podendo-se observar o ambiente com menos 

detalhes que no 1° piano. 

Fundo: predominam vistas panoramicas e 

espagos abertos. Nao ha detalhamento dos 

recursos observados, mas se configura com 

grande beleza cenica. 

Agua Visual: cursos d'agua sao visualizados a partir do 

ponto. 

Som: apenas o som da agua e perceptivel. 

Banho: possibilidade de banho no ponto. 

Sombra Predominancia de sombra para descanso e 

abrigo do sol. 

Rocha Predominancia de rochas em tamanhos, formas e 

tipos diferenciados. 

Vegetagao Predominancia do tipo de vegetagao no sitio: 

a) Campo Rupestre 

b) Mata Ciliar 

c) Caatinga. 

Quantificagao X = presente 

XX = grande quantidade 

XXX = predominancia 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptagao. 

Na ficha de campo busca-se relacionar a presenga ou ausencia destes 

indicadores em cada um dos sitios atrativos escolhidos nas trilhas, com o uso de 

simbolos que identificam a intensidade destes indicadores no local (x = presente; xx 

= grande quantidade; xxx = predominancia). 
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A intensidade anotada para cada indicador e transformada em numero (x = 1; 

xx = 2; xxx = 3), que devem ser multiplicados pelo seu respectivo peso. 

A soma dos valores dos indicadores de um sitio (soma dos valores de uma 

linha inteira na ficha, destaque em vermelho na Tabela 01, permite chegar a 

pontuagao final que dara o valor de atratividade individual para cada sitio na trilha. 

A soma dos valores de cada indicador na trilha toda (soma de uma coluna 

inteira na ficha, destaque em verde na Tabela 01, dara um valor de atratividade para 

cada individuo na trilha. 

Os valores ou "pesos" atribuidos a cada indicador tern por base a importancia 

do elemento em questao para a qualidade da experiencia do visitante na area. No 

exemplo da Tabela 01, os indicadores posigao superior, escala em 1° piano, som de 

agua, presenga de rochas e vegetagao receberam peso 2, enquanto os indicadores 

escala ao fundo e visual de agua receberam peso 3. Os demais indicadores 

receberam peso 1. 

A aplicagao do metodo IAPI resulta em uma trilha bem planejada com pontos 

interpretativos dinamicos apresentando diferentes picos de atratividade, que 

estimulam a atengao do visitante durante todo o percurso, incentivando-o a apreciar 

a area como um todo. 



Tabela 01: Indicadores para avaliacao da atratividade turistica de sitios (pontos) na trilha da Pedra do Talhado. 

N° Tema Linha Posicao Escala/Distancia Agua Sombra Rocha Vegetagao Total 

v 

(D 

H 

<1) 

inf. 

(1) 

Niv. 

(1) 

Sup. 

(1) 

1° 

Plano( 

2) 

Medio 

(D 

Fundo 

(3) 

V 

(3) 

s 

(2) 

B 

W (2) (2) 

C R 

(2) 

MC 

(2) 

CA 

<2) 
01 Referenda - Antena (Comeco) X X X X X 08 

02 Tamboril x X x x X X 09 

03 Cajueiro x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX X X 06 

04 Mangueira X x X X 06 

05 Afloramento Rochoso X X X X XX X X 15 

06 Porteira x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

X x X 06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

07 Vista Ampla X X X X X X XX X X 

08 Cerca Viva de agave X X X X XX 09 

09 Pedra X X X X X X X 12 

10 Mirante 1 X X X X X X X XX XX XXX 26 

11 Curva do Mirante X X X X 06 

12 Construcao Rural X X X X X X X X 13 

13 Mirante 2 X X X X X x X X XX XXX 26 

14 Ladeira X X X X 06 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptacao. 



Tabela 01: Indicadores para avaliacao da atratividade turistica de sitios (pontos) na trilha da Pedra do Talhado. (Cont.) 

N° Tema Linha Posicao Escala/Distancia Agua Sombra Rocha Vegetagao Total 
V 

(1) 

H 

w 

Inf. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iV 

Niv. 

(D 

Sup. 

(1) 

1° 

Piano 

(2) 

Medio 

(D 

Fundo 

(3) 

V 

(3) 

s 

(2) 

B 

W (2) (2) 

C R 

(2) 

MC 

(2) 

C A 

(2) 

15 Cruzeiro do Geno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX X X X X X X X 16 

16 Rochas X X X X X X X 15 

17 Porteira da Pedra X X X X X X 10 

18 Construcao Rural X X X X X X X X 13 

19 Porteira X X X X X x 10 

20 Barreiro X X X X X X X X 14 

21 Construcao Rural X X X X x X X x 13 

22 Mirante 3 X x X X X X X x X X X X X 26 

23 Rochas - 3 Pedras X X X X X X X X 18 

24 Rochas X X x X X X X 17 

25 Pedra do Talhado X X X X X X X X X X X X X X X X 29 

Total 25 13 04 25 03 25 04 07 01 01 00 06 26 21 00 34 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptacao. 
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3.3. Identificacao dos Impactos adversos ocorrentes nas trilhas 

Conhecer as possibilidades de impacto ambiental nas Trilhas e fundamental 

para a preservagao e conservagao do meio. Para isto, utilizou-se do metodo de 

Estudos de Impactos ambienteis (EIA) denominado check list que conforme Moreira 

(1985) sao listagens de controle de impactos ambientais, de facil aplicagao, a partir 

de observagoes in loco. Para identificagao dos possiveis impactos adversos utilizou-

se como referencial a listagem de Ruschmann (1997), onde adaptamos uma ficha de 

campo (Apendice 2A e B) que denominamos de Impactos Ambientais em Trilhas 

Interpretativas - IMATI, onde identificamos como presente ou ausente cada possivel 

impacto. Os impactos tambem foram registrados por meio fotografico. 

Atraves de levantamento bibliografico, da contribuigao do Grupo de Rapel "Os 

Cobras" e de pessoas envolvidas com trilhas, os impactos foram divididos nos 

seguintes meios passiveis de serem impactados: 

• AGUA 

Lixo organic© - Despejo, intencional ou nao, de residuos organicos (origem animal 

ou vegetal). 

Lixo inorganico - Despejo, intencional ou nao, de residuos nao organicos (vidros, 

metais, plasticos, papel,...). 

Contaminagao - Introdugao na agua de elementos em concentragoes nocivas a 

saude humana. 

Sabonetes e detergentes - Utilizagao de sabonetes, detergentes e outros nao 

biodegradaveis. 

Acumulo de lixo - Acumulo de lixo no leito de rios, ou no fundo de ambientes 

aquaticos. 

• SOLO 

Erosao/Compactagao - Desgaste ou diminuigao do volume do solo. 

Deslizamento de terra - Possibilidade de ocorrencia em encostas. 

Alargamento das trilhas - Invasao das partes nao definidas da trilha ocasionando o 

seu alargamento. 
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Abertura/UtilizagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de atalhos - Abertura de novas trilhas para utilizagao do evento 

esportivo ou utilizagao de trilhas nao definidas, sem fluxo continuado de pessoas, 

normalmente com vegetagao cobrindo o piso e cortando perpendicularmente as 

curvas de nivel. 

Lixo organico 

Lixo inorganico 

• ATMOSFERA 

Qualidade do ar - Impactos na qualidade do ar em virtude da emissao de poluentes 

ou por emissao de particulas no ar. 

Emissao de gases poluentes - Emissao de gases poluentes pelo uso de 

equipamentos ou veiculos. 

• FAUNA 

Deslocamento para outras areas - Perturbagao da fauna ocasionando evasao do 

seu ambiente. 

Morte de animais - Exterminio intencional ou nao de especies animais. 

Destruigao de habitats - Destruigao do local fisico onde vivem as especies animais. 

Interferencia na cadeia alimentar - Introdugao de elementos ou substancias 

estranhas que possam interferir nas redes alimentares. 

Interferencia no ciclo reprodutivo - Abandono pelos animais das suas areas de 

reprodugao ou de habitats. 

Insergao de novos animais - Insergao de especies animais que nao fazem parte do 

ecossistema local. 

Caga - Cagar animais, independente do meio utilizado ou da finalidade. 

Pesca - Todo ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que 

tenham na agua seu normal ou mais frequente meio de vida. 

Utilizagao de l luminagao artificial - Utilizagao de lanternas, lampioes ou qualquer 

outro equipamento de iluminagao. 
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• FLORA 

Pisoteamento - Pisar em especies vegetais, intencionalmente ou nao. 

Desmantelamento ou destruigao de especies - Derrubada ou corte, intencional ou 

nao, de especies vegetais. 

Incendio/Queimada - Queima da vegetagao, independente da intengao ou da 

motivagao. 

Coleta/Remogao da vegetagao - Colher especies vegetais, independente da 

motivagao. 

• CAVERNAS 

Desgaste/Dano em estruturas - Desgaste ou quebra de estruturas minerals de 

qualquer natureza pela pratica inadequada ou pelo uso de equipamentos improprios. 

Coleta de material - Retirada de material ou especies de qualquer natureza, 

independente da motivagao. 

Despejo de Lixo - Despejos de residuos organicos ou nao organicos. 

Inscrigao nas paredes - Pichagoes de qualquer natureza no interior da caverna, 

independente da motivagao. 

Erosao - Desgaste do solo provocado pela dinamica esportiva. 

Assoreamento - Redugao do nivel dos corpos d'agua. 

• OUTROS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Descaracterizagao da paisagem natural - Modificagao da paisagem natural em 

virtude de construgao ou instalagao de infra-estrutura temporaria ou permanente. 

Depredagao/pichagao de atrativos naturais - Ocasionar danos ou pichar atrativos 

naturais, independente da motivagao. 

Fixagao de materiais em pedras ou na vegetagao - Utilizagao de materials para 

apoio, ancoragem ou protegao. 

Podemos citar alguns impactos negativos que qualquer tipo de trilha pode 

gerar no solo (erosao e compactagao), na fauna (alteragoes nas populagoes) e na 

flora (desmatamento), tanto nas fases de implantagao como no uso. Porem, a lista e 

muito mais ampla e ainda nao se conhece todas as consequencias de sua 

implantagao. 
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As tecnicas para minimizar os impactos basicamente restringem-se aos 

cuidados com o solo e a vegetagao. A fauna precisaria ser estudada durante meses 

(talvez anos) para que se conhecam todos os habitos comportamentais de todas as 

especies presentes em determinada area, podendo-se, assim, estabelecer sua 

capacidade de suporte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Mapeamento das trilhas 

Segundo Macedo (2001), nos estudos exploratorios, o pesquisador deve ir 

alem de descrigoes quantitativas e, ou, qualitativas tentando conceituar as inter-

relagoes entre os fenomenos observados. Trivinos (1990) ressalta que a pesquisa 

qualitativa nao permite visoes isoladas, estanques. Ela se consolida a medida que 

num instante deixa de ser analise de dados para, em seguida ser veiculo na busca 

de novas informagoes. 

Para a coleta de dados em campo foram utilizados os seguintes 

equipamentos: 

1. Receptor GPS marca GARMIN modelo 60CSX, para a aquisigao de Coordenadas 

Planas (UTM - Universal Transversa de Mercador), a partir das quais foram geradas 

as trilhas. 

2. Camera digital HP Photosmart E317, 5.0 megapixel, para tomada de fotografias. 

As trilhas foram georreferenciadas de acordo com os pontos de interesse para 

interpretagao, esse georreferenciamento foi utilizado para elaboragao dos mapas 

individuals das trilhas e seus respectivos pontos de atratividade ecoturistica. 

Em escritorio foi empregado o Sistema de Informagoes Geograficas IDRISI Andes V. 

15.0 para a importagao dos pontos de interpretagao adquiridos por receptor GPS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Import./dxfidris), a partir dos quais foram gerados os arquivos vetoriais 

correspondentes as trilhas de interpretagao. 

Neste processo foram empregadas imagens do satelite Sino-Brasileiro 

CBERS 2B Orbita/Ponto 148/108, bandas 234 adquiridas no dia 18 de setembro de 

2008. Derivou-se destas bandas individuals uma composigao colorida (B2G4R3), 

constituindo-se deste modo, na base cartografica sobre a qual foram adicionados os 

arquivos vetoriais identificados com trilha de interpretagao (trilha_1 .vet e trilha_2.vct) 

apresentadas na Figura 4. 
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Figura 4. Mapa de localizacao das Trilhas na Serra do Teixeira-PB. 
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De acordo com os resultados de estudos realizados por diferentes autores e 

compilados por Fennel (2002), em atividades desenvolvidas ao ar livre, caso do 

ecoturismo, alguns elementos que se fazem presentes em areas naturais se 

destacam como verdadeiros catalisadores para atrair as pessoas. Esses elementos 

sao: a localizagao geografica; o clima; a topografia e formagoes da terra; os 

materiais de superficie; a agua; a vegetagao e a fauna. Alem desses elementos, 

Pires (1993) considera tambem as culturas passadas e presentes como atrativos e 

que, portanto, devem fazer parte do contexto do ecoturismo. 

O mapeamento das trilhas foi realizado atraves do georreferenciamento de 61 

pontos onde estao inseridos 24 sitios, ou seja, pontos ou locais nas trilhas que 

apresentaram atratividade turistica (Figuras 5 e 6). Tais niveis de atratividade 

turistica foram avaliados por meio da adaptagao do Metodo IAPI proposto por Magro 

& Freixedas (1998). 

A Trilha da Pedra do Talhado apresentou 11 pontos de atratividade turistica 

(Apendice 1A, Tabela 02), enquanto que na Trilha da Pedra do Espelho obteve-se 

13 pontos de atratividade (Apendice 1B, Tabela 03). 
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Figura 5. Pontos de Atratividade na Trilha da Pedra do Talhado. 



Figura 6. Pontos de Atratividade na Trilha da Pedra do Espelho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1. Elementos Ecoturisticos 

Comparando-se individualmente, entre as trilhas, os indicadores de 

atratividade turistica que possuem maior peso, tais como agua, sombra, presenga de 

rochas e vegetacao, pode-se realizar as seguintes inferencias: 

Presenga de Agua 

A presenga de agua nos sitios se caracteriza como urn atrativo natural muito 

importante para a visitagao turistica, sendo a agua urn fator que torna o ambiente 

agradavel, relaxante, possibilita atividades recreativas e pode servir como meio de 

aliviar o calor e hidratar o corpo durante as caminhadas. Nas trilhas estudadas a 

agua se encontra nos rios e barragens, que a depender das condigoes do relevo e 

do perlodo da estagsto chuvosa (Janeiro a margo) podem formar cachoeiras e quedas 

d'aguas (Figuras 7 e 8). 

Figura 7. Riacho da Pedra do Espelho nos periodos chuvoso (A) e seco (B). 

Figura 8. Cachoeira da Pedra do Espelho no perlodo chuvoso. 
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Constatou-se que as trilhas pesquisadas apresentam a componente agua em 

sua palsagem com possibilidades de visualizagao em determinados pontos, em 

outros apenas podem ser ouvidas, e tambem para uso no banho, conforme ilustrado 

na Figura 9. 

Trilha da Pedra Trilha da Pedra 
do Talhado do Espelho 

Figura 9. Potencial atrativo das trilhas para presenga de agua. 

A trilha da Pedra do Espelho apresentou o maior potencial atrativo para 

presenga de agua nos tres niveis de atratividade turistica, alcangando 12 pontos 

para o item visualizagao e 07 pontos no item banho. Ja a Trilha da Pedra do Talhado 

apresentou menor potencial atrativo nos seus sitios, com apenas 01 ponto para 

visualizar e ouvir a presenga de agua, nao havendo possibilidade para utilizagao no 

banho. 

Sombra 

Locais com sombra em uma trilha sao importantes para que o visitante tenha 

urn melhor proveito dos recursos turisticos que a caminhada pode oferecer. As 

copas das arvores e tocas sao elementos que produzem durante as trilhas locais de 

sombra, proporcionando bons pontos de parada para lanches, apreciagao da 

paisagem e descanso. 
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Analisando-se a Figura 10, percebe-se que os sitios turisticos apresentaram 

uma variagao de potencial atrativo para presenga de sombra, mesmo em periodo de 

seca atraves da presenga de vegetagao arborea perene (Figura 11). Entre as trilhas 

analisadas, observou-se que a da Pedra do Espelho se sobressaiu com 12 pontos, 

enquanto que a Trilha da Pedra do Talhado atingiu apenas urn escore de 06 pontos. 

Ressalta-se que esses valores apresentam uma atratividade regular, pois pela 

extensao das trilhas, pode-se tornar mais cansativa dependendo da atividade. 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Sombra 

Trilha da Pedra Trilha da Pedra 
do Talhado do Espelho 

Figura 10. Potencial atrativo das trilhas para presenga de sombra. 

Figura 11. Vegetagao arborea perene proporcionando sombra na trilha. 
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Aspecto Fisico 

As Trilhas apresentaram atratividade ecoturistica nos seus sitios no quesito 

fisico, ou seja, predominancia de rochas em tamanhos, formas e tipos diferenciados. 

As rochas podem ser visualizadas ao longo das trilhas que, devido ao relevo 

acidentado, cortado por rios e canions, apresentam-se em conjunto com blocos de 

diferentes formas e tamanhos, ou individualizada. 

De acordo com a Figura 12, a trilha que melhor apresentou atratividade 

turistica no quesito fisico nos sitios pesquisados, foi a Trilha da Pedra do Talhado 

com 26 pontos, cujas rochas nas suas mais variadas formas e tamanhos oferecem 

ao turista uma bela apreciacao cenica (Figura 13). 

u Rochas 

Trilha da Pedra Trilha da Pedra 
do Talhado do Espelho 

Figura 12. Potencial atrativo das trilhas para presenga de rochas. 
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Figura 13. Predominancia de rochas na Trilha da Pedra do Talhado. 

Entretanto, a Trilha da Pedra do Espelho apesar de ter apresentado um indice 

menor (20 pontos), tambem tern seus atrativos em relacao a presenga de rochas na 

paisagem (Figura 14). 

Figura 14. Paisagem com relevo acidentado e presenga de rochas na Trilha da Pedra do 

Espelho. 

Vegetagao 

A composigao vegetal que faz parte de uma trilha se caracteriza como um 

elemento fundamental para a sua atratividade ecoturistica, pois nela esta 

representado o grau de conservagao e o potencial de contemplagao do ambiente, o 

que a torna interessante para visitagao. 
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A analise do grafico comparativo do potencial atrativo para diversidade da 

vegetagao (Figura 15) mostra que a regiao onde estao inseridas as trilhas possui, 

predominantemente, uma vegetagao de caatinga. 

Ambas as trilhas apresentaram pouca diversidade de vegetagao, porem 

algumas especies arboreas se sobressaem esteticamente. Nelas, em meio a 

caatinga foram identificados a vegetagao de rrata ciliar, presente nos sitios 

localizados as margens do rio, vegetacao de campos rupestres que encontra-se 

distribuida entre as rochas. 
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u Campo Rupestre 

BMata Ciliar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Caatinga 

Trilha da Pedra Trilha da Pedra 
do Talhado do Espelho 

Figura 15. Potencial atrativo das trilhas para diversidade da vegetagao. 

Sua atratividade esta associada aos componentes macromorfologicos tais 

como porte, diversidade, presenga de flores e as vezes frutos (Figuras 16). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

__________ 

Figura 16. Presenga de vegetagao arborea (A) e cactaceas na paisagem da Caatinga (B). 
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4. 2. Potencialidades 

As duas trilhas pesquisadas sao uma amostra do potencial ecoturistico da 

microrregiao da Serra do Teixeira, como se pode constatar atraves da analise dos 

graficos, tabelas em anexo e mapas das trilhas. Ambas apresentam peculiaridades 

paisagisticas cujo potencial, como afirma Zapata (2007), explorado por meio de 

politicas e estrategias adequadas e um dos caminhos inteligentes e viaveis para a 

busca de alternativas de desenvolvimento com mais participacao, equidade e 

sustentabilidade territorial. 

4.2.1. Trilhas de facil a medio grau de dificuldade 

As trilhas mapeadas sao de facil a medio grau de dificuldade para caminhada, 

sendo quase planas com alguns trechos apresentando declividades (Figuras 17), 

exigindo do turista mais esforco para realizacao da caminhada (trilha pesada). Sao 

consideradas, tambem, trilhas relativamente curtas com uma extensao maxima de 

20 km (10 km de ida e 10 km de volta), como e o caso da Trilha da Pedra do 

Espelho, apresentando tempo suficiente para realiza-la e voltar a Teixeira. Ja a 

Trilha da Pedra do Talhado, apresenta um percurso bem menor, cerca de 3 km, 

podendo ser percorrida num tempo medio de 2 horas. 

Figura 17.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trechos das Trilhas com maior grau de dificuldade (trilha pesada) para caminhada: A) 

Pedra do Talhado; B) Pedra do Espelho. 
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Um dos potenciais mais importantes das trilhas estudadas reside no fato das 

mesmas poderem ser realizadas por pessoas com pouca pratica de trekking 

(caminhada em trilhas) e com diferentes faixas etarias, pois nao apresentam grandes 

nlveis de dificuldade para serem percorridas, apesar de alguns trechos curtos de 

trilha pesada. 

4.2.2. Presenga de atrativos geologicos 

A regiao apresenta-se sobre afloramentos rochosos, configurando uma 

paisagem com relevo ruiniforme e extremamente fraturada. Estas fraturas constroem 

com os rios um relevo de canions e cachoeiras (perlodo chuvoso) de imensa beleza 

cenica, onde em todo cenario pode-se realizar esportes radicals como rapel e 

escalada, assim como potencial para atividade cientifica, uma vez que nao ha 

estudos geologicos desenvolvidos na regiao (Figuras 18 e 19). 

Figura 18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vista panoramica e pratica de Rapel na Trilha da Pedro do Talhado. 

Figura 19. Rochas e relevo de canions na Trilha da Pedra do Espelho. 
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4.2.3. Diversidade Vegetal 

A vegetagao da regiao da Serra do Teixeira apesar da predominancia da 

caatinga, tipica do semi-arido, apresenta tipologia de campo rupestre, caracterizada 

por plantas xerofitas, de pequeno porte e adaptadas a pouca agua (Figura 20). 

Apresenta, tambem, em meio ao campo rupestre, mata ciliar nas margens do rio na 

Trilha da Pedra do Espelho (Figura 21). 

Figura 20.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vegetagao xerbfita, nativa (A) e adaptada a regiao (B), na Trilha da Pedra do Talhado. 

Figura 21. Mata ciliar, margens do Riacho da Pedra do Espelho. 

As trilhas sao marcadas por uma diversidade de plantas arboreas e frutiferas, 

com predominancia de especies como o TaborilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Enterolobium maximum Ducke), 

Sisal (Agave sisalana), Cajueiro (Anacardium occidentale), e varios arbustos, 

apresentando, assim, um potencial para pesquisa e estudos fitossociologicos, como 

por exemplo vegetagao de campo rupestre (Figura 22). 
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Alem da vegetagao nativa os usuarios das trilhas terao oportunidade de 

apreciar culturas agricolas ocorrentes nas propriedades da agricultura familiar. 

Figura 22. Vegetagao caracteristica de campo rupestre encontrada nas trilhas. 

4.2.4. Esportes de Aventura 

As trilhas apresentaram grande potencial para atividades esportivas na 

natureza a exemplo do trekking, escalada, rapel, rally a pe, mountain bike, 

canyoning, entre outras (Figura 23). Alem da oportunidade de se fazer camping, por 

apresentarem areas que permitam esta atividade. 

Figura 23 - Rapel na Pedra do Talhado (A) e trekking na Trilha da Pedra do Espelho (B). 
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Atualmente e frequente a pratica do rapel (Figura 24) tanto nas trilhas 

pesquisadas quanto em outras da Serra do Teixeira. Essa microrregiao dispoe de 

grupos de rapel, inclusive um deles com dezesseis anos de experiencia e de alto 

nivel profissional. 

Figura 24.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Turistas praticando rapel na Pedra do Talhado sob orientacao do Grupo "Os Cobras". 

Iniciativas de Educacao Ambiental, apesar de incipientes, tern sido realizadas 

de carater privado pelo Grupo de Rapel "Os Cobras". Isto demonstra que a 

populac§o local tern visto o Ecoturismo como um grande potencial para o 

desenvolvimento das comunidades locais, sobretudo, pela agregacao de valores as 

propriedades rurais, alem de permitir uma sustentabilidade devido a possibilidade 

das trilhas serem exploradas em qualquer epoca do ano, independente de periodo 

seco ou chuvoso. 

4.2.5 Fauna silvestre 

A maioria da macro-fauna presente na Serra do Teixeira e formada, 

geralmente, por especies encontradas nas demais regioes do semi-arido brasileiro. 

Segundo estudos realizados por Ventura (1997) essa fauna e composta 

principalmente por repteis e aves (Figura 25), tendo sido constatado tambem nas 

trilhas estudas. 
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Figura 25. Ave de habito aquatico presente na Trilha da Pedra do Espelho. 

Entretanto, a presenga de mamlferos das especies Korndom rupestris (moco), 

Tayassu tacaju (porco-do-mato), Cebus apella (macaco-prego) e Callithrix (soim) foi 

encontrada por Xavier (1992) no Pico do Jabre, localizada na mesma microrregiao 

das trilhas, de modo que e provavel que algumas dessas especies ocorram tambem 

nos sitios pesquisados. 

4.2.6 Convivencia com as comunidades locais 

Durante o percurso das Trilhas os usuarios terao oportunidade de conviver 

com as comunidades locais e conhecer habitos e costumes culturais. A titulo de 

exemplo cita-se a arquitetura rural, as culturas agricolas, a caprinocultura, entre 

outros (Figuras 26 e 27). 

Figura 26. Cultivo de palma forrageira em propriedade de agricultura familiar. 



4.3. Principals impactos ambientais adversos 

A atividade turistica em seus diferentes segmentos e geradora de impactos 

tanto no componente social como no ecologico. De acordo com o levantamento dos 

possiveis impactos observou-se que as areas necessitam de uma acao de 

estruturagao das trilhas que possibilite a minimizagao desses impactos. Estudos de 

Impactos Ambientais, seguidos de Avaliacoes de Impactos se fazem necessarios 

nas trilhas pesquisadas. 

Verificou-se que a vegetacao e um dos componentes que geralmente incidem 

os maiores impactos quando na implantaccio das trilhas para o ecoturismo ou 

atraves de outras atividades. A presenga de queimadas para implantacao de 

culturas agricolas ou para outros fins foi um dos impactos mais frequentes nas trilhas 

(Figura 28). 

Figura 28. Ocorrencia de queimada na Trilha da Pedro do Talhado. 
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A retirada da cobertura vegetal do solo em alguns pontos das trilhas tern 

gerado processos erosivos, as vezes bem acentuados (Figura 29). 

Figura 29. Processo erosivo em decorrencia da abertura da Trilha da Pedra do Talhado. 

O elemento da paisagem que possivelmente devera sofrer mais impactos 

negativos pela implantacao de um circuito e a fauna. As trilhas estudadas nao fogem 

a essa regra apesar de se desconhecer a magnitude desses impactos. Neste 

sentido, se faz necessario avaliar com mais precis§o a intensidade dos impactos 

sobre a fauna silvestre e, para isto, e imprescindivel se conhecer bem o 

comportamento das especies, o que pode levar varios anos de estudos. 

Salvo as intervencoes de ordem estrutural e de seguranca, os sitios de 

visitac3o nao devem ser adaptados aos visitantes, estes e que deverSo ser 

preparados para a visitagao. Para elaborar medidas preventivas de impactos 

negativos em trilhas, minimizando os custos de implantagao e manutengao, deve-

se estabelecer primeiramente um zoneamento das areas de uso e nao-uso e o 

manejo das areas de uso, seguido do estabelecimento de tecnicas que identifique 

o impacto potencial e os parametros para monitoramento da vida silvestre. 
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Os resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa permitiram chegar 

as seguintes conclusoes: 

Atraves desta pesquisa e baseada em informagoes averigua-se que alem das 

duas trilhas estudas ha um numero consideravel de trilhas na microrregiao da 

Serra do Teixeira/PB, com potencialidades para o ecoturismo e que vem sendo 

exploradas a bastante tempo, de forma esporadica sem planejamento previo. 

Constatou-se que ambas as Trilhas tern potencial ecoturistico pelos elevados 

indices de atratividade encontrados e pela facilidade de caminhada devido a 

ocorrencia de trilhas leves na maior parte do percurso. 

No que se refere aos atrativos turisticos, a geomorfologia e hidrografia da 

paisagem, a diversidade vegetal e a fauna silvestre permitem aos usuarios da 

trilha uma percepgao dos principals componentes do bioma em que se insere, 

alem do conhecimento cultural por meio do convivio com as comunidades locais. 

Considerando a diversidade de especies da caatinga e a forma como o homem 

sertanejo se relaciona com a mesma, os resultados da pesquisa apontam para 

amplas possibilidades de exploragao de trilhas est.ruturando-as por temas que 

explicam a compreensao do ambiente semi arido sob o ponto de vista do sistema 

ecologico local e em relagao a forma como o povo sertanejo se relaciona com a 

caatinga. 

O rapel tern sido o esporte de aventura mais praticado nas trilhas, porem 

verificou-se que apesar da nao estruturagao das mesmas, existe a possibilidade 

da introdugao de outros esportes. 

Os principals impactos incidentes nas trilhas foram decorrentes do antropismo da 

comunidade local, os quais poderao ser minimizados atraves de programas de 

Educagao Ambiental, tanto paras as comunidades quanto para os usuarios das 

trilhas. 
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A aplicagao do metodo IAPI resulta em uma trilha bem planejada com pontos 

interpretativos dinamicos apresentando diferentes picos de atratividade, que 

estimulam a atengao do visitante durante todo o percurso, incentivando-o a 

apreciar a area como um todo 

Embora o metodo descrito nao seja inovador na sua concepgao, uma vez que a 

analise de recursos esteticos e conhecida e utilizada ha varios anos, sua 

adaptacao como tecnica para a escolha de pontos interpretativos e simples e util. 
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APENDICE 1 



Apertdice 1A. Tabela 01:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Indicadores para avaliagao da atratividade turistica de sitios (pontos) na trilha da Pedra do Talhado. 

N° Tema Linha Posicao Escala/Distancia Agua Sombra Rocha Vegetacao Total 
V 

(1) 

H 

(1) 

Inf. 

(1) 

Niv. 

(1) 

Sup. 

(1) 

1° 

Plano( 

2) 

Medio 

(1) 

Fundo 

(3) 

V 

(3) 

s 

(2) 

B 

W (2) (2) 

C R 

(2) 

MC 

(2) 

C A 

(2) 

01 Referenda - Antena (Comeco) X X X X X 08 

02 Tamboril X X X X X X 09 

03 Cajueiro X X X X 06 

04 Mangueira X X X X 06 

05 Afloramento Rochoso X X X X XX X X 15 

06 Porteira X X X X 06 

07 Vista Ampla X X X X X X XX X X 19 

08 Cerca Viva de agave X X X X XX 09 

09 Pedra X X X XX X X 12 

10 Mirante 1 X X X X X X X XX XX XXX 26 

11 Curva do Mirante X X X X 06 

12 Construcao Rural X X X X X X X X 13 

13 Mirante 2 X X X X X X X X XX XXX 26 

14 Ladeira X X X X 06 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptagao. 



Apendice 1A. Tabela 01:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Indicadores para avaliagao da atratividade turistica de sitios (pontos) na trilha da Pedra do Talhado. (Cont.) 

N° Tema Linha Posigao Escala/Distancia Agua Sombra Rocha Vegetagao Total 
V 

(1) 

H 

(1) 

Inf. 

0) 

Niv. 

0) 

Sup. 

(1) 

1° 

Piano 

(2) 

Medio 

(D 

Fundo 

(3) 

V 

(3) 

s 

(2) 

B 

(4) (2) (2) 

C R 

(2) 

MC 

(2) 

C A 

(2) 

15 Cruzeiro do Geno X X X X X X X X 16 

16 Rochas X X X X X X X 15 

17 Porteira da Pedra X X X X X X 10 

18 Construcao Rural X X X X X X X X 13 

19 Porteira X X X X X X 10 

20 Barreiro X X X X X X X X 14 

21 Construcao Rural X X X X X X X X 13 

22 Mirante 3 X X X X X X X X XX XXX 26 

23 Rochas - 3 Pedras X X X X X X X X 18 

24 Rochas X X X X X X X 17 

25 Pedra do Talhado X X X X X X X XXX XXX XXX 29 

Total 25 13 04 25 03 25 04 07 01 01 00 06 26 21 00 34 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptagao. 



Apendice 1B. Tabela 02:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA indicadores para avaiiacao da atratividade turistica de sitios (pontos) na Trilha da Pedra do Espelho. 

N° Tema Linha Posicao Escala/Distancia Agua Sombra Rocha Vegetagao Total 

V 

(1) 

H 

(1) 

Inf. 

(1) 

Niv. 

(D 

Sup. 

(1) 

1° 

Piano 

(2) 

Medio 

(1) 

Fundo 

(3) 

V 

(3) 

s 

(2) 

B 

(4) (2) (2) 

C R 

(2) 

MC 

(2) 

C A 

(2) 

01 

Entrada - Tres Postes X X X X 06 

02 

Cajueiro X X X X 06 

03 

Tamburiu - Vista da Lagoa dos 

Meneses 

X X X X X XX X X X 20 

04 

Estagao de Energia X X X XX 08 

05 

Cajueiro X X X X 06 

06 

Cajueiro X X X X 06 

07 

Cajueiro X X X X XX X X X 19 

08 

Vista do Agude Sao Francisco X X X X X XX X X X X 20 

09 

Tamburiu - Curva Sinuosa X X X X X 08 

10 

Tamburiu X X X X X 08 

11 

Cassia Grande X X X X X 08 

12 

Cassia Grande - Vista da Escola X X X X X X 09 

13 

Cajueiro - Vista Duas Serras X X X X X X X X XX 17 

14 

Cajueiro X X X X 06 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptagao. 



Apendice 1B. Tabela 02:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Indicadores para avaliagao da atratividade turistica de sitios (pontos) na Trilha da Pedra do Espelho. (Cont.) 

N° Tema Linha Posicao Escala/Distancia Agua Sombra Rocha Vegetacao Total 

V 

(1) 

H 

(1) 

Inf. 

(1) 

Niv. 

(D 

Sup. 

(1) 

1° 
Piano 

(2) 

Medio 

(D 

Fundo 

(3) 

V 

(3) 

s 

(2) 

B 

(4) (2) (2) 

C R 

(2) 

MC 

(2) 

CA 

(2) 

15 

Inicio Trilha Pesada X X X X X X X X XXX 19 

16 

Ladeira X X X X X X X X XXX 19 

17 

Ladeira - Vista panoramica X X X X X X X X X XXX 21 

18 

Ladeira X X X X X X X XXX 16 

19 

Construgao Rural X X X X X X X X 13 

20 

Cruzamento - Estrada antiga 

abandonada 

X X X X X X XX 14 

21 

Bifurcagao - Inicio Trilha Leve X X X X X XX 12 

22 

Cajueiro X X X X X X 10 

23 

Cajueiro - Estrada Plana X X X X 06 

24 

Cajueiro X X X X 06 

25 

Cajueiro X X X X 06 

26 

Cajueiro X X X X X X 10 

27 

Curva X X X X X 08 

28 

Abismo - Presenga de vocoroca X X X X X X X X XXX 19 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptagao. 



Apendice 1B. Tabela 02: Indicadores para avaliagao da atratividade turistica de sitios (pontos) na Trilha da Pedra do Espelho. (Cont.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° Tema Linha Posicao Escala/Distancia Agua Sombra Rocha Vegetacao Total 

V 

(1) 

H 

(1) 

Inf. 

(1) 

Niv. 

(1) 

Sup. 

(1) 

1° 

Piano 

(2) 

Medio 

(D 

Fundo 

(3) 

V 

(3) 

s 

(2) 

B 

W (2) (2) 

C R 

(2) 

MC 

(2) 

CA 

(2) 

29 

Mirante X X X X X X X X X X X XXX 23 

30 

Inicio Trilha Pesada X X X X X X X XXX 18 

31 

Cruzeiro X X X X XXX 11 

32 

Cajueiro X X X XXX 08 

33 

Cajueiro X X X XXX 08 

34 

Riacho X X X X X X X X XXX XXX XXX X XXX XX XXX XXX 65 

35 

Pedra do Espelho X X X X X X X X XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX 59 

Total 25 13 07 25 06 25 05 10 12 06 07 12 20 19 06 62 

Fonte: Magro & Freixedas (1998) adaptagao. 



APENDICE 2 



Apendice 2A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tabela de possiveis impactos relacionados aos meios fisico e biotico. 

A G U A 

Lixo organico Despejo, intencional ou nao, de 

residuos organicos (origem animal ou 

vegetal). 

A G U A 

Lixo inorganico Despejo, intencional ou nao, de 

residuos nao organicos (vidros, 

metais, plasticos, papel,...). 
A G U A 

Contaminacao Introdugao na agua de elementos em 

concent ra tes nocivas a saude 

humana. 

A G U A 

Sabonetes e detergentes Utilizagao de sabonetes, detergentes 

e outros nao biodegradaveis. 

A G U A 

Acumulo de lixo Acumulo de lixo no leito de rios, ou no 

fundo de ambientes aquaticos. 

S O L O 

Erosao/ compactacao Desgaste ou diminuigao do volume do 

solo. 

S O L O 

Deslizamento de terra Possibilidade de ocorrencia em 

encostas. 

S O L O 

Alargamento das trilhas Invasao das partes nao definidas da 

trilha ocasionando o seu alargamento. 

S O L O 
Abertura/utilizacao de 

atalhos 

Abertura de novas trilhas para 

utilizagao do evento esportivo ou 

utilizagao de trilhas nao definidas, 

sem fluxo continuado de pessoas, 

normalmente com vegetagao cobrindo 

o piso e cortando perpendicularmente 

as curvas de nivel. 

S O L O 

Lixo organico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

S O L O 

Lixo inorganico -

A T M O S F E R A 

Qualidade do ar Impactos na qualidade do ar em 

virtude da emissao de poluentes ou 

por emissao de particulas no ar. A T M O S F E R A 
Emissao de gases 

poluentes 

Emissao de gases poluentes pelo uso 

de equipamentos ou veiculos. 

F A U N A 

Deslocamento para outras 

areas 

Perturbagao da fauna ocasionando 

evasao do seu ambiente. 

F A U N A 

Morte de animais Exterminio intencional ou nao de 

especies animais. 

F A U N A 

Destruicao de habitats Destruigao do local fisico onde vivem 

as especies animais. 

F A U N A 

Interferencia na cadeia 

alimentar 

Introdugao de elementos ou 

substancias estranhas que possam 

interferir nas redes alimentares. 
F A U N A Interferencia no ciclo 

reprodutivo 

Abandono pelos animais das suas 

areas de reprodugao ou de habitats. 

F A U N A 

Insergao de novos animais Insergao de especies animais que nao 

fazem parte do ecossistema local. 

F A U N A 

Caca Cagar animais, independente do meio 

utilizado ou da finalidade. 

F A U N A 

Pesca Todo ato tendente a capturar ou 

extrair elementos animais ou vegetais 

que tenham na agua seu normal ou 

mais frequente meio de vida. 

F A U N A 

Utilizagao de iluminacao 

artificial 

Utilizagao de lanternas, lampioes ou 

qualquer outro equipamento de 

iluminagao. 



Apendice 2A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tabela de possfveis impactos relacionados aos meios fisico e biotico. 

(Cont.). 

F L O R A 

Pisoteamento Pisar em especies vegetais, 

intencionalmente ou nao. 

F L O R A 

Desmatamento ou 

destruicao de especies 
Derrubada ou corte, intencional ou 

nao, de especies vegetais. F L O R A 
Incendio/queimada Queima da vegetagao, independente 

da intengao ou da motivagao. 

F L O R A 

Coleta/remocao da 

vegetagao 
Colher especies vegetais, 

independente da motivagao. 

C A V E R N A S 

Desgaste/dano em 

estruturas 
Desgaste ou quebra de estruturas 

minerals de qualquer natureza pela 

pratica inadequada ou pelo uso de 

equipamentos improprios. 

C A V E R N A S 

Coleta de material Retirada de material ou especies de 

qualquer natureza, independente da 

motivagao. 
C A V E R N A S 

Despejo de lixo Despejos de residuos organicos ou 

nao organicos. 

C A V E R N A S 

Inscricao nas paredes Pichagoes de qualquer natureza no 

interior da caverna, independente da 

motivagao. 

C A V E R N A S 

Erosao Desgaste do solo provocado pela 

dinamica esportiva. 

C A V E R N A S 

Assoreamento Redugao do nivel dos corpos d'agua. 

O U T R O S 

I M P A C T O S 

A M B I E N T A I S 

Descaracterizagao da 

paisagem natural 

Modificagao da paisagem natural em 

virtude de construgao ou instalagao de 

infra-estrutura temporaria ou 

permanente. 
O U T R O S 

I M P A C T O S 

A M B I E N T A I S Deterioracao do patrimonio 

historico/cultural 

Desgaste pelo uso de bens protegidos 

por lei federal, estadual ou municipal. 

O U T R O S 

I M P A C T O S 

A M B I E N T A I S 

Depredacao/pichacao de 

atrativos naturais 

Ocasionar danos ou pichar atrativos 

naturais, independente da motivagao. 

O U T R O S 

I M P A C T O S 

A M B I E N T A I S 

Fixacao de materiais em 

pedras ou na vegetagao 

Utilizagao de materiais para apoio, 

ancoragem ou protegao. 



Apendice 2B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ficha 

Ambientais em Trilhas 

de campo: Instrumento de identificagao dos Impactos 

Interpretativas - IMATI. 

Fatores Impactos Presente 

Lixo organico Sim( ) Nao(x) 

Lixo inorganico Sim( ) Nao(x) 

Contaminagao Sim( ) Nao(x) 

Uso de Sabonetes e detergentes Sim( ) Nao(x) 

Acumulo de lixo Sim(x) Nao( ) 

Erosao/compactagao Sim(x) Nao( ) 

Deslizamento de terra Sim( ) Nao(x) 

Alargamento das trilhas Sim(x) Nao( ) 

Abertura/utilizagao de atalhos Sim( ) Nao(x) 
Solo Lixo organico Sim(x) Nao( ) 

Lixo inorganico Sim(x) Nao( ) 

Qualidade do ar Sim( ) Nao(x) 

Atmosfera Emissao de gases poluentes Sim( ) Nao(x) 

Deslocamento para outras areas Sim(x) Nao( ) 

Morte de animais Sim(x) Nao( ) 

Destruigao de habitats Sim( ) Nao(x) 

Interferencia na cadeia alimentar Sim( ) Nao(x) 

Fauna Interferencia no ciclo reprodutivo Sim(x) Nao( ) 

Insergao de novos animais Sim( ) Nao(x) 

Caga Sim(x) Nao( ) 

Pesca Sim(x) Nao( ) 

Utilizagao de iluminagao artificial Sim(x) Nao( ) 

Pisoteamento Sim(x) Nao( ) 

Flora Desmatamento/destruigao de especies Sim(x) Nao( ) 

Incendio/queimada Sim(x) Nao( ) 

Coleta/remogao de vegetagao Sim(x) Nao( ) 

Desgaste/dano em estruturas Sim(x) Nao( ) 

Coleta de material Sim( ) Nao(x) 

Despejo de lixo Sim( ) Nao(x) 

Cavernas/Rochas Inscrigao nas paredes Sim(x) Nao( ) 

Erosao Sim(x) Nao( ) 

Assoreamento Sim(x) Nao( ) 

Descaracterizagao da paisagem natural Sim(x) Nao( ) 

Outros impactos Deterioragao do patrimonio 

historico/cultural 

Sim(x) Nao( ) 

Depredagao/pichagao Sim(x) Nao( ) 

Fixagao de materiais em 

pedra/vegetagao 

Sim( ) Nao(x) 


