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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As regioes secas do mundo, mais especificamente a regiao semi-arida do Nordeste 

Brasileiro, estao seriamente ameacadas de terem sua produtividade reduzida pelos intensos 

processos de desertificacao, o problema agrava-se ainda pelo fato de ser o semi-arido do 

Nordeste brasileiro o mais populoso do mundo, com cerca de 1/3 da populacao nacional. A 

seca, apesar de estar relacionada com o fator climatico, dado a alta evaporacao potencial da 

regiao em foco, (2000 mm/ano), quando associada aos processos de desertifi cacao, tern seus 

efeitos danosos, com proporcoes insuportaveis, afetando diretamente a sobrevivencia da 

populacao nordestina (Baracuhy, 2001). 

Conforme Garcia (1997) a diferenciacao ecologica, com secas e estiagens, determinam os 

problemas basicos da regiao semi - arida, atingindo principalmente os trabalhadores sem terra e os 

minifiindios de auto consumo, provocando problemas socio-economicos graves com conseqiiente 

expulsao de parte significativa da populacao, para outras regioes do Estado e do Pais. 

Para GiassonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1995), o diagnostico e o levantamento de todos os parametros 

necessarios a compreensao da propriedade e de suas relacdes com o meio, com a utilizacao de 

informacoes obtidas de relatorios de levantamento de solos, mapas climaticos, anuarios 

estatisticos, entrevistas com tecnicos e com o produtor, pesquisa de campo, fotografias aereas 

e investigacao da propriedade. O planejamento propriamente dito trabalha as informacoes 

obtidas no diagnostico, objetivando encontrar solucoes para a exploracao e a melhoria da 

qualidade de vida do produtor com a menor deterioracao ambiental. 

O diagnostico socio-economico visa analisar a situacao social, economica, tecnologica 

e, por fim, socio-economica da populacao do meio rural (produtor e nucleo familiar), no 

sentido de se avaliar, por microbacia, a deterioracao socio-economica das familias ali 

residentes. Com isso, se tern condicoes de se elaborar recomendacoes em um projeto no sentido 

de elevar a qualidade e o nivel de vida na respectiva microbacia hidrografica. 

Conforme Rocha (1991), o Manejo Integrado de Bacias Hidrograficas consiste na 

elaboracao e aplicacao de, no minimo, sete diagnosticos basicos, que levantam os problemas 

da bacia hidrografica, analisam os conflitos e indicam as solucoes em todos os niveis, 

integrando conclusoes e recomendacoes para a recuperacao do meio ambiente (os prognosticos), quais 



sejam: Fisico-Conservacionista, Socio-Economico, Ambiental, Recursos Hidricos, Solos, Vegetacoes e 

Fauna Silvestre. Proposta semelhante e encontrada em Hidalgo (1989). 

O presente estudo teve como objetivo realizar o diagnostico socio-economico da 

microbacia hidrografica do Riacho da Serra, localizada no municipio de Sao Jose do Sabugi, 

Estado da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1. Recursos naturais e meio ambiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O conceito de "recurso natural" esta situado na interface do processo social e do 

processo natural. Segundo Godard (1997), ele resulta do olhar lancado pelos homens sobre 

seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'savoir/aire". Nele se corporifica uma das principais modalidades de articulacao entre 

producao social e a reproducao ecologica. 

Quanto ao conceito de meio ambiente o Conselho Internacional da Lingua Francesa o 

define como. "O conjunto de agentes fisicos, quimicos e biologicos e de fatores sociais 

suscetiveis de produzir urn efeito direto ou indireto, imediato ou a longo termo sobre os seres 

vivos e as atividades humanas." 

Conforme Miiller (1995), conservar o meio ambiente passa a ser uma das formas de 

valorizar o homem, assim entende-se que o que se busca, com a protecao ambiental, e 

desenvolver condicdes para aumentar o conforto, a saude e a alimentacao, entre outros, que 

compoem a elevacao da qualidade de vida. Ate recentemente, o aumento do conforto e da 

qualidade de vida dava-se a custa de maior saque da natureza. O reconhecimento da limitacao 

daqueles recursos e a subita consciencia de que nao se pode exaurir, alem do produto, a propria 

capacidade produtiva do patrimonio natural, tern incentivado o desenvolvimento de novas 

tecnologias para bem empregar o potencial de bens naturais disponiveis. 

Para Flores & Nascimento (1994), a conservacao ambiental em areas de 

desenvolvimento agropecuario, tomando como referenda as microbacias hidrograficas, 

pressupoe a integracao de esforcos, na solucao de problemas comuns das comunidades 

envolvidas, visando a ocupacao e o uso racional do espaco rural. A microbacia constitui a 

celula de um programa integrado, cujas acoes devem contemplar interesses e necessidades das 

comunidades nela inseridas, em termos de melhoria da produtividade, da renda e do bem-

estar, ao lado da imprescindivel conservacao do meio. 

De acordo com Barroso (1987), toda a pressao antropica exercida sobre a vegetacao 

nativa de uma bacia hidrografica, que implique em sua diminuicao espacial e seguida por um 

conjunto de conseqiiencias sempre negativas que serao tanto maiores quanto mais numerosos 

forem os fatores que resultarem em tal diminuicao. A desarmonia de um dos componentes do 

sistema agua-solo-planta resulta, invariavelmente, no desequilibrio de outros componentes, o 

que sera notado com maior ou menor rapidez em funcao da forma como o homem atua nesse 

meio em busca de beneflcios (expansao agricola, pecuaria e exploracao de madeira). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Rosario & Brennsen (1994), melhorias na qualidade de vida estao sendo exigidas 

cada vez mais pela sociedade atual e este fato esta diretamente relacionado com a qualidade 

do meio ambiente. Sendo assim, uma melhor qualidade de vida depende de planejamento e 

organizacao do ambiente, pois interferencias indevidas no mesmo podem conduzir a ruptura 

da estabilidade dos sistemas que o compoem, com reflexos inevitaveis na organizacao 

econdmica e social. 

Segundo Andrade (1997), os recursos naturais nao se referem a uma substantia fisica ou 

um elemento natural por si so, referem a funcao que estes podem desempenhar para satisfazer as 

necessidades dos seres vivos, particularmente o homem. Foi constatado que e muito grande a 

importancia dos recursos naturais no que se refere a capacidade de satisfazer as necessidades dos 

seres vivos e manter os componentes biologicos tais como sao conhecidos. O autor assim conclui 

que recursos naturais podem ser definidos como todos os componentes da natureza que podem ser 

uteis ao homem, proporcionando-lhe conforto e bem-estar, direta ou indiretamente. Assim sendo, 

constituem recursos naturais de grande valor, as florestas e a vegetacao em geral, a agua, os solos, 

a fauna, o ar, o minerio, dentre outros elementos constituintes do planeta e que atendem a estas 

exigencias conceituais. 

Rocha (1999) informa que as ambiencias vertical e horizontal tern sofrido todo o tipo de 

agressao antropica desde o inicio do seculo passado. agricultura desvairada, fabricas com 

poluicoes por particulas solidas, liquidas e gasosas, lixos, esgotos, agrotoxicos, queimadas, 

desmatamentos e inumeras outras formas de deterioracoes. Como consequencia, a natureza tern 

respondido com a fome, a miseria, doencas e a implantacao da pobreza generalizada em "piso de 

ouro". O desequilibrio ambiental torna-se evidente, os recursos naturais renovaveis, alem de se 

tornarem poluidos (deteriorados), vao se exaurindo a ponto de atingirem niveis criticos, como e o 

caso da ausencia de fauna e flora em inumeras regioes do Brasil, com destaque para certas areas 

de Nordeste, onde o recurso agua se torna cada vez mais problematico. O autor atriibui o 

"episodio ambiental cenico negativo" do pais a falta de uma politica mais competente direcionada 

a recuperacao e conservafao dos Recursos Naturais Renovaveis. 
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2.2. Bacia Hidrografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rocha (1991) e Rocha & Kurtz (2001) afirma que, tecnicamente, e aconselhavel 

comecar a recuperar o meio ambiente adotando como unidade basica as bacias hidrograficas, 

as quais, subdivididas em sub-bacias e microbacias, tern mostrado grande eficiencia em 

trabalhos de campo, conforme as recomendacoes dadas pelo Programa Nacional de 

Microbacias. 

De acordo com Paula (1986), bacia hidrografica compreende toda a area que 

proporciona escoamento superficial para o canal principal e seus tributaries. A bacia 

hidrografica pode ser considerada como um bom exemplo de sistema geomorfologico 

aberto, recebendo energia do clima reinante sobre a bacia e perdendo energia atraves do 

defluvio. 

Rocha (1991) define bacia hidrografica como sendo a area que drena as aguas de chuvas 

por ravinas, canais e tributarios, para um curso principal, com vazao fluente convergindo para 

uma unica saida e desaguando diretamente no mar ou em um grande lago. 

Para se manter a ambiencia equilibrada Morais (1997) relata que neste sentido, uma 

metodologia para o diagnostico da situacao real em que se encontram os recursos naturais 

renovaveis, em um dado espaco geografico, passa a ser um instrumento necessario em um 

trabalho de conservacao. 

RochazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1995) comentam que de acordo com os diagnosticos, sao elaborados 

progndsticos, que sao indicadores para a melhoria de vida dos habitantes da area em estudo. O 

diagnostico e definido como a arte de se conhecer os problemas que afetam uma populacao, 

atraves de observacoes, questionamentos, analises e interpretacoes dos recursos naturais 

renovaveis com relacao a qualidade de vida.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O prognostico e a previsao ou a suposicao sobre o 

que deve acontecer em uma comunidade se esta se submeter as recomendacoes tecnicas de 

melhoria de vida, as quais sao formuladas pela interpretacao dos diagnosticos. 

Para Bertoni & Lombardi Neto (1990) os trabalhos em microbacia pretendem integrar os 

interesses de todos os segmentos da sociedade em termos de abastecimento, saneamento, habitacao, 

lazer, protecao e preservacao do meio ambiente, produtividade, elevacao da renda e bem estar de 

toda a comunidade, sendo feito em etapas que inicia com a identificacao das microbacias exi stentes 

no municipio e respectivo diagnostico de sua situacao/perfil socio-economico do municipio e de sua 

comunidade e a selecao das microbacias a serem trabalhadas. 
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Com respeito a classificacao da bacia hidrografica e com base em experiencia indiana 

Chitale (1992) considera a bacia hidrografica grande quando superior azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20000 Km
2 , media 

entre 2000 e 20000 Km e pequena quando menor que 2000 Km . 

Quanto as dimensoes Rocha (1991) considera uma sub-bacia hidrografica da mesma 

forma que bacia, a excecao do fato que o desagiie ocorre em outro rio e possui uma area variando 

20.000 e 300.000 hectares. Finalmente, microbacias hidrograficas tern a mesma defmicao de sub-

bacia, porem, com area maxima ate 20.000 hectares (area de maxima eficiencia para o trabalho de 

uma equipe extensionista). 

Muitos modelos tern sido utilizados no estudo de manejo integrado de bacias 

hidrograficas. A este respeito Lee & Dinar (2001) afirmam que os modelos de estudos de bacias 

hidrograficas sao usados pala avaliar os efeitos sociais, economicos e ambientais das politicas 

alternativas de manejo e desenvolvimento. Modelos positivos (descritivos) sao usados para 

explicar e entender o processo basico e predizer os resultados de mudancas que possam ocorrer, 

como por exemplo, da construcao de novos projetos ou da implementacao de novas formas de 

politicas operacionais. Modelos alternatives podem ser usados para selecionar a melhor opcao no 

atendimento dos objetivos especificos dentro de uma serie de alternativas. Modelos normativos 

(prescritivo) sao usados em quase todas as faces dos estudos de agua e das politicas de manejo e 

desenvolvimento. Por exemplo, modelos normativos podem ser usados para indicar a localizacao 

otima e tamanho do projeto, para formular politicas sustentaveis de manejo e operacionais, e para 

determinar eficiente alocacao de niveis e de qualidade de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Diagnostico Socio-Economico 

No estudo da patologia da pobreza (estudo epidemiologico) muito influi a condicao 

socio-economica e cultural. A diferenca entre setores ricos onde prevalecem doencas 

degenerativas do tipo arteriosclerose, cardiopatia, cancer, diabetes, entre outras e 

psicossomaticas como angustia e depressao comparadas com setores de baixo rendimento 

(baixos recursos economicos e culturals) onde predominam as doencas infecto-contagiosas, 

nutricionais e gineco-obstetricas (Levy, 1986). 

Da Silva e Nobrega (1999) sugerem, para efeito da discussao das condicoes de 

vida de uma comunidade (no caso, de uma microbacia), em fiincao de indices 

epidemiologicos, avaliar os parametros: 
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Coeficiente de natalidade/anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = (n.° de nascidos vivos na sub-bacia/populacao da 

sub-bacia) x 1000; 

Coeficiente de mortalidade geral/ano = (n.° de obitos na sub-bacia/populacao da 

sub-bacia) x 1000 e, 

Coeficiente de mortalidade infantil/ano = (n.° de obitos na sub-bacia/n.° de nascidos 

vivos na sub-bacia) x 1000. 

Com estes indices pode-se avaliar os efeitos das politicas de saude aplicadas na regiao 

objeto do estudo, bem como atraves do diagnostico socio-economico estudou-se as condicoes 

de vida, renda, habitacao, nutricao, alimentacao entre outros. 
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3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. Localizacao da area estudada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo foi desenvolvido na Microbacia Hidrografica do Riacho da Serra abrangendo 

as comunidades rurais Riacho da Serra, Jacu, Camalau, Manoe! Lopes e Latadinha, 

localizadas no municipio de Sao Jose do Sabugi, Estado da Paraiba, compreendendo uma area 

de 215,36 Km
2 equivalente a 21,536 hectares. Com localizacao geografica entre as 

coordenadas: 06° 46' 27" de Latitude Sul e 36° 48' 00" de Longitude W. Gr. 

3.2. Procedimentos Metodologicos 

A metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu em levantar e analisar os elementos 

descritos a seguir, todos em nivel de identificacao do nucleo familiar, conforme Baracuhy 

(2001). 

- Fator social: variaveis - demografica, habitacao, consumo de alimentos, participacao 

em organizacao, salubridade e saude. 

- Fator economico: variaveis - producao, animais de trabalho, animais de producao e 

comercializacao, credito e rendimento. 

- Fator tecnologico: variaveis - tecnologica maquinario e industrializacao rural. 

- Fator prioritario: variaveis gerais. 

Os codigos e criterios de estratificacao dos elementos descritos sao apresentados nos 

Quadros 1 a 14. A cada variavel foi atribuido um valor de 1 a 9, 1 a 6, etc., de acordo com a 

subdivisao da variavel em atencao a sua importancia. 

O valor maior do codigo refere-se a maior deterioracao e o valor menor representa a 

menor deterioracao. 

Os valores significativos encontrados na microbacia (codificacao significativa de 

maior freqiiencia) sao analisados entre os valores minimos e maximos de codificacao. 

Assim foram avaliados: 

Diagnostico socio-economico. Social + economico + tecnologico 

- Total do fator social: Ate codigo 6.3 

- Total do fator economico: Codigos 7.1 a 10.7 

- Total do fator tecnologico: Codigos 11.1 a 12.3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tabulacao consistiu em agrupar os codigos e repetir aqueles de maior frequencia 

(maior ocorrencia) - a "moda". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1. Infra-estrutura metodologica 

Para se determinar o numero de familias a serem visitadas para o preenchimento dos 

formularios socio-economico, desconsiderou-se a amostragem proposta por Rocha (1997), em 

razao do pequeno universo amostral (55 familias), assim optou-se pelo censo, onde foram 

visitadas todas as familias, conforme Baracuhy (2001). 

3.2.2. Formularios Aplicados 

Os Quadros 1 a 12 a seguir com codigos e criterios de estratificacao elucidam a 

processualistica operacional da metodologia do diagnostico socio-economico (sao quadros 

auto-explicativos). 

3.3. Fator Social 

a) Variavel Demografica 

Quadro 1. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

social, variavel demografica (12 sub-quadros). 

Codigo 1.1: Idade do chefe de familia. 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

18 a 22 anos 1 

23 a 27 2 

28 a 32 3 

33 a 37 4 

38 a 42 5 

43 a 47 6 

48 a 52 7 

53 a 57 8 

58 a 62 9 

63 a 67 10 

68 a 72 11 

73 a 77 12 

78 a 82 13 

83 a 87 14 

>87 15 

9 



Codigo 1.2: Grau de instrucao do chefe de familia 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Analfabeto 15 

1° serie (ensino fundamental) 14 

2° serie (ensino fundamental) 13 

3° serie (ensino fundamental) 12 

4° serie (ensino fundamental) 11 

5° serie (ensino fundamental) 10 

6° serie (ensino fundamental) 9 

7° serie (ensino fundamental) 8 

8° serie (ensino fundamental) 7 

Ensino medio incompleto 6 

Ensino medio completo ou curso tecnico 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Graduacao (terceiro grau) 4 

Especializacao (Lato sensit) 3 

Mestrado (Strito sensu) 2 

Doutorado / Livre docencia 1 

Codigo 1.3: Local de nascimento do chefe de familia 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Casa rural 1 

Vila 2 

Distrito 3 

Cidade 4 

Capital do Estado 5 

Codigo 1.4: Residencia do chefe de familia 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Casa rural 1 

Vila 2 

Distrito 3 

Cidade 4 

Capital do Estado 5 

Codigo 1.5: Numero de familias na propriedade 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

1 familia 1 

2 familias 2 

3 familias 3 

4 familias 4 

5 famUias 5 

Mais que 5 familias 6 



Codigo 1.6: Media de idade do nucleo familiar 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

18 a 22 anos 1 

23 a 27 2 

28 a 32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-> 
J 

33 a 37 4 

38 a 42 5 

43 a 47 6 

48 a 52 7 

53 a 57 8 

58 a 62 9 

63 a 67 10 

68 a 72 11 

73 a 77 12 

78 a 82 13 

83 a 87 14 

>87 15 

Codigo 1.7: Total de pessoas do nucleo familiar 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

1 pessoa 1 

2 pessoas 2 

3 pessoas 3 

4 pessoas 4 

5 pessoas 5 

6 pessoas 6 

7 pessoas 7 

Mais de 7 pessoas 8 

Codigo 1.8: Numero de pessoas estranhas a familia 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao vivem pessoas estranhas 1 

Vive 1 pessoa 2 

Vivem 2 pessoas 3 

Vivem 3 pessoas 4 

Vivem 4 pessoas 5 

Vivem 5 pessoas 6 

Vivem 6 pessoas 7 

Vivem 7 pessoas 8 

Vivem mais de 7 pessoas 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Codigo 1.9: Media escolar do nucleo familiar 

ALTERNATIVA VALORES PONDERADOS 

Analfabeto 15 

1° serie (ensino fundamental) 14 

2° serie (ensino fundamental) 13 

3° serie (ensino fundamental) 12 

4° serie (ensino fundamental) 11 

5° serie (ensino fundamental) 10 

6° serie (ensino fundamental) 9 

7° serie (ensino fundamental) 8 

8° serie (ensino fundamental) 7 

Ensino medio completo 6 

Ensino medio completo ou curso tecnico 5 

Graduacao (Terceiro grau) 4 

EspecializacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lato sensu) 3 

Mestrado (Strito sensu) 2 

Doutorado / Livre docencia 1 

Codigo 1.10: Media de nascimentos (local) do nucleo familiar 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Casa rural 1 

Vila 2 

Distrito 3 

Cidade 4 

Capital do Estado 5 

Codigo 1.11: Media de residencia (local) do nucleo familiar 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Casa rural 1 

Vila 2 

Distrito 3 

Cidade 4 

Capital do Estado 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Codigo 1.12: Total geral de pessoas na propriedade 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

1 pessoa 1 

2 pessoas 2 

3 pessoas 3 

4 pessoas 4 

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoas 5 

6 pessoas 6 

7 pessoas 7 

8 pessoas 8 

9 pessoas 9 

10 pessoas 10 

11 pessoas 1 1 

Mais de 11 pessoas 12 

b) Variavel Habitacao 

Quadro 2. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

social, variavel habitacao (17 sub-quadros). 

Codigo 2.1: Tipo de habitacao 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Casa de lata/papelao 7 

Casa de taipa ruim (pau a pique ruim) 6 

Casa de taipa boa (pau a pique boa) 5 

Casa de tijolo e taipa 4 

Casa de alvenaria ruim 3 

Casa de alvenaria boa 2 

Casa de qualquer tipo otima 1 

Codigo 2.2: Numero de pecas na casa (comodos) 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

1 comodo 9 

2 comodos 8 

3 comodos 7 

4 comodos 6 

5 comodos 5 

6 comodos 4 

7 comodos 3 

8 comodos 2 

9 ou mais comodos 1 
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Codigo 2.3: Numero medio de pessoas por quarto 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

1 pessoa 1 

2 pessoas 2 

3 pessoas 
-> 
3 

4 pessoas 4 

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoas 5 

Mais de 5 pessoas 6 

Codigo 2.4: Tipo de fogao 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Carvao / lenha 15 

Querosene (alcool) 4 

Gas 3 

Eletrico 2 

Microondas 1 

Codigo 2.5: Agua consumida 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Potavel 1 

Nao Potavel 10 

Codigo 2.6: Saneamento basico 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Privada em casa com descarga 1 

Privada em casa sem descarga 2 

Privada anexa 3 

Nao tern 4 

Codigo 2.7: Esgoto 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Rede de esgoto 1 

Poco negro ou fossa 2 

Eliminacao livre 15 

Codigo 2.8: Eliminacao de lixos 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Coleta 1 

Enterra ou queima 5 

Livre 15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Codigo 2.9: Eliminacao de embalagens de agrotoxicos 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Comercializacao com as proprias firmas 1 

Triplice lavagem seguida de reciclagem 2 

Reaproveita para o mesmo fim 3 

Colocada em fossa para lixo toxico 4 

Queimada 5 

Reaproveitada para outros fins 10 

Colocada em qualquer lugar 15 

Reaproveita para o uso domestico 16 

Codigo 2.10: Tipo de piso 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Terra 8 

Barro batido 7 

Pedra bruta 6 

Tijolo 5 

Cimento 4 

Mosaico 3 

Ceramica 2 

Pedra polida 1 

Codigo 2.11: Tipo de parede 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Palha 5 

Taipa ruim 4 

Taipa boa 3 

Alvenaria ruim 2 

Alvenaria boa com reboco 1 

Codigo 2.12: Tipo de telhado 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Palha 5 

Cimento amianto 4 

Laje 3 

Zinco 2 

Telha 1 

Codigo 2.13: Altura de telhados 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

> 2,60 m 1 

de 2,40 m a 260 2 

< 2,40 m 3 

15 



Codigo 2.14: Eletricidade 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao tem 3 

Monofasica 2 

Trifasica 1 

Codigo 2.15: Janelas 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nos 4 lados 1 

Nos 3 lados 2 

Nos 2 lados 3 

Em 1 lado 4 

Codigo 2.16: Origem da agua consumida na propriedade 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Rede publica 1 

Poco/agua doce 2 

Bica/Cisterna 3 

Ci sterna 4 

Acude/Rio/Riacho/Barreiro/Carro pipa 5 

Codigo 2.17: Eletrodomesticos 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Tem 1 

Nao tem 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c) Variavel Consumo de Alimento 

Quadro 3. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator social, 

variavel consumo de alimento. 

Codigo 3.1 a 3.17: Consumo de alimento 

CODIGO TODOS OS ITENS 

VALORES 

PONDERA 

DOS 

DIAS/ 

SEMAN 

A 

ALTERNATIV 

AS 
V. P. 

3.1 Consumo de leite nenhum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 8 

3.2 
Consumo de carne (gado, porco 

ou caca) 
1 Muito baixo 7 

3.3 Consumo de frutas 2 Baixo 6 

3.4 Consumo de legumes 3 Medio baixo 5 

3.5 Consumo de verduras 4 Medio 4 

3.6 Consumo de batata 5 Medio alto 3 

3.7 Consumo de ovos 6 Alto 2 

3.8 Consumo de massas 7 Muito alto 1 

3.9 Consumo de arroz e/ou feijao 

3.10 Consumo de peixes 

3.11 Consumo de aves / caca 

3.12 Consumo de cafe/cha 

3.13 Consumo de cuscuz 

3.14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAConsumo de angu 

3.15 Consumo de pao 

3.16 
Consumo de mandioca / 

macaxeira 

3.17 
Consumo de farinha de mandioca 

(macaxeira) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observacao: VP = VALORES PONDERADOS 

d) Variavel Participacao em Organizacao (Associacao) 

Quadro 4. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

social, variavel participacao em organizacao. 

Codigo 4.1: Participacao em organizacao (associacao) 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao pertence 2 

Pertence 1 
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e) Variavel Salubridade Rural 

Quadro 5. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

social, variavel salubridade rural (3 sub-quadros). 

Codigo 5.1: Infestacao de pragas (Nematoides, cupins, formigas, gafanhotos e verminose animal) 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nula 1 

Baixa 2 

Media zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 

Alta 10 

Impeditiva 15 

NULA - Sem infestacao 

BAIXA - Pequena infestacao - controle simples 

MEDIA - Infestacao de gravidade media 

ALTA - Infestacao intensa e extensa - controle dispendioso e complexo 

IMPEDITIVA - Infestacao tao grande que impossibilita a exploracao do terreno 

Codigo 5.2: Salubridade para o homem 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Otima 1 

Regular 2 

Baixa 

Ma 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Indspita 15 

Obs.: As condicoes do ambiente afetain o bem-cstar e a sanidadc das plantas, do gado e do homem. 
cspecialmente no tocante a temperatura. a umidadc rclaliva do ar e a ocorrencia de molcstias e pragas 
endemicas. tais como impaludismo. anemia esquistossomose. doenca de chagas. infestacao de piolhos. 
sujeira ambiental entre outros. 

OTIMA - Trabalho humano facil, sem calor? umidade relativa do ar boa, sem endemias 
REGULAR - Temperatura e umidade relativa do ar suave, presenca de endemias 
BAIXA - Temperatura e umidade relativa do ar elevadas, infestagoes de endemias 
MA - Clima excessivamente quente e umido. aspecto ambiental sujo, com infestacao de endemias 
INOSPITA - Clima excessivamente quente e umido. aspecto ambiental imundo. com infestacao de endemias 

Codigo 5.3: Combate a pragas domesticas 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Combate a ratos, moscas, pulgas, pernilongos, 

piolhos, baratas e outros 

Sim 1 Combate a ratos, moscas, pulgas, pernilongos, 

piolhos, baratas e outros Nao 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4 Fator Economico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Variavel Producao 

Quadro 6. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

economico, variavel producao (2 sub-quadros). 

Codigo 6.1: Variavel produtividade agricola media 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Produtividade baixa /> 

Produtividade media 2 

Produtividade alta 1 

Principals tipos de cultivos a considerar: Milho, batata, sorgo, girassol, algodao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mandioca, feijao, hortahcas, cana-de-aciicar, 

tomate, cebola, verduras em geral, frutas em 

geral etc.. 

Observa^ao: Comparar a produtividade com outras regioes. Informacoes na EMATER mais proxima. 

Codigos 6.2 e 6.3: Florestamento e pastagens plantadas 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Florestamentos (Incluir 

mata nativa) / arborizacao 

>25% da area 1 

6.2 
Florestamentos (Incluir 

mata nativa) / arborizacao 
< 25% da area 2 

Florestamentos (Incluir 

mata nativa) / arborizacao 
Nao tem 3 

Conservadas 1 

6.3 Pastagens plantadas Abandonadas 2 

Nao tem 
-> 
5 

b) Variavel Animais de Trabalho 

Quadro 7. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

economico, variavel animais de trabalho. 

Codigos 7.1, 7.2 e 7.3: Variavel animais de trabalho. 

CODIGO ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

7.1 Bois 
Nao tem 2 

7.1 Bois 
Tem 1 

7.2 Cavalos 
Nao tem 2 

7.2 Cavalos 
Tem 1 

7.3 Outros 
Nao tem 2 

7.3 Outros 
Tem 1 

c) Variavel Animais de Producao 

Quadro 8. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

economico, variavel animais de producao. 

Codigo 8.1 a 8.6: Variavel animais de producao 
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CODIGO ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

8.1 Bois 
Nao tem 2 

Bois 
Tem 1 

8 2 Ovelhas 
Nao tem 2 

o. — 
Ovelhas 

Tem 1 

8 3 Aves 
Nao tem 2 

Aves 
Tem 1 

8.4 Porcos 
Nao tem 2 

8.4 Porcos 
Tem 1 

8.5 Cabritos 
Nao tem 2 

8.5 Cabritos 
Tem 1 

8.6 Peixes 
Nao tem 2 

8.6 Peixes 
Tem 1 

d) Variavel Comercializacao, Credito e Rendimento 

Quadro 9. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

economico, variavel comercializacao, credito e rendimento (7 sub-quadros). 

Codigo 9.1: A quern vende a producao de origem agricola 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao vende 7 

Intermediario 6 

Armazens (varejo) 5 

Feiras 4 

Agroindustria 3 

Cooperativas 2 

Consumidor 1 

Codigo 9.2: A quern vende a producao de origem pecuaria 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao vende 7 

Intermediario 6 

Armazens (varejo) 5 

Feiras 4 

Agroindustria 3 

Cooperativas 2 

Consumidor 1 
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Codigo 9.3: A quem vende a producao de origem florestal 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao vende 7 

Intermediario 6 

Armazens (varejo) 5 

Feiras 4 

Agroindustria 3 

Cooperativas 2 

Consumidor 1 

Codigo 9.4: Fonte principal de credito agrario 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao tem 6 

Agiota (particulares) 5 

Bancos particulares 4 

Agroindustria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 

Cooperativas 2 

Banco Oficial 1 

Codigo 9.5: Renda bruta aproximada da propriedade (mensal) 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Ate Vz salario mini mo 7 

Vi - 1 salarios minimos 6 

1 - 2 salarios minimos 5 

2 - 3 salarios minimos 4 

3 - 4 salarios minimos 3 

4 - 5 salarios minimos 2 

> 5 salarios minimos 1 

Codigo 9.6: Outras rendas 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao tem 2 

Tem 1 

Codigo 9.7: Renda total 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Ate Vi salario mini mo 7 
X

A - 1 salarios minimos 6 

1 - 2 salarios minimos 5 

2 - 3 salarios minimos 4 

3 - 4 salarios minimos 3 

4 - 5 salarios minimos 2 

> 5 salarios minimos 1 
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3.5. Fator Tecnologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Variavel Tecnologica 

Quadro 10. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

tecnologico, variavel tecnologica (14 sub-quadros). 

Codigo 10.1: Area da propriedade (em ha) 

Alternativas VALORES PONDERADOS 

Menos de 20 ha e com aproveitamento de ate 50% 6 

Mais de 20 ha e com aproveitamento de ate 50% 5 

Menos de 20 ha ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com aproveitamento acima de 50% 4 

De 21 a 100 ha e com aproveitamento acima de 50% 3 

De 101 a 200 ha e com aproveitamento acima de 50% 2 

Mais de 200 ha e com aproveitamento acima de 50% 1 

Codigo 10.2: Tipo de posse 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Proprietario 1 

Arrendatario 2 

Meeiro 3 

Ocupante 4 

Codigo 10.3: Uso debiocidas (fungicidas, inseticidas, herbicidas) 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Regular 10 

Ocasional 5 

Nao utiliza 2 

Controle biologico 1 

Codigo 10.4: Adubacao e/ou calagem 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao usa 4 

Ocasional J 

Regular 2 

Terra classe I , I I ou A (Sicco Smit) - Nao necessita 1 

Codigo 10.5: Tipo de ferramentas que possui para lidar na terra 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Manual 1 

Mecanica 2 

Ambas 3 
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Codigo 10.6: Tipo de uso do solo na propriedade 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Morro abaixo (a favor do declive) 5 

Em nivel (em curva) 2 

De acordo com orientacao tecnica 1 

Codigo 10.7: Praticas de conservacao 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao utiliza 2 

Utiliza 1 

Codigo 10.8: Conflitos ambientais observados 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Sim (ha conflito) 5 

Nao 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observa^ao: Uso agricola nao adequado, lixos, esgoto a ceu aberto ou em rios, criacao de porcos sem orientacao 

tecnica, matadouros, mineracoes irregulares, etc.. 

Codigo 10.9: Irrigacao 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao utiliza 
•5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 

Ocasional 2 

Regular 1 

Codigo 10.10: Assistencia tecnica 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao recebe 3 

Ocasional 2 

Regular 1 

Codigo 10.11: Exploracao racional da terra 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Intensiva 2 

Extensiva 1 

Codigo 10.12: Conhece programas de conservacao do solo 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao 2 

Sim 1 
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Codigo 10.13: Segue orientacao da EMATER ou outra 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao 2 

Sim 1 

Codigo 10.14: Sabe executar obras de contencao de erosoes 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao 3 

Alguma coisa 2 

Bastante 1 

b) Variavel Maquinario e Industrializacao Rural 

Quadro 11. Diagnostico socio-economico - codigos e criterios de estratificacao, fator 

tecnologico, variavel maquinario e industrializacao rural (3 sub-quadros). 

Codigo 11.1: Possui maquinas agricolas e implementos 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nenhum 4 

Alguns 3 

Os principals necessarios 2 

Parque de maquinas completo 1 

Codigo 11.2: Faz industrializacao de madeiras, frutas, leite, carne, mel, peles, peixes e outros 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao 2 

Sim 1 

Codigo 11.3: Algum tipo de artesanato 

ALTERNATIVAS VALORES PONDERADOS 

Nao 2 

Sim 1 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Quadro 12 encontram-se os resultados dos diagnosticos realizados na microbacia 

hidrografica Riacho da Serra. 

Analisando a Figura 1 e o Quadro 12, verifica-se que a variavel participacao em 

organizacao (associacao), para o fator social, apresentou um valor modal muito proximo do 

valor maximo atribuido, ocasionando um indice de deterioracao na microbacia em estudo de 

55,56 % o que representa o valor modal 6, e caracteriza uma populacao sindicalizada, que faz 

parte de associacao e participa de reunioes, porem pode-se indicar como efeito de minimizar 

tal valor, o incentivo na formacao de cooperativas, promover atraves das reunioes o 

conhecimento dos direitos e deveres do associado (leitura do estatuto), aumentar a 

participacao de novos associados como membros de diretoria, aumentando o conhecimento 

das atribuicoes de cargos de lideranca, e a Associacao deve procurar participar de projetos 

comunitario/coletivo e adquirir bens coletivos, como maquinas/equipamentos, minimizando 

as despesas nas praticas agricolas para os associados. 

Quadro 12. Resultados encontrados no diagnostico socio-economico rcalizado da Microbacia 

Hidrografica do Riacho da Serra.. 

DIAGNOSTICOS 

Soma dos valores atribuidos no 

questionario 
Equacao da Reta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deterior 

(%) 

DIAGNOSTICOS 

Minimo Maximo 

Valores 
encontrados 

na microbacia 
geral (X) 
MODA 

Valores Valores 
de a de b 

Y (%) 
microb 

acia 
geral 

Diagnostico organizational 1 10 6 11.111 X -11.111 = 55.56 

Diagnostico habitacional 17 114 45 1.031 X -17.526 = 28.87 

Diagnostico alimentar 17 136 42 0.840 X -14.286 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 21.01 

Diagnostico demografico 12 83 39 1.408 X -16.901 = 38.03 

Diagndstico de salubridade 3 27 15 4.167 X -12.500 = 50.00 

Diagnostico de cumprimento as leis 3 9 7 16.667 X -50.000 = 66.67 

Unidades Criticas de Deterioracao Social 53 379 154 0.307 X -16.258 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 30.98 

Diagnostico da produgao 3 10 7 14.286 X -42.857 = 57.14 

Diagnostico de animais de trabalho 1 7 3 16.667 X -16.667 = 33.33 

Diagnostico de animais dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA producao 1 10 5 11.111 X -11.111 = 44.44 

Diagnostico de comercializagao, credito e 

rendimentos 
7 45 35 2.632 X -18.421 = 73.68 

Unidades Criticas de Deterioracao Economica 12 72 50 1.667 .X -20.000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 63.33 

Diagnostico tecnologico 15 108 51 1.075 X -16.129 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 38.71 

Diagnostico maquinario c verticalizacao da 

produgao 
3 14 14 9.091 X -27.273 = 100.00 

Unidade Critka de Deterioracao Tecnologica 18 122 65 0.962 .X -17.308 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 45.19 

Unidade Critica de Deterioracao Socio-

Econdmica 
83 573 269 0.204 .X -16.939 = 37.96 
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Para a variavel habitacao (Figura 1) e Quadro 12 foi encontrado um valor modal mais 

proximo do valor minimo atribuido, implicando em um baixo indice de deterioracao, 

atingindo 28,87%. 

Esse resultado pode confirmar que existe nessa microbacia uma adequada qualidade 

de moradia para a populacao. Em relacao as variaveis cumprimento as leis e alimentacao, os 

resultados obtidos foram respectivamente de 66,67% e 21,01% de deterioracao (Figura 1 e 

Quadro 12). Na variavel salubridade com uma deterioracao de 50,00 % foram considerados os 

parametros: infestacao de pragas, salubridade para o homem e combate as pragas domesticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

160 
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Figura 1. Identificacao do diagnostico socio-economico: Fator Social. 

Conforme pode ser verificado na Figura 2 o grau de deterioracao socio economico: 

Fator social da microbacia foi de 30,98% (Figura 2). 
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Valores significativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2. Reta de deterioracao do diagnostico socio - economico: Fator Social. 

Em relacao variavel alimentacao o grau de deterioracao foi de aproximadamente 21%, 

pois foi verificado que o consumo de leite, derivados do milho, peixe e macaxeira 

praticamente nao existe, mas o que faz com que esta deterioracao seja pequena e que os 

nutrientes existentes nos outros alimentos utilizados, sao ricos em nutrientes. Para um melhor 

aproveitamento dos alimentos, recomenda-se cursos de culinaria de alimentos produzidos pelo 

local aumentando assim, a possibilidade de diversificacao nutricional local. 

As modas encontradas para contribuir num grau de deterioracao demografico de 38%, 

se devem entre outras variaveis, a idade do chefe de familia ter tido um valor modal muito 

proximo do maximo, isto e, a maioria das familias locais (17 familias entrevistadas) possuia 

chefe de familia com idade entre 51 e 60 anos, e embora nao seja moda, foi verificado que em 

14 familias entrevistadas tinham seu chefe de familia com mais de 66 anos. 

Ja o grau de instrucao do chefe de familia apresentou o valor 6 como moda, onde o 

valor minimo e 1 (Especializacao/Mestrado/Doutorado/livre docencia) e o valor maximo e 7 

(Analfabeto), pois 32 chefes de familia entrevistados estao enquadrados de l
a a 4

a serie 

(ensino fundamental), e tem um agravante, embora nao seja a moda, de 20 chefes 

entrevistados com grau de instrucao valor 7 . O valor 6 tambem e o valor modal para a media 

escolar do nucleo familiar. Como prognostico para tal item e indicado uma acao 

governamental para educacao de adultos e jovens analfabetos e semi-analfabetos, atraves de 

programas especificos e cursos de pequena duracao de qualificacao para tais pessoas trazendo 

educacao e conhecimento, elevando a estima e a qualidade de vida para a populacao local. 

Quanto ao diagnostico salubridade o grau de deterioracao foi de 50%, pois o 

prognostico para que esse valor diminua deixando o homem com uma melhor qualidade de 
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vida e necessario que o governo tome mais cuidado com a saude humana, pois a infestacao de 

pragas foi de gravidade media, ja em relacao a salubridade humana o valor modal foi de 5 que 

indica baixa salubridade, ou seja, temperatura e umidade relativa do ar elevadas e infestacoes 

de endemias. 

O diagnostico de cumprimento as leis indicou alta deterioracao, que foi de 66,67%, 

pois nao tem regime de trabalho diario e nao existe trabalho com carteira assinada, tais itens 

sao os que fazem com que esse valor da deterioracao seja alto, portanto e necessario que os 

governantes incentivem a criacao de empresas rurais, seja oferecidos cursos de legislacao 

trabalhista para o trabalhador rural informando todos os direitos e deveres que um trabalhador 

possa ter, como ter horario de trabalho e contribuicao para o INSS. 

Considerando o fator economico (Figura 3 e Quadro 12), todas as variaveis estudadas 

(producao, animais de trabalho, animais de producao, comercializacao, credito e rendimentos) 

apresentaram valores modais proximo ao valor maximo atribuido, resultando em um elevado 

indice de deterioracao da microbacia. Esta elevada deterioracao e conseqiiencia da ausencia 

de politicas governamentais que possam beneficiar aquela populacao, dessa forma 

amenizando tal situacao. 

Para a variavel comercializacao, onde esta incluido o sistema de credito agricola e o 

poder aquisitivo dos entrevistados, foi encontrado um grau maximo de deterioracao da 

microbacia de 73,68%, em relacao as demais variaveis analisadas (Figura 3 e Quadro 12). Na 

comercializacao foram considerados os seguintes parametros: local de venda das producdes 

agricolas, pecuarias e florestais, fonte principal de creditos agrarios, renda mensal aproximada 

da propriedade, outras rendas e renda total mensal. Pelos resultados apresentados e precario a 

efetividade da comercializacao, credito e rendimento de seus produtos. 

Na variavel producao (Figura 3) foram analisados os parametros: produtividade 

agricola media, florestamento e pastagens plantadas. A deterioracao encontrada para esta 

variavel foi de 57,14%, indicando que a produtividade agricola se encontra abaixo da media, 

considerando os principals tipos de cultivo: milho, batata, sorgo, girassol, algodao, mandioca, 

feijao, hortalicas, cana-de-acucar, tomate, cebola, verduras e frutiferas, nao foi constatado a 

presenca de florestamentos e arborizacao na maioria das propriedades, este valor poderia ser 

reduzido atraves de incentivo a plantio de vegetacao nativa nas matas ciliares, preservar as 

matas da serra, e um trabalho de incorporacao de adubacao organica para melhoramento da 

produtividade agricola. 
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Ha baixa presenca de animais de trabalho, onde 24 proprietaries so dispoe de 1 animal 

para o servico agricola , porem com tendencia a nao existir tal forca de trabalho, pois em 20 

entrevistados nao foi declarado o uso de tal forca de trabalho. 

Nao e observada uma diversificacao de animais de producao, o que prejudica na 

comercializacao, pois a queda de precos numa atividade de pecuaria poderia ser compensada 

em outra, e como incentivo deve-se procurar programas de financiamento de atividades 

pecuarias e cursos de capacitacao para exploracao de novas criacoes. 

Na Figura 4 e Quadro 12, encontra-se o valor total da deterioracao socio-economica de 

aproximadamente 63,4% para a microbacia do Riacho da Serra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3. Identificacao do diagnostico socio-economico: Fator Economico. 
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Valores significativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4. RetazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de deterioracao do diagnostico socio - economico: Fator Economico 

A deterioracao devido a falta de tecnologia, maquinas e industrializacao rural e 

evidenciada na Figura 5 e Quadro 12. Observa-se uma carencia absoluta de maquinas 

agricolas na comunidade estudada (100% de deterioracao). De todas as variaveis que compoe 

o diagnostico socio-economico a variavel consumo de alimento (Figura 5 e Quadro 12) foi a 

que apresentou menor grau de deterioracao 21,01%, mesmo assim, o valor e alto, pois trata-se 

de vida humana, o que mostra que os valores de deterioracao mostrados no Quadro 12 devem 

ser analisados dentro de um contexto e nao isoladamente, significando a necessidade de 

melhoria de qualidade de vida para os moradores da microbacia estudada. Na Figura 6 

verifica-se que o valor total da deterioracao socio-economica para o fator tecnologia foi de 

aproximadamente 45,19% para a microbacia, esse valor foi alto devido a area da propriedade 

(em ha) para 24 familias ter tido valor modal 6 que e de menos de 20 ha e com 

aproveitamento de ate 50% e tambem devido as ferramentas/implementos que os proprietaries 

possuem para lidar na propriedade sao manuais, pois com o avanco tecnologico e necessario 

uma inovacao nessas ferramentas para melhor se trabalhar. 

A logistica na propriedade como transporte para escoamento da producao e meio de 

locomocao e feito atraves de transporte alternativo, porem a reenvidicacao por transportes 

publicos na zona rural, permite um deslocamento mais confortavel, seguro e dentro da 

legalidade. 

Existe deficit de assistencia tecnica decorrente de poucos recursos pessoais e materials 

da empresa publica responsavel para tal servico, a cobranca aos poderes publicos se faz 

necessario para tal melhoria. 

30 



Quanto a participacao de programas de conservacao (solo, agua, fauna e flora) 15 

familias participaram e 40 nao participaram, deve ter mais incentivo por parte do governo, 

educadores e alunos de instituicoes para sensibilizar a populacao quanto aos danos 

ambientais, como conservar os recursos e etc. 

Ausencia de maquinario agricola implica em menor capacidade de plantio e tratos 

culturais, reduzindo a capacidade de produzir nas propriedades, a associacao podera pleitear 

tratores e implementos como forma de melhorar o acesso das familias a esta tecnologia, de 

forma coletiva. 

Nao existe habito de beneficiamento de produtos agricolas e animal, o que reduz a 

possibilidade de agregacao de valores a producao, diminuindo possfvel renda extra atraves do 

processamento de madeiras, frutas, leite, carne, mel, peles, peixes e outros. O que poderia ser 

melhorado com capacitacoes de beneficiamento agricola e incentivos a pequenos projetos na 

aquisicao de equipamentos e utensilios para tais atividades. 

A ausencia de exploracao no artesanato reduz a possibilidade de renda extra e 

ocupacao da mao-de-obra na maioria feminina no local, recomendam-se cursos de artesanato, 

principalmente com materia-prima local, onde estimularia membros da familia a tal atividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 5. Identificacao do diagnostico socio-economico: Fator Tecnologia. 

31 



100 

90 

80 

70 -
O 

'03 
60 

l> 50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATO 
i _ 

50 

o 40 
<u 

30 
Q 

20 J 20 J 

10 

0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 20 40 60 80 100 120 140 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valores significatiws 

Figura 6. Reta de deteriora^o do diagnostico socio - economico: Fator Tecnologia. 

Considerando todos os valores minimos e maximos, e somatorio das modas obtidas 

para os 55 questionarios aplicados na populacao da microbacia do Riacho da Serra, obteve 

uma deterioracao geral socio-economica de 37,96%, este valor encontra-se abaixo do que 

Rocha (1997), obteve em diagnostico semelhante, na sub-bacia hidrografica do Rio Passo 

Fundo, RS, o qual encontrou um valor de deterioracao 40,62%. Ja Baracuhy (2001), numa 

microbacia localizada no municipio de Campina Grande, PB, obteve 57,83%, o que pode-se 

perceber que tem-se neste estudo, uma microbacia com menor deterioracao, com relacao ao 

trabalho levantados pelos autores citados. Rocha (1997) relata tambem que o valor aceitavel 

de deterioracao para uma recuperacao sem a interferencia humana, seria na ordem de 10%. 

100 

90 

80 

70 
o 
m 60 

e>-03 

50 
o 

40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB 
30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 20 

10 

0 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Valores significativos 

Figura 7. Unidade Critica de Deterioracao Socio-Economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A deterioracao economica e a maior na microbacia, um expressivo grau de pobreza 

(deterioracao em 63,33%). Poucos residentes da comunidade participam com maior plenitude 

das atividades associativas, como tambem o nivel e instrucao, numero elevado de familias por 

propriedade, idade do chefe de familia elevam a deterioracao social para 30,98%. Na parte 

tecnologica nao ha desenvolvimento consideravel (deterioracao de 45,19%). Contrario ao que 

se poderia esperar, a melhor situacao dos residentes na microbacia e a social (30,98% de 

deterioracao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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