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TlTULO: Estudos do solo e uso da terra sobre a parte Noroeste

da regiao Semi-arida da Paralba, baseado em interpreta 

gao visual de imagem Landsat.

1 - RESUMO

0 presente trabalho tem como objetivo principal

investigar os diferentes tipos de solos e o uso atual da terra

na geriao Noroeste do Semi-arido da Paraiba.

Utilizou-se no presente trabalho imagem do MSS

colorido de Landsat-2 na escala de 1:1.000.000 nos canais 4, 5

fornecida pelo Departamento de Produgao de Imagens do INPE, Sao

Jose dos Campos, Sao Paulo.

No desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a

penas uma parte da Imagem de Landsat-2, cobrindo uma area de

2
quase 11.000 Km . As especificagoes tiveram a seguinte sequen 

cia: Trabalho Cartografico, Confecgao de Mapa e Trabalho.

Finalmente a area foi dividida em 5 classes de 

solos, de acordo com a EMBRAPA: Classe 1, 2, 3, 5 e 10; mais de 

acordo com o SNLCS em Solos Litolicos Eutrofico, Solos Aluviais 

Eutrofico, Vertissolos, Cambissolos Eutrofico Latossolico, Bru 

no Nao Calcio, Podsolico Vermelho Amarelo EutrSfico, e Solos Ha 

lomorficos (Solonetz - Salodizados). Tambem, os solos foram clas 

sificados pela terminologia da USDA, 1975. O uso atual da terra 

tambem foi observado para cada unidade de mapeamento. Acredita- 

se que este trabalho pode ajudar no desenvolvimento da regiao 

semi-arida do Nordeste Brasileiro.
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Palavra Chave: Landsat, Classificagao, Semi-arido, Uso da terra.

2 “ INTRODUQAO

0 Sensoreamento Remoto oferece consideravel po 

tencial para obtengao de dados de uso da terra, de solo, cond^L 

goes rurais e urvanas. Ele ainda permite a identificagao das ca 

racterlsticas da terra, tais como: tipos de solos e seus limi 

tes, drenagem e topografia, padrao de relevo, como bases para 

classificagao de solo e uso da terra.

O objetivo desse inventario e comparar e avaliar 

os dados disponrveis de verdade terrestre com a composigao mul 

tiespectral de Landsat-2 (escala 1:250.000), cobrindo uma area 

de aproximadamente 11.000 quilometros quadrados do Estado da Pa 

ralba, Brasil. A area de estudo representa uma complexa paisa 

gem com diferentes variedades de vegetagao/floresta, problemas' 

agricolas, relatados para os solos e uso da terra.

As principals classes de solos identificados pe 

la interpretagao foram: Podzolico Vermelho Amarelo Eutrofico , 

Bruno nao Calcico, Vertissolos, Cambissolos, Solos Litolicos Eu 

troficos, Solos Aluviais Eutrofico, e Salino-Sodico. Tambem a 

area foi classificada em varios tipos de uso da terra. Os solos 

tambem foram classificados pelo sistema Americano, 1979.

Observou-se durante o estudo que as umidades fi 

siograficas estao estreitamente relacionadas com os tipos de so 

los e esse constitui o principal criterio para a interpretagao 

dos diferentes tipos de solo, unidades fisiograficas com fei 

goes geomorfologicas, alem de auxiliar na identificagao das clas
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ses de uso da terra.

Acredita-se que esse tipo de conhecimento consti 

tui uma base fundamental para urn planejamento detalhado, pesqui 

sa e/ou esquema de desenvolvimento do Estado. Tambem, pode ser 

importante para outras areas do Pals para classificagao e iden 

tificagao de solos, uso da terra e problemas agricolas.

3 - m a t e r i a l E MfiTQDOS

3.1 - Localizaqao

A area de estudo esta localizada na porgao oci 

dental do Estado da Paralba, Brasil. Ela inclui as zonas fisio 

graficas do Alto Sertao, Sertao do Oeste e parte do Sertao do 

Piranhas.

3.2 - Hidrografia/Drenagem

Compoem a rede hidrografica da area uma princi. 

pal bacia, bacia do Rio Piranhas - Rio PiencS. Os principals 

componentes de sua bacia sao os rios: PiancS, Rio do Peixe, es 

tando nela situados os seguintes agudes: Coremas, Mae D'Agua , 

Boqueirao de Piranhas, Sao Gongalo e Condado. Os principals pa 

droes de drenagem da area sao: Paralela, sub paralela, Dendriti

co e Braidido.
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3.3 - Geologia (Fig. 2)

Sabe-se que as rochas sao as fontes do material 

originario dos solos, que constitui importante fator de forma

gao. De uma maneira 

da seguinte maneira

QUADRO 1

geral, pode-se resumir a geologia da area

FORMAQOES DESCRIQAO

1. Haloceno Nesta formagao ocorrem penetragoes ocupan

do grandes areas as margens dos rios for

mando aluviagoes, terragos fluviais e man

gues. Estes sedimentos sao geralmente ar

gila-siltosa.

2. Cretacico A bacia sedimentar cretacico da serie Rio

do Peixe e representado em Sousa, Antenor

Navarro etc. Litologicamente, esta bacia

e composta de aremitos vermelhos, folhe

lho e siltitos olivaceos impregnados de

carbonato de calcio.

3. Pre-Cambriano fi representados por micaxistos, filitos e

(B) quartzitos com muscovita e sericita den

tre os micaxistos, destacam-se: Biotita-

xistos, Cloritaxistos e Sericataxistos. A

maior area desta formagao e em Manalra,

Pianco, Nova Olinda, Cajazeiras, Santana

dos Garrotes etc.



E S 8 0 C 0  D A  V E G E T A C A O  ( V E G E T A T I O N  A L  P i  S T R B U T I O N )  N A  P A R A I ' B A
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QUADRO 1 (Continuagao)

FORMAQOES DESCRigAO

4. Pre-Cambriano £ representado pro gnaisses e magmatitas.

(CD) Estas rochas metamSrficas sao as mais dis

seminadas, ocorrendo sempre associadas oom

micaxistos e granitos, incluindo diques

de quartzo. Encontram-se geralmente asso

ciados aos granitos, conforme pode-se no

tar nas areas de Princesa Isabel, Tava

res, Monte Horebe, Bonito de Santa Fe e

Conceigao.

5. Plutonicas Sao representadas essencialmente pelos

Acidas granitos aflorando em formas que sao re

sultantes da erosao diferencial. Dentre os

varios tipos de granitos que ocorrem na

area podem ser citados: micro-granito mon

zonitico, granito lencocratico, granito

r5seo, granito cataclastico, granito por

firo metassomatico, granodiorito e tonali

to, conforme pode-se notar na area de es

tudo em Princesa Isabel, Conceigao e Ca

tingueira, etc.

3.4 - Relevo

0 relevo da area semi-arida apresenta— se



08

em seu aspecto geral bem diferenciada, destacando-se as unida 

des morfologicas principals esquematizadas abaixo:

QUADRO 2

1.

NOME DESCRIQAO

Depressoes 

Sertanejas

(A) Superficie de Pediplanaqao com Pegue

nos Inselbergues

Constitui uma extensa superficie sua 

vemente ondulada e, certos trechos, ondu 

lado circudada por elevagoes perifericas 

do Planalto da Borborema. Os pequenos in 

selbergues, elevagoes rochosas isoladas , 

disseminadas sobre a superficie pediplana 

da, bem como a presenga de "baixadas", a 

testam a interferencia de condigoes de 

aridez acima das que hoje viroram na area.

(B) Bacia Sedimentar Cretacica

£ interessante considerar a parte, a 

area compreendida pela conhecida baixada 

de Souza, consistindo em urn deposito sedi 

mentar bastante importante, constituido 

de duas formagoes: deposito de bacia ere 

tatica do Rio do Peixe e Sedimentos Alu 

viais de Haloceno. Seus limites sao deter 

minados pelas elevagoes do Pre-cambriano, 

que a cercam totalmente.
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QUADRO 2 (Continuagao)

NOME DESCRigAO

2. Outras Areas Constatando-se com o suave perfil da

Cristalinas superficie sertaneja ocorre de quando em

Elevadas quando elevagoes de constituigao graniti

(Inclui Macigos ca e/ou gnaissica, de parte variada desta

e Inselbergues) cando-se isoladas ou nao. 0 relevo verifi 

ca desde ondulado ate montanhoso. Estes 

macigos atingem elevadas altitudes (supe 

rior a 700 metros), sao observadas ao nor 

te de Sousa, na superficie pediplanada do 

Sertao do Piranhas e areas de Bonito de 

Santa Fe, Monte Horebe e Serra Grande.

3.5 - Clima

De acordo com GAUSSEN, a area do estudo tem sido 

dividida em 3 tipos de Bioclimaticos (Fig. 3):

1. (4 a Th) - Termoxeroquimenico acentuada (tro

pical quente de seca acentuada)

Estagao seca longa de 7 a 8 meses, e indice xero 

termico entre 150 e 200. Ocorre na zona fisiografica do Sertao 

do Oeste, maior parte do Sertao do Piranhas e pequena faixa na 

porgao da Borborema Central.
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2. (4b Th) - Termoxeroquimenico medio (Tropical

quente de seca media)

Apresenta estagao seca de 5 a 7 meses e indice ' 

xerotermico variando entre 100 e 150. Ocorre no sertao alto (ma 

cigo de Teixeira) e nos cordoes de serras situadas no Sertao do 

Oeste, dos quais fazem parte as Serras do Padre, de Luiz Gomes, 

respectivamente nos limites com Ceara e Rio Grande do Norte.

3. (4c Th) - Termoxeroquimenico atenuado (Tropi

cal quente de seca atenuada)

Apresenta estagao seca curta de 4 a 5 meses e in 

dice xerotermico variando de 40 a 100. Ocorre em area muito pe 

quena correspondente a porgao do Macigo de Triunfo que penetra 

na area.

3.6 - Vegetagao Natural

Segue-se a esquematizagao das formagoes vegetais

naturais da area de estudo (Fig. 4)



E S B O C O  . G E ^ L O G I C O f  G E O L O G I C A L D ] S ] ^ B U ] ] O N ) N A  f /s : - ? 2 -
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QUADRO 3

A descrigao geral de cada um tipo de floresta e 

explorado no seguinte paragrafo

1. Formagoes Florestais

Foram incluidas nestas formagoes as florestas , 

excluindo-se as caatingas e manguesais, os quais apesar de pode 

rem chegar a constituir uma formagao florestal, sao descritas 

em itens especlficos.

(a) Floresta Perenef5lia de Varzea

Ocorrem nas varzeas dos rios. As principals vege 

tagoes sao: Caralba sp.; Erytrina sp.; Inga sp.
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(b) Floresta PerenefSlia de Varzea

Esta formagao begeral ocorre em toda a faixa umi 

da, ocupando sempre as proximidades e os vales dos pequenos rios. 

As principals vegetagoes sao: Bawdichia virgilides H.R.K.; Pla 

thymenia foliosa Benth; Buchenavia Capilata Eichl; Tabebuia

spp.; Attalea sp.; Manilkara Salzmaini (A.D.C.) J.J. Lam.; Apei 

ba spp.; Lecythis Pisonis; Eschweilera Luschnatii; Humenaes spp.

(c) Floresta Sub CaducifSlia

Estas florestas ocupam pequenas areas, nas tran 

sigoes entre a zona umida e a zona seca. Ocorrem tambem no inte 

rior quando por influencia da altitude, surgem climas locais me 

nos secos. As principals vegetagoes sao: Tabebuia Chrysostricha 

(Mart. ex. D.C.); Entetolobium Contortisiliquum; Syagrus Olera 

cea; Cardia Trichotoma.

(d) Floresta CaducifSlia

Estas florestas ocupam a zona umida costeira, 

Planalto da Borborema, zona do Agreste e Caatinga Litoranea, A 

rea do Sertao quando por influencia da altitude e normalmente 

ocorre na area de transigao para caatinga hiperxerSfila. As

principals vegetagoes sao: Schinopsis Brasilienses, Zizyphus 

Juazeiro, Cassia Excelsa; Erithrina Velueria, Astronium Urandeu 

va; Anadenanthera Macrocapa; Crotton sp.; Caesalpinia Pyramida 

lis; Cereus Tamacaru D.C..
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2. Caatingas

Sao formagoes vegetais de porte variavel, caduci 

folias de carater xerSfilo, com grande quantidade de plantas es 

pinhosas, ricas em cactaceas e bromeliaceas era determinadas a 

reas e que cobrem toda a zona seca.

As principals classes das caatingas sao descri

tas a seguir:

(a) Hiposerofila

Ocorre na zona de clima menos seco que o semi-a 

rido tipico. Nas areas pouco alteradas por agao do homem. As 

principals vegeragoes sao: Caesalpinia Pyramidalis; Cassia Ex 

celsa; Spondias Tuberosa; Schinopsis Brasiliensis; Astronium U 

rundeuva; Zizyphus Juazeiro; Cereus Jamacaru; Cereus sp; Mimosa 

sp; Croton sp.

(b) Hiperxerofila

£ a caatinga que apresenta grau mais acentuado 

de xerofitismo ocorre na zona tipicamente semi-arida. As princ_i 

pais vegetagoes sao: Aspidosperma Pyrifolium; Bursera Leptopho 

cos; Cambrentum Leprosum; Cnidoscelus Phyllacanthus; Jatropha 

Phliana; Bumelia Sertosum; Pilocereus Gounellei; Melococtus sp; 

Opuntia Palmadora; Bromelia Laciniosa Mart; Neoglaziovia Varie 

gata,
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3. Formagoes Ruprestes

Sao formagoes abertas, xerofilas, baixas. Sao ob 

servadas na regiao Arida e Semi-arida. As principals vegetagoes 

sao: Bromeliaceas; Cactaces; Veloziaceas; Apocinaceas.

3.7 - Metodologia

0 estudo envolvera um trabalho de pre-interpreta 

gao de fotografias de satelite no laboratSrio, esporadicamente' 

checagem de unidade de mapeamento no campo e trabalho cartogra 

fico. As atividades a serem desenvolvidas nesta pesquisa serao 

descritas nas etapas abaixo.



ESQUEMA DE INTERPRETAQAO OTICA

FASE I: PRfi-INTERPRETACAO



FASE II: ESPORADICAMENTE CHECAGEM

1 2 3

FASE III: TRABALHOS CARTOGRAFICOS

1 2 3

oo
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4 “ RESULTADOS E DISCUSSAQ

A fim de se realizar o mapeamento do solo, as re 

gioes fisiograficas, discutidas na parte de fisiografia tem si 

do divididas nos seguintes solos diferentes, conforme o mapa do 

solo e uso da terra com escala de 1:100.000 (mata 1 no parente' 

se) .

QUADRO 4

Zonas Fisio 

graficas

Solos Principals 

(EMBRAPA)

Solos Principals 

(SNICS)

Unidades 

de mapea 

mento

1. Sertao do Classe - 1: Grupa - Solos Litolicos 1 ReO, Rel,

Oeste mento de solos ru Eutrdficos Re2, Re3.

dimentares - Solos Aluviais Eu 

trSficos

Ael.

Classe - 2: Grupa 

mento vertissolos

- Vertissolos VI, V2.

Classe - 5: Grupa - PodzSlico verme Pel, Pe2,

mento de solos em 

B-textural, argila 

de atividade alta

lho amarelo Eutro 

fico

Pe3, Pe4.

e saturagao de ba 

ses alta

- Bruno nao Calcico NCI, NC2, 

NC3.

Classe - 10: Grupa - Solonetz-Solodiza SI, S2,

mento de solos com do IS1, IS2.
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QUADRO 4 (Continuagao)

Zonas Fisio 

graficas

Solos Principals 

(EMBRAPA)

Solos Principals 

(SNICS)

Unidades 

de mapea 

mento

horizonte B-textu 

ral acentuadamente 

com horizontes de 

desargilizagao

2. Sertao do Classe - 1: Grupa - Solos LitSlicos ' ReO, Rel,

Piranhas mento de solos ru EutrSficos Re2, Re3.

dimentares - Solos Aluviais Eu 

trSficos

Ael

Classe - 2: Grupa 

mento dos vertisso 

los

- Vertissolos VI, V2.

Classe - 5: Grupa - Podzolico Verme Pel, Pe2,

mento de solos com 

B-textural, argila 

de atividade alta

lho Amarelo Eutro 

fico

Pe3, Pe4.

e saturagao de ba 

se alta

- Bruno nao calcico NCO, NCI, 

NC2, NC3.

Classe - 10: Grupa - Solonetz-Solodiza SI, S2 ,

mento de solos com

horizontes B-textu

ral acentuadamente

contrastante com

horizontes de de 

sargilizagao

do IS1, IS2.
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QUADRO 4 (Continuagao)

Zonas Fisio 

graficas

Solos Principals 

(EMBRAPA)

Solos Principals 

(SNICS)

Unidades 

de mapea 

mento

3. Alto Ser Classe - 1: Grupa - Solos LitSlicos ' Rel, Re2,

tao mento de solos ru EutrSficos Re 3.

dimentares - Solos Aluviais Eu Ael

troficos

Classe - 3: Grupa - Cambissolos Eutr5 Cel, Ce2,

mento de solos se ficos lato solo

midesenvolvidos ' - Solos Aluviais Eu Ael

nao hidromorficos troficos

- Solos Litolicos Eu Rel, Re2,

troficos Re 3.

Classe - 5: Grupa - PodzSlico Verme Pe3.

mento de solos com lho Amarelo EutrS

B-textural, argila fico

de atividade alta

e saturagao de ba

se alta

Baseado sobre a situagao geografica, e caracte 

rlsticas especiais de solos atraves de interpretagao de fotogra 

fias de Landsat e caracterlsticas morfologicas, fisicas, e qui 

micas de solos atraves de perfis disponiveis; os solos descry 

tos em cima no quadro n9 4, tem sido divididas em varias sub

classes. As associagoes principals, uso atual da terra, caracte
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risticas principals de unidades de mapeamento e reconhecimento' 

na composigao colorida de multispectral de Landsat, sao descri 

tas no seguinte quadro 5.



QUADRO 5

Classificagao FIsiografia

EMBRAPA/SNLCS

1 2

Associagoes 

Princiapis, USDA 

3

Classe - 1 : Gru 

pamento de so 

los rudimenta 

res

(1) Solos Lit5 

licos Eutro 

ficos (Re)

(A) Dominante Alongado espi

mente mode nhago das ro

rada profun chas, forte on

da, textura dulado e monta

media com ' nhoso

poucas ro 

chas e frag 

mentos de 

pedras

Ustorthents 

Ustochrepts 

Haplustalfs e seus 

sub-grupos Liticos

Unidade de 

Mapeamento

Uso Atual Reconhecimento na Imagem

da Terra Colorida de M.S.S.

4 5 6

ReO Moderadamente' 

florestado com 

caatingas hi 

perxerSfila e 

terra abandona 

da

Alongada tonalidade de mo 

deramento escuro bruno a 

vermelhado e moderadamen 

te escuro margenta cores 

com algumas manchas de 

bruno palido a palido bran 

co

NJ
u>



QUADRO 5 (Continuagao)

Rel Moderadamente' 

intensivamente 

florestado com 

caatinga hiper 

xerSfila e ter 

ra abandonada' 

em manchas

Escuro vermelho, escuro 

bruno avermelhado e escu 

ro magenta tonalidade mis 

turada com ligeiramente ' 

branco e claro a palido 1 

brancas manchas

(B) Dominante pou 

co profundo 

textura gros 

sa a media ' 

com algumas' 

a muitas ro 

chas, pedras 

e fragmentos 

grossos

Ligeiramente on 

dulado a forte 

ondulado

Ustorlhenths

Ustochrepts

Haphistalfs e seus sub

grupos

Liticos

Afloramentos de rochas

Re 2 Ligeiramente a 

moderadamente' 

florestado de 

caatinga hiper 

xerofila e ter 

ra abandonada

Moderadamente escuro ver 

melho e moderadamente ma 

genta tonalidade mistura 

da com branco, palido bran 

co e verde claro manchas

(C) Pouco profun 

do, textura

Ligeiramente on 

dulado a forte

Ustorthents

Ustochrepts

Re 3 Ligeiramente e 

esporadicamente

Padrao tlpico de bruno 

claro a magenta tonalidade



QUADRO 5 (Continuagao)

grossa com a 

bundantes ro 

chas, pedras 

e afloramen 

to de rocha

mente ondulado e seus sub-grupos llti 

cosafloramentos de ro 

cha

Ligeiramente e 

esporadicamente 

florestado com 

caatinga hiper 

xerofila e ter 

ra abandonada

Padrao tlpico de bruno 

claro a magente tonalida 

de misturada com branco , 

verde claro e claro a mo 

derado vermelho cores

(2) Solos Aluvia 

is Eutrofi 

cos (Ae)

(A) Profundo, tex Suave piano, sua Ustorthents Ael Ligeiramente a Palido branco a branco to

tura grossa 

a media, li 

geiramente a 

moderadamente 

erodidos com 

algumas ro 

chas e pedras

ve ondulado a 

ondulado

Ustochrepts 

Psammaquents 

Ustifluvents

moderadamente' 

cultivado em 

manchas, espo 

radicamente flo 

restado com pe 

refolia e caa 

tinga hiperxe 

rSfila e terra 

abandonada

nalidade com claro e mode 

radamente vermelho man 

chas de vegeragao/cultiva 

qao

N)
U~i
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Classe - 2: Gru 

pamento dos ver 

tissolos

(A) Profundo a 

muito profun 

do, textura 

dominante fi 

na

Suave piano a 

suave ondulado

Chromusterts 

Pellusterts 

Haphistalfs

VI Intensivamente 

cultivado, es 

poradicamente' 

florestado com 

caatinga hiper 

xerSfila e pas 

tagem

Bruno avermelhado, clara 

tonalidade com matriz de 

purpura a moderadamente 

escuro magenta cores

(B) Dominante, mo 

derada pro 

funda, textu 

ra media a 

fina com al 

gumas rochas 

e pedras

Suave piano e 

ondulado

Chomustarts 

Haplustalfs 

Ustorthauts 

Natrustalfs

V2 Moderadamente' 

cultivada, ter 

ra alqueivada, 

pastagem e pou 

co esporadica 

mente floresta 

do com caatin 

ga hiperxerofila

Muito claro a bruno aver 

melhado, claro tonalidade 

com matriz de purpura a 

moderadamente escuro ma 

genta misturada com verme 

lho, branco claro e pali 

do branco manchas
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Classe - 3; Gru 

pamento de solos 

semi-desenvolvi1 

dos nao hilomSr 

f icos

(1) Combissolo 1 

Eutr5ficos 

Latossolso 

(Ce)

(A) Dominantemen 

te profundo, 

textura me 

dia a fina ' 

com poucas e 

algumas ro 

chas e pe

Ondulado a 

tanhoso

mon Eutrochrepts

Ustochrepts

Ustorthex

dras

(Continuagao)

Cel Moderadamente' 

a intensivamen 

te florestado 

com sub caduci 

folia

Vermelho brilhante 

melho atijolado com 

do branco

e ver

pali^
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(B) Dominantemen 

te moderada 

profunda, tex 

tura media 

com algumas' 

a muitas ro 

chas e pedras

Ondulado a 

te ondulado 

montanhoso

Classe - 5: Gru 

pamento de solos 

com B-textural, 

argila de ativi 

dade alta e satu 

ragao de base al_ 

ta

for

e

Eutrochepts

Ustorthents

Ustochepts

Ustorthes e seus sub- 

grupos Liticos

(1) Podzolioo ver 

melho amare 

lo Eutrofico

(Pe)

(Continuagao)

Ce2 Moderadamente 1 

florestado com 

caducifSlia e 

caatinga hiper 

xerSfila, cul 

tivado em man 

chas e terra a 

bandonada

Bruno avermelhado 

tonalidade

escuro

NJ
oo
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(A) Dominantemen Suave piano, sua Haplustalfs Pel Ligeiramente a Moderadamente vermelho es

te profundo, ve ondulado e Ustochepts moderadamente' euro, escuro e vermelho

textura media ondulado Ustorthauts cultivada, pas bruno tonalidade com man

sem ou com 1 tagem e espora chas de verde avermelhado

poucas e al dicamente flo claro cores

gumas rochas restado com ca

e pedras atinga hiperxe

rofila

(B) Dominantemen Ondulado e for Haplustalfs Pe2 Esporadicamente Muito claro verde tonali

te profunda, te ondulado Ustorthauts e seus florestado em dade com manchas de bran

textura media sub-grupos LitSlicos' manchas com ca co claro e branco azulado

com algumas Afloramentos de ro atinga hiperxe claro e bruno avermelhado

e moderadas' chas rSfila, culti claro cores

pedras e a do em pequenas

f lo r amentados manchas, pasta

de rochas gens e terras

abandonadas

(C) Pouca a mode Ondulado a for Haplustalfs Pe3 Pouco cultiva Verde claro a verde amare

radamente pro te ondulado e Ustorthants do em esporadi lado claro com matriz de



QUADRO 5 (Continuagao)

funda, textu mantanhosa Afloramentos de rocha camente manchas amarelo e manchas verme

ra grossa a esporadicamente lho de vegetagao

media com mui florestado em

tas pedras e manchas com ca

afloramentos atinga hiperxe

de rochas rSfila

(D) Moderadamen' Suave ondulado' Haplustalfs Pe4 Ligeiramente a Verde amarelado claro com

te profundo a ondulado Ustorthents moderadamente' matriz de vermelho e man

a profundo , Natrustalfs florestado com chas de branco claro, azul

textura me Ustifluvents e seus caatinga hiper claro e avermelhado tona

dia com man sub-grupos Liticos xerofila, pas lidade

chas de sali tagem, ligeira

nidade, alca mente cultiva

linidade e do em manchas1

algumas ro e terra abando

chas e pe nada

dras

(2) Bruno nao

calcico
CJ
o
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(A) Dominentemen 

te moderada' 

profunda, tex 

tura grossa' 

a media com 

poucas a al 

gumas rochas 

e pedras

Muito suave on 

dulado a ondula 

do

Rhodustalfs 

Ustorthents 

Haplustalfs 

sub-grupos

e seus 

Liticos

(Continuagao)

MCO Moderadamente Muito claro verde branco

cultivado por 

colheita tole 

rantes a seca, 

e s po r ad i camente 

florestado com 

caatinga hiper 

xerofila e ter 

ra abandonada

tonalidade com mencha de 

muito claro azul e claro 

vermelho cores

MCI
U

E s po r adi camente Moderadamente vermelho I

cultivado em 

manchas por co 

lheitas resis 

tentes de seco 

pastagem, espo 

radicamente flo 

restado com ca 

atinga hiperxe 

rSfila e terra 

abandonada

claro com manchas de azul 

claro, vermelho claro e 

amarelo claro cores

LO



QUADRO 5 (Continuagao)

Dominantemen Suave ondulado' Rhodustalfs NC2 E spor adi camente Tonalidade misturada de

te pouco pro a ondulado Haplustalfs cultivado em verde claro, moderadamen

fundo textu Ustorthents e seus manchas, ligei te bruno avermelhado a mo

ra frossa a sub-grupos Litolicos, ramente a mode deradamente magenta

media com al Afloramento de rocha radamente flo

gumas a mui restado com ca

tas rochas e atinga hiperxe

pedras rofila, pasta

gem e terra a

bandonada

Pouca a mode Ondulado a for Rhodustalfs NC3 Ligeiramente a Padrao tipico de moderada

radamente pro te. Ustorthents e seus moderadamente' mente bruno avermelhado a

funda, textu Ondulado e mon sub-grupos Liticos , florestado com moderadamente magenta com

ra media com tanhoso afloramentos de rocha caatinga hiper verde claro cores

muitas ro xerSfila, oca

chas e pe sionalmente cul

dras tivado em man

chas e terra

abandonada oo

K)
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Classe - 10; Gru 

pamento de solos 

com horizonte B- 

textural acentua 

damente contras' 

tante com hori. 

zontes de deser 

tilizagao

(1) Solos afeta 

dos por sais 

na area irri 

gada (Is)

(A) Ligeiramente 

s a 1 i no -sodico 

t e r m i n antemen 

te produndo, 

textura me 

dia a fina '

Plano a muito 

suave ondulado

Natrustalfs 

Haplustalfs 

Ustochrepts

com moderada

(Continuagao)

IS1 Moderadamente' 

cultivado com 

colhetas resis 

tentes de sais 

algumas manchas 

de terra aban 

donada

Vermelho brilhante a ver 

melho.

Mistura com branco azulado 

bruno claro, vermelho es 

verdeado manchas

OJ

u>
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mente a sua 

vemente sali_ 

no-sodico man 

chas

(B)

(2)

Moderadamente 

a suavemente 

salino-sodico 

moderadamente 

profundo a 

profundo,tex 

tura media a 

fina

Solos afeta 

dos por sais 

na area nao 

irrigada (S)

Areas baixas , 

suave piano e 

muito suave on 

dulado

(A) Dominantemen 

te ligeira

Suave piano a 

suave ondulado

Natrustalfs

Ustochrepts

Natrustalfs 

Haplustalfs

mente sali e area baixa Chomusterts

(Continuagao)

IS2 Esporadicamen' 

te cultivado ' 

em manchas, ter 

ra abandonada

Tonalidade misturada de 

branco azulado e branco 

brilhante com manchas de 

vermelho esverdeado cores

SI Ligeiramente a 

moderadamente' 

cultivado, li

Padrao tipico de branco a 

zulado e branco brilhante 

e tonalidade misturada

OJ
•b-
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(B)

no-sodico,mo 

deradamente' 

profundo e 

profundo,tex 

tura dominan 

temente me 

dia com man 

chas de mode 

rado salico- 

sodico e pou 

cas a algu 

mas rochas e 

pedras

Ligeiramente 

a moderada 

mente sali 

no-sodico ,

Suave

areas

suave

piano a 

baixas e 

ondulado

Ustorthents

Natrustalfs 

Haplustalfs 

Chromusterts

profundo a 

muito profun

(Continuagao)

geiramente flo com manchas vermelho de

restado com ca 

atinga hiperxe 

r5fila, pasta 

gem e terra a 

bandonada

cultivagao/vegetagao

Ligeiramente 1 Branco azulado a branco

cultivado, es brilhante tonalidade mis

poradicamente' turada com vermelho escu

florestado em 

manchas de caa 

tinga hiperxe

ro, claro cores
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do textura 

media a fina 

com algumas 

manchas de 

severamente' 

s a 1 i n o-sodico 

e sem rochas 

e pedras

(Continuagao)

rSfila, muito 

pouca pastagem 

a terrra aban 

donada

U)
CTi
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5 - CONCLUSOES

1 - Para esse tipo de estudo de solo o uso da 

terra, a experiencia de levantamento e classificagao de solo e 

requisito indispensavel. Tambem, algumas observagoes de campo 

sobre solo, uso da terra, fisiografia, geologia e geomorfolo 

gia sao muito necessarios.

2 - Foi possivel distinguir areas urbanas, flo 

restas, agudes, terras planas e montanhosas, terras hidromorfi 

cas e halomorficas, terras cultivadas e nao cultivadas, terras 

irrigadas e nao irrigadas, terras erodidas e nao erodidas, ter 

ras com afloramento de rochas ou sem rochas, etc.

3 - A combinagao de canais 4, 5 e 7 na composi 

gao colorida favoreceu a delineagao muito clara dos limites de 

varios tipos de solos: PodzSlico vermelho amarelo EutrSfico , 

Bruno nao Calcico, Solos afetados com sais e solos nao afeta 

dos com sais, Solos de mantanhas (mantanhosos), e vertissolos.

4 - As correlagoes com informagoes disponiveis 

sobre terra foram verificadas. Esse trabalho pode apresentar ' 

melhores resultados, se for usado como uma combinagao de optjL 

co, digital e analise de terra.

5 - Conclui-se que, este trabalho pode ser util 

para ulterior pesquisa na area de levantamento e classificagao 

de solo e uso da terra, especialmente em paises em desenvolv_i

mento.
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